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102.8As Evidênias Dadas pela Religi~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089103 A Realidade da Experiênia Religiosa 1091103.1A Filoso�a da Religi~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091103.2A Religi~ao e o Indiv��duo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092103.3A Religi~ao e a Ra�a Humana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094103.4A Comunh~ao Espiritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094103.5A Origem dos Ideais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095103.6A Coordena�~ao Filos�o�a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097103.7Ciênia e Religi~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099103.8Filoso�a e Religi~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101103.9A Essênia da Religi~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101104 O Cresimento do Coneito da Trindade 1105104.1Os Coneitos Urantianos de Trindade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105104.2A Unidade da Trindade e a Pluralidade da Deidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107104.3Trindades e Triunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108104.4As Sete Triunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109104.5As Triodidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112105 A Deidade e a Realidade 1115105.1O Coneito Filos�o�o do EU SOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115105.2O EU SOU Enquanto Trino e Enquanto S�etuplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116105.3Os Sete Absolutos da In�nitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118105.4Unidade, Dualidade e Triunidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119105.5A Promulga�~ao da Realidade Finita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120105.6As Reperuss~oes da Realidade Finita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121105.7A Fatualiza�~ao dos Transendentais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121106 Os N��veis de Realidade no Universo 1123106.1A Assoia�~ao Prim�aria de Funionais Finitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124106.2A Integra�~ao Seund�aria Finita Suprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125106.3A Assoia�~ao Teri�aria Transendental da Realidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126106.4A Integra�~ao Quatern�aria �Ultima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127106.5A Assoia�~ao Co-absoluta ou de Quinta Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127106.6A Integra�~ao Absoluta ou de Sexta Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128106.7A Finalidade do Destino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129106.8A Trindade das Trindades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130xxviii



106.9A Uni�a�~ao Existenial In�nita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133107 A Origem e a Natureza dos Ajustadores do Pensamento 1135107.1A Origem dos Ajustadores do Pensamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136107.2A Classi�a�~ao dos Ajustadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137107.3O Lar dos Ajustadores em Div��nington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138107.4A Natureza e a Presen�a dos Ajustadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139107.5A Mente dos Ajustadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140107.6Os Ajustadores Enquanto Esp��ritos Puros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140107.7Os Ajustadores e a Pessoalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141108 A Miss~ao e o Minist�erio dos Ajustadores do Pensamento 1143108.1A Sele�~ao e o Compromisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143108.2Os Pr�e-requisitos para o Ajustador Residir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144108.3A Organiza�~ao e a Administra�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146108.4A Rela�~ao om Outras Inuênias Espirituais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147108.5A Miss~ao do Ajustador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148108.6Deus no Homem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150109 A Rela�~ao dos Ajustadores om as Criaturas do Universo 1153109.1O Desenvolvimento dos Ajustadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153109.2Os Ajustadores Auto-atuantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154109.3A Rela�~ao dos Ajustadores om os Tipos Mortais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155109.4Os Ajustadores e a Pessoalidade Humana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156109.5As Oposi�~oes Materiais que os Ajustadores Têm ao Residir nos Mortais . . . . . . . . 1157109.6O Prevaleimento dos Verdadeiros Valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158109.7O Destino dos Ajustadores Pessoalizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159110 A Rela�~ao dos Ajustadores om os Indiv��duos Mortais 1161110.1Residindo na Mente Mortal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161110.2Os Ajustadores e a Vontade Humana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162110.3A Coopera�~ao om o Ajustador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163110.4O Trabalho dos Ajustadores na Mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164110.5Id�eias Errôneas sobre o Guiamento do Ajustador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165110.6Os Sete C��rulos Ps��quios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167110.7O Alan�ar da Imortalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169111 O Ajustador e a Alma 1173111.1A Mente, Arena da Esolha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174xxix
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128.1O Vig�esimo Primeiro Ano (15 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353128.2O Vig�esimo Segundo Ano (16 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355128.3O Vig�esimo Tereiro Ano (17 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356128.4O Epis�odio de Damaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358128.5O Vig�esimo Quarto Ano (18 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359128.6O Vig�esimo Quinto Ano (19 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360128.7O Vig�esimo Sexto Ano (20 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362129 A Vida Adulta de Jesus 1365129.1O Vig�esimo S�etimo Ano (21 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365129.2O Vig�esimo Oitavo Ano (22 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367129.3O Vig�esimo Nono Ano (23 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369129.4O Jesus Humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370130 A Caminho de Roma 1373130.1Em Jopa - O Disurso sobre Jonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374130.2Em Cesar�eia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375130.3Em Alexandria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377130.4O Disurso sobre a Realidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379130.5Na Ilha de Creta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1381130.6O Jovem que Tinha Medo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382130.7Em Cartago - O Disurso sobre o Tempo e o Espa�o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383130.8A Caminho de N�apoles e Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384131 As Religi~oes do Mundo 1387131.1O Cinismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387131.2O Juda��smo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388131.3O Budismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390131.4O Hindu��smo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392131.5O Zoroastrismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393131.6O Suduanismo (Jainismo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394131.7O Xinto��smo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395131.8O Tao��smo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395131.9O Confuionismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396131.10\A Nossa Religi~ao" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397132 A Permanênia em Roma 1399132.1Os Verdadeiros Valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400xxxiv



132.2O Bem e o Mal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401132.3A Verdade e a F�e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402132.4A Ministra�~ao Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404132.5Aonselhando o Homem Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1405132.6A Ministra�~ao Soial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1408132.7As Viagens para fora de Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409133 O Retorno de Roma 1411133.1A Miseri�ordia e a Justi�a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411133.2Embarando para Tarento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413133.3Em Corinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414133.4O Trabalho Pessoal em Corinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416133.5Em Atenas - O Disurso sobre a Ciênia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418133.6Em �Efeso - O Disurso sobre a Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420133.7A Permanênia em Chipre - O Disurso sobre a Mente . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421133.8Em Antioquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422133.9Na Mesopotâmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1423134 Os Anos de Transi�~ao 1425134.1O Trig�esimo Ano (24 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425134.2A Viagem da Caravana ao Mar C�aspio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426134.3Os Ensinamentos na �Urmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427134.4Soberania Divina e Soberania Humana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428134.5A Soberania Pol��tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429134.6Lei, Liberdade e Soberania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431134.7O Trig�esimo Primeiro Ano (25 d.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433134.8A Permanênia no Monte Hermom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434134.9O Tempo de Espera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435135 Jo~ao Batista 1437135.1Jo~ao Torna-se um Nazarita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437135.2A Morte de Zaarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1438135.3A Vida de um Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1439135.4A Morte de Isabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440135.5O Reino de Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440135.6Jo~ao Come�a a Pregar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1442135.7A Jornada de Jo~ao para o Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443135.8O Enontro de Jesus e Jo~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444xxxv



135.9Os Quarenta Dias de Prega�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445135.10Jo~ao Viaja para o Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1446135.11Jo~ao na Pris~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447135.12A Morte de Jo~ao Batista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1448136 O Batismo e os Quarenta Dias 1449136.1Os Coneitos do Messias Esperado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1449136.2O Batismo de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450136.3Os Quarenta Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1452136.4Os Planos para o Trabalho P�ublio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1453136.5A Primeira Grande Deis~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455136.6A Segunda Deis~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456136.7A Tereira Deis~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458136.8A Quarta Deis~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459136.9A Quinta Deis~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460136.10A Sexta Deis~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1462137 O Tempo de Espera na Galil�eia 1463137.1A Esolha dos Quatro Primeiros Ap�ostolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463137.2A Esolha de Filipe e Natanael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464137.3A Visita a Cafarnaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466137.4O Matrimônio de Can�a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467137.5De volta a Cafarnaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469137.6Os Aonteimentos de um Dia de Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470137.7Os Quatro Meses de Aprendizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472137.8O Serm~ao sobre o Reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1473138 A Forma�~ao Dos Mensageiros do Reino 1477138.1As Instru�~oes Finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477138.2Esolhendo os Seis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1478138.3O Chamado de Mateus e Sim~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1479138.4O Chamado dos Gêmeos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480138.5O Chamado de Tom�e e Judas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480138.6A Semana de Li�~oes Intensivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481138.7Uma Nova Desilus~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482138.8O Primeiro Trabalho dos Doze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483138.9Cino Meses de Provas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484138.10A Organiza�~ao dos Doze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485xxxvi



139 Os Doze Ap�ostolos 1487139.1Andr�e, o Primeiro Esolhido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487139.2Sim~ao Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489139.3Tiago Zebedeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491139.4Jo~ao Zebedeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1492139.5Filipe, o Curioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1494139.6O Honesto Natanael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1496139.7Mateus Levi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497139.8Tom�e D��dimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498139.9Tiago e Judas Alfeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500139.10Os gêmeos Alfeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501139.11Sim~ao, o Zelote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502139.12Judas Isariotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503140 A Ordena�~ao dos Doze 1507140.1A Instru�~ao Preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507140.2A Ordena�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508140.3O Serm~ao da Ordena�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1509140.4V�os Sois o Sal da Terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1510140.5O Amor Paterno e o Amor Fraterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1511140.6A Noite da Ordena�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1514140.7A Semana Seguinte �a da Ordena�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1516140.8Quinta-feira �a Tarde no Lago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517140.9O Dia da Consagra�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1521140.10A Noite ap�os a Consagra�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1522141 Come�ando o Trabalho P�ublio 1525141.1Deixando a Galil�eia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525141.2A Lei de Deus e a Vontade do Pai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1526141.3A Permanênia em Amatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1527141.4Ensinando sobre o Pai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528141.5A Unidade Espiritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529141.6A �Ultima Semana em Amatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530141.7Em Betânia, Al�em do Jord~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530141.8Trabalhando em Jeri�o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532141.9Partindo para Jerusal�em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533142 A P�asoa em Jerusal�em 1535xxxvii



142.1Ensinando no Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1535142.2A Ira de Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1536142.3O Coneito de Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537142.4Fl�avio e a Cultura Grega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538142.5O Disurso sobre a Convi�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1539142.6A Conversa om Niodemos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540142.7A Li�~ao sobre a Fam��lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541142.8No Sul da Jud�eia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543143 Atravessando a Samaria 1545143.1Pregando em Arquelais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545143.2A Li�~ao da Mestria sobre Si Pr�oprio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547143.3A Divers~ao e o Desanso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548143.4Os Judeus e os Samaritanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1549143.5A Mulher de Sihar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550143.6O Renasimento Samaritano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552143.7Os Ensinamentos sobre a Pree e a Adora�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553144 Em Gilboa e na De�apolis 1555144.1O Aampamento de Gilboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1555144.2O Disurso sobre a Pree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1556144.3A Pree Daquele que Crê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557144.4Mais sobre a Pree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558144.5Outras Formas de Pree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559144.6A Conferênia om os Ap�ostolos de Jo~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563144.7Nas Cidades da De�apolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564144.8No Aampamento perto de Pela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565144.9A Morte de Jo~ao Batista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566145 Os Quatro Memor�aveis Dias em Cafarnaum 1567145.1A Pesaria e a Rede Repleta de Peixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567145.2 �A Tarde na Sinagoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568145.3A Cura ao Entardeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570145.4A Noite Seguinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1572145.5No Domingo Bem Cedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573146 A Primeira Campanha de Prega�~ao na Galil�eia 1575146.1Pregando em Rimom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575xxxviii



146.2Em Jotapata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576146.3A Parada em Ram�a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1579146.4O Evangelho em Irom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1580146.5De volta a Can�a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1581146.6Naim e o Filho da Vi�uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1582146.7Em En-dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583147 O Interl�udio da Visita a Jerusal�em 1585147.1O Servo do Centuri~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585147.2A Viagem a Jerusal�em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586147.3Na Pisina de Betsaida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586147.4A Regra de Viver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1588147.5A Visita a Sim~ao, o Fariseu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1589147.6Retornando a Cafarnaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591147.7Em Cafarnaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592147.8A Festa da Bondade Espiritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593148 Preparando os Evangelistas em Betsaida 1595148.1Uma Nova Esola para Profetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595148.2O Hospital de Betsaida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596148.3Os Assuntos do Pai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597148.4O Mal, o Peado e a Iniq�uidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1597148.5O Prop�osito da Ai�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599148.6O Mal-entendido do Sofrimento - O Disurso sobre J�o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600148.7O Homem da M~ao Deformada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602148.8A �Ultima Semana em Betsaida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603148.9Curando os Paral��tios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603149 A Segunda Campanha de Prega�~ao 1605149.1O Renome de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1605149.2A Atitude do Povo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607149.3A Hostilidade dos L��deres Religiosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609149.4O Desenrolar da Campanha de Prega�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609149.5A Li�~ao sobre o Contentamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610149.6O \Temor do Senhor" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611149.7Retornando a Betsaida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613150 A Tereira Campanha de Prega�~ao 1615xxxix



150.1O Corpo Evang�elio das Mulheres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615150.2A Parada em Magdala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616150.3O S�abado em Tiber��ades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1617150.4Enviando os Ap�ostolos, Dois a Dois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618150.5O Que Devo Fazer para me Salvar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619150.6As Li�~oes da Noite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619150.7A Permanênia em Nazar�e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1620150.8O Servi�o do S�abado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1621150.9A Rejei�~ao de Nazar�e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1622151 Os Ensinamentos e a Permanênia �a Beira-Mar 1625151.1A Par�abola do Semeador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1625151.2A Interpreta�~ao da Par�abola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1626151.3Mais a Respeito das Par�abolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628151.4Mais Par�abolas �a Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630151.5A Visita a Queresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630151.6O Lun�atio de Queresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632152 Os Aonteimentos que Levaram �a Crise de Cafarnaum 1635152.1Na Casa de Jairo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636152.2Alimentando os Cino Mil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1637152.3O Epis�odio da sua Coroa�~ao omo Rei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1638152.4A Vis~ao Noturna de Sim~ao Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1639152.5De volta a Betsaida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640152.6Em Genesar�e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641152.7Em Jerusal�em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642153 A Crise em Cafarnaum 1643153.1A Prepara�~ao do Cen�ario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1643153.2O Serm~ao que Marou uma �Epoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1645153.3Ap�os a Reuni~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1647153.4 �Ultimas Palavras na Sinagoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1648153.5Na Noite de S�abado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650154 Os �Ultimos Dias em Cafarnaum 1651154.1Uma Semana de Reomenda�~oes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651154.2Uma Semana de Desanso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652154.3A Segunda Conferênia em Tiber��ades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653xl



154.4S�abado �a Noite em Cafarnaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653154.5A Aidentada Manh~a de Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654154.6Chega a Fam��lia de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654154.7A Fuga Apressada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657155 A Esapada pelo Norte da Galil�eia 1659155.1Por que os Pag~aos se Enfureem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659155.2Os Evangelistas em Corazim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1660155.3Em Cesar�eia-Filipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661155.4A Caminho da Fen��ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662155.5O Disurso sobre a Verdadeira Religi~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662155.6O Segundo Disurso sobre a Religi~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1664156 A Estada em Tiro e Sidom 1669156.1A Mulher S��ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1669156.2Ensinando em Sidom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1670156.3A Jornada Costa Aima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1671156.4Em Tiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672156.5O Ensinamento de Jesus em Tiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672156.6O Regresso da Fen��ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1675157 Em Cesar�eia-Filipe 1677157.1O Coletor de Impostos do Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1677157.2Em Betsaida-J�ulias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678157.3A Con�ss~ao de Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1679157.4A Palestra sobre o Reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680157.5O Novo Coneito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1681157.6Na Tarde Seguinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1682157.7As Palavras de Andr�e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1684158 O Monte da Trans�gura�~ao 1685158.1A Trans�gura�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685158.2Desendo a Montanha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1687158.3O Signi�ado da Trans�gura�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1687158.4O Jovem Epil�etio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1688158.5Jesus Cura o Jovem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689158.6No Jardim de Celsus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690158.7O Protesto de Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691xli



158.8Na Casa de Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693159 A Campanha na De�apolis 1695159.1O Serm~ao sobre o Perd~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1695159.2O Estranho Pregador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1697159.3O Ensinamento para os Instrutores e para os Crentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1697159.4A Conversa om Natanael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699159.5A Natureza Positiva da Religi~ao de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1701159.6O Retorno a Magadam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1703160 Rodam de Alexandria 1705160.1A Filoso�a Grega de Rodam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705160.2A Arte de Viver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1708160.3Os Anseios da Maturidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1709160.4O Equil��brio da Maturidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1711160.5A Religi~ao do Ideal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1712161 Novas Disuss~oes om Rodam 1715161.1A Pessoalidade de Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715161.2A Natureza Divina de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717161.3A Mente Humana e a Mente Divina de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1718162 Na Festa de Tabern�aulos 1721162.1Os Perigos da Visita a Jerusal�em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721162.2A Primeira Palestra no Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1723162.3A Mulher Surpreendida em Adult�erio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725162.4A Festa de Tabern�aulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726162.5O Serm~ao sobre a Luz do Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1727162.6O Disurso sobre a �Agua da Vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1727162.7O Disurso sobre a Liberdade Espiritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728162.8A Conversa om Marta e Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1729162.9Em Bel�em om Abner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1730163 A Ordena�~ao dos Setenta em Magadam 1731163.1A Ordena�~ao dos Setenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1731163.2O Jovem Rio e Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732163.3A Disuss~ao sobre a Riqueza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734163.4A Despedida dos Setenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735163.5Transferindo o Aampamento para Pela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1736xlii



163.6O Retorno dos Setenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737163.7A Prepara�~ao para a �Ultima Miss~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1738164 Na Festa da Dedia�~ao 1741164.1A Hist�oria do Bom Samaritano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1741164.2Em Jerusal�em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1742164.3Curando o Mendigo Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1743164.4Josias diante do Sin�edrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1745164.5Ensinando Sob o P�ortio de Salom~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747165 A Miss~ao na Per�eia Tem In��io 1749165.1No Aampamento em Pela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749165.2O Serm~ao sobre o Bom Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750165.3O Serm~ao de S�abado em Pela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1751165.4A Partilha da Heran�a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1752165.5Conversas om os Ap�ostolos sobre a Riqueza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1754165.6A Resposta �a Pergunta de Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1755166 A �Ultima Visita ao Norte da Pereia 1757166.1Os Fariseus em Ragaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1757166.2Os Dez Leprosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759166.3O Serm~ao de Gerasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1760166.4Ensinando sobre os Aidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1761166.5A Congrega�~ao na Filad�el�a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1762167 A Visita �a Filad�el�a 1765167.1Desjejum om os Fariseus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1765167.2A Par�abola da Grande Ceia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1766167.3A Mulher de Esp��rito Enfermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1767167.4A Mensagem de Betânia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1768167.5A Caminho de Betânia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1769167.6Aben�oando as Crianinhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1771167.7A Conversa sobre os Anjos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1772168 A Ressurrei�~ao de L�azaro 1773168.1No T�umulo de L�azaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1774168.2A Ressurrei�~ao de L�azaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1776168.3A Reuni~ao do Sin�edrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1777168.4A Resposta �a Pree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1778xliii



168.5O que Suedeu a L�azaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779169 O �Ultimo Ensinamento em Pela 1781169.1A Par�abola do Filho Perdido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1781169.2A Par�abola do Administrador Sagaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1784169.3O Homem Rio e o Mendigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1785169.4O Pai e Seu Reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1785170 O Reino do C�eu 1789170.1Os Coneitos do Reino do C�eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1789170.2O Coneito de Jesus sobre o Reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1790170.3Em Rela�~ao �a Retid~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792170.4Os Ensinamentos de Jesus sobre o Reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1793170.5As Id�eias Posteriores sobre o Reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794171 A Caminho de Jerusal�em 1799171.1Partindo de Pela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800171.2Sobre a Avalia�~ao do Custo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1801171.3A Campanha Pereiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802171.4Ensinando em L��vias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803171.5O Cego de Jeri�o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804171.6A Visita a Zaqueu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1805171.7\Enquanto Jesus Passava" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1805171.8A Par�abola das Minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1806172 A Entrada em Jerusal�em 1809172.1O S�abado em Betânia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1809172.2No Domingo de Manh~a om os Ap�ostolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1811172.3A Partida para Jerusal�em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1811172.4A Visita ao Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813172.5A Atitude dos Ap�ostolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814173 A Segunda-Feira em Jerusal�em 1819173.1A Puri�a�~ao do Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819173.2Desa�ando a Autoridade do Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1821173.3Par�abola dos Dois Filhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1823173.4Par�abola do Propriet�ario Ausente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1824173.5Par�abola da Festa de Casamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825xliv
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186 Pouo antes da Crui�a�~ao 1927186.1O Fim de Judas Isariotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927186.2A Atitude do Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928186.3A Alta Con�abilidade de Davi Zebedeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930186.4A Prepara�~ao para a Crui�a�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1931186.5A Morte de Jesus em Rela�~ao �a P�asoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1931187 A Crui�a�~ao 1933187.1A Caminho do G�olgota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933187.2A Crui�a�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935187.3Os que Viram a Crui�a�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936187.4O Ladr~ao na Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937187.5A �Ultima Hora na Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938187.6Ap�os a Crui�a�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939188 O Per��odo Dentro da Tumba 1941188.1O Sepultamento de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941188.2Guardando a Tumba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943188.3Durante o S�abado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943188.4O Signi�ado da Morte na Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945188.5As Li�~oes da Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1946189 A Ressurrei�~ao 1949189.1O Trânsito Moronial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949189.2O Corpo Material de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951189.3A Ressurrei�~ao Dispensaional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1952189.4A Desoberta da Tumba Vazia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953189.5Pedro e Jo~ao na Tumba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955190 As Apari�~oes Moroniais de Jesus 1957190.1Os Arautos da Ressurrei�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1957190.2As Apari�~oes de Jesus em Betânia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959190.3Na Casa de Jos�e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1960190.4Apari�~ao aos Gregos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961190.5A Caminhada om os Dois Irm~aos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961191 As Apari�~oes aos Ap�ostolos e aos Outros L��deres 1965191.1A Apari�~ao a Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967191.2A Primeira Apari�~ao aos Ap�ostolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968xlvii



191.3Com as Criaturas Moroniais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968191.4A D�eima Apari�~ao (Na Filad�el�a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969191.5A Segunda Apari�~ao aos Ap�ostolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970191.6As Apari�~oes em Alexandria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971192 Apari�~oes na Galil�eia 1973192.1A Apari�~ao junto ao Lago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973192.2Conversando om os Ap�ostolos Dois a Dois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1975192.3No Monte da Ordena�~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1977192.4A Reuni~ao �a Beira do Lago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978193 �Ultimas Apari�~oes e Asens~ao 1979193.1A Apari�~ao em Sihar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980193.2A Apari�~ao na Fen��ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981193.3A �Ultima Apari�~ao em Jerusal�em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981193.4As Causas da Queda de Judas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982193.5A Asens~ao do Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983193.6Pedro Convoa uma Reuni~ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984194 O Outorgamento do Esp��rito da Verdade 1987194.1O Serm~ao de Penteostes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988194.2O Signi�ado de Penteostes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988194.3O que Oorreu em Penteostes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990194.4Os Prim�ordios da Igreja Crist~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993195 Depois de Penteostes 1997195.1A Inuênia dos Gregos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998195.2A Inuênia Romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000195.3Sob o Imp�erio Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001195.4A Idade das Trevas na Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002195.5Os Problemas Modernos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003195.6O Materialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004195.7A Vulnerabilidade do Materialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005195.8O Totalitarismo Seular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008195.9O Problema do Cristianismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009195.10O Futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011196 A F�e de Jesus 2015196.1Jesus - O Homem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017xlviii
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Cap��tulo 0Introdu�~aoNAS MENTES dos mortais de Urantia - este sendo o nome do vosso mundo - existe grande onfus~aoa respeito do signi�ado de termos omo Deus, divindade e deidade. Os seres humanos enontram-seainda mais onfusos e inseguros a respeito das rela�~oes entre as pessoalidades divinas designadas poresses diversos nomes. Em vista dessa pobreza oneitual, somada �a imensa onfus~ao de id�eias, fuiorientado a formular esta exposi�~ao introdut�oria, om o �to de expliar os signi�ados que orres-pondem a ertos s��mbolos verbais, omo dever~ao ser utilizados a seguir nestes doumentos, os quaiso orpo de reveladores da verdade, de Orvônton, foi autorizado a traduzir para o idioma inglês deUrantia.O nosso intuito �e expandir a onsiênia �osmia e elevar a perep�~ao espiritual; torna-se extrema-mente dif��il, por�em, apresentar oneitos ampliados e a verdade avan�ada, limitados que �amos aouso de apenas um idioma do vosso reino. Este nosso mandado, no entanto, exorta-nos a empreendertodos os esfor�os para transmitir os nossos oneitos usando as palavras existentes na l��ngua inglesa.Foi-nos reomendado que introduz��ssemos termos novos apenas quando o oneito a ser transmi-tido n~ao enontrasse em inglês nenhuma terminologia que pudesse ser empregada para retratar umoneito inteiramente novo, ainda que parialmente ou mesmo om alguma distor�~ao de signi�ado.Na esperan�a de failitar a ompreens~ao e de impedir onfus~oes da parte de todos os mortais quepossam ler estes doumentos, onsideramos s�abio apresentar, nesta delara�~ao iniial, um esbo�o dossigni�ados que estar~ao ligados a numerosas palavras em inglês a serem empregadas para designar aDeidade, bem omo ertos oneitos assoiados �as oisas, signi�ados e valores da realidade universal.Contudo, ao formular esta introdu�~ao, j�a om de�ni�~oes e limita�~oes de terminologia, faz-se ne-ess�ario anteipar o uso desses termos na apresenta�~ao subseq�uente. Esta introdu�~ao n~ao �e, pois,uma exposi�~ao �nal e aabada em si, passando, assim, a ser apenas um guia orientador e de�nidor,destinado a ajudar os leitores dos doumentos apresentados a seguir, que disorrem sobre a Deidadee o universo dos universos, e que foram formulados por uma omiss~ao de Orvônton enviada a Urantiaom esse prop�osito.O vosso mundo, Urantia, �e apenas um entre muitos planetas similares habitados, que ompreen-dem o universo loal de N�ebadon. Este universo, juntamente om ria�~oes semelhantes, onstituio superuniverso de Orvônton, de uja apital, Uversa, prov�em a nossa omiss~ao. Orvônton �e umdos sete superuniversos evoluion�arios do tempo e do espa�o, que irundam a ria�~ao de perfei�~aodivina, sem prin��pio nem �m - o universo entral de Havona. No ora�~ao desse universo entral eeterno est�a a Ilha do Para��so, entro geogr�a�o estaion�ario da in�nitude e morada do Deus eterno.Por grande universo designamos, em geral, os sete superuniversos em evolu�~ao, em onjunto omo universo entral e divino; e estas s~ao as ria�~oes organizadas e habitadas at�e o presente. Elass~ao, todas, uma parte do universo-mestre, que abrange tamb�em os universos do espa�o exterior, n~aohabitados, mas em mobiliza�~ao. 1



0.1 Deidade e DivindadeO universo dos universos apresenta fenômenos de atividades de deidade nos diversos n��veis de reali-dades �osmias, de signi�ados da mente e de valores do esp��rito; e todas essas ministra�~oes - pessoaisou de outras naturezas - s~ao divinamente oordenadas.A DEIDADE �e pessoaliz�avel omo Deus, �e pr�e-pessoal e suprapessoal, de modos n~ao totalmenteompreens��veis pelo homem. A deidade arateriza-se pela qualidade da unidade - fatual ou po-tenial - em todos os n��veis supramateriais da realidade; e essa qualidade uni�adora �e mais bemompreendida pelas riaturas omo divindade.A Deidade funiona em n��veis pessoais, pr�e-pessoais e suprapessoais. A Deidade Total �e funionalnos sete n��veis seguintes:1. Est�atio - A Deidade ontida em si pr�opria e existente em si.2. Potenial - A Deidade volitiva em si pr�opria e om prop�osito em si.3. Assoiativo - A Deidade pessoalizada em si pr�opria e divinamente fraternal.4. Criativo - A Deidade distributiva de si pr�opria e divinamente revelada.5. Evoluion�ario - A Deidade expansiva por si pr�opria e identi�ada om a riatura.6. Supremo - A Deidade que experienia a si pr�opria e que �e uni�adora de riatura e Criador.Esta Deidade funiona no primeiro n��vel de identi�a�~ao om a riatura, omo supraontroladora notempo-espa�o do grande universo; �as vezes �e designada omo a Supremaia da Deidade.7. �Ultimo - A Deidade que se projeta a si pr�opria e que transende o tempo e o espa�o. Dei-dade onipotente, onisiente e onipresente. Esta Deidade funiona no segundo n��vel da express~ao dadivindade uni�adora, omo supraontroladora e�az e sustentadora absonita do universo-mestre.Comparada ao minist�erio das Deidades no grande universo, essa fun�~ao absonita no universo-mestreequivale ao superontrole e �a super-sustenta�~ao universal, algumas vezes denominada Ultimidade daDeidade.O n��vel �nito de realidade arateriza-se pela vida da riatura nas limita�~oes do tempo e do espa�o.As realidades �nitas podem n~ao ter �m, mas têm sempre um ome�o - elas s~ao riadas. O n��vel daSupremaia da Deidade pode ser onebido omo uma fun�~ao relaionada om as existênias �nitas.O n��vel absonito de realidade �e araterizado por oisas e seres sem ome�o nem �m; e pela trans-endênia do tempo e do espa�o. Os seres absonitos n~ao s~ao riados; s~ao derivados - simplesmentes~ao. O n��vel de Ultimidade da Deidade onota uma fun�~ao relaionada �as realidades absonitas. Sem-pre que o tempo e o espa�o s~ao transendidos, n~ao importando em que parte do universo-mestre,esse fenômeno do absonito �e um ato da Ultimidade da Deidade.O n��vel absoluto n~ao tem ome�o nem �m, �e fora do tempo e do espa�o. Por exemplo: no Para��so,o tempo e o espa�o n~ao existem; assim, o status tempo-espaial do Para��so �e absoluto. As Deidadesdo Para��so alan�am esse n��vel, existenialmente, por meio da Trindade; mas esse tereiro n��velde express~ao uni�adora da Deidade n~ao est�a plenamente uni�ado experienialmente. Quaisquerque sejam o momento, o loal e o modo omo funione o n��vel absoluto da Deidade, os valores esigni�ados Para��so-absolutos s~ao manifestados.A Deidade pode ser existenial, omo no Filho Eterno; experienial, omo no Ser Supremo; asso-iativa, omo em Deus, o S�etuplo; indivisa, omo na Trindade do Para��so.A Deidade �e a fonte de tudo aquilo que �e divino. A Deidade �e invari�avel e arateristiamentedivina, mas nem tudo o que �e divino �e Deidade neessariamente, ainda que esteja oordenado oma Deidade e tenha a tendênia de estar, em alguma fase, em unidade om a Deidade - espiritual,mental ou pessoalmente. 2



DIVINDADE �e a qualidade arater��stia, uni�adora e oordenadora da Deidade.A Divindade �e intelig��vel, pela riatura, omo verdade, beleza e bondade. Ela enontra suaorrespondênia na pessoalidade omo amor, miseri�ordia e ministra�~ao. E ela �e revelada, nos n��veisimpessoais, omo justi�a, poder e soberania.A Divindade pode ser perfeita - ompleta - omo nos n��veis existeniais e riadores da perfei�~aodo Para��so; pode ser imperfeita, omo nos n��veis experieniais e da riatura em evolu�~ao no tempoe no espa�o; ou pode ser relativa, nem perfeita ou imperfeita, omo em ertos n��veis de rela�~oesexisteniais-experieniais de Havona.Quando tentamos oneber a perfei�~ao em todas as suas fases e formas de relatividade, enontra-mos sete tipos oneb��veis.1. A perfei�~ao absoluta em todos os aspetos.2. A perfei�~ao absoluta em algumas fases e a perfei�~ao relativa em todos os outros aspetos.3. Os aspetos absolutos, relativos e imperfeitos, em ombina�~oes variadas.4. A perfei�~ao absoluta em alguns aspetos e a imperfei�~ao em todos os outros.5. A perfei�~ao absoluta em nenhuma dire�~ao e a perfei�~ao relativa em todas as manifesta�~oes.6. A perfei�~ao absoluta em nenhuma fase, uma perfei�~ao relativa em algumas fases e a imperfei�~aoem outras.7. A perfei�~ao absoluta em nenhum atributo e a imperfei�~ao em todos eles.0.2 DeusAs riaturas mortais em evolu�~ao possuem uma neessidade irresist��vel de simbolizar os seus oneitos�nitos de Deus. A onsiênia que o homem possui do dever moral e o seu idealismo espiritualrepresentam um n��vel de valores - uma realidade experienial - dif��il de simbolizar.A onsiênia �osmia implia o reonheimento de uma Causa Primeira, a realidade una e �unian~ao-ausada. Deus, o Pai Universal, funiona em três n��veis de pessoalidade-Deidade, de valorsubin�nito e de express~ao relativa de divindade.1. Pr�e-pessoal - omo na ministra�~ao dos fragmentos do Pai, tais omo os Ajustadores do Pensa-mento.2. Pessoal - omo na experiênia evoluion�aria dos seres riados e proriados.3. Suprapessoal - omo nas existênias manifestadas de ertos seres absonitos e semelhantes.DEUS �e uma palavra-s��mbolo que designa todas as pessoaliza�~oes da Deidade. O termo requeruma de�ni�~ao diferente para ada n��vel pessoal de fun�~ao da Deidade e deve, ainda, futuramente,ser rede�nido dentro de ada um desses n��veis, pois esse termo pode ser usado para designar aspessoaliza�~oes diversas, oordenadas e subordinadas, da Deidade, omo por exemplo: os FilhosCriadores do Para��so - os pais dos universos loais.O termo Deus, do modo omo o usamos, pode ser ompreendido:Por designa�~ao - omo Deus, o Pai.Pelo ontexto - omo quando �e usado na argumenta�~ao a respeito de uma assoia�~ao de deidadesou um n��vel da deidade. Quando houver d�uvida sobre a interpreta�~ao exata da palavra Deus, seriaaonselh�avel referirmo-nos �a pessoa do Pai Universal.O termo Deus sempre denota pessoalidade. Deidade pode referir-se, ou n~ao, �as pessoalidades da3



divindade.A palavra DEUS �e usada, nestes doumentos, om os signi�ados que se seguem:1. Deus, o Pai - Criador, Controlador e Sustentador. O Pai Universal, a Primeira Pessoa daDeidade.2. Deus, o Filho - Criador Coordenado, Controlador do Esp��rito e Administrador Espiritual. OFilho Eterno, a Segunda Pessoa da Deidade.3. Deus, o Esp��rito - Agente Conjunto, Integrador Universal e Outorgador da Mente. O Esp��ritoIn�nito, a Tereira Pessoa da Deidade.4. Deus, o Supremo - o Deus do tempo e do espa�o, em fatualiza�~ao e em evolu�~ao. A DeidadePessoal que assoiativamente alan�a a realiza�~ao experienial da identidade riatura-Criador notempo-espa�o. O Ser Supremo est�a pessoalmente experieniando a realiza�~ao da unidade da Deidade,omo o Deus evolutivo e experienial das riaturas evoluion�arias do tempo e do espa�o.5. Deus, o S�etuplo - �e a pessoalidade da Deidade, funionando de modo fatual em todos oslugares, no tempo e no espa�o. S~ao as Deidades pessoais do Para��so e os seus oligados riadores,funionando dentro e al�em das fronteiras do universo entral e que est~ao pessoalizando o poder omoSer Supremo, no primeiro n��vel da riatura, para a revela�~ao uni�adora da Deidade, no tempo e noespa�o. Esse n��vel, o grande universo, �e a esfera na qual as pessoalidades do Para��so fazem a suadesens~ao, no tempo-espa�o, em assoia�~ao re��proa om a asens~ao, no espa�o e no tempo, dasriaturas evoluion�arias.6. Deus, o �Ultimo - o Deus em proessamento orrente, do supratempo e do espa�o transendido.O segundo n��vel experienial de manifesta�~ao da Deidade uni�adora. Deus, o �Ultimo, implia arealiza�~ao adquirida dos valores sintetizados absonitos-suprapessoais, dos valores de espa�o e tempotransendidos e dos valores experieniais em proessamento (fatualizados), oordenados nos n��veisriadores �nais da realidade da Deidade.7. Deus, o Absoluto - o Deus que se experienializa, dos valores suprapessoais transendidos e dossigni�ados da divindade, tornando-se agora existenial omo o Absoluto da Deidade. Este �e o ter-eiro n��vel da express~ao e da expans~ao da Deidade uni�adora. Neste n��vel suprariador, a Deidadeexperienia a exaust~ao do potenial pessoaliz�avel, enontra Sua ompletude de divindade, passandopelo esvaziamento da apaidade da revela�~ao de Si nos n��veis suessivos e progressivos de pessoa-liza�~ao-no-outro. A Deidade agora alan�a o Absoluto Inquali��avel, impinge-se nele, enontra-senele e om ele experienia a identidade.0.3 A Primeira Fonte e CentroA realidade in�nita e total �e existenial em sete fases e omo sete Absolutos oordenados:1. A Primeira Fonte e Centro.2. A Segunda Fonte e Centro.3. A Tereira Fonte e Centro.4. A Ilha do Para��so.5. O Absoluto da Deidade.6. O Absoluto Universal.7. O Absoluto Inquali��avel.Deus, sendo a Primeira Fonte e Centro, �e primordial em rela�~ao �a realidade total - inquali�avel-mente. A Primeira Fonte e Centro �e in�nita, bem omo eterna e, portanto, �e limitada ou ondiionada4



apenas pela voli�~ao.Deus - o Pai Universal - �e a pessoalidade da Primeira Fonte e Centro e, omo tal, mant�em rela�~oespessoais de ontrole in�nito sobre todas as fontes e entros oordenados e subordinados. Tal ontrole�e pessoal e in�nito, em potenial, ainda que possa nuna funionar, de fato, devido �a perfei�~ao dafun�~ao de tais fontes, entros e pessoalidades oordenadas e subordinadas.A Primeira Fonte e Centro �e, portanto, primordial em todos os dom��nios: dei�ados ou n~ao-dei�ados, pessoais ou impessoais, fatuais ou poteniais, �nitos ou in�nitos. Nenhum ser ou oisa,nenhuma relatividade ou �nalidade existe, exeto em rela�~ao direta ou indireta om a primazia daPrimeira Fonte e Centro ou em dependênia dela.A Primeira Fonte e Centro est�a relaionada ao universo do modo omo se segue:1. As for�as da gravidade dos universos materiais onvergem para o entro de gravidade do Para��soinferior. Este �e exatamente o motivo pelo qual a loa�~ao geogr�a�a da Sua pessoa �e �xa eternamente,em rela�~ao absoluta om o entro de for�a-energia do plano inferior ou material do Para��so. Todavia,a pessoalidade absoluta da Deidade existe no plano superior ou espiritual do Para��so.2. As for�as da mente onvergem para o Esp��rito In�nito; a mente �osmia diferenial e divergenteonverge para os Sete Esp��ritos Mestres; a mente do Supremo, no seu proesso de fatualiza�~ao omoexperiênia no espa�o-tempo, onverge para Majeston.3. As for�as espirituais do universo onvergem para o Filho Eterno.4. A apaidade ilimitada para a a�~ao da deidade reside no Absoluto da Deidade.5. A apaidade ilimitada de resposta de in�nitude existe no Absoluto Inquali��avel.6. Os dois Absolutos - o Quali�ado e o Inquali��avel - s~ao oordenados e uni�ados no AbsolutoUniversal e por ele.7. A pessoalidade potenial de um ser moral evoluion�ario, ou de qualquer outro ser moral, est�aentrada na pessoalidade do Pai Universal.REALIDADE, tal omo ompreendida pelos seres �nitos, �e parial, relativa e vaga. O m�aximo derealidade da Deidade, plenamente ompreens��vel pelas riaturas evoluion�arias �nitas, est�a abrangidono Ser Supremo. Entretanto, h�a realidades anteedentes e eternas, realidades supra�nitas, que s~aoanestrais dessa Suprema Deidade das riaturas evoluion�arias do tempo e do espa�o. Na tentativade retratar a origem e a natureza da realidade universal, somos for�ados a empregar a t�enia doraio��nio tempo-espaial, de modo a atingir o n��vel da mente �nita. Portanto, muitos eventossimultâneos na eternidade devem ser apresentados omo opera�~oes seq�ueniais.Tendo em onta o modo omo uma riatura tempo-espaial pereberia a origem e a diferenia�~ao darealidade, o eterno e in�nito EU SOU realizou a libera�~ao da Deidade dos entraves que a prendiam�a in�nitude inquali��avel, por interm�edio do exer��io do livre-arb��trio, inerente e eterno; e essasepara�~ao da in�nitude inquali��avel produziu a primeira tens~ao-divindade absoluta. Tal tens~ao dodiferenial de in�nitude �e resolvida pelo Absoluto Universal, que funiona uni�ando e oordenandoa in�nitude dinâmia da Deidade Total e a in�nitude est�atia do Absoluto Inquali��avel.Nessa transa�~ao original, o te�orio EU SOU alan�ou a realiza�~ao da pessoalidade, ao onverter-seno Pai Eterno do Filho Original, tornando-se, simultaneamente, a Fonte Eterna da Ilha do Para��so.Em oexistênia om a diferenia�~ao entre o Filho e o Pai, e na presen�a do Para��so, deu-se osurgimento da pessoa do Esp��rito In�nito e do universo entral de Havona. Com o surgimento dasDeidades pessoais oexistentes, do Filho Eterno e do Esp��rito In�nito, o Pai esapou, enquantopessoalidade, da Sua difus~ao, que, de outro modo, seria inevit�avel, no potenial da Deidade Total.Da�� em diante, apenas na Trindade, ou seja, apenas na assoia�~ao om as suas duas Deidades iguais,�e que o Pai preenhe todo o potenial da Deidade, enquanto a Deidade resentemente experienialest�a se realizando nos n��veis de divindade em Supremaia, Ultimidade e Absolutez.5



O oneito do EU SOU �e uma oness~ao �los�o�a que fazemos �a mente �nita do homem, presaque �e do tempo e aorrentada que �e ao espa�o, dada a impossibilidade de a riatura ompreender asexistênias eternas - as realidades e as rela�~oes sem ome�o nem �m. Para a riatura do espa�o edo tempo, todas as oisas devem ter um ome�o, exeto apenas AQUELE INCAUSADO - a ausaprimeira das ausas. Coneituamos, ent~ao, esse valor-n��vel �los�o�o omo o EU SOU, instruindo, aomesmo tempo, a todas as riaturas, que o Filho Eterno e o Esp��rito In�nito s~ao o-eternos om o EUSOU; em outras palavras, que nuna existiu um tempo em que o EU SOU n~ao tivesse sido o Pai doFilho e, junto om Este, Pai do Esp��rito.O In�nito �e usado para denotar a plenitude - a �nalidade - , onseq�uênia da primazia da PrimeiraFonte e Centro. O te�orio EU SOU �e uma extens~ao, �a maneira �los�o�a da riatura, da \in�nitudeda vontade", mas o In�nito �e um valor-n��vel fatual, representando a inten�~ao, na eternidade, daverdadeira in�nitude do livre-arb��trio absoluto e sem entraves do Pai Universal. Esse oneito,algumas vezes, �e designativo do Pai-In�nito.Grande parte da onfus~ao que todas as ordens de seres enfrentam, das mais elevadas �as inferiores,nos seus esfor�os para desobrir o Pai-In�nito, �e inerente �as suas pr�oprias limita�~oes de ompreens~ao.A primazia absoluta do Pai Universal n~ao �e aparente para os n��veis subin�nitos; sendo, portanto,prov�avel que apenas o Filho Eterno e o Esp��rito In�nito onhe�am verdadeiramente o Pai omo umain�nitude; para todas as outras pessoalidades, tal oneito representa o exer��io da f�e.0.4 Realidade do UniversoA realidade fatualiza-se diferenialmente em diversos n��veis do universo; a realidade origina-se navoli�~ao in�nita do Pai Universal e por meio dela; e �e realiz�avel, em três fases primordiais, nos muitosn��veis diferentes de fatualiza�~ao no universo.1. Realidade n~ao-dei�ada, que vai desde os dom��nios da energia do n~ao pessoal at�e os reinosda realidade dos valores n~ao pessoaliz�aveis da existênia universal, hegando mesmo �a presen�a doAbsoluto Inquali��avel.2. Realidade dei�ada abrange todos os poteniais in�nitos da Deidade, indo de baixo para ima,por todos os dom��nios da pessoalidade, do �nito menos elevado ao mais alto in�nito, abrangendo,assim, o dom��nio de tudo o que �e pessoaliz�avel, e mais, indo at�e mesmo �a presen�a do Absoluto daDeidade.3. Realidade interassoiada. A realidade do Universo �e supostamente dei�ada ou n~ao-dei�ada;mas, para os seres subdei�ados, existe um vasto dom��nio de realidade interassoiada, em potenialou em fatualiza�~ao, que �e de identi�a�~ao dif��il. Grande parte dessa realidade oordenada est�aenglobada nos dom��nios do Absoluto Universal.Este �e o oneito primordial de realidade original: o Pai iniia e mant�em a Realidade. Os difereni-ais primordiais de realidade s~ao os dei�ados e os n~ao-dei�ados - o Absoluto da Deidade e o AbsolutoInquali��avel. O relaionamento primordial �e uma tens~ao entre eles. Essa tens~ao-divindade, iniiadano Pai, resolve-se e eterniza-se perfeitamente no Absoluto Universal.Do ponto de vista do tempo e do espa�o, a realidade �e tamb�em divis��vel omo se segue:1. Fatual e Potenial. S~ao as realidades que existem na plenitude de express~ao, em ontrasteom aquelas que têm uma apaidade desonheida de resimento. O Filho Eterno �e uma realidadeespiritual absoluta; o homem mortal �e, em grande parte, uma potenialidade espiritual n~ao realizada.2. Absoluta e Subabsoluta. As realidades absolutas s~ao existênias na eternidade. As realidadessubabsolutas s~ao projetadas em dois n��veis: Absonitas - realidades que s~ao relativas om respeito aotempo e �a eternidade. Finitas - realidades que s~ao projetadas no espa�o e fatualizadas no tempo.6



3. Existenial e Experienial. A Deidade do Para��so �e existenial, mas o Supremo e o �Ultimo, queest~ao emergindo, s~ao experieniais.4. Pessoal e Impessoal. A expans~ao da Deidade, a express~ao da pessoalidade e a evolu�~ao douniverso est~ao, para sempre, ondiionadas pelo ato de livre-arb��trio do Pai, que separou, parasempre, de um lado, os signi�ados e os valores mente-esp��rito-pessoais da realidade fatual e dapotenialidade, entrados no Filho Eterno e, de outro lado, aquelas oisas que est~ao entradas naeterna Ilha do Para��so e que a ela s~ao inerentes.PARA�ISO �e um termo que inlui os Absolutos foalizados pessoais e n~ao pessoais de todas as fasesda realidade do universo. Apropriadamente quali�ado, Para��so pode designar todas e quaisquerformas da realidade: Deidade, divindade, pessoalidade e energia - espiritual, mental ou material.Todas ompartilham o Para��so omo o seu lugar de origem, fun�~ao e destino, om respeito aosvalores, aos signi�ados e �a existênia fatual.A Ilha do Para��so - Para��so, sem outras onota�~oes - �e o Absoluto do ontrole da gravidade-material exerido pela Primeira Fonte e Centro. O Para��so n~ao tem movimento, sendo a �unia oisaestaion�aria, no universo dos universos. A Ilha do Para��so tem uma loaliza�~ao no universo, masnenhuma posi�~ao no espa�o. Essa Ilha Eterna �e a fonte fatual dos universos f��sios - passados,presentes e futuros. A Ilha da Luz entral �e um derivativo da Deidade, mas n~ao hega a ser umaDeidade; nem as ria�~oes materiais s~ao uma parte da Deidade; elas s~ao uma onseq�uênia.O Para��so n~ao �e um riador, �e um ontrolador �unio de in�umeras atividades no universo; ontrolamuito mais do que reage. Em todos os universos materiais, o Para��so exere inuênia sobre asrea�~oes e a onduta de todos os seres que têm algo a ver om a for�a, a energia e o poder; mas oPara��so em si mesmo �e �unio, exlusivo e isolado nos universos. O Para��so n~ao representa nada enada representa o Para��so. N~ao �e uma for�a nem uma presen�a, �e t~ao somente o Para��so.0.5 Realidades da PessoalidadeA pessoalidade �e um n��vel de realidade dei�ada e varia, partindo do n��vel mortal e intermedi�ariode atividade mental mais elevada, de adora�~ao e de sabedoria, passando pelos n��veis moroniaise espirituais e indo at�e a realiza�~ao do status de �nalidade da pessoalidade. E essa �e a asens~aoevoluion�aria da pessoalidade da riatura mortal - e das riaturas semelhantes aos mortais - , noentanto h�a numerosas outras ordens de pessoalidades no universo.A realidade est�a sujeita �a expans~ao universal; a pessoalidade, �a diversi�a�~ao in�nita; e ambass~ao apazes de uma oordena�~ao quase ilimitada om a Deidade e uma estabiliza�~ao eterna. Se bemque o ampo metam�or�o da realidade n~ao pessoal seja de�nitivamente limitado, n~ao onheemoslimita�~oes para a evolu�~ao progressiva das realidades da pessoalidade.Nos n��veis experieniais alan�ados, todas as ordens ou valores de pessoalidades s~ao assoi�aveis emesmo o-riaionais. At�e mesmo Deus e o homem podem oexistir em uma pessoalidade uni�ada,omo t~ao admiravelmente �e demonstrado no status presente do Cristo Mihael - Filho do Homem eFilho de Deus.Todas as ordens e fases subin�nitas da pessoalidade s~ao realiz�aveis por assoiatividade e s~aopotenialmente o-riadoras. O pr�e-pessoal, o pessoal e o suprapessoal est~ao todos ligados entre si,pelo potenial m�utuo de empreender oordenadamente, na realiza�~ao progressiva e na apaidadeo-riadora. Mas nuna o impessoal transmuta-se diretamente em pessoal. A pessoalidade nuna �eespontânea, �e uma d�adiva do Pai do Para��so. A pessoalidade �e supra-imposta �a energia, e �e assoiadaapenas a sistemas vivos de energia; a identidade pode estar assoiada a formas n~ao viventes de energia.O Pai Universal �e o segredo, tanto da realidade da pessoalidade quanto da outorga e destino dapessoalidade. O Filho Eterno �e a pessoalidade absoluta, �e o segredo da energia espiritual, dos esp��ritos7



moroniais e dos esp��ritos perfeionados. O Agente Conjunto �e a pessoalidade mente-esp��rito, afonte da inteligênia, da raz~ao e da mente universal. A Ilha do Para��so, por�em, �e n~ao-pessoal eextra-espiritual, sendo a essênia do orpo universal, fonte e entro da mat�eria f��sia e arqu�etipomestre absoluto da realidade material universal.Essas qualidades da realidade universal est~ao manifestadas na experiênia humana, em Urantia,nos n��veis que se seguem:1. Corpo. O organismo material ou f��sio do homem. O meanismo eletroqu��mio vivo de naturezae origem animal.2. Mente. O meanismo de pensar, pereber e sentir do organismo humano. A experiênia total,onsiente e inonsiente. A inteligênia assoiada �a vida emoional, busando, por meio da adora�~aoe da sabedoria, alan�ar o n��vel aima, do esp��rito.3. Esp��rito. O esp��rito divino que reside na mente do homem - o Ajustador do Pensamento. Esteesp��rito imortal �e pr�e-pessoal - n~ao �e uma pessoalidade, se bem que esteja destinado a transformar-seem uma parte da pessoalidade da riatura mortal, quando da sua sobrevivênia.4. Alma. A alma do homem �e uma aquisi�~ao experienial. �A medida que uma riatura mortalesolhe \umprir a vontade do Pai dos �eus", assim o esp��rito que reside no homem torna-se o paide uma nova realidade na experiênia humana. A mente mortal e material �e a m~ae dessa mesmarealidade emergente. A substânia dessa nova realidade n~ao �e nem material, nem espiritual - �emoronial. Essa �e a alma emergente e imortal que est�a destinada a sobreviver �a morte f��sia e iniiara asens~ao ao Para��so.Pessoalidade. A pessoalidade do humano mortal n~ao �e orpo, nem mente, nem esp��rito; e tamb�emn~ao �e a alma. A pessoalidade �e a �unia realidade invari�avel em meio a uma experiênia onstante-mente mut�avel da riatura; e ela uni�a todos os outros fatores assoiados da individualidade. Apessoalidade �e o �unio dom que o Pai Universal onfere �as energias vivas e assoiadas de mat�eria,mente e esp��rito, e que sobrevive junto om a sobrevivênia da alma moronial.Morônia �e um termo que designa um vasto n��vel que se interpola entre o material e o espiritual.Pode designar realidades pessoais ou impessoais, energias vivas ou n~ao viventes. Os elos do teidomoronial s~ao espirituais, a sua trama �e f��sia.0.6 Energia e Modelo OriginalA toda e qualquer oisa que �e sens��vel ao iruito da pessoalidade do Pai, hamamos pessoal. A todae qualquer oisa que �e sens��vel ao iruito espiritual do Filho, hamamos esp��rito. A toda e qualqueroisa que �e sens��vel ao iruito da mente do Agente Conjunto, hamamos mente; mente, omo umatributo do Esp��rito In�nito - e mente, em todas as suas fases. A toda e qualquer oisa que �e sens��velao iruito material da gravidade, entrado no Para��so inferior, hamamos mat�eria - mat�eria-energia,em todos os seus estados metam�or�os.ENERGIA �e um termo que usamos em um sentido inlusivo amplo, apliado aos reinos espiritual,mental e material. For�a �e tamb�em usada assim amplamente. Poder tem o seu uso geralmentelimitado �a designa�~ao do n��vel eletrônio da mat�eria, no grande universo, que �e sens��vel �a gravidadelinear ou material. Poder �e tamb�em empregado para designar soberania. N~ao podemos ater-nos �asvossas de�ni�~oes, geralmente aeitas, de for�a, energia e poder. H�a uma tal pobreza de linguagem,que devemos atribuir signi�ados m�ultiplos a esses termos.A energia f��sia �e um termo que denota todas as formas e fases fenomênias do movimento, sejade a�~ao ou seja de potenial.Ao abordarmos as manifesta�~oes da energia-f��sia, geralmente usamos os termos for�a �osmia,8



energia emergente e poder do universo. Essas express~oes s~ao empregadas freq�uentemente omo sesegue:1. A for�a �osmia abrange todas as energias que derivam do Absoluto Inquali��avel, mas que at�eo momento n~ao reagem �a gravidade do Para��so.2. A energia emergente abrange as energias que reagem �a gravidade do Para��so, mas que aindan~ao s~ao sens��veis �a gravidade loal ou linear. Esse �e o n��vel pr�e-eletrônio da mat�eria-energia.3. O poder do universo inlui todas as formas de energia que, onquanto permane�am aindasens��veis �a gravidade do Para��so, s~ao sens��veis diretamente �a gravidade linear. Esse �e o n��vel eletrônioda mat�eria-energia e de todas as evolu�~oes subseq�uentes.Mente �e um fenômeno que denota a presen�a-atividade do minist�erio vivo e tamb�em de sistemasvariados de energia; e isso �e verdadeiro para todos os n��veis de inteligênia. Na pessoalidade, a menteinterv�em ontinuamente, entre o esp��rito e a mat�eria; e desse modo, o universo �e iluminado portrês esp�eies de luz: a luz material, a luz do disernimento intuitivo-inteletual e a luminosidade doesp��rito.Luz - a luminosidade do esp��rito - �e um s��mbolo verbal, uma �gura de disurso que onota amanifesta�~ao da pessoalidade arater��stia dos seres espirituais de v�arias ordens. Essa emana�~aoluminosa n~ao est�a relaionada, sob nenhum ponto de vista, �a luz do disernimento intuitivo-inteletualnem �as manifesta�~oes da luz f��sia.MODELO ORIGINAL pode ser projetado omo energia material, espiritual ou mental, ou omoqualquer ombina�~ao dessas energias. Pode estar presente nas pessoalidades, identidades, entidadesou na mat�eria n~ao vivente. Mas o modelo �e arqu�etipo e permanee omo tal; apenas as �opias s~aom�ultiplas.O modelo original, ou arqu�etipo, pode on�gurar a energia, mas n~ao a ontrola. A gravidade �e o�unio ontrole da mat�eria-energia. Nem o espa�o nem o arqu�etipo s~ao sens��veis �a gravidade, mas n~aoh�a nenhuma rela�~ao entre o espa�o e o arqu�etipo; o espa�o n~ao �e nem modelo, nem modelo potenial.O modelo �e uma on�gura�~ao da realidade que j�a pagou todo o seu d�ebito �a gravidade; a realidadede qualquer arqu�etipo onsiste nas suas energias, nos seus omponentes de mente, de esp��rito ou demat�eria.Em ontraste om o aspeto do total, o modelo original revela o aspeto individual da energia e dapessoalidade. As formas da pessoalidade, ou da identidade, s~ao modelos resultantes da energia (f��sia,espiritual ou mental), mas n~ao s~ao inerentes a ela. Essa qualidade da energia ou da pessoalidade,em virtude da qual o arqu�etipo �e levado a surgir, pode ser atribu��da a Deus - �a Deidade - ao dom defor�a do Para��so e �a oexistênia da pessoalidade e do poder.O modelo arquet��pio �e o desenho-mestre do qual as �opias s~ao riadas. O Para��so Eterno �e oabsoluto dos modelos; o Filho Eterno �e a pessoalidade-modelo; o Pai Universal �e a fonte-anestraldireta de ambos. E, assim, pois, o Para��so n~ao outorga arqu�etipos, e o Filho n~ao pode outorgar apessoalidade.0.7 O Ser SupremoO funionamento da Deidade no universo-mestre �e dual no que diz respeito �as rela�~oes de eternidade:Deus, o Pai; Deus, o Filho; e Deus, o Esp��rito, s~ao eternos - s~ao seres existeniais - enquanto Deus,o Supremo; Deus, o �Ultimo; e Deus, o Absoluto, s~ao Pessoalidades em fatualiza�~ao da Deidade, das�epoas p�os-Havona no tempo-espa�o e nas esferas tempo-espaialmente transendidas da expans~aoevoluion�aria do universo-mestre. Essas pessoalidades em fatualiza�~ao, da Deidade, s~ao eternas nofuturo, desde o tempo em que, quando e omo, nos universos em resimento, se pessoalizam em9



poder, por meio da t�enia de fatualiza�~ao experienial dos poteniais riativos assoiativos dasDeidades eternas do Para��so.A Deidade �e, portanto, dual na sua presen�a:1. Existenial - seres de existênia eterna; passada, presente e futura.2. Experienial - seres em fatualiza�~ao, no presente p�os-Havona; mas de existênia sem �m, aolongo de toda a eternidade futura.O Pai, o Filho e o Esp��rito s~ao existeniais - existeniais, em fatualidade (embora todos ospoteniais sejam supostamente experieniais). O Supremo e o �Ultimo s~ao totalmente experieniais.O Absoluto da Deidade �e experienial na fatualiza�~ao, mas existenial na potenialidade. A essêniada Deidade �e eterna, mas apenas as três pessoas originais da Deidade s~ao eternas inquali�avelmente.Todas as outras pessoalidades da Deidade têm uma origem, mas s~ao eternas no seu destino.Tendo alan�ado a express~ao existenial da Deidade de Si pr�oprio, no Filho e no Esp��rito, o Pai est�aagora alan�ando a express~ao experienial nos n��veis at�e ent~ao impessoais e irrevelados da deidade,que s~ao Deus, o Supremo, Deus, o �Ultimo, e Deus, o Absoluto; essas Deidades experieniais, todavia,n~ao s~ao, plenamente existentes agora, pois est~ao em proesso de fatualiza�~ao.Deus, o Supremo, em Havona, �e o reexo do esp��rito pessoal da Deidade trina do Para��so. E esserelaionamento assoiativo da Deidade est�a agora se expandindo riativamente, para o exterior, nosentido de Deus, o S�etuplo; e est�a sintetizando-se no poder experienial do Supremo Todo-Poderosono grande universo. A Deidade do Para��so, existenial em três pessoas, est�a, assim, evoluindoexperienialmente em duas fases da Supremaia, ao passo que essas fases duais se est~ao uni�andoem poder de pessoalidade omo um Senhor �unio, o Ser Supremo.O Pai Universal, por livre esolha, alan�a a libera�~ao dos v��nulos da in�nitude e das orrentesda eternidade por meio da t�enia da trinitariza�~ao, a tr��plie pessoaliza�~ao da Deidade. O Ser Su-premo est�a, ainda agora, evoluindo omo uma uni�a�~ao sub-eterna da pessoalidade, da manifesta�~aos�etupla da Deidade, nos segmentos tempo-espaiais do grande universo.O Ser Supremo n~ao �e um riador direto, exeto omo pai de Majeston, mas �e um oordenadorsint�etio de todas as atividades entre Criador e riatura no universo. O Ser Supremo, agora sefatualizando nos universos evoluion�arios, �e a Deidade orrelaionadora e sintetizadora da divindadetempo-espaial, da Deidade trina do Para��so, em assoia�~ao experienial om os Supremos Criadoresdo tempo e do espa�o. Quando �nalmente fatualizada, essa Deidade evoluion�aria onstituir�a afus~ao eterna do �nito e do in�nito - na uni~ao perp�etua e indissol�uvel entre o poder experienial e apessoalidade espiritual.Toda a realidade �nita no tempo-espa�o, sob o impulso diretivo do Ser Supremo em evolu�~ao, est�aempenhada em uma mobiliza�~ao sempre-asendente e em uma uni�a�~ao perfeionante (na s��ntesede poder-pessoalidade) entre todas as fases e valores da realidade �nita, em assoia�~ao om fasesvariadas da realidade do Para��so, om a �nalidade e prop�osito de embarar subseq�uentemente natentativa de alan�ar os n��veis absonitos de realiza�~ao da suprariatura.0.8 Deus, o S�etuploPara ompensar a riatura pela sua �nitude de status e pelas suas limita�~oes de oneito, o PaiUniversal estabeleeu para a riatura evoluion�aria uma forma s�etupla de entendimento da Deidade,e de aproxima�~ao dela:1. Os Filhos Criadores do Para��so.2. Os Ani~aes dos Dias. 10



3. Os Sete Esp��ritos Mestres.4. O Ser Supremo.5. Deus, o Esp��rito.6. Deus, o Filho.7. Deus, o Pai.Essa pessoaliza�~ao s�etupla da Deidade, no tempo e no espa�o, e dentro dos sete superuniversos,apaita o homem mortal a alan�ar a presen�a de Deus, que �e esp��rito. Essa Deidade s�etupla que,para as riaturas �nitas do tempo-espa�o, algumas vezes pessoaliza-se em poder no Ser Supremo,�e a Deidade funional das riaturas mortais evoluion�arias, de arreira asensional ao Para��so. Talarreira, de desobertas experieniais na ompreens~ao de Deus, ome�a om o reonheimento dadivindade do Filho Criador do universo loal, e asende, passando pelos Ani~aes dos Dias do su-peruniverso e por meio da pessoa de um dos Sete Esp��ritos Mestres, at�e atingir a desoberta e oreonheimento da divina pessoalidade do Pai Universal do Para��so.O grande universo �e o dom��nio tr��plie: da Deidade da Trindade da Supremaia; de Deus, oS�etuplo e do Ser Supremo. Deus, o Supremo, �e potenial na Trindade do Para��so, de quem deriva aSua pessoalidade e os seus atributos espirituais; mas est�a agora fatualizando-se nos Filhos Criadores,nos Ani~aes dos Dias e nos Esp��ritos Mestres, de quem deriva o Seu poder de Todo-Poderoso para ossuperuniversos do tempo e do espa�o. Essa manifesta�~ao de poder, do Deus imediato das riaturasevoluion�arias, evolui fatualmente, no tempo e no espa�o, onomitantemente om elas. O SupremoTodo-Poderoso, que evolui no n��vel de valor das atividades n~ao pessoais, e a pessoa espiritual deDeus, o Supremo, s~ao uma �unia realidade - o Ser Supremo.Os Filhos Criadores, na assoia�~ao de Deidade, que �e Deus, o S�etuplo, proporionam o meanismopelo qual o mortal se torna imortal e pelo qual o �nito enontra o amplexo da in�nitude. O SerSupremo provê a t�enia para a mobiliza�~ao da pessoalidade em poder, a s��ntese divina, de todasessas transa�~oes m�ultiplas, apaitando, assim, o �nito para alan�ar o absonito e, por meio de outrasposs��veis fatualiza�~oes futuras, intentar alan�ar o �Ultimo. Os Filhos Criadores e as suas onsortes,as Ministras Divinas, s~ao partiipantes dessa mobiliza�~ao suprema, mas os Ani~aes dos Dias e os SeteEsp��ritos Mestres est~ao provavelmente �xados de forma eterna omo administradores permanentesno grande universo.A fun�~ao de Deus, o S�etuplo, data da organiza�~ao dos sete superuniversos e, provavelmente,ampliar-se-�a junto om a evolu�~ao futura das ria�~oes do espa�o exterior. A organiza�~ao dessesuniversos futuros, de primeiro, segundo, tereiro e quarto n��veis espaiais de evolu�~ao progressiva,ir�a, sem d�uvida, testemunhar a inaugura�~ao da forma transendente e absonita de abordagem eaproxima�~ao da Deidade.0.9 Deus, o �UltimoAssim omo o Ser Supremo evolui progressivamente, a partir do dom anteedente da divindade, depotenial de energia e pessoalidade, ontido no grande universo, do mesmo modo, Deus, o �Ultimo,emerge dos poteniais da divindade que residem nos dom��nios transendidos tempo-espaialmentedo universo-mestre. A fatualiza�~ao da Deidade �Ultima assinala a uni�a�~ao absonita da primeiraTrindade experienial e signi�a uma expans~ao uni�ante da Deidade, no segundo n��vel da auto-realiza�~ao riativa. Isso onstitui o equivalente, em poder-pessoalidade, da fatualiza�~ao da Deidadeexperienial no universo, das realidades absonitas do Para��so, nos n��veis de manifesta�~ao de valorestempo-espaialmente transendidos. A omplementa�~ao de tal desdobramento experienial tem por�m permitir um destino �ultimo, de servi�o, para todas as riaturas do tempo-espa�o que tiverematingido n��veis absonitos, por meio de uma realiza�~ao ompleta do Ser Supremo, por interm�edio do11



minist�erio de Deus, o S�etuplo.Deus, o �Ultimo, �e um designativo da Deidade pessoal, funionando nos n��veis absonitos da divin-dade e nas esferas do supratempo e do espa�o transendido do universo. O �Ultimo �e uma manifesta�~aosupra-suprema de fatualiza�~ao da Deidade. O Supremo �e a uni�a�~ao da Trindade, segundo �e om-preendida pelos seres �nitos; o �Ultimo �e a uni�a�~ao da Trindade do Para��so, segundo �e ompreendidapelos seres absonitos.O Pai Universal, por meio do funionamento da Deidade evoluion�aria, est�a fatualmente empe-nhado no ato, estupendo e surpreendente, de foaliza�~ao da pessoalidade e de mobiliza�~ao do poder,nos seus respetivos n��veis de signi�ados para o universo, dos valores da realidade divina nos âmbitosdo �nito, do absonito e mesmo do absoluto.As três primeiras Deidades do Para��so, eternas no passado - o Pai Universal, o Filho Eterno eo Esp��rito In�nito - , est~ao, no futuro eterno, para omplementar-se em pessoalidade, pela fatu-aliza�~ao experienial das Deidades evoluion�arias oligadas - Deus, o Supremo; Deus, o �Ultimo, e,possivelmente, Deus, o Absoluto.Deus, o Supremo, e Deus, o �Ultimo, agora evoluindo nos universos experieniais, n~ao s~ao existen-iais - n~ao s~ao passado-eternos, s~ao apenas futuro-eternos, e eternos tempo-espaialmente ondiio-nados e eternos transendentalmente ondiionados. Eles s~ao Deidades de dons supremos, �ultimos e,possivelmente, supremo-�ultimos; mas experimentaram origens hist�orias no universo. Nuna ter~aoum �m, mas tiveram, sim, um ome�o para as suas pessoalidades. S~ao, na verdade, fatualiza�~oesdos poteniais eternos e in�nitos da Deidade, mas n~ao s~ao, por si pr�oprios, nem eternos, nem in�nitosinondiionalmente.0.10 Deus, o AbsolutoA realidade eterna do Absoluto da Deidade tem muitas arater��stias que n~ao podem ser expliadasinteiramente �a mente tempo-espaialmente �nita; mas a fatualiza�~ao de Deus, o Absoluto, existiriaem onseq�uênia da uni�a�~ao da segunda Trindade experienial, a Trindade Absoluta. Isso ons-tituiria a realiza�~ao experienial da divindade absoluta, na uni�a�~ao de signi�ados absolutos, emn��veis absolutos; mas n~ao estamos seguros no que diz respeito �a abrangênia de todos os valoresabsolutos, pois n~ao fomos, em tempo algum, informados de que o Absoluto Quali�ado seja equi-valente ao In�nito. Destinos supra-�ultimos est~ao envolvidos nos signi�ados absolutos e em umaespiritualidade in�nita e, sem que essas duas realidades sejam alan�adas, n~ao podemos estabeleervalores absolutos.Deus, o Absoluto, �e a meta de alane e de realiza�~ao de todos os seres super-absonitos, mas opotenial de poder e pessoalidade do Absoluto da Deidade transende o nosso oneito; e hesitamosem disorrer sobre essas realidades, t~ao distantes que est~ao da fatualiza�~ao experienial.0.11 Os Três AbsolutosQuando o pensamento ombinado do Pai Universal e do Filho Eterno, funionando no Deus da A�~ao,onstituiu a ria�~ao do universo divino e entral, o Pai seguiu a express~ao do Seu pensamento, napalavra do Seu Filho e na atua�~ao do Exeutivo Conjunto Deles, difereniando, assim, a Sua Presen�aHavonal dos poteniais de in�nitude. E esses poteniais n~ao desvelados de in�nitude permaneemespaialmente olusos no Absoluto Inquali��avel, e divinamente envoltos no Absoluto da Deidade,enquanto estes dois �ultimos transformam-se em um �unio, no funionamento do Absoluto Universal,que �e a unidade-in�nitude n~ao revelada do Pai do Para��so.12



Tanto a potênia da for�a �osmia quanto a potênia da for�a espiritual est~ao em proesso derevela�~ao-realiza�~ao progressiva, assim omo o enriqueimento de toda a realidade �e efetuado, pormeio de um resimento experienial e de uma orrela�~ao do experienial om o existenial, feita peloAbsoluto Universal. Em virtude da presen�a eq�uipolente do Absoluto Universal, a Primeira Fonte eCentro realiza uma extens~ao do poder experienial, desfruta da identi�a�~ao om as Suas riaturasevoluion�arias e realiza a expans~ao da Deidade experienial, nos n��veis da Supremaia, Ultimidade eAbsolutez.Quando n~ao �e poss��vel distinguir plenamente entre o Absoluto da Deidade e o Absoluto Inquali-��avel, a fun�~ao supostamente ombinada deles ou a sua presen�a oordenada �e designada omo aa�~ao do Absoluto Universal.1. O Absoluto da Deidade paree ser o ativador onipotente, enquanto o Absoluto Inquali��avelparee ser o meanizador todo-e�iente do universo dos universos, supremamente uni�ado e oor-denado em ultimidade, e mesmo dos universos ap�os universos, j�a feitos, em feitura ou ainda porfazer.O Absoluto da Deidade n~ao pode reagir a qualquer situa�~ao, no universo, de um modo subabsoluto,ou, pelo menos, n~ao o faz. Todas as respostas desse Absoluto, a qualquer situa�~ao que surja, pareemdar-se em termos do bem-estar de toda a ria�~ao de seres e oisas, n~ao apenas no seu estado presentede existênia, mas tamb�em om vistas �as possibilidades in�nitas, em toda a eternidade futura.O Absoluto da Deidade �e aquele potenial que foi segregado da realidade total e in�nita, poresolha livre do arb��trio do Pai Universal, e no interior do qual todas as atividades da divindade- existeniais e experieniais - oorrem. Este �e o Absoluto Quali�ado, que se ontradistingue doAbsoluto Inquali��avel; mas o Absoluto Universal �e a supersomat�oria de ambos, pois inlui todo opotenial absoluto.2. O Absoluto Inquali��avel �e n~ao pessoal, extradivino e n~ao-dei�ado. O Absoluto Inquali��avel,portanto, �e desprovido de pessoalidade, de divindade e de todas as prerrogativas de riador. Nemfatos, nem a verdade; nem a experiênia, nem a revela�~ao; nem a �loso�a, nem a absonitude s~aoapazes de penetrar a natureza e o ar�ater desse Absoluto sem quali�a�~ao no universo.Que �que laro que o Absoluto Inquali��avel �e uma realidade positiva, que impregna o grandeuniverso e que se estende, aparentemente, om igual presen�a espaial, para dentro e para fora dasatividades de for�a e de evolu�~oes pr�e-materiais, das assombrosas extens~oes das regi~oes espaiais, paraal�em dos sete superuniversos. O Absoluto Inquali��avel n~ao �e um mero negativismo de oneito �-los�o�o, baseado em suposi�~oes metaf��sias so�sm�atias a respeito da universalidade, do predom��nioe da primazia do inondiionado e do Inquali��avel. O Absoluto Inquali��avel �e um superontrolepositivo do universo em in�nitude; esse superontrole �e ilimitado em for�a e no espa�o, mas �e de-�nitivamente ondiionado �a presen�a de vida, mente, esp��rito e pessoalidade; e, al�em disso, est�aondiionado �as rea�~oes da vontade e mandados, plenos de prop�osito, da Trindade do Para��so.Estamos onvenidos de que o Absoluto Inquali��avel n~ao �e uma inuênia indifereniada quea tudo impregna e n~ao �e, pois, ompar�avel, seja aos oneitos pante��stas da metaf��sia, seja �aship�oteses oasionais do �eter feitas pela iênia. O Absoluto Inquali��avel �e ilimitado quanto �a for�a,e �e ondiionado �a Deidade; mas n~ao perebemos plenamente a rela�~ao deste Absoluto om asrealidades espirituais dos universos.3. O Absoluto Universal, deduzimos logiamente, era inevit�avel ao Pai Universal, em seu atode livre-arb��trio absoluto, para difereniar as realidades do universo em valores dei�ados e n~ao-dei�ados - pessoaliz�aveis e n~ao pessoaliz�aveis. O Absoluto Universal �e o fenômeno que india, naDeidade, a resolu�~ao da tens~ao riada pela a�~ao livre da vontade ao difereniar, assim, as realida-des do universo, e funiona omo o oordenador assoiativo dessas somas totais de potenialidadesexisteniais.A presen�a-tens~ao do Absoluto Universal signi�a o ajustamento dos difereniais entre a realidade13



da deidade e a realidade n~ao-dei�ada, inerentes �a separa�~ao feita entre a dinâmia da divindade,em pleno livre-arb��trio, e a est�atia inondiionada ou inquali��avel.Lembrai-vos sempre: a in�nitude potenial �e absoluta e insepar�avel da eternidade. A in�nitudefatual, no tempo, n~ao pode nuna ser sen~ao parial, e deve, portanto, ser n~ao absoluta; tampouopode a in�nitude da pessoalidade fatual ser absoluta, exeto na Deidade inquali��avel. E �e odiferenial do potenial de in�nitude, no Absoluto Inquali��avel e no Absoluto da Deidade, queeterniza o Absoluto Universal, tornando osmiamente poss��vel que haja universos materiais noespa�o e espiritualmente poss��vel que haja pessoalidades �nitas no tempo.O �nito pode oexistir no osmo junto om o In�nito, t~ao somente porque a presen�a assoiativado Absoluto Universal equaliza muito perfeitamente as tens~oes entre o tempo e a eternidade, entreo �nito e o in�nito, entre o potenial de realidade e a fatualidade da realidade, entre o Para��so e oespa�o, entre o homem e Deus. Assoiativamente, o Absoluto Universal onstitui a identi�a�~ao dazona de realidade evolutiva progressiva que existe nos universos do tempo e do espa�o e nos universostempo-espaialmente transendidos, e que s~ao universos de manifesta�~ao sub-in�nita da Deidade.O Absoluto Universal �e o potenial da Deidade est�atio-dinâmia, funionalmente realiz�avel nosn��veis do tempo-eternidade, omo valores �nito-absolutos e de poss��vel aesso experienial-existenial.Esse aspeto inompreens��vel da Deidade pode ser est�atio, potenial e assoiativo, mas n~ao �e expe-rienialmente riativo nem evolutivo, no que onerne �as pessoalidades inteligentes, ora funionandono universo-mestre.O Absoluto. Os dois Absolutos - o quali�ado e o inquali��avel - , se bem que aparentemente t~aodivergentes em fun�~ao, quando observados pelas riaturas que possuem uma mente, est~ao, perfeitae divinamente, uni�ados no e pelo Absoluto Universal. Em �ultima an�alise, e em uma ompreens~ao�nal, todos os três s~ao apenas um Absoluto. Nos n��veis subin�nitos, eles est~ao funionalmentedifereniados, mas, na in�nitude, eles s~ao UM.N~ao utilizamos jamais o termo Absoluto omo uma nega�~ao de alguma oisa, nem omo rejei�~aode oisa alguma. Tampouo onsideramos o Absoluto Universal omo autodeterminativo, omo umaesp�eie de Deidade pante��sta e impessoal. O Absoluto, em tudo que diz respeito �a pessoalidade nouniverso, �e estritamente limitado pela Trindade e dominado pela Deidade.0.12 As TrindadesA Trindade do Para��so, original e eterna, �e existenial; e foi inevit�avel. Esta Trindade, sem ome�o,era inerente ao fato da diferenia�~ao entre o pessoal e o impessoal, pelo livre-arb��trio do Pai, efatualizou-se quando a Sua vontade pessoal oordenou essas realidades duais, por meio da mente.As Trindades do p�os-Havona s~ao experieniais - s~ao inerentes �a ria�~ao de dois n��veis subabsolutos eevolutivos, de manifesta�~ao da pessoalidade em poder, no universo-mestre.A Trindade do Para��so - a uni~ao eterna na Deidade, do Pai Universal, ao Filho Eterno e aoEsp��rito In�nito - �e existenial em fatualidade, mas todos os poteniais s~ao experieniais. Logo,essa Trindade onstitui a �unia realidade da Deidade que abra�a a in�nitude; e, portanto, �e nela queoorrem os fenômenos, no universo, de fatualiza�~ao de Deus, o Supremo, de Deus, o �Ultimo, e deDeus, o Absoluto.A primeira e a segunda Trindades experieniais, as Trindades p�os-Havona, n~ao podem ser in�nitas,porque abrangem Deidades derivadas, Deidades que evolu��ram por meio da fatualiza�~ao experienialde realidades riadas ou manifestadas pela Trindade existenial do Para��so. A in�nitude da divindadeest�a sendo onstantemente enriqueida, quando n~ao ampliada, pela �nitude e pela absonitude daexperiênia entre riatura e Criador.As Trindades s~ao verdades do relaionamento e fatos da manifesta�~ao oordenada da Deidade.14



As fun�~oes da Trindade englobam as realidades da Deidade, e as realidades da Deidade semprebusam a realiza�~ao e a manifesta�~ao na pessoaliza�~ao. Deus, o Supremo, Deus, o �Ultimo e, mesmo,Deus, o Absoluto, s~ao, portanto, inevitabilidades divinas. Essas três Deidades experieniais erampoteniais, na Trindade existenial, a Trindade do Para��so, mas os seus surgimentos no universo,omo pessoalidades de poder, dependem, em parte, dos seus pr�oprios funionamentos experieniais,nos universos do poder e da pessoalidade, e, em parte, das realiza�~oes experieniais dos Criadores edas Trindades p�os-Havona.As duas Trindades p�os-Havona, a Trindade �Ultima e a Trindade Absoluta, ambas experieni-ais, n~ao est~ao agora plenamente manifestadas; est~ao em proesso de realiza�~ao no universo. Essasassoia�~oes de Deidades podem ser desritas omo se segue:1. A Trindade �Ultima, atualmente em evolu�~ao, onsistir�a, �nalmente, no Ser Supremo, nas Pes-soalidades Criadoras Supremas e nos Arquitetos absonitos do universo-mestre, planejadores �uniosdo universo que n~ao s~ao riadores nem riaturas. Deus, o �Ultimo, �nal e inevitavelmente, adquirir�apoder e pessoalizar-se-�a omo a Deidade-onseq�uênia da uni�a�~ao desta Trindade �Ultima experi-enial, na arena em expans~ao do universo-mestre quase ilimitado.2. A Trindade Absoluta - a segunda Trindade experienial - agora em proesso de fatualiza�~ao,onsistir�a em Deus, o Supremo, Deus, o �Ultimo, e o n~ao revelado Consumador do Destino do Universo.Essa Trindade funiona tanto nos n��veis pessoais quanto nos suprapessoais, e mesmo nas fronteirasdo n~ao pessoal; e a sua uni�a�~ao na universalidade experieniaria a Deidade Absoluta.A Trindade �Ultima est�a uni�ando-se experienialmente at�e ompletar-se, mas duvidamos verda-deiramente da possibilidade dessa uni�a�~ao plena da Trindade Absoluta. O nosso oneito, ontudo,da eterna Trindade do Para��so, �e mantido omo uma lembran�a, sempre presente, de que a trini-tariza�~ao da Deidade pode realizar aquilo que, de outro modo, seria inating��vel; e por isso �e quepostulamos o surgimento, em algum momento, do Supremo- �Ultimo e uma poss��vel trinitariza�~ao efatualiza�~ao de Deus, o Absoluto.Os �l�osofos dos universos postulam umaTrindade das Trindades, uma Trindade In�nita existenial-experienial, mas n~ao s~ao apazes de visualizar a pessoaliza�~ao dela; possivelmente equivaleria �apessoa do Pai Universal, no n��vel oneitual do EU SOU. Todavia, independentemente de tudo isso,a Trindade original do Para��so �e potenialmente in�nita, posto que o Pai Universal �e fatualmentein�nito.Considera�~oesAs apresenta�~oes seguintes inluem a desri�~ao do ar�ater do Pai Universal e a natureza dos seusoligados do Para��so. Ao fazê-las, junto om a tentativa de desrever o universo entral perfeito e ossete superuniversos que o rodeiam, guiamo-nos pelo mandado dos governantes superuniversais, o qualnos ordena, em todos os nossos esfor�os, para revelar a verdade e para oordenar o onheimentoessenial, que seja dada preferênia aos oneitos humanos mais elevados j�a existentes, relativosaos temas a serem apresentados. Apenas podemos reorrer �a revela�~ao pura quando o oneito emapresenta�~ao n~ao houver tido express~ao pr�evia adequada, na mente humana.As suessivas revela�~oes planet�arias da verdade divina, invariavelmente, têm abrangido os oneitosmais elevados existentes de valores espirituais, omo parte de uma nova e intensi�ada oordena�~aodo onheimento no planeta. De aordo om isso, ao fazermos essas apresenta�~oes sobre Deus e osSeus oligados do universo, n�os seleionamos, omo base destes doumentos, mais de mil oneitoshumanos que representam o mais alto e o mais avan�ado onheimento planet�ario de valores espiritu-ais e signi�ados universais. �A medida que esses oneitos humanos, reunidos dentre os dos mortaissabedores de Deus, do passado e do presente, tornarem-se inadequados para retratar a verdade,omo fomos instru��dos a revel�a-la, n�os iremos, sem hesita�~ao, suplement�a-los, reorrendo, para esseprop�osito, ao nosso onheimento superior da realidade e da divindade das Deidades do Para��so e douniverso transendente em que residem. 15



Estamos plenamente ientes das di�uldades dessa nossa miss~ao; reonheemos a impossibilidadeque �e transrever plenamente a linguagem dos oneitos da divindade e da eternidade, por meiodos s��mbolos de uma l��ngua, e om os oneitos �nitos da mente mortal. Sabemos, por�em, que,na mente humana, reside um fragmento de Deus e que, om a alma humana, permanee o Esp��ritoda Verdade; e sabemos tamb�em que todas essas for�as espirituais onspiram no sentido de tornar ohomem material apto para aptar a realidade dos valores espirituais e ompreender a �loso�a dossigni�ados do universo. E, om erteza ainda maior, sabemos que esses esp��ritos da Divina Presen�as~ao apazes de prestar assistênia ao homem, na tarefa de apropria�~ao espiritual de toda a verdadeque ontribui para a eleva�~ao da realidade, em ont��nuo progresso, da experiênia religiosa pessoal -a onsiênia de Deus.[Ditado por um Conselheiro Divino de Orvônton, Dirigente do Corpo das Pessoalidades desteSuperuniverso, designado para retratar, em Urantia, a verdade sobre as Deidades do Para��so e ouniverso dos universos.℄
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Cap��tulo 1O Pai UniversalO PAI Universal �e o Deus de toda a ria�~ao, �e a Primeira Fonte e Centro de todas as oisas e todosos seres. Pensai em Deus primeiro omo um riador, depois omo um ontrolador e �nalmente omoum sustentador in�nito. A verdade sobre o Pai Universal teve o seu alvoreer, para a humanidade,quando o profeta disse: \Apenas V�os sois Deus, n~ao h�a ningu�em al�em de V�os. Criastes os �eus e o�eu dos �eus om todas as suas hostes; e V�os os preservais e os ontrolais. Pelos Filhos de Deus, osuniversos foram feitos. O Criador obre-Se da luz omo se fosse uma veste e estende os �eus omouma ortina". Somente o oneito do Pai Universal - um Deus �unio, no lugar de muitos deuses -apaitou o homem mortal a ompreender o Pai omo um riador divino e um ontrolador in�nito.As mir��ades de sistemas planet�arios foram todas riadas para serem a�nal habitadas por v�ariostipos diferentes de riaturas inteligentes, seres que poderiam onheer a Deus, reeber a afei�~aodivina e am�a-Lo em retribui�~ao. O universo dos universos �e obra de Deus e morada das Suasdiversas riaturas. \Deus riou os �eus e formou a Terra; e n~ao foi em v~ao que Ele estabeleeu ouniverso e riou este mundo; Ele o formou, para que fosse habitado".Todos os mundos eslareidos reonheem e adoram o Pai Universal, o elaborador eterno e sus-tentador in�nito de toda a ria�~ao. As riaturas de vontade, de universo em universo, embararamna jornada imensamente longa at�e o Para��so, a luta fasinante da aventura eterna de alan�ar Deus,o Pai. A meta transendente dos �lhos do tempo �e ir ao enontro do Deus eterno, �e ompreender aSua natureza divina e reonheer o Pai Universal. As riaturas sabedoras de Deus têm uma �uniaambi�~ao suprema, um s�o desejo ardente, que �e o de tornar-se, nas suas pr�oprias esferas, perfeitosomo Ele �e Perfeito na Sua perfei�~ao de pessoalidade no Para��so e na Sua esfera universal de supre-maia na retid~ao. Do Pai Universal que habita a eternidade, emanou o supremo mandado: \Sedeperfeitos, assim omo Eu sou perfeito". Em amor e miseri�ordia, os mensageiros do Para��so levaramessa exorta�~ao divina, atrav�es dos tempos e em todos os universos, at�e mesmo �as riaturas inferioresde origem animal, tais omo as ra�as humanas de Urantia.Esse mandado, magn���o e universal, de esfor�ar-se para atingir a perfei�~ao da divindade, �e oprimeiro dever e deveria ser a mais alta ambi�~ao de todas as riaturas que batalham nessa ria�~aodo Deus da perfei�~ao. A possibilidade de atingir a perfei�~ao divina �e o destino erto e �nal de todosos homens, no eterno progresso espiritual.Os mortais de Urantia di�ilmente podem esperar ser perfeitos, no sentido in�nito, mas, paraos seres humanos, partindo omo o fazem, deste planeta, �e inteiramente poss��vel alan�ar a metasuperna e divina que o Deus in�nito estabeleeu para o homem mortal; e, quando atingirem essedestino, em tudo o que diz respeito �a auto-realiza�~ao e ao alane da mente, eles estar~ao t~ao repletos,na sua esfera de perfei�~ao divina, quanto o pr�oprio Deus o �e, no seu âmbito de in�nitude e eternidade.Tal perfei�~ao pode n~ao ser universal, no sentido material, nem ilimitada, em alane inteletual, nem�nal, enquanto experiênia espiritual, mas ela �e �nal e ompleta, sob todos os aspetos �nitos, emdivindade, vontade, perfei�~ao de motiva�~ao da pessoalidade e onsiênia de Deus.19



O verdadeiro signi�ado do mandamento divino �e este: \Sede perfeitos, assim omo Eu sou per-feito"; �e o que impulsiona onstantemente o homem mortal a ir adiante e o atrai para o interior desi pr�oprio, na sua labuta longa e fasinante para alan�ar n��veis ada vez mais elevados de valoresespirituais e de signi�ados verdadeiros do universo. Essa busa sublime, pelo Deus dos universos, �ea aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espa�o.1.1 O Nome do PaiDe todos os nomes pelos quais Deus, o Pai, �e onheido nos universos, aqueles que O designam omoa Primeira Fonte e Centro do Universo s~ao os mais freq�uentemente enontrados. O Pai Primeiro �eonheido por v�arios nomes, em universos diferentes e nos diversos setores de um mesmo universo.Os nomes por meio dos quais a riatura designa o Criador dependem, em grande parte, do oneitoque a riatura tem do Criador. A Primeira Fonte e Centro do Universo nuna revelou a Si pr�opriapor um nome, apenas pela Sua natureza. Se areditamos que somos �lhos deste Criador, a�nal,torna-se natural que o hamemos de Pai. Mas essa denomina�~ao vem da nossa pr�opria esolha, eadv�em do reonheimento da nossa rela�~ao pessoal om a Primeira Fonte e Centro.O Pai Universal nuna imp~oe qualquer forma de reonheimento arbitr�ario, de adora�~ao formal,ou de servi�o esravizador �as riaturas inteligentes e dotadas de vontade dos universos. Os habitan-tes evoluion�arios dos mundos do tempo e do espa�o, por si mesmos, devem - nos seus ora�~oes -reonheer, amar e voluntariamente ador�a-Lo. O Criador reusa-Se a exerer oa�~ao de submiss~aosobre os livres-arb��trios espirituais das suas riaturas materiais. A dedia�~ao afetuosa da vontadehumana, de fazer a vontade do Pai, �e a d�adiva mais bem esolhida que o homem pode ofereer aDeus; de fato, uma onsagra�~ao assim da sua vontade de riatura onstitui a �unia d�adiva poss��velde valor verdadeiro, do homem, ao Pai do Para��so. Em Deus, o homem vive, move-se e tem o seuser; n~ao h�a nada que o homem possa dar a Deus, a n~ao ser a esolha de ater-se �a vontade do Pai;e uma deis~ao omo essa, efetivada pelas riaturas volitivas inteligentes dos universos, na realidade,onstitui a verdadeira adora�~ao, que satisfaz muito plenamente ao Pai Criador, em uja natureza oamor �e preponderante.Quando realmente vos houverdes tornado onsientes de Deus, ap�os desobrirdes verdadeiramentea majestade do Criador e houverdes experimentado e ompreendido a presen�a do ontrolador divino,que em v�os reside, ent~ao, segundo o vosso eslareimento e de aordo om a maneira e o m�etodo peloqual os Filhos divinos revelam Deus, v�os enontrareis um nome para o Pai Universal que expresseadequadamente o vosso oneito da Primeira Grande Fonte e Centro. E assim, em mundos diferentese em v�arios universos, o Criador torna-se onheido por in�umeros nomes; e todos signi�am a mesmaoisa, pelo sentido do relaionamento dos �lhos om Ele; em palavras e s��mbolos, todavia, ada nomerepresenta um grau, uma profundidade da Sua entroniza�~ao nos ora�~oes das Suas riaturas de umdeterminado reino.Perto do entro do universo dos universos, o Pai Universal �e em geral onheido por nomes quepodem ser onsiderados omo signi�ando Primeira Fonte. Mais al�em, nos universos do espa�o,os termos empregados para designar o Pai Universal signi�am, om mais freq�uênia, o CentroUniversal. E, mais al�em ainda, nesta ria�~ao estelar, omo na sede-entral do vosso universo loal,Ele �e onheido omo a Primeira Fonte Criadora e Centro Divino. Numa onstela�~ao pr�oxima, Deus �ehamado de Pai dos Universos. Em outra, de Sustentador In�nito e, mais para leste, de ControladorDivino. Ele tem sido designado tamb�em por Pai das Luzes, Dom da Vida e Todo-Poderoso �Unio.Nos mundos em que um Filho do Para��so viveu uma vida de auto-outorga ou de doa�~ao de sipr�oprio, Deus geralmente �e onheido por algum nome que india um relaionamento pessoal, dealguma afei�~ao terna ou devo�~ao paternal. Na sede da vossa onstela�~ao, todos se referem a Deusomo o Pai Universal; e, nos diversos planetas do vosso sistema loal de mundos habitados, Ele �e20



alternadamente onheido omo Pai dos Pais, Pai do Para��so, Pai de Havona e Pai Esp��rito. Aquelesque onheem Deus, por meio das revela�~oes feitas pelos Filhos do Para��so, durante as outorgas de sipr�oprios aos mundos, sempre edem ao apelo sentimental da rela�~ao toante que adv�em da assoia�~aoentre a Criatura e o Criador, e se referem a Deus omo o \Nosso Pai".Num planeta de riaturas sexuadas, em um mundo em que os impulsos da emo�~ao parental s~aoinerentes aos ora�~oes dos seus seres inteligentes, o termo Pai torna-se um nome muito expressivoe apropriado para o Deus Eterno. Ele �e mais bem onheido, mais universalmente reonheido novosso planeta, Urantia, pelo nome de Deus. O nome que Lhe �e dado �e de poua importânia; o que�e signi�ativo �e onheê-Lo e aspirar a ser omo Ele. Os vossos profetas de outrora verdadeiramentehamavam-No de \Deus eterno" e referiam-se a Ele omo \Aquele que habita a eternidade".1.2 A Realidade de DeusDeus �e a realidade primordial no mundo do esp��rito; Deus �e a fonte da verdade nas esferas da mente;Deus abriga, om a sua sombra, todas as partes dos reinos materiais. Para todas as inteligêniasriadas, Deus �e uma pessoalidade e, para o universo dos universos, Ele �e a Primeira Fonte e Centroda realidade eterna. Deus n~ao se assemelha ao homem, nem �a m�aquina. O Primeiro Pai �e esp��ritouniversal, eterna verdade, realidade in�nita e pessoalidade paterna.O Deus eterno �e in�nitamente mais do que a realidade idealizada ou o universo pessoalizado.Deus n~ao �e simplesmente o supremo desejo do homem, a busa mortal transformada em realidadeobjetiva. Tampouo Deus �e um mero oneito, o poder-potenial da retid~ao. O Pai Universal n~ao �eum sinônimo para a natureza, nem �e a lei natural personi�ada. Deus �e uma realidade transendente,n~ao �e meramente um oneito tradiional que o homem tenha dos valores supremos. Deus n~ao �e umafoaliza�~ao psiol�ogia de signi�ados espirituais, nem �e a \ria�~ao mais nobre do homem". Na mentedos homens, Deus pode ser qualquer desses oneitos e todos eles; no entanto, Ele �e mais. �E umapessoa salvadora e um Pai heio de amor, para todos aqueles que desfrutam da paz espiritual naTerra, e que anseiam por experimentar a sobrevivênia da pessoalidade ap�os a morte.A realidade da existênia de Deus �e demonstrada, na experiênia humana, pela presen�a divinaque reside dentro do homem, o Monitor espiritual, enviado do Para��so para viver na mente mortaldo homem e para assisti-lo na evolu�~ao da sua alma imortal e na sobrevivênia eterna. A presen�adesse Ajustador divino, na mente humana, faz-se onheer por três fenômenos experieniais:1. A apaidade inteletual para onheer a Deus - a onsiênia de Deus.2. O impulso espiritual de enontrar Deus - a busa de Deus.3. O anseio da pessoalidade de ser omo Deus - o desejo, de todo o ora�~ao, de fazer a vontadedo Pai.A existênia de Deus n~ao pode jamais ser omprovada pela experiênia ient���a, nem pela raz~aopura em uma dedu�~ao l�ogia. Deus s�o pode ser ompreendido no âmbito da experiênia humana;ontudo, o verdadeiro oneito da realidade de Deus �e razo�avel para a l�ogia, plaus��vel para a �loso�a,essenial para a religi~ao e indispens�avel a qualquer esperan�a de sobrevivênia da pessoalidade.Aqueles que s~ao sabedores de Deus experimentaram o fato da Sua presen�a; tais mortais sabedoresde Deus têm, na pr�opria experiênia pessoal, a �unia prova positiva da existênia do Deus vivo queum ser humano pode ofereer a outro. A existênia de Deus enontra-se muito al�em de qualquerpossibilidade de demonstra�~ao, a n~ao ser pelo ontato entre a onsiênia que a mente humana temde Deus e a presen�a de Deus, no Ajustador do Pensamento, que reside no inteleto mortal e que �eoutorgada ao homem, omo d�adiva graiosa do Pai Universal.Em teoria, v�os podeis pensar em Deus omo o Criador, pois Ele �e o riador pessoal do Para��so21



e do universo entral da perfei�~ao; mas os universos do tempo e do espa�o foram todos riados eorganizados pelo orpo do Para��so de Filhos Criadores. O Pai Universal n~ao �e o riador pessoal douniverso loal de N�ebadon; o universo, no qual v�os viveis, �e ria�~ao do Seu Filho Mihael. Aindaque o Pai n~ao haja pessoalmente riado os universos evoluion�arios, Ele os ontrola, por meio demuitas das suas rela�~oes universais e por meio de algumas das suas manifesta�~oes de energias f��sias,mentais e espirituais. Deus, o Pai, �e o Criador pessoal do universo do Para��so e, em assoia�~ao omo Filho Eterno, �e o Criador de todos os outros riadores pessoais de universos.Como ontroladora f��sia, no universo dos universos materiais, a Primeira Fonte e Centro funionanos moldes originais da Ilha Eterna do Para��so e, por meio desse entro absoluto de gravidade, o Deuseterno exere o superontrole �osmio do n��vel f��sio, igualmente no universo entral e em todo ouniverso dos universos. Enquanto mente, Deus atua por meio da Deidade do Esp��rito In�nito; omoesp��rito, Deus manifesta-se na pessoa do Filho Eterno e nas pessoas dos �lhos divinos do Filho Eterno.Essa inter-rela�~ao da Primeira Fonte e Centro, om as Pessoas e om os Absolutos oordenados doPara��so, em nada exlui a a�~ao pessoal direta do Pai Universal, em toda a ria�~ao e em todos os seusn��veis. Por meio da presen�a do Seu esp��rito fragmentado, o Pai Criador mant�em um ontato diretoom os Seus �lhos riaturas e om os Seus universos riados.
1.3 Deus �E Um Esp��rito Universal\Deus �e esp��rito". Ele �e uma presen�a espiritual universal. O Pai Universal �e uma realidade espiritualin�nita; Ele �e \o soberano eterno, imortal, invis��vel; e o �unio Deus verdadeiro". Ainda que sejais a\progênie de Deus", n~ao deveis pensar que o Pai seja omo v�os, na forma e no aspeto f��sio, porquefoi dito que fostes riados \�a sua imagem" - no entanto, sois resididos pelos Monitores Misteriososvindos da morada entral, da Sua eterna Presen�a. Os seres espirituais s~ao reais, apesar de invis��veisaos olhos humanos; mesmo n~ao sendo de arne e osso.Disse o vidente de outrora: \Ei-Lo aqui, Ele passa a meu lado e n~ao O vejo; Ele me ultrapassa, masn~ao O perebo". Podemos observar onstantemente as obras de Deus, podemos ser extremamenteonsientes das evidênias materiais da Sua onduta majestosa, mas raramente podemos ontemplara manifesta�~ao vis��vel da Sua divindade, nem mesmo ver a presen�a do esp��rito que Ele delegou pararesidir no homem.O Pai Universal n~ao �e invis��vel porque esteja esondendo-Se das riaturas inferiores, que têmapenas apaidades materiais reduzidas e dons espirituais limitados. A situa�~ao antes �e: \V�os n~aopodeis ver a Minha fae, porque nenhum mortal pode ver-Me e viver". Nenhum homem materialpode ontemplar o Deus esp��rito e preservar a sua existênia mortal. �E imposs��vel aos grupos maisbaixos de seres espirituais, e a qualquer ordem de pessoalidades materiais, aproximarem-se da gl�oriae do brilho espiritual da presen�a da pessoalidade divina. A luminosidade espiritual da presen�apessoal do Pai �e uma \luz da qual nenhum homem mortal pode aproximar-se; que nenhuma riaturamortal tenha visto ou possa ver". Mas n~ao �e neess�ario ver Deus, om os olhos da arne, paradiserni-Lo pela vis~ao da f�e da mente espiritualizada.A natureza espiritual do Pai Universal �e ompartilhada plenamente om o Seu eu oexistente,o Filho Eterno do Para��so. Ambos, o Pai e o Filho, da mesma maneira, ompartilham o esp��ritoeterno e universal, plena e irrestritamente, om a Sua pessoalidade onjunta oordenada, o Esp��ritoIn�nito. O esp��rito de Deus �e, em Si e por Si pr�oprio, absoluto; no Filho, �e inquali��avel; no Esp��rito,�e universal; e, em todos e por meio de todos Eles, �e in�nito.Deus �e um esp��rito universal; Deus �e a pessoa universal. A realidade pessoal suprema da ria�~ao�nita �e esp��rito; a realidade �ultima do osmo pessoal �e esp��rito absonito. Apenas os n��veis da in�nitudes~ao absolutos; e apenas em tais n��veis existe uniidade de �nalidade entre mat�eria, mente e esp��rito.22



Nos universos, Deus, o Pai, �e, em potenial, o supraontrolador da mat�eria, da mente e do esp��rito.Somente por meio do imenso iruito da Sua pessoalidade �e que Deus lida diretamente om aspessoalidades da Sua vasta ria�~ao de riaturas volitivas; no entanto, (fora do Para��so) Ele �e ontat�avelapenas nas presen�as das Suas entidades fragmentadas: a vontade de Deus na vastid~ao dos universos.Esse esp��rito do Para��so, que reside na mente dos mortais do tempo e que impulsiona a evolu�~ao, nariatura sobrevivente, de uma alma imortal, �e da mesma natureza e divindade que o Pai Universal. Noentanto, omo as mentes dessas riaturas evoluion�arias originam-se nos universos loais, elas devemalan�ar a perfei�~ao divina, realizando as transforma�~oes experieniais, de alane e de realiza�~aoespiritual, que s~ao um resultado inevit�avel da esolha da riatura de fazer a vontade do Pai nos C�eus.Na experiênia interior do homem, a mente enontra-se vinulada �a mat�eria. E as mentes, vin-uladas assim �a mat�eria, n~ao podem sobreviver ao pereimento mortal. Abra�ar a t�enia de so-brevivênia �e fazer as transforma�~oes na mente mortal e os ajustamentos da vontade humana, pormeio dos quais tal inteleto, onsiente de Deus, deixa-se gradualmente ensinar pelo esp��rito e, �-nalmente, deixa-se guiar por ele. Essa evolu�~ao da mente humana, a partir da assoia�~ao material,at�e a uni~ao om o esp��rito, resulta na transmuta�~ao das fases, potenialmente espirituais, da mentemortal, nas realidades moroniais da alma imortal. A mente mortal se for subserviente �a mat�eria,est�a destinada a tornar-se ada vez mais material e, onseq�uentemente, a sofrer uma extin�~ao �nalda pessoalidade; a mente entregue ao esp��rito est�a destinada a tornar-se ada vez mais espiritual e,�nalmente, a realizar a uni�a�~ao om o esp��rito divino, que �e sobrevivente e que �e o guia para, dessemodo, onseguir-se a sobrevivênia e a eternidade de existênia da pessoalidade.Eu proedo do Eterno e tenho, repetidamente, retornado �a presen�a do Pai Universal. Sei darealidade e da pessoalidade da Primeira Fonte e Centro, o Pai Eterno e Universal. Conquanto ogrande Deus seja absoluto, eterno e in�nito, eu sei que Ele tamb�em �e bom, divino e pleno de gra�as.Sei da verdade das grandes delara�~oes: \Deus �e esp��rito" e \Deus �e amor"; e esses dois atributosforam revelados e est~ao revelados ao universo, da forma mais ompleta, pelo Filho Eterno.
1.4 O Mist�erio de DeusA in�nitude da perfei�~ao de Deus �e tal que faz Dele um mist�erio eterno. O maior de todos os mist�eriosinsond�aveis de Deus �e o fenômeno da residênia divina nas mentes mortais. A maneira pela qual oPai Universal onvive om as riaturas do tempo �e o mais profundo de todos os mist�erios do universo;a presen�a divina na mente do homem �e o mist�erio dos mist�erios.Os orpos f��sios dos mortais s~ao \templos de Deus". N~ao obstante os Filhos Criadores Soberanosaproximarem-se das riaturas dos seus mundos habitados e \atra��rem a si todos os homens", eembora \estejam junto �a porta" da onsiênia \e batam" e alegrem-se de entrar em todos aquelesque \abrirem as portas dos seus ora�~oes"; onquanto exista uma omunh~ao ��ntima entre os FilhosCriadores e as suas riaturas mortais, no entanto, os homens mortais têm algo do pr�oprio Deus aresidir, de fato, dentro deles e assim, pois, os seus orpos s~ao templos Dele.Quando houverdes terminado neste mundo, e a vossa arreira na sua forma tempor�aria terrenaestiver onlu��da; quando a vossa viagem de prova�~oes na arne estiver �nda, e o p�o que omp~oe otabern�aulo mortal \retornar �a terra de onde veio"; ent~ao, e isso est�a revelado, o residente \Esp��ritoretornar�a a Deus, que o outorgou". Dentro de ada ser mortal deste planeta reside um fragmento deDeus, uma parte do todo da divindade. Esse fragmento ainda n~ao �e vosso por direito de posse, maso des��gnio intenional dele �e uni�ar-se onvoso, se sobreviverdes ap�os a vossa existênia mortal.Confrontamo-nos onstantemente om esse mist�erio de Deus; e �amos perplexos om o desenvol-vimento resente do panorama in�nd�avel da verdade da Sua in�nita bondade, da Sua inesgot�avelmiseri�ordia, da Sua inompar�avel sabedoria e do Seu ar�ater supremo.23



O mist�erio divino onsiste na inerente diferen�a que existe entre o �nito e o in�nito, o temporal eo eterno, a riatura tempo-espaial e o Criador Universal, o material e o espiritual, a imperfei�~ao dohomem e a perfei�~ao da Deidade do Para��so. Infalivelmente, o Deus do amor universal manifesta-Se aada uma das Suas riaturas, at�e a plenitude da apaidade da riatura de apreender espiritualmenteas qualidades da verdade, da beleza e da bondade divinas.Para todo ser espiritual e para todas as riaturas mortais, em todas as esferas e em todos osmundos, no universo dos universos, o Pai Universal revela tudo do Seu ser divino e pleno de gra�as,tudo o que pode ser disernido ou ompreendido por aqueles seres espirituais e pelas riaturas mortais.Deus n~ao tem preferênia por pessoas, espirituais ou materiais. A divina presen�a, da qual qualquer�lho do universo desfruta, em qualquer momento, �e limitada apenas pela apaidade que tal riaturatem de reeber e disernir as realidades espirituais do mundo supramaterial.Como uma realidade na experiênia espiritual humana, Deus n~ao �e um mist�erio. Quando, por�em,para as mentes f��sias da ordem material, �e feita uma tentativa de tornar laras as realidades domundo espiritual, surgem mist�erios: mist�erios t~ao sutis e t~ao profundos que apenas o entendimentopela f�e, nos mortais sabedores de Deus, pode realizar o milagre �los�o�o do reonheimento doIn�nito pelo �nito, o disernimento do Deus eterno, por parte dos mortais em evolu�~ao, nos mundosmateriais do tempo e espa�o.1.5 A Pessoalidade do Pai UniversalN~ao permitais que a magnitude e a in�nitude de Deus obsure�am ou elipsem a vossa vis~ao dapessoalidade Dele. \Ele, que planejou o ouvido, n~ao esutar�a? Ele, que formou o olho, n~ao ver�a?"O Pai Universal �e o auge da pessoalidade divina; Ele �e a origem e o destino da pessoalidade, emtoda a ria�~ao. Deus �e tanto in�nito, quanto pessoal; Ele �e uma pessoalidade in�nita. O Pai �everdadeiramente uma pessoalidade; se bem que a in�nitude da Sua pessoa oloque-O sempre paraal�em da ompreens~ao plena dos seres materiais e �nitos.Deus �e muito mais do que uma pessoalidade, do modo omo a pessoalidade �e entendida pela mentehumana; Ele �e mais ainda do que qualquer oneito poss��vel de uma superpessoalidade. Contudo,�e totalmente in�util disutir um oneito t~ao inompreens��vel omo o da pessoalidade divina om asmentes das riaturas materiais, para quem o m�aximo, em mat�eria de entendimento da realidade doser, onsiste na id�eia e no ideal de pessoalidade. O mais elevado oneito que a riatura materialpossui do Criador Universal est�a englobado nos ideais espirituais de uma id�eia elevada, que ela podeter da pessoalidade divina. Portanto, se bem que possais saber que a pessoalidade de Deus deveser mais do que pode alan�ar uma onep�~ao humana de pessoalidade, igualmente, bem sabeis queo Pai Universal n~ao pode, ertamente, ser nada menos do que uma pessoalidade eterna, in�nita,verdadeira, boa e bela.Deus n~ao se est�a esondendo de nenhuma das suas riaturas. Ele �e inabord�avel, para tantas ordensde seres, apenas porque ele \reside em uma luz da qual nenhuma riatura material pode aproximar-se". A imensid~ao e a grandeza da pessoalidade divina est~ao muito al�em do entendimento da menteimperfeita dos mortais evoluion�arios. Ele \mede as �aguas no oo das suas m~aos, avalia um universoom a palma da sua m~ao. �E Ele quem se assenta no ��rulo da Terra, que estende os �eus omo umaortina e que a abre, omo um universo, para morar". \Levantai alto os vossos olhos e ontemplaiAquele que riou todas as oisas, que traz os Seus mundos ontados e os hama a todos pelos seusnomes"; e tamb�em �e verdade que \as oisas invis��veis de Deus apenas parialmente s~ao ompreendidaspelas oisas que foram riadas". Hoje em dia, e no est�agio em que estais, deveis disernir o Criadorinvis��vel por meio das Suas diversas e m�ultiplas ria�~oes, bem omo por interm�edio da revela�~ao eda ministra�~ao dos Seus Filhos e dos in�umeros subordinados destes.Ainda que os mortais materiais n~ao possam ver a pessoa de Deus, eles deveriam regozijar-se om24



a erteza de que Ele �e uma pessoa; pela f�e deveriam aeitar a verdade que a�rma que o Pai Universalamou tanto o mundo, que proporionou o resimento espiritual eterno dos seus mais humildeshabitantes; que Ele \Se regozija om os Seus �lhos". Deus n~ao aree de nenhum dos atributossupra-humanos e divinos que onstituem uma pessoalidade Criadora perfeita, eterna, plena de amore in�nita.Nas ria�~oes loais (om exe�~ao do pessoal dos superuniversos) Deus n~ao tem manifesta�~oespessoais ou resideniais, al�em dos Filhos Criadores do Para��so, que s~ao os pais dos mundos habitadose os soberanos dos universos loais. Se a f�e da riatura fosse perfeita, ela saberia om seguran�a que,quando houvesse visto um Filho Criador, ela teria visto o Pai Universal; ao prourar pelo Pai, elan~ao deveria pedir nem esperar ver nada al�em do Filho. O homem mortal simplesmente n~ao pode verDeus; n~ao antes de atingir a ompleta transforma�~ao espiritual e, de fato, n~ao antes de alan�ar oPara��so.As naturezas dos Filhos Criadores do Para��so n~ao abrangem todos os poteniais irrestritos, ouinquali��aveis, da absolutez universal da natureza in�nita da Primeira Fonte e Centro; mas o PaiUniversal est�a, sob todos os pontos de vista, divinamente presente nos Filhos Criadores. O Pai e osseus Filhos s~ao Um. Esses Filhos do Para��so, da ordem de Mihael, s~ao pessoalidades perfeitas, mo-delos originais, mesmo, de todas as pessoalidades do universo, desde a do Brilhante Estrela Matutinoat�e a das riaturas humanas mais prim�arias, provenientes da evolu�~ao animal progressiva.Sem Deus, e n~ao fora pela Sua exelsa pessoa entral, n~ao haveria nenhuma pessoalidade em todoo vasto universo dos universos. Deus �e pessoalidade.N~ao obstante Deus ser um poder eterno, uma presen�a majestosa, um ideal transendente, umesp��rito glorioso; embora Ele seja tudo isso e in�nitamente mais, ainda assim, Ele �e, verdadeiramente epara sempre, uma pessoalidade perfeita de Criador, uma pessoa que pode \onheer e ser onheida",que pode \amar e ser amada", e que pode demonstrar amizade por n�os; e assim v�os podeis serreonheidos, omo outros seres humanos o foram, omo amigos de Deus. Ele �e um esp��rito real euma realidade espiritual.Por vermos o Pai Universal revelando-Se em todo o Seu universo; por diserni-Lo residindo nointerior das Suas mir��ades de riaturas; por ontempl�a-Lo nas pessoas dos Seus Filhos Soberanos;por ontinuarmos a sentir a Sua divina presen�a aqui e ali, mais perto ou longe, n~ao duvidemosnem questionemos a primazia da Sua pessoalidade. N~ao obstante todas as vastas distribui�~oes de Sipr�oprio, Ele permanee sendo uma pessoa verdadeira e mant�em eternamente uma onex~ao pessoalom as hostes inont�aveis das Suas riaturas espalhadas nos universos dos universos.A id�eia da pessoalidade apliada ao Pai Universal �e o oneito ampliado e o mais verdadeirode Deus que hegou �a humanidade, sobretudo por meio da revela�~ao. A raz~ao, a sabedoria e aexperiênia religiosa, todas inferem e indiam a pessoalidade de Deus; no entanto, n~ao a tornamatestada. At�e mesmo o Ajustador do Pensamento residente �e pr�e-pessoal. A verdade, e a maturidade,de qualquer religi~ao �e diretamente proporional ao oneito que faz da pessoalidade in�nita de Deus e�a ompreens~ao que tem da unidade absoluta de Deus. A id�eia de uma Deidade pessoal transforma-se,portanto, na medida da maturidade religiosa, desde que a religi~ao tenha antes formulado o oneitoda unidade de Deus.A religi~ao primitiva possu��a muitos deuses pessoais, e eles eram moldados �a imagem do homem. Arevela�~ao a�rma e on�rma a validade do oneito da pessoalidade de Deus; a qual n~ao passa de umamera possibilidade, segundo o postulado ient���o, de uma Causa Primeira, e, apenas provisoria-mente, �e sugerida na id�eia �los�o�a da Unidade Universal. Apenas por meio da id�eia da pessoalidadequalquer pessoa pode ome�ar a ompreender a unidade de Deus. Negar a pessoalidade da PrimeiraFonte e Centro deixa-nos diante de uma esolha limitada a dois dilemas �los�o�os: o materialismo eo pante��smo.Para a ontempla�~ao da Deidade, o oneito da pessoalidade deve ser desprovido da id�eia de25



orporalidade. Um orpo material n~ao �e indispens�avel �a pessoalidade, seja no homem, seja em Deus.Esse engano, o da orporeidade, �e mostrado nos dois extremos da �loso�a humana. No materialismo,quando perde o seu orpo om a morte, o homem essa de existir omo pessoalidade; no pante��smo,desde que n~ao tenha nenhum orpo, Deus n~ao pode ser, portanto, uma pessoa. O tipo de pessoalidadeprogressiva supra-humana funiona em uma uni~ao de mente e esp��rito.A pessoalidade n~ao �e simplesmente um atributo de Deus; antes representa a totalidade da naturezain�nita oordenada e da vontade divina uni�ada, as quais s~ao exibidas na eternidade e universalidadeda sua express~ao perfeita. A pessoalidade, em seu sentido supremo, �e a revela�~ao de Deus ao universodos universos.Deus, sendo eterno, universal, absoluto e in�nito, n~ao pode ter o Seu onheimento nem a Suasabedoria aumentados. Deus n~ao adquire experiênia, omo o homem �nito poderia onjeturar ouentender; no entanto, Ele desfruta, dentro do âmbito da Sua pr�opria pessoalidade eterna, de ont��nuasexpans~oes de auto-realiza�~ao, as quais, de um erto modo, podem ser ompar�aveis e an�alogas �aaquisi�~ao de novas experiênias onforme s~ao feitas pelas riaturas �nitas dos mundos evoluion�arios.A perfei�~ao absoluta do Deus in�nito lev�a-Lo-ia a sofrer limita�~oes terr��veis, pelo irrestrito da sua�nalidade de perfei�~ao, n~ao fosse pelo fato de que o Pai Universal partiipe diretamente da luta dapessoalidade de ada alma imperfeita, no universo amplo, que est�a busando om a ajuda divinaasender aos mundos elestes espiritualmente perfeitos. Essa experiênia progressiva de ada serespiritual e de ada riatura mortal, em todo o universo dos universos, �e uma parela da onsiênia-da-Deidade, sempre em expans~ao, do Pai, no divino ��rulo sem �m da auto-realiza�~ao inessante.�E literalmente verdade que: \Com todas as vossas ai�~oes Ele aige-Se". \Em todos os vossostriunfos, Ele triunfa em v�os e onvoso". O Seu esp��rito divino pr�e-pessoal �e uma parte real dev�os. A Ilha do Para��so responde a todas as metamorfoses f��sias do universo dos universos; o FilhoEterno inlui todos os impulsos espirituais de toda a ria�~ao; o Agente Conjunto abrange toda aexpress~ao mental do osmo em expans~ao. O Pai Universal tem, em plena onsiênia divina, todaa experiênia individual das lutas progressivas das mentes em expans~ao e dos esp��ritos em asens~ao,de ada entidade, ser e pessoalidade em toda a ria�~ao evoluion�aria do tempo e do espa�o. E tudoisso �e absolutamente verdadeiro, pois \Nele todos n�os vivemos, nos movemos e temos nosso ser".1.6 A Pessoalidade no UniversoA pessoalidade humana �e uma imagem, uma sombra tempo-espaial projetada pela pessoalidadeCriadora divina. E nenhum fato pode jamais ser adequadamente ompreendido por um exame dasua sombra. As sombras devem ser interpretadas em termos da substânia verdadeira.Deus �e uma ausa para a iênia; uma id�eia para a �loso�a; e para a religi~ao �e uma pessoa oumesmo o Pai eleste, heio de amor. Para o ientista, Deus �e uma for�a primordial; para o �l�osofo,uma hip�otese de unidade; para o religioso, uma experiênia espiritual viva. O oneito inadequadoque o homem tem, da pessoalidade do Pai Universal, pode ser aperfei�oado apenas pelo pr�oprioprogresso espiritual do homem no universo; e tornar-se-�a verdadeiramente adequado apenas quandoos peregrinos do tempo e do espa�o �nalmente alan�arem o abra�o divino do Deus vivo no Para��so.Nuna perais de vista os aspetos ant��podas da pessoalidade: omo onebida por Deus e omovista pelo homem. O homem vê e ompreende a pessoalidade, olhando do �nito para o in�nito; Deusolha do in�nito para o �nito. O homem possui o tipo mais baixo de pessoalidade; Deus, o maiselevado, supremo mesmo, �ultimo e absoluto. Portanto, os melhores oneitos da pessoalidade divinativeram de esperar paientemente o surgimento de id�eias mais evolu��das da pessoalidade humana;espeialmente por meio de uma revela�~ao mais aentuada tanto da pessoalidade humana, omo dapessoalidade divina, feita na vida de doa�~ao que Mihael levou em Urantia, uma vida de auto-outorga26



de si pr�oprio, omo Filho Criador.O esp��rito divino pr�e-pessoal, que reside na mente mortal, traz, om a sua simples presen�a, umaprova v�alida da sua existênia fatual; mas o oneito da pessoalidade divina pode ser alan�adoapenas pelo disernimento interno espiritual, na experiênia religiosa genu��na. Qualquer pessoa,humana ou divina, pode ser onheida e ompreendida independentemente das rea�~oes exteriores ouda presen�a material dessa pessoa.Uma erta a�nidade moral e harmonia espiritual s~ao esseniais �a amizade entre duas pessoas;uma pessoalidade amorosa di�ilmente pode revelar-se a uma pessoa inapaz de amar. Da mesmaforma, para aprimorar o onheimento de uma pessoalidade divina, todos os dons da pessoalidade dohomem devem onsagrar-se inteiramente a tal esfor�o; a devo�~ao parial, om a metade do ora�~ao,n~ao ser�a de nenhuma valia.Quanto mais ompletamente o homem ompreender a si pr�oprio e apreiar os valores da pes-soalidade nos seus semelhantes, tanto mais ansiar�a para onheer a Pessoalidade Original e, maishonestamente, tal ser humano sabedor de Deus lutar�a para ser omo a Pessoalidade Original. Base-ados em opini~oes, v�os podeis disutir sobre Deus; a experiênia om Ele e Nele, ontudo, est�a aimae al�em de qualquer ontrov�ersia humana e da mera l�ogia inteletual. O homem sabedor de Deusdesreve as suas experiênias espirituais, n~ao para onvener os desrentes, mas para a edi�a�~ao ea satisfa�~ao m�utua dos que areditam.Assumir que o universo possa ser onheido, que �e intelig��vel, signi�a assumir que o universo foifeito pela mente e que �e administrado pela pessoalidade. Apenas a mente do homem pode pereber ofenômeno mental de outras mentes, sejam humanas ou supra-humanas. Se a pessoalidade do homempode experieniar o universo, ent~ao h�a uma mente divina e uma pessoalidade real oultas em algumlugar neste universo.Deus �e esp��rito - pessoalidade espiritual - ; o homem tamb�em �e um esp��rito - uma pessoalidade es-piritual potenial. Jesus de Nazar�e atingiu a realiza�~ao plena do potenial da pessoalidade espiritual,na experiênia humana; onseq�uentemente a sua realiza�~ao, em vida, da vontade do Pai, torna-se arevela�~ao mais real e ideal da pessoalidade de Deus. Ainda que a pessoalidade do Pai Universal possaser apreendida apenas por meio de uma experiênia religiosa fatual, na vida terrena de Jesus, somosinspirados pela demonstra�~ao perfeita dessa realiza�~ao e da revela�~ao da pessoalidade de Deus, emuma experiênia verdadeiramente humana.1.7 O Valor Espiritual do Coneito de PessoalidadeQuando Jesus falou do \Deus vivo", ele referiu-se a uma Deidade pessoal - o Pai do C�eu. O oneito dapessoalidade da Deidade failita a amizade; favoree a adora�~ao inteligente; promove uma on�an�aarejada. As intera�~oes podem dar-se entre oisas n~ao pessoais, mas n~ao a amizade. A rela�~ao deamizade entre o pai e o �lho, tanto quanto entre Deus e o homem, n~ao pode ser desfrutada, a menosque ambos sejam pessoas. Somente as pessoalidades podem omungar uma om a outra, emboraessa omunh~ao pessoal possa ser imensamente failitada pela presen�a de uma entidade t~ao impessoalquanto o Ajustador do Pensamento.O homem onsegue a uni~ao om Deus, mas n~ao omo uma gota de �agua poderia enontrar aunidade om o oeano. O homem onsegue a uni~ao divina por meio de uma omunh~ao re��proaespiritual progressiva, pelo relaionamento da pessoalidade om o Deus pessoal, ao atingir, de ummodo resente, a natureza divina, por meio de uma onformidade inteligente, busada om todo oseu ora�~ao, �a vontade divina. Uma rela�~ao t~ao sublime s�o pode existir entre pessoalidades.O oneito da verdade poderia ser, ertamente, mantido �a parte da pessoalidade; o oneito dabeleza pode existir sem a pessoalidade; mas o oneito da bondade divina s�o �e ompreens��vel em27



rela�~ao �a pessoalidade. Somente uma pessoa pode amar e ser amada. E at�e mesmo a beleza e averdade n~ao teriam esperan�a de sobrevivênia se n~ao fossem atributos de um Deus pessoal, de umPai repleto de amor.N~ao podemos entender inteiramente omo Deus pode ser primordial, imut�avel, Todo-Poderoso eperfeito e, ao mesmo tempo, estar erado por um universo sempre em muta�~ao e aparentementelimitado por leis, um universo em evolu�~ao, de imperfei�~oes relativas. Contudo, podemos onheertal verdade, na nossa pr�opria experiênia pessoal, posto que mantenhamos, todos, a identidadeda pessoalidade e a unidade da vontade, a despeito das mudan�as onstantes, n~ao apenas em n�ospr�oprios, mas tamb�em no nosso ambiente.A realidade �ultima do universo n~ao pode ser aptada pela matem�atia, nem pela l�ogia, nem pela�loso�a; apenas a experiênia pessoal pode apt�a-la em onformidade progressiva om a vontadedivina de um Deus pessoal. Nem a iênia, nem a �loso�a, nem a teologia podem atestar a pessoa-lidade de Deus. Apenas a experiênia pessoal dos �lhos pela f�e do Pai Celeste pode tornar efetiva aompreens~ao espiritual da pessoalidade de Deus.Os oneitos mais elevados de pessoalidade, no universo, impliam: identidade, autoonsiênia,vontade pr�opria e possibilidade de auto-revela�~ao. E essas arater��stias impliam, ainda, umaomunh~ao de amizade om pessoalidades outras, iguais e diferentes, tal omo existe nas assoia�~oesdas pessoalidades das Deidades do Para��so. E a unidade absoluta dessas assoia�~oes �e t~ao perfeitaque a divindade torna-se onheida pela indivisibilidade e pela unidade. \O Senhor Deus �e Um". Aindivisibilidade da pessoalidade n~ao interfere na d�adiva, feita por Deus, do Seu esp��rito, para queviva nos ora�~oes dos homens mortais. A indivisibilidade da pessoalidade de um pai humano n~aoimpede que ele reproduza �lhos e �lhas mortais.Esse oneito de indivisibilidade, assoiado ao oneito de unidade, resulta na transendênia,tanto do tempo quanto do espa�o, feita pela Ultimidade da Deidade; portanto, nem o espa�o nem otempo podem ser absolutos, nem in�nitos. A Primeira Fonte e Centro �e a in�nitude, que transende,de modo inquali��avel, a toda mente, a toda mat�eria e a todo esp��rito.A existênia da Trindade do Para��so �e um fato que n~ao viola, de forma alguma, a verdade daunidade divina. As três pessoalidades da Deidade do Para��so s~ao unas, em todas as suas rea�~oes �arealidade do universo e em todas rela�~oes om as riaturas. E a existênia dessas três pessoas eternastampouo viola a verdade da indivisibilidade da Deidade. Eu estou plenamente ônsio de que n~aodisponho de nenhum idioma adequado para deixar laro, para a mente mortal, omo essas quest~oesdo universo mostram-se para n�os. Mas v�os n~ao deveis desenorajar-vos; nem todas essas oisas est~aototalmente laras, mesmo para as altas pessoalidades pertenentes ao meu grupo de seres do Para��so.Tende sempre em mente que as verdades profundas, a respeito da Deidade, ir~ao lareando-se ada vezmais �a medida que as vossas mentes, progressivamente, tornarem-se mais espiritualizadas, duranteas suessivas �epoas da longa asens~ao mortal, at�e o Para��so.[Apresentado por um Conselheiro Divino, membro de um grupo de pessoalidades elestes, desig-nado pelos Ani~aes dos Dias, em Uversa, sede do governo do s�etimo superuniverso, para supervisionaros trehos seguintes, desta revela�~ao vindoura, que têm a ver om os assuntos de al�em das fronteirasdo universo loal de N�ebadon. Eu fui inumbido de responder pelos doumentos que desrevem anatureza e os atributos de Deus, porque eu represento a mais alta fonte de informa�~ao dispon��velpara tal prop�osito, em qualquer mundo habitado. Tenho servido omo Conselheiro Divino, em todosos sete superuniversos, e por muito tempo residi no entro de todas as oisas, no Para��so. Muitasvezes tenho eu desfrutado do prazer supremo de uma estada na presen�a direta do Pai Universal. Euretrato a realidade e a verdade da natureza e dos atributos do Pai, om autoridade indisut��vel; euonhe�o aquilo de que falo.℄
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Cap��tulo 2A Natureza de DeusCONSIDERANDO que o oneito mais elevado poss��vel que o homem pode fazer de Deus est�aabrangido na id�eia e no ideal humano de uma pessoalidade primordial e in�nita, torna-se admiss��vele mesmo �util, estudar ertas arater��stias da natureza divina que onstituem o ar�ater da Deidade.O melhor modo de ompreender a natureza de Deus �e pela revela�~ao do Pai, tal omo desenvolvidapor Mihael de N�ebadon nos seus m�ultiplos ensinamentos e na magn���a qualidade da sua vida mortalna arne. O homem pode ompreender melhor ainda a natureza divina, tamb�em, se ele onsiderar asi pr�oprio omo um �lho de Deus e admirar o Criador do Para��so omo um verdadeiro Pai Espiritual.A natureza de Deus pode ser estudada por meio de uma revela�~ao de id�eias supremas; o ar�aterdivino pode ser onsiderado uma representa�~ao de ideais supernos; no entanto, a revela�~ao maiseslareedora e espiritualmente edi�ante da natureza divina �e enontrada na ompreens~ao da vidareligiosa de Jesus de Nazar�e, tanto antes quanto depois de haver atingido a plena onsiênia da suadivindade. Se tomarmos a vida enarnada de Mihael omo a pr�opria base da revela�~ao de Deusao homem, podemos tentar expressar por meio de s��mbolos verbais humanos ertas id�eias e ideaisa respeito da natureza divina, os quais ir~ao ontribuir ertamente para uma futura ilumina�~ao euni�a�~ao do oneito humano da natureza e do ar�ater da pessoalidade do Pai Universal.Todos os nossos esfor�os para ampliar e espiritualizar o oneito que os humanos têm de Deusse deparam om o imenso obst�aulo da apaidade limitada da mente mortal. No umprimento donosso des��gnio, da mesma forma, as limita�~oes de linguagem e a pobreza do material que pode serutilizado, no prop�osito de ilustrar ou de omparar, tamb�em prejudiam seriamente os nossos esfor�osde retratar os valores divinos e apresentar os signi�ados espirituais �a mente �nita e mortal do homem.Os nossos esfor�os para ampliar o oneito humano de Deus seriam quase todos improf��uos, n~aofosse o fato de a mente mortal ser residida pelo Ajustador outorgado pelo Pai Universal e de estarimpregnada pelo Esp��rito da Verdade, do Filho Criador. Dependendo, portanto, da presen�a dessesesp��ritos divinos, dentro do ora�~ao do homem, para que o assistam na amplia�~ao do oneito deDeus, eu empreendo, om alegria, a exeu�~ao do meu mandado, que �e tentar fazer uma desri�~aomais ampla da natureza de Deus para a mente do homem.2.1 A In�nitude de Deus\Ainda que no limiar do in�nito, n~ao podemos enontr�a-Lo. Os passos divinos n~ao s~ao onheidos."\A Sua ompreens~ao �e in�nita e a Sua grandeza �e insond�avel." A luz ofusante da presen�a do Pai �etamanha, para as Suas riaturas mais baixas, que Ele aparentemente \habita na esurid~ao espessa".N~ao apenas os Seus pensamentos e planos s~ao inesrut�aveis, mas \Ele faz um sem n�umero de oisasgrandes e maravilhosas." \Deus �e grande; n~ao O ompreendemos; nem pode o n�umero dos Seusanos ser ontado." \Deus habitar�a de fato a Terra? Observai, o �eu (o universo) e o �eu dos �eus29



(o universo dos universos) n~ao podem ontê-Lo." \Qu~ao insond�aveis s~ao os Seus julgamentos e qu~aoindeifr�aveis os seus aminhos!"\N~ao h�a sen~ao um Deus, o Pai In�nito, que tamb�em �e o Criador �el." \O Criador Divino �etamb�em o Ordenador Universal, �e a fonte e o destino das almas. Ele �e a Alma Suprema, a MentePrimordial e o Esp��rito Ilimitado de toda ria�~ao." \O grande Controlador n~ao omete erros. Ele�e resplandeente em majestade e gl�oria." \O Deus Criador �e totalmente desprovido de medo e deinimizade. Ele �e imortal, eterno, auto-existente, divino e magnânimo." \Qu~ao puro e belo, qu~aoprofundo e insond�avel �e o superno Anestral de todas as oisas!" \O In�nito �e ainda mais exelente,pois reparte a Si pr�oprio om os homens. Ele �e o ome�o e o �m, o Pai de todo prop�osito bom eperfeito." \Com Deus todas as oisas s~ao poss��veis; o Criador eterno �e a Causa das ausas."N~ao obstante a in�nitude das manifesta�~oes estupendas, da pessoalidade eterna e universal do Pai,Ele �e irrestritamente onsiente tanto da Sua eternidade quanto da Sua in�nitude; do mesmo modo,Ele onhee totalmente a Pr�opria perfei�~ao e poder. Ele �e o �unio ser no universo, al�em dos Seusoordenados divinos, a experimentar uma avalia�~ao apropriada, perfeita e ompleta de Si pr�oprio.O Pai satisfaz, onstante e infalivelmente, �as diferentes neessidades de demanda de Si pr�oprio,�a medida que essa neessidade vai se alterando, de tempos em tempos, nas v�arias partes do Seuuniverso-mestre. O grande Deus onhee e entende a Si pr�oprio; Ele �e in�nitamente onsientede todos os Seus atributos primordiais de perfei�~ao. Deus n~ao �e um aidente �osmio; nem �e umexperimentador do universo. Os Soberanos do Universo podem empreender aventuras, os Pais daConstela�~ao podem fazer experimentos; os l��deres dos sistemas podem exeritar-se; mas o Pai Univer-sal pode ver o �m, a partir do prin��pio; e o Seu plano divino e prop�osito eterno, de fato, abrangeme ompreendem todos os experimentos e todas as aventuras, de todos os Seus subordinados, em adamundo, sistema e onstela�~ao de todos os universos dos Seus imensos dom��nios.Nada �e novo para Deus e nenhum evento �osmio jamais surge omo uma surpresa; Ele habita o��rulo da eternidade. Os Seus dias n~ao têm prin��pio nem �m. Para Deus n~ao h�a passado, presenteou futuro; todo tempo �e presente, em qualquer instante. �E Ele o grande e �unio EU SOU.O Pai Universal �e in�nito, absolutamente e sem quaisquer reservas, em todos os Seus atributos; eesse fato, em si e por si mesmo, isola-O, automatiamente, de toda omunia�~ao pessoal direta omos seres materiais �nitos e outras inteligênias inferiores riadas.E sendo assim, pois, tudo isso neessita de arranjos tais para os Seus ontatos e a omunia�~ao omas Suas m�ultiplas riaturas; e por isso �ou estabeleido, em primeiro lugar, o papel das pessoalidadesdos Filhos de Deus no Para��so, as quais, ainda que perfeitas em divindade, tamb�em partiipam,muitas vezes, da pr�opria natureza do sangue e da arne das ra�as planet�arias, tornando-se um dev�os e um onvoso; e desse modo Deus se faz homem, omo oorreu na outorga de Mihael, quefoi hamado intermitentemente de Filho de Deus e Filho do Homem. Em segundo lugar est�a aexistênia das pessoalidades do Esp��rito In�nito, as v�arias ordens de hostes ser�a�as e de outrasinteligênias elestes, que se aproximam dos seres materiais de origem inferior para ministrar-lhesensinamentos e servir a eles, de tantas maneiras. E, em tereiro lugar, ontamos om a existêniados Monitores Misteriosos impessoais, os Ajustadores do Pensamento, autêntias d�adivas do grandeDeus, Ele pr�oprio, enviadas sem anunia�~ao nem explia�~ao, para residir em seres omo os humanosde Urantia. Em profus~ao sem �m, eles desem das alturas da gl�oria para onferir gra�as e residirnas mentes humildes daqueles mortais que apresentam apaidade de onheer a Deus ou que têmpotenialidade para realizar isso.Dessas maneiras e de muitas outras, desonheidas para v�os e muito al�em da vossa ompreens~ao�nita, o Pai do Para��so, volunt�aria e amorosamente ondesende e, de v�arias formas, modi�a, diluie atenua a Sua in�nitude, de modo a poder hegar mais perto das mentes �nitas das Suas riaturas,os Seus �lhos. E assim, por meio de uma s�erie de distribui�~oes de pessoalidade, em um grau adavez menos absoluto, o Pai in�nito apaita-Se para desfrutar de um ontato estreito om as diversas30



inteligênias dos muitos reinos do Seu vasto universo.Tudo isso Ele fez, faz agora e ontinuar�a a fazer para sempre, sem a m��nima redu�~ao, de fato e derealidade, na Sua in�nitude, eternidade e primazia. E essas oisas s~ao absolutamente verdadeiras,n~ao obstante a di�uldade de ompreendê-las; e apesar do mist�erio em que est~ao envolvidas, e ainda,apesar da impossibilidade de serem inteiramente ompreendidas pelas riaturas, omo as que residemem Urantia.Posto que o Primeiro Pai �e in�nito, nos Seus planos, e eterno, nos Seus prop�ositos torna-seinerentemente imposs��vel para qualquer ser �nito, alan�ar ou ompreender algum dia esses planos eprop�ositos divinos na sua plenitude. Apenas de quando em quando, o homem mortal pode vislumbraros prop�ositos do Pai, da forma omo s~ao revelados, aqui e aol�a, em rela�~ao ao desenvolvimento doplano de asens~ao da riatura, em n��veis suessivos na sua progress~ao no universo. Embora o homemn~ao possa ompreender, na sua totalidade, o que signi�a a in�nitude, o Pai in�nito por ertoompreende plenamente, e abra�a amorosamente a natureza �nita de todos os Seus �lhos, em todosos universos.A divindade e a eternidade, o Pai as ompartilha om um grande n�umero de seres superiores doPara��so; questionamos, todavia, se a in�nitude e a onseq�uente primazia universal seriam plenamenteompartilhadas om qualquer deles al�em dos Seus oligados oordenados dentro da Trindade doPara��so. A in�nitude da pessoalidade deve, for�osamente, abranger toda a �nitude da pessoalidade;e da�� prov�em a verdade - a verdade literal - do ensinamento que a�rma \Nele vivemos e movemos-nose temos o nosso ser". E o fragmento de pura Deidade, do Pai Universal, que reside no homem mortal,�e uma parte da in�nitude da Primeira Grande Fonte e Centro, o Pai dos Pais.2.2 A Perfei�~ao Eterna do PaiMesmo os vossos antigos profetas ompreenderam a natureza irular eterna, sem prin��pio nem �m,do Pai Universal. Verdadeira e eternamente, Deus est�a presente no Seu universo dos universos. Elehabita o momento presente, om toda a Sua majestade absoluta e eterna grandeza. \O Pai tem vidaem Si pr�oprio, e essa vida �e a vida eterna." Atrav�es das idades eternas, tem sido o Pai que \a todosd�a a vida". H�a perfei�~ao in�nita na integridade divina. \Eu sou o Senhor; Eu n~ao mudo." O nossoonheimento do universo dos universos desvela que Ele n~ao �e apenas o Pai das luzes, mas tamb�emque na Sua ondu�~ao dos assuntos interplanet�arios \n~ao h�a variabilidade, sequer uma sombra demudan�a". \Do prin��pio, Ele prediz o �m". Ele diz: \O Meu onselho perdurar�a; Eu farei tudoo que Me aprouver", \de aordo om o prop�osito eterno que Me propus no Meu Filho". Assim s~aoos planos e os prop�ositos da Primeira Fonte e Centro, omo �e Ela pr�opria: eterna, perfeita e, parasempre, imut�avel.Nos mandados do Pai h�a a integridade �nal e a perfei�~ao da plenitude. \Tudo o que Deus faz,ser�a para sempre; nada pode ser aresentado e nada pode ser retirado." O Pai Universal n~ao Searrepende dos Seus prop�ositos originais de sabedoria e de perfei�~ao. Os Seus planos s~ao �rmes, o Seupareer imut�avel, enquanto os Seus atos s~ao divinos e infal��veis. \Mil anos diante dos Seus olhos s~aoapenas omo o passar do dia de ontem ou omo a vig��lia de uma noite." A perfei�~ao da divindade ea magnitude da eternidade est~ao, para sempre, al�em de uma apreens~ao ompleta da mente limitadado homem mortal.As rea�~oes de um Deus imut�avel, no umprimento do Seu prop�osito eterno, podem pareer variarde aordo om a atitude mut�avel e as mentes ambiantes das suas inteligênias riadas, quer dizer,elas podem variar, aparente e super�ialmente; sob a superf��ie e no fundo de todas as manifesta�~oesaparentes, ontudo, permanee ainda presente o prop�osito imut�avel, o plano perp�etuo do Deus eterno.Nos universos afora, a perfei�~ao deve neessariamente ser um termo relativo, mas, no universo31



entral e, espeialmente no Para��so, a perfei�~ao n~ao �e dilu��da; em ertos dom��nios at�e mesmo �eabsoluta. As manifesta�~oes da Trindade fazem variar a exibi�~ao da perfei�~ao divina, mas n~ao aatenuam.A perfei�~ao primordial de Deus n~ao onsiste em uma retid~ao presumida, mas sim na perfei�~aoinerente �a bondade da Sua natureza divina. Ele �e �nal, ompleto e perfeito. Nada h�a que falte �abeleza e �a perfei�~ao do Seu ar�ater reto. E todo esquema de existênias vivas, nos mundos do espa�o,�e entrado no prop�osito divino de eleva�~ao das riaturas de vontade, at�e o alto destino da experiêniade ompartilhar da perfei�~ao do Pai no Para��so. Deus n~ao �e autoentrado nem autoontido; Elenuna essa de onferir-Se a todas as riaturas onsientes do vast��ssimo universo dos universos.Deus �e eterna e in�nitamente perfeito, Ele n~ao pode onheer a imperfei�~ao omo uma experiêniaSua, propriamente, no entanto, Ele ompartilha da onsiênia de toda a experiênia de imperfei�~ao,de todas as riaturas em luta, em todos universos evoluion�arios, dos Filhos Criadores do Para��so. Otoque pessoal e libertador do Deus da perfei�~ao paira sobre os ora�~oes e, no Seu iruito, abrangeas naturezas de todas as riaturas mortais que asenderam no universo at�e o n��vel do disernimentomoral. Desse modo, tanto quanto por meio dos ontatos da divina presen�a, o Pai Universal partiipaefetivamente da experiênia om a imaturidade e om a imperfei�~ao, na arreira evolutiva de todosos seres mortais no universo inteiro.As limita�~oes humanas e o mal em potenial n~ao fazem parte da natureza divina, mas a experiêniamortal e todas as rela�~oes do homem om o mal, ertamente, s~ao uma parte da auto-realiza�~ao sempreexpansiva de Deus, nos �lhos do tempo - riaturas de responsabilidade moral que têm sido riadasou que evolu��ram por interm�edio de todos os Filhos Criadores que vêm do Para��so.2.3 A Justi�a e a Retid~aoDeus �e reto, portanto, �e justo. \O Senhor �e reto, em todos os Seus aminhos." \`De tudo o que �z,nada foi sem uma ausa', diz o Senhor". \Os ju��zos do Senhor s~ao totalmente verdadeiros e orretos."A justi�a do Pai Universal n~ao pode ser inueniada por atos nem realiza�~oes das Suas riaturas,\pois n~ao h�a iniq�uidade no Senhor, nosso Deus; n~ao h�a favoreimento de pessoas, nem aeita�~ao deoferendas".Qu~ao f�util �e fazer apelos pueris a este Deus, para que modi�que os Seus deretos imut�aveis, demodo a evitar as justas onseq�uênias da a�~ao das Suas leis naturais e mandados espirituais retos!\N~ao vos enganeis; n~ao se pode zombar de Deus; pois, do que semeardes, daquilo tamb�em olhereis."Mas �e verdade que, mesmo na justi�a que vem da olheita plantada pelo erro, a justi�a divina aindatem a miseri�ordia a temper�a-la. A sabedoria in�nita �e o �arbitro eterno que determina as propor�~oesda justi�a e da miseri�ordia, a serem dispensadas em qualquer irunstânia. A maior puni�~ao (narealidade, uma onseq�uênia inevit�avel) para o erro e a rebeli~ao deliberados, ontra o governo deDeus, �e a perda da existênia, omo s�udito individual do Seu governo. O resultado �nal do peadopleno e deliberado �e o aniquilamento. Em �ultima an�alise, os indiv��duos identi�ados om o peadoj�a destru��ram a si pr�oprios, ao tornarem-se inteiramente irreais por meio da ado�~ao da iniq�uidade.O desapareimento fatual de uma tal riatura, no entanto, �e sempre retardado, at�e que a ordemomandada pela justi�a orrente, naquele universo, haja sido inteiramente umprida.A essa�~ao da existênia geralmente �e deretada no ju��zo dispensaional, ou no ju��zo epoal do reinoou dos reinos. Num mundo omo o de Urantia, ela hega ao �m de uma dispensa�~ao planet�aria. Aessa�~ao da existênia pode ser deretada, em tais �epoas, pela a�~ao oordenada de todos os tribunaisda jurisdi�~ao, que v~ao desde o onselho planet�ario, passando pelas ortes dos Filhos Criadores, at�e ostribunais de julgamento dos Ani~aes dos Dias. O mandado de dissolu�~ao tem origem nas ortes maisaltas do superuniverso, seguindo uma on�rma�~ao ininterrupta da senten�a original, na esfera deresidênia do ser que adotou o mal; e ent~ao, quando a senten�a de extin�~ao houver sido on�rmada32



do alto, a exeu�~ao �e feita por um ato direto dos ju��zes que residem e atuam nos entros do governodo superuniverso.Quando uma senten�a omo essa �e �nalmente on�rmada, �e omo se, instantaneamente, o ser,identi�ado om o peado, n~ao tivesse existido. N~ao h�a ressurrei�~ao desse destino; ele �e perdur�avel eeterno. Os fatores da identidade da energia vivente s~ao resolvidos nas transforma�~oes no tempo e pelametamorfose no espa�o, nos poteniais �osmios, dos quais emergiram erta vez. Quanto �a pessoali-dade do ser in��quo, �e ela despojada do seu ve��ulo de ontinuidade vital, em vista do fraasso de talriatura ao efetivar as esolhas e as deis~oes �nais que lhe teriam assegurado a vida eterna. Quando oabra�ar ont��nuo do peado, pela mente, ulmina em ompleta identi�a�~ao om a iniq�uidade, ent~ao,ao essar da vida, pela dissolu�~ao �osmia, essa pessoalidade isolada �e absorvida na supra-alma daria�~ao, tornando-se uma parte da experiênia de evolu�~ao do Ser Supremo. Nuna mais apareeomo uma pessoalidade. A sua identidade �e transformada, omo se nuna tivesse existido. No asode uma pessoalidade residida por um Ajustador, os valores espirituais experimentados sobrevivemna realidade da ontinuidade do Ajustador.Em qualquer ontenda no universo, entre n��veis fatuais da realidade, a pessoalidade de n��vel maiselevado terminar�a por triunfar sobre a pessoalidade de n��vel inferior. Essa onseq�uênia inevit�avel,de uma ontrov�ersia no universo, �e inerente ao fato de que a divindade da qualidade �e igual ao graude realidade, ou de fatualidade, de qualquer riatura de vontade pr�opria. O mal n~ao dilu��do, o erroompleto, o peado volunt�ario e a iniq�uidade n~ao mitigada s~ao, inerente e automatiamente, suiidas.Tais atitudes de irrealidade �osmia podem sobreviver no universo apenas em raz~ao da tolerâniamiseriordiosa transit�oria que depende e aguarda a a�~ao determinante nos meanismos da justi�a eda equanimidade da parte dos tribunais que busam enontrar o ju��zo da retid~ao no universo.O papel dos Filhos Criadores, nos universos loais, �e o da ria�~ao e da espiritualiza�~ao. Esses Filhosdevotam-se �a exeu�~ao efetiva do plano do Para��so, de asens~ao mortal progressiva, de reabilita�~aodos rebeldes e dos pensadores em erro, mas, quando todos os seus esfor�os, repletos de amor, forem�nalmente e para sempre rejeitados, o dereto �nal de dissolu�~ao �e exeutado pelas for�as que agemsob a jurisdi�~ao dos Ani~aes dos Dias.2.4 A Miseri�ordia DivinaA miseri�ordia �e simplesmente a justi�a temperada por aquela sabedoria que surge da perfei�~ao doonheimento e que adv�em do reonheimento pleno da fraqueza natural e das limita�~oes ambientais,das riaturas �nitas. \O nosso Deus �e heio de ompaix~ao, de gra�a, de paiênia e abundante emmiseri�ordia". Portanto \todo aquele que invoar o Senhor ser�a salvo", \pois Ele perdoar�a abun-dantemente". \A miseri�ordia do Senhor vai de eternidade a eternidade", sim, \a Sua miseri�ordiaperdura para sempre". \Eu sou o Senhor que faz prevaleer a benevolênia amorosa, o ju��zo e aretid~ao na Terra, pois om essas oisas Me deleito". \Eu n~ao aijo voluntariamente, nem enho depesar, aos �lhos dos homens", pois Eu sou \o Pai da miseri�ordia e o Deus de toda onsola�~ao".Deus �e inerentemente bom, naturalmente ompassivo e eternamente miseriordioso. E jamais �eneess�ario que se exer�a qualquer inuênia sobre o Pai para susitar o Seu amor e benevolênia. Aneessidade da riatura �e totalmente su�iente para assegurar a uênia total da miseri�ordia ternado Pai e Sua gra�a salvadora. E porque Deus sabe de tudo sobre os Seus �lhos, torna-se f�ail paraEle perdoar. Quanto melhor o homem entender o seu vizinho, mais f�ail ser�a perdo�a-lo e, mesmo,am�a-lo.Somente o disernimento da sabedoria in�nita apaita um Deus reto a ministrar a justi�a e amiseri�ordia, ao mesmo tempo e em qualquer situa�~ao no universo. O Pai eleste nuna Se onturbaom atitudes onitantes, em rela�~ao aos Seus �lhos do universo; Deus nuna �e v��tima de antagonis-mos de atitudes. A onisiênia de Deus dirige infalivelmente o Seu livre-arb��trio, na esolha daquela33



onduta no universo que satisfaz, perfeita, simultânea e igualmente, �as demandas de todos os Seusatributos divinos e qualidades in�nitas da Sua natureza eterna.A miseri�ordia �e fruto natural e inevit�avel da bondade e do amor. A boa natureza de um Paiamant��ssimo n~ao poderia, ertamente, reusar o minist�erio s�abio da miseri�ordia, a ada membro detodos os grupos dos Seus �lhos no universo. A eq�uidade da justi�a eterna e a miseri�ordia divinaonstituem, juntas, aquilo a que a experiênia humana hama de justi�a.A miseri�ordia divina representa uma t�enia equânime de ajustamento entre os n��veis de perfei�~aoe imperfei�~ao do universo. A miseri�ordia �e a justi�a da Supremaia, adaptada �as situa�~oes do �nitoem evolu�~ao; �e a retid~ao da eternidade, modi�ada para satisfazer aos mais altos interesses e ao bem-estar dos �lhos do tempo no universo. A miseri�ordia n~ao �e uma ontraven�~ao da justi�a, �e antesuma interpreta�~ao ompreensiva das demandas da justi�a suprema, apliada om equanimidade aosseres espirituais subordinados e �as riaturas materiais dos universos em evolu�~ao. A miseri�ordia�e a justi�a da Trindade do Para��so, s�abia e amorosamente enviada �as inteligênias m�ultiplas, dasria�~oes do tempo e do espa�o, tal omo foi formulada pela sabedoria divina e determinada pelamente onisiente e pela vontade soberana do Pai Universal, e de todos os Seus Criadores oligados.2.5 O Amor de Deus\Deus �e amor" e, onseq�uentemente, a Sua �unia atitude pessoal para om os assuntos do universo �esempre uma rea�~ao de afeto divino. O Pai ama-nos o su�iente para outorgar-nos a Sua vida. \Elefaz o Seu sol se levantar para os maus e para os bons, e Ele envia a huva aos justos e aos injustos".�E errado pensar que Deus possa ser persuadido a amar os Seus �lhos, por meio de sarif��ios feitospelos Seus Filhos, ou pela interess~ao das Suas riaturas subordinadas, \pois o Pai, Ele pr�oprio, vosama". �E em resposta a essa afei�~ao paternal que o Pai envia os maravilhosos Ajustadores para residirnas mentes dos homens. O amor de Deus �e universal; \todos aqueles que quiserem podem vir". Elegostaria \que todos os homens se salvassem pelo onheimento da verdade". \Ele n~ao deseja quenenhum homem pere�a."Os Criadores s~ao os primeiros a tentar salvar o homem dos resultados desastrosos das suas tolastransgress~oes �as leis divinas. O amor de Deus �e, por natureza, uma afei�~ao paterna; em onseq�uênia,algumas vezes, Ele \nos disiplina, para o nosso pr�oprio bem, para que possamos ser part��ipes daSua santidade". Mesmo durante as mais duras dentre as vossas prova�~oes lembrai-vos de que \emtodas as nossas ai�~oes, Ele aige-se onoso".Deus �e divinamente bondoso om os peadores. Quando os rebeldes retornam �a retid~ao, eles s~aoreebidos om miseri�ordia, \pois o nosso Deus perdoar�a abundantemente". \Eu sou Aquele queapaga as vossas transgress~oes, para o Meu pr�oprio bem, e Eu n~ao me lembrarei dos vossos peados."\Atentai para a forma de amor que o Pai nos dedia, a n�os, para que fôssemos hamados de �lhosde Deus."A�nal, a maior evidênia da bondade de Deus e a suprema raz~ao para am�a-Lo �e a d�adiva do Pai,que reside em ada um de v�os - o Ajustador, que t~ao paientemente aguarda a hora em que ireis,ambos, transformar-vos em um, eternamente. Embora n~ao possais enontrar Deus prourando-O, sevos submeterdes ao guiamento do esp��rito residente, sereis guiados, passo a passo e vida por vida,sem erros, de universo em universo, de idade em idade, at�e que estejais �nalmente em presen�a dapessoalidade do Pai Universal no Para��so.Qu~ao pouo razo�avel �e que n~ao adoreis a Deus, porque as limita�~oes da natureza humana e osimpedimentos da vossa onstitui�~ao material fazem om que, para v�os, seja imposs��vel vê-Lo. Entrev�os e Deus h�a uma distânia imensa (de espa�o f��sio) a ser perorrida. Da mesma forma, existeum grande abismo de diferen�as espirituais a ser atravessado; mas, apesar de tudo o que vos separa,34



f��sia e espiritualmente, da presen�a pessoal de Deus no Para��so, parai e ponderai sobre o fato solenede que Deus vive dentro de v�os, e de que, a Seu modo, Ele j�a veneu a separa�~ao. Ele enviou a Sipr�oprio, o Seu esp��rito, para viver dentro de v�os e para lutar arduamente, do vosso lado, na busados objetivos da vossa arreira eterna.Eu aho f�ail e agrad�avel adorar a algu�em que �e t~ao grande e, ao mesmo tempo, t~ao afei�oadamentedevotado ao minist�erio sagrado da eleva�~ao das Suas riaturas humildes. Naturalmente eu amo aquem �e t~ao poderoso, para om a ria�~ao e o seu ontrole, e que, al�em do mais, �e t~ao perfeito nabondade e t~ao �el e gentil no Seu amor, que onstantemente nos abriga na sua sombra. Eu pensoque amaria a Deus da mesma forma, n~ao fosse Ele nem t~ao grande nem poderoso, desde que fosset~ao bom e miseriordioso. Todos n�os amamos ao Pai, mais por ausa da Sua natureza do que peloreonheimento dos Seus atributos assombrosos.Quando eu observo os Filhos Criadores e os seus administradores subordinados lutando t~ao va-lentemente om as m�ultiplas di�uldades do tempo, inerentes �a evolu�~ao dos universos do espa�o,desubro que tenho uma grande e profunda afei�~ao por esses dirigentes menores dos universos. A�-nal, penso que todos n�os, inluindo os mortais dos reinos, amamos o Pai Universal e todos os outrosseres, divinos ou humanos, porque disernimos que essas pessoalidades nos amam verdadeiramente.A experiênia de amar, em muito, �e uma resposta direta �a experiênia de ser amado. Por saber queDeus me ama, eu deveria ontinuar a am�a-Lo supremamente, ainda que Ele fosse despojado de todosos Seus atributos de supremaia, ultimidade e absolutez.O amor do Pai aompanha-nos, agora e em todo o ��rulo intermin�avel das idades eternas. Aoponderardes sobre a natureza amorosa de Deus, apenas uma rea�~ao razo�avel e natural surge napessoalidade: amareis ada vez mais o vosso Criador; ireis dediar a Deus uma afei�~ao an�aloga�aquela dediada por uma rian�a a um pai terreno; pois, omo um pai, um pai real e verdadeiro amaaos seus �lhos, do mesmo modo o Pai Universal ama e para sempre busa o bem-estar dos Seus �lhose �lhas riadas.Mas o amor de Deus �e uma afei�~ao paterna inteligente e que sabe prever. O amor divino funionaem assoia�~ao uni�ada om a sabedoria divina e todas as outras arater��stias in�nitas da naturezaperfeita do Pai Universal. Deus �e amor, mas o amor n~ao �e Deus. A maior manifesta�~ao do amordivino pelos seres mortais �e onstatada por meio da d�adiva dos Ajustadores do Pensamento, masa vossa maior revela�~ao do amor do Pai vem da vida de doa�~ao do Seu Filho Mihael, que viveuauto-outorgado na Terra a vida espiritual ideal. �E o Ajustador residente que individualiza o amorde Deus em ada alma humana.Algumas vezes, hego quase a �ar atormentado ao ser ompelido a desrever a afei�~ao divinado Pai eleste pelos Seus �lhos do universo, empregando um s��mbolo verbal humano: amor. Essetermo, ainda que tenha a onota�~ao do mais alto oneito humano das rela�~oes mortais de respeitoe devo�~ao, om tamanha freq�uênia, �e designativo de rela�~oes humanas t~ao totalmente ign�obeis, quen~ao s~ao mereedoras de serem onheidas por qualquer palavra que seja tamb�em usada para indiar aafei�~ao, sem par, do Deus vivo, pelas riaturas do Seu universo! �E uma infeliidade eu n~ao poder fazeruso de algum termo superno e exlusivo que transmita �a mente do homem a verdadeira natureza, ea deliada beleza do signi�ado da afei�~ao divina, do Pai do Para��so.Quando o homem perde de vista o amor de um Deus pessoal, o Reino de Deus passa a ser mera-mente o reino do bem. N~ao obstante a unidade in�nita da natureza divina, o amor �e a arater��stiadominante de todas as rela�~oes pessoais de Deus om as Suas riaturas.
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2.6 A Bondade de DeusNo universo f��sio podemos ver a beleza divina, no mundo inteletual �e-nos poss��vel disernir averdade eterna, mas a bondade de Deus �e enontrada somente no mundo espiritual da experiêniareligiosa pessoal. Na sua verdadeira essênia, a religi~ao �e a f�e feita de on�an�a na bondade de Deus.Para a Filoso�a, Deus poderia ser grande e absoluto e, de algum modo, at�e inteligente e pessoal;mas, para a Religi~ao, �e neess�ario tamb�em que Deus seja moral; Ele deve ser bom. O homem poderiatemer a um Deus grande, mas ama e on�a apenas em um Deus de bondade. Essa bondade �e parteda pessoalidade de Deus, e a Sua plena revela�~ao surge apenas na experiênia religiosa pessoal dos�lhos que rêem em Deus.A religi~ao requer que o supramundo da natureza do esp��rito seja onheedor das neessidadesfundamentais do mundo humano e que seja sens��vel a elas. A religi~ao evoluion�aria pode tornar-se�etia, mas apenas a religi~ao revelada �e moral e espiritual de um modo verdadeiro. O oneito antigode que Deus �e uma Deidade dominada por uma moralidade majest�atia foi elevado por Jesus at�eaquele n��vel afetuoso e toante da moralidade familiar ��ntima, pr�opria da rela�~ao pai-�lho. E, naexperiênia mortal, n~ao h�a nenhuma rela�~ao mais terna e bela.A \riqueza da bondade de Deus leva o homem que errou ao arrependimento". \Toda a boa d�adivae toda a d�adiva perfeita vêm do Pai das luzes." \Deus �e bom; Ele �e o ref�ugio eterno das almasdos homens." \O Senhor Deus �e miseriordioso e pleno de gra�as. Ele �e paiente e abundante, embondade e em verdade." \Provai e vede omo o Senhor �e bom! Aben�oado seja o homem que on�aNele." \O Senhor �e heio de gra�a e de ompaix~ao. Ele �e o Deus da salva�~ao." \Ele alivia o ora�~aodos infelizes e ura as feridas da alma. Ele �e o Benfeitor Todo-Poderoso do homem".O oneito de um Deus rei-juiz, ainda que haja olaborado para desenvolver um padr~ao elevado demoralidade e riado um povo respeitador das leis enquanto grupo, deixava o indiv��duo rente em umaposi�~ao triste, de inseguran�a om rela�~ao ao pr�oprio status no tempo e na eternidade. Os profetashebreus, mais reentes, prolamaram Deus omo um Pai para Israel; Jesus revelou Deus omo o Paide ada ser humano. Todo oneito que os mortais fazem de Deus foi transendentalmente iluminadopela vida de Jesus. O altru��smo �e inerente ao amor paternal. Deus ama, n~ao �a maneira de um pai,mas omo Pai. Ele �e o Pai, no Para��so, de todas as pessoalidades do universo.A retid~ao india que Deus �e a fonte da lei moral do universo. A verdade exibe Deus omoum Revelador, omo um Mestre. Mas o amor d�a afeto e anseia por afeto, proura a omunh~aoompreensiva, tal omo existe entre pai e �lho. A retid~ao pode ser pr�opria do pensamento divino,mas o amor �e a atitude de um pai. A suposi�~ao errônea de que a retid~ao de Deus fosse irreonili�avelom o amor altru��sta do Pai eleste, pressupôs a ausênia de unidade na natureza de Deus e levoudiretamente �a elabora�~ao da doutrina da expia�~ao, que �e uma violenta�~ao �los�o�a tanto da unidade,quanto do livre-arb��trio de Deus.O Pai eleste afetuoso, ujo Esp��rito reside nos Seus �lhos da Terra, n~ao �e uma pessoalidadedividida - uma, a da justi�a, e outra, a da miseri�ordia. E tamb�em Ele n~ao requer um mediadorpara assegurar o seu favoreimento ou o perd~ao de Pai. A retid~ao divina n~ao �e dominada pela estritajusti�a de retribui�~ao; Deus, enquanto um Pai, transende Deus, enquanto juiz.Deus nuna �e irado, vingativo ou enraiveido. �E verdade que a sabedoria, muitas vezes, restringeo Seu amor, assim omo a justi�a ondiiona a Sua miseri�ordia rejeitada. O Seu amor pela retid~aon~ao pode evitar que, om a mesma intensidade, seja manifestado omo �odio ao peado. O Pai n~ao �euma pessoalidade inoerente; a unidade divina �e perfeita. Na Trindade do Para��so h�a uma unidadeabsoluta, a despeito das identidades eternas dos oordenados de Deus.Deus ama o peador e odeia o peado: tal a�rma�~ao �e verdadeira �loso�amente; ontudo, Deus �euma pessoalidade transendental, e as pessoas apenas amam e odeiam �as outras pessoas. O peadon~ao �e uma pessoa. Deus ama o peador porque ele �e uma realidade de pessoalidade (potenialmente36



eterna), enquanto, em rela�~ao ao peado, Deus n~ao assume nenhuma atitude pessoal; pois o peadon~ao �e uma realidade espiritual, n~ao �e pessoal; portanto, apenas a justi�a de Deus toma onheimentoda existênia dele. O amor de Deus salva o peador; a lei de Deus destr�oi o peado. Essa atitude danatureza divina mudaria, aparentemente, se o peador a�nal se identi�asse ompletamente om opeado, da mesma forma que a mente mortal pode tamb�em se identi�ar totalmente om o esp��ritoAjustador residente. Um mortal, assim identi�ado om o peado, tornar-se-ia ent~ao inteiramenten~ao-espiritual, na sua natureza (e, portanto, pessoalmente irreal), e por �m experimentaria a extin�~aodo seu ser. A irrealidade, e mesmo a inompletude da natureza da riatura, n~ao pode existir parasempre, em um universo progressivamente mais real e resentemente mais espiritual.Perante o mundo da pessoalidade, Deus �e desoberto omo uma pessoa de amor; perante o mundoespiritual, Ele �e o amor pessoal; na experiênia religiosa, Ele �e ambos. O amor identi�a o arb��triovolitivo de Deus. A bondade de Deus permanee no erne do livre-arb��trio divino - a tendêniauniversal para amar manifesta miseri�ordia, demonstra paiênia e ministra o perd~ao.2.7 A Verdade e a Beleza DivinasTodo onheimento �nito e todo entendimento da riatura s~ao relativos. A informa�~ao e os ensina-mentos, ainda que olhidos de fontes elevadas, s~ao apenas relativamente ompletos: preisos apenasem rela�~ao ao loal e verdadeiros para a pessoa.Os fatos f��sios s~ao su�ientemente uniformes, mas a verdade �e um fator vivo e ex��vel na �-loso�a do universo. As pessoalidades em evolu�~ao s~ao apenas parialmente s�abias e relativamenteverazes, nas suas omunia�~oes. Podem estar ertas apenas dentro dos limites da sua experiêniapessoal. Aquilo que, pela aparênia, pode ser totalmente verdadeiro em um lugar, pode ser apenasrelativamente verdadeiro em outro segmento da ria�~ao.A verdade divina, a verdade �nal, �e uniforme e universal, mas a hist�oria das oisas espirituais, on-tada por in�umeros indiv��duos, proedentes de v�arias esferas, pode, algumas vezes, variar quanto aosdetalhes, devido a essa relatividade na totaliza�~ao do onheimento e na abrangênia da experiêniapessoal, bem omo na dura�~ao e no alane dessa experiênia. Conquanto as leis e os deretos, ospensamentos e as atitudes da Primeira Fonte e Centro sejam eterna, in�nita e universalmente verda-deiros, ao mesmo tempo, a sua aplia�~ao e os ajustamentos que reebem, em ada universo, sistema,mundo, e inteligênia riada, est~ao de aordo om os planos e a t�enia dos Filhos Criadores, quandoestes atuam e funionam nos seus universos respetivos, tanto quanto em harmonia om os planosloais e os proedimentos do Esp��rito In�nito e de todas as outras pessoalidades elestes oligadas.A falsa iênia do materialismo senteniaria o homem mortal a reduzir-se a um marginal nouniverso. Tal onheimento parial �e potenialmente um mal; �e onheimento que se omp~oe, tantodo bem, quanto do mal. A verdade �e bela, porque �e tanto ompleta quanto sim�etria. Quando ohomem busa a verdade, ele est�a busando o divinamente real.Os �l�osofos ometem o seu mais grave erro quando s~ao levados �a fal�aia da abstra�~ao e �a pr�atiade foalizar a sua aten�~ao em um aspeto da realidade e de prolamar, ent~ao, tal aspeto isoladoomo sendo a verdade inteira. O �l�osofo s�abio ir�a sempre reorrer ao projeto da ria�~ao que est�a portr�as e que �e preexistente a todos os fenômenos universais. O pensamento riador, invariavelmente,preede �a a�~ao riadora.A autoonsiênia inteletual pode desobrir a beleza da verdade e a sua qualidade espiritual,n~ao apenas pela onsistênia �los�o�a dos seus oneitos, mas, ainda mais erta e seguramente, pelaresposta inequ��voa do sempre presente Esp��rito da Verdade. A feliidade vem omo onseq�uênia doreonheimento da verdade, porque esta pode ser fatual, pode ser viveniada. O desapontamento ea tristeza advêm ap�os o erro, porque, n~ao sendo este uma realidade, n~ao pode ser fatualizado pela37



experiênia. A verdade divina �e mais onheida pelo seu aroma espiritual.A busa eterna �e de uni�a�~ao, de oerênia divina. O vasto universo f��sio faz-se oerente na Ilhado Para��so; o universo inteletual faz-se oerente no Deus da mente, o Agente Conjunto; o universoespiritual faz-se oerente na pessoalidade do Filho Eterno. Mas o mortal isolado, do tempo e doespa�o, faz-se oerente em Deus, o Pai, mediante a liga�~ao direta entre o Ajustador do Pensamentoresidente e o Pai Universal. O Ajustador do homem �e um fragmento de Deus e, para sempre, prouraa uni�a�~ao divina e se faz oerente om a Deidade do Para��so da Primeira Fonte e Centro, e Nesta.O disernimento da beleza suprema �e a desoberta e a integra�~ao da realidade: o disernimentoda bondade divina, na eterna verdade, �e a beleza �ultima. O enanto mesmo da arte humana onsistena harmonia da sua unidade.O grande erro da religi~ao hebraia foi n~ao ter assoiado a bondade de Deus �as verdades fatuaisda iênia e da beleza atraente da arte. �A medida que a iviliza�~ao progrediu, e enquanto a religi~aoontinuou a seguir o mesmo aminho pouo s�abio, de enfatizar exageradamente a bondade de Deus,a ponto de negligeniar a beleza e de exluir relativamente a verdade, foi sendo desenvolvida, emertos tipos de homens, uma tendênia resente para desviar-se no oneito abstrato e dissoiado dabondade isolada. A moralidade prolamada ao exagero e isolada da religi~ao moderna, que fraassaem manter a devo�~ao e a lealdade de muitos dos homens deste s�eulo, poderia reabilitar-se se, al�emdos seus mandados morais, tivesse a mesma onsidera�~ao pelas verdades da iênia, da �loso�a e daexperiênia espiritual, e pelas belezas da ria�~ao f��sia, bem omo pelo enanto da arte inteletual epela grandeza de uma realiza�~ao genu��na de ar�ater.O desa�o religioso desta �epoa �e dirigido �aqueles homens e �aquelas mulheres que, pela sua vis~aoampla e voltada para o futuro, e, pelo disernimento da sua luz interna, ousar~ao onstruir umanova e atraente �loso�a de vida, partindo dos oneitos modernos, sutilmente integrados, da verdade�osmia, da beleza universal e da bondade divina. Uma tal vis~ao, nova e reta, da moralidade, atrair�atudo o que existir de bom na mente do homem e onvoar�a o que houver de melhor na alma humana.A verdade, a beleza e a bondade s~ao realidades divinas, e �a medida que o homem asende na esalada vida espiritual, essas qualidades supremas do Eterno tornam-se ada vez mais oordenadas euni�adas em Deus, que �e amor.Toda a verdade - material, �los�o�a ou espiritual - �e tanto bela, quanto boa. Toda a beleza real -a arte material ou a simetria espiritual - �e tanto verdadeira, quanto boa. Toda a bondade genu��na -seja a moralidade pessoal, a eq�uidade soial ou o minist�erio divino - �e igualmente verdadeira e bela. Asa�ude, a sanidade e a feliidade s~ao integra�~oes da verdade, da beleza e da bondade, ao misturarem-sena experiênia humana. Esses n��veis de uma vida e�az advêm da uni�a�~ao de sistemas de energia,de sistemas de id�eias e de sistemas espirituais.A verdade �e oerente, a beleza �e atraente e a bondade estabilizadora. E quando esses valores,naquilo que �e real, s~ao oordenados na experiênia da pessoalidade, o resultado �e uma ordem elevadade amor, ondiionado pela sabedoria e quali�ado pela lealdade. O prop�osito real de toda a edua�~ao,no universo, �e tornar efetiva a melhor oordena�~ao do �lho isolado dos mundos om as realidadesmais amplas da sua experiênia em expans~ao. A realidade �e �nita no n��vel humano: e �e in�nita eeterna nos n��veis mais elevados e divinos.[Apresentado por um Conselheiro Divino, atuando om a autoridade dos Ani~aes dos Dias emUversa.℄
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Cap��tulo 3Os Atributos de DeusDEUS est�a presente em todos os lugares; o Pai Universal rege o ��rulo da eternidade. Todavia,nos universos loais Ele governa por interm�edio das pessoas dos Seus Filhos-Criadores do Para��so, etamb�em onede a vida por interm�edio desses Filhos. \Deus nos deu a vida eterna e essa vida est�anos seus Filhos". Esses Filhos-Criadores de Deus s~ao a express~ao pessoal Dele pr�oprio, nos setoresdo tempo e para os �lhos dos planetas que giram, nos universos em evolu�~ao do espa�o.As ordens inferiores de inteligênias riadas podem disernir om lareza os Filhos de Deus al-tamente pessoalizados e, desse modo, estes ompensam a invisibilidade do Pai que �e in�nito e,portanto, menos disern��vel. Os Filhos do Pai Universal, que s~ao os Filhos-Criadores do Para��so, s~aouma revela�~ao de um Ser que, de outro modo, n~ao seria vis��vel; seria invis��vel devido �a absolutez e �ain�nitude inerentes ao ��rulo da eternidade e �as pessoalidades das Deidades do Para��so.A fauldade de riar di�ilmente �e um atributo de Deus; �e mais algo que vem em onseq�uêniada Sua natureza atuante. E essa fun�~ao universal riadora manifesta-se, eternamente ondiionadae ontrolada que �e, por todos os atributos oordenados da realidade in�nita e divina da PrimeiraFonte e Centro. Duvidamos sineramente que possamos onsiderar uma, dentre as arater��stias danatureza divina, omo sendo anteedente a qualquer outra; mas se fosse esse o aso, ent~ao, a naturezariadora da Deidade teria preedênia sobre todas as outras naturezas, atividades e atributos. E afauldade riadora da Deidade ulmina na verdade universal: a Paternidade de Deus.3.1 A Onipresen�a de DeusA apaidade do Pai Universal de estar presente em todas as partes, e ao mesmo tempo, onstituia Sua onipresen�a. Apenas Deus pode estar em dois, em in�umeros lugares, ao mesmo tempo. Deusest�a simultaneamente presente \nas alturas do �eu e na Terra abaixo"; omo exlamou o salmista:\Onde me esonderei do Teu esp��rito? Ou onde esaparei da Tua presen�a?"\`Sou um Deus pr�oximo e distante', diz o Senhor. `Por aaso n~ao preenho o �eu e a Terra?' "O Pai Universal est�a onstantemente presente em todas as partes, e em todos os ora�~oes da Suavasta ria�~ao. Ele �e \a plenitude Daquele que preenhe a todos de tudo", e \Quem tudo opera emtodos" e, al�em disso, o oneito da Sua pessoalidade �e tal que \o �eu (o universo) e o �eu dos �eus(o universo dos universos) n~ao podem abê-Lo". �E literalmente verdadeiro que Deus �e tudo e est�aem tudo. Mesmo isso, ontudo, ainda n~ao �e a totalidade de Deus. O In�nito s�o pode ser plenamenterevelado na in�nitude; a ausa nuna pode ser ompreendida por meio de uma an�alise dos efeitos; oDeus vivo �e inomensuravelmente maior do que a soma total da ria�~ao, que veio a existir omo umresultado dos atos riadores do Seu livre-arb��trio ilimitado. Deus revela-se em todo o osmo, mas oosmo n~ao pode jamais onter ou abranger a totalidade da in�nitude de Deus.39



A presen�a do Pai ronda inessantemente o universo-mestre. \Ele se onduz, desde o fundo do�eu, e o Seu iruito vai at�e os on�ns do �eu; e nada h�a que se oulte da Sua luz".A riatura n~ao apenas existe em Deus, mas tamb�em Deus vive na riatura. \Sabemos que Nelehabitamos, porque Ele vive em n�os; Ele nos deu o Seu esp��rito. Essa d�adiva do Pai do Para��so �eompanheira insepar�avel do homem." \Ele �e o Deus sempre presente e Aquele que a tudo preenhe."\O esp��rito do Pai eterno guarda-se na mente de ada �lho mortal." \O homem sai �a proura deum amigo, enquanto o verdadeiro amigo vive dentro do seu pr�oprio ora�~ao." \O verdadeiro Deusn~ao est�a longe, �e parte de n�os; o Seu esp��rito fala de dentro de n�os." \O Pai vive no �lho. Deus est�asempre onoso. Ele �e o esp��rito guia do destino eterno."Em verdade foi dito das ra�as humanas: \Sois de Deus", porque \Aquele que habita no amor,habita em Deus, e Deus nele". E assim, pois, estando em erro, v�os atormentais o Ajustador do Pensa-mento, pois esse dom de Deus, que reside em v�os, deve neessariamente sofrer todas as onseq�uêniasdos maus pensamentos, junto om a mente humana, na qual enontra-se enarerado.A onipresen�a de Deus, na realidade, �e uma parte da Sua natureza in�nita; o espa�o n~ao onstituiobst�aulo para a Deidade. De modo disern��vel, sem limita�~oes e na perfei�~ao, Deus enontra-sepresente apenas no Para��so e no universo entral. Por isso a Sua presen�a n~ao pode ser observadanas ria�~oes que irundam Havona, pois, em reonheimento �a soberania e �as prerrogativas divinasdos riadores e dos dirigentes oordenados dos universos, do tempo e do espa�o, Deus limitou aSua presen�a direta e efetiva ao universo entral. Desse modo, o oneito da divina presen�a deveser estendido a uma gama ampla, tanto de modos omo de anais de manifesta�~ao abrangendo osiruitos da presen�a do Filho Eterno, do Esp��rito In�nito e da Ilha do Para��so. Nem sempre �eposs��vel distinguir entre a presen�a do Pai Universal e as a�~oes dos Seus oordenados, agentes eagênias eternas, t~ao perfeitamente todos estes preenhem os quesitos in�nitos do Seu prop�ositoimut�avel. Mas n~ao �e assim om o iruito da pessoalidade e om os Ajustadores; nesses asos Deusatua de um modo �unio, direta e exlusivamente.O Controlador Universal est�a presente potenialmente nos iruitos de gravidade da Ilha doPara��so, em todas as partes do Universo, a todo o tempo e no mesmo grau, em onformidade oma massa, em resposta �as demandas f��sias da Sua presen�a e por ausa da natureza inerente a todaria�~ao, a qual leva todas as oisas a aderirem a Ele e a onsistirem Nele. Do mesmo modo a PrimeiraFonte e Centro est�a potenialmente presente no Absoluto Inquali��avel, deposit�ario que �e dos uni-versos n~ao riados do eterno futuro. Deus, assim, potenialmente, impregna os universos f��sios dopassado, do presente e do futuro. Ele �e a base primordial da oerênia da ria�~ao hamada material.Esse potenial n~ao-espiritual da Deidade torna-se fatual aqui e aol�a, no n��vel das existênias f��sias,por meio da intera�~ao inexpli�avel de alguns dos Seus intermedi�arios exlusivos, no ampo da a�~aouniversal.A presen�a da mente de Deus est�a orrelaionada �a mente absoluta do Agente Conjunto, o Esp��ritoIn�nito. Contudo, nas ria�~oes �nitas, essa presen�a �e mais bem disernida na mente �osmia dosEsp��ritos Mestres do Para��so, que funiona de modo onipresente. Do mesmo modo que a PrimeiraFonte e Centro est�a potenialmente presente nos iruitos da mente do Agente Conjunto, tamb�em est�apotenialmente presente nas tens~oes do Absoluto Universal. A mente da ordem humana, ontudo, �euma d�adiva das Filhas do Agente Conjunto, as Ministras Divinas dos universos loais em evolu�~ao.O esp��rito onipresente do Pai Universal est�a oordenado �a fun�~ao da presen�a do esp��rito universaldo Filho Eterno e ao potenial divino perp�etuo do Absoluto da Deidade. Contudo, nem a atividadeespiritual do Filho Eterno e dos seus Filhos do Para��so, nem as outorgas da mente, feitas pelo Esp��ritoIn�nito, pareem exluir a a�~ao direta dos Ajustadores do Pensamento, os fragmentos de Deus queresidem nos ora�~oes dos Seus �lhos riaturas.No que diz respeito �a presen�a de Deus em um planeta, sistema, onstela�~ao ou universo, o graudessa presen�a em qualquer unidade da ria�~ao �e uma medida do grau da presen�a evolutiva do Ser40



Supremo: �e determinada pelo reonheimento, em massa, de Deus, e pela lealdade que a Ele dediaa vasta organiza�~ao universal, que se estende at�e mesmo aos pr�oprios sistemas e planetas. Por isso,�as vezes, na esperan�a de salvaguardar e onservar essas fases da presen�a preiosa de Deus �e que,quando alguns planetas (ou mesmo sistemas) mergulham profundamente nas trevas espirituais, dealgummodo, s~ao oloados em quarentena, ou em isolamento parial, permaneendo sem interâmbioom as unidades maiores da ria�~ao. E tudo isso, tal omo suede em Urantia, se d�a omo uma rea�~aopara a defesa espiritual da maioria dos mundos, para abrigarem-se a si pr�oprios, tanto quanto poss��vel,de sofrerem om o isolamento que viria por onseq�uênia das a�~oes separadoras e alienantes de umaminoria obstinada, perversa e rebelde.Embora o Pai inlua, paternalmente, nos Seus iruitos, a todos os Seus �lhos - todas as pessoali-dades - , a Sua inuênia sobre eles �e limitada pelo afastamento que a origem deles tem em rela�~ao�a Segunda e �a Tereira Pessoas da Deidade, e aumenta �a medida que a realiza�~ao do destino delesaproxima-se daqueles n��veis. O fato da presen�a de Deus, nas mentes das riaturas, �e determinadopor elas serem ou n~ao resididas pelos fragmentos do Pai, os Monitores Misteriosos; mas a Sua pre-sen�a efetiva �e determinada pelo grau da oopera�~ao onedida aos Ajustadores internos pela menteresidida por eles.As utua�~oes da presen�a do Pai n~ao s~ao devidas �a inonstânia de Deus. O Pai n~ao se retira emrelus~ao, por haver sido insultado; o Seu afeto n~ao se aliena, por ausa de a�~oes erradas da riatura.Tendo sido dotados om o poder de esolha (no que diz respeito a Ele), s~ao os Seus �lhos, no exer��iodessa esolha, que determinam diretamente a intensidade e as limita�~oes da inuênia divina do Pai,nos seus ora�~oes e almas. O Pai entregou-Se livremente a n�os, sem limita�~oes e sem favoreimento.Ele n~ao tem preferênia por pessoas, planetas, sistemas, nem universos. Nos setores do tempo, Eleonfere honras difereniadas apenas �as pessoalidades do Para��so, onstituintes de Deus, o S�etuplo:os Criadores Coordenados dos universos �nitos.3.2 O Poder In�nito de DeusTodos os universos sabem que \o Senhor Deus onipotente reina". Os assuntos deste e de outrosmundos s~ao divinamente supervisionados. \Ele atua segundo a Sua vontade, no ex�erito dos �eus eentre os habitantes da Terra." �E eternamente verdadeiro que \n~ao h�a poder que n~ao provenha deDeus".Dentro dos limites daquilo que �e onsistente om a natureza divina, �e literalmente verdadeiro que\om Deus, todas as oisas s~ao poss��veis". Os proessos, lentos e prolongados, da evolu�~ao dos povos,dos planetas e dos universos est~ao sob o perfeito ontrole dos riadores e administradores do universoe desenvolvem-se de aordo om o prop�osito eterno do Pai Universal; suedendo-se em harmonia,ordem e onformidade om o plano plenamente s�abio de Deus. H�a apenas um �unio legislador. Elesustenta os mundos no espa�o e faz girar os universos, no ��rulo in�nito do iruito eterno.De todos os atributos divinos, a Sua onipotênia �e a mais bem ompreendida, espeialmente domodo omo ela prevalee no universo material. Se enarado omo um fenômeno n~ao-espiritual, Deus�e energia. Essa delara�~ao de um fato f��sio �e baseada na verdade inompreens��vel de que a PrimeiraFonte e Centro �e a ausa primeira dos fenômenos universais f��sios em todo o espa�o. Da atividadedivina deriva toda a energia f��sia, bem omo outras manifesta�~oes materiais. A luz, ou seja, a luzsem alor, �e outra, dentre as manifesta�~oes n~ao-espirituais das Deidades. E h�a ainda uma outraforma de energia n~ao-espiritual, que �e virtualmente desonheida em Urantia, pois n~ao foi aindareonheida.Deus ontrola todo o poder; Ele faz \um aminho para o relâmpago"; Ele ordenou os iruitosde toda a energia. Ele deretou a hora e o modo de manifesta�~ao de todas as formas de energia-mat�eria. E todas essas oisas s~ao mantidas, para sempre, sob o Seu eterno omando - sob o ontrole41



gravitaional entrado no Para��so inferior. A luz e a energia do Deus eterno, assim, giram, parasempre, em torno do Seu iruito majestoso, em uma proiss~ao sem �m, mas ordenada, das hostesestelares que omp~oem o universo dos universos. Toda a ria�~ao irunvoluiona eternamente aoredor do entro da Pessoalidade-Para��so de todas as oisas e seres.A onipotênia do Pai refere-se ao dom��nio onipresente, no n��vel absoluto, no qual as três energias,a material, a mental e a espiritual, est~ao em proximidade indistinta Dele - a Fonte de todas as oisas.A mente da riatura, n~ao sendo nem monota do Para��so, nem esp��rito do Para��so, n~ao �e diretamentesens��vel ao Pai Universal. Deus ajusta-Se om a mente da imperfei�~ao - e, om os mortais de Urantia,Ele o faz por meio dos Ajustadores do Pensamento.O Pai Universal n~ao �e uma for�a transit�oria, nem um poder que muda, nem uma energia queutua. O poder e a sabedoria do Pai s~ao totalmente adequados para arar om toda e qualquerexigênia do universo. �A medida que surgem, as emergênias da experiênia humana foram todasprevistas por Ele e, desse modo, Ele n~ao reage aos assuntos do universo de uma forma isolada, massim de aordo om os ditames da sabedoria eterna e em onsonânia om os mandados do ju��zoin�nito. A despeito das aparênias, o poder de Deus n~ao funiona no universo omo uma for�a ega.Situa�~oes surgem nas quais paree que medidas de emergênia foram tomadas, que leis naturaisforam suspensas, que desajustes se �zeram reonheer e que um esfor�o est�a sendo feito para endireitara situa�~ao; mas n~ao �e esse o aso. Tais oneitos de Deus têm a sua origem no alane limitado dovosso ponto de vista, na �nitude da vossa ompreens~ao e na abrangênia limitada do vosso exame;essa m�a ompreens~ao de Deus se deve �a ignorânia profunda que tendes, em rela�~ao a tudo queonerne �a existênia de leis mais elevadas nos reinos, �a magnitude do ar�ater do Pai, �a in�nitudedos Seus atributos e ao exer��io da Sua livre vontade.As riaturas planet�arias, que s~ao resididas pelo esp��rito de Deus, amplamente espalhadas porv�arios loais nos universos do espa�o s~ao quase in�nitas em n�umero e ordem; os seus inteletos s~aot~ao diversos, as suas mentes t~ao limitadas e por vezes t~ao grosseiras, a sua vis~ao �e t~ao reduzida eloalizada que �e quase imposs��vel formular generaliza�~oes de leis que exprimam de um modo adequadoos atributos in�nitos do Pai e que, ao mesmo tempo, sejam ompreens��veis, em qualquer grau, portais inteligênias riadas. Por onseguinte, muitos dos atos do Criador Todo-Poderoso pareem serarbitr�arios, isolados e, n~ao raro, at�e desalmados e ru�eis, para v�os, riaturas. Todavia, novamenteeu vos asseguro que isso n~ao �e uma verdade. Todos os feitos de Deus s~ao plenos de prop�osito,inteligentes, s�abios, bondosos e eternamente atentos ao bem maior, nem sempre apenas de um serindividual, uma ra�a espe���a, um planeta determinado ou mesmo de um determinado universo;mas sim, atentos ao bem-estar e ao maior proveito de todos os seres envolvidos, desde os mais baixosaos mais elevados. Nas idades do tempo, algumas vezes, o bem-estar de uma parte pode pareerdiferente do bem-estar do todo; no ��rulo da eternidade essas diferen�as aparentes inexistem.Somos todos parte da fam��lia de Deus e devemos, portanto, algumas vezes, ompartilhar dadisiplina da fam��lia. Muitos dos atos de Deus, que tanto nos perturbam e onfundem, s~ao resultadodas deis~oes e ditames �nais da onisiênia, que autorizam o Agente Conjunto a exeutar, segundoa esolha da vontade infal��vel da mente in�nita, de modo a fortaleer as deis~oes da pessoalidade daperfei�~ao, ujo exame, vis~ao e soliitude abrangem o bem-estar mais elevado e eterno de toda a Suavasta e ampla ria�~ao.Assim �e que o vosso ponto de vista, isolado, parial, �nito, grosseiro e altamente materialista,junto �as limita�~oes inerentes �a natureza do vosso ser onstituem um impedimento tal que vos tornaminapazes de ver, ompreender, ou onheer a sabedoria e a bondade de muitos dos atos divinos,os quais vos pareem arregados de uma rueldade esmagadora, de uma indiferen�a extrema, tantoao onforto e ao bem-estar, quanto �a feliidade planet�aria e �a prosperidade pessoal das riaturas,ompanheiras vossas. �E em onseq�uênia das limita�~oes da vis~ao humana, do vosso entendimentorestrito e da vossa ompreens~ao �nita, que vos equivoais sobre os motivos e deturpais os prop�ositosde Deus. Contudo, muitas oisas oorrem nos mundos evoluion�arios, que n~ao s~ao feitos pessoais do42



Pai Universal.A onipotênia divina est�a perfeitamente oordenada aos outros atributos da pessoalidade de Deus.Em geral, o poder de Deus, nas Suas manifesta�~oes espirituais no universo �e limitado apenas por trêsondi�~oes ou situa�~oes:1. Pela natureza de Deus; espeialmente pelo Seu amor in�nito; pela verdade, a beleza e abondade.2. Pela vontade de Deus; pelo Seu minist�erio de miseri�ordia e pelo relaionamento de paternidadeom as pessoalidades do universo.3. Pela lei de Deus; pela retid~ao e justi�a da Trindade eterna do Para��so.Deus �e ilimitado em poder, divino em natureza, �nal em vontade, in�nito em atributos, eterno emsabedoria e absoluto em realidade. Mas todas essas arater��stias do Pai Universal est~ao uni�adasna Deidade e universalmente expressas na Trindade do Para��so e nos Filhos divinos da Trindade.Por outro lado, fora do Para��so e do universo entral de Havona, tudo o que pertene a Deus �elimitado pela presen�a evoluion�aria do Supremo, ondiionado pela presen�a eventiva do �Ultimoe oordenado pelos três Absolutos existeniais: o Absoluto da Deidade, o Absoluto Universal e oAbsoluto Inquali��avel. E a presen�a de Deus est�a limitada desse modo porque essa �e a vontade deDeus.3.3 O Conheimento Universal de Deus\Deus onhee todas as oisas". A mente divina �e onsiente do pensamento de toda ria�~ao edialoga om ele. O Seu onheimento dos aonteimentos �e universal e perfeito. As entidades divinasque proedem Dele s~ao uma parte Dele; Ele, que \equilibra as nuvens", �e tamb�em \perfeito emonheimento". \Os olhos do Senhor est~ao em todos os lugares." Disse o vosso grande Mestre,referindo-se a um insigni�ante pardal: \Nenhum deles air�a na terra sem o onheimento do meuPai", e tamb�em, \at�e os abelos das vossas abe�as s~ao ontados". \Ele sabe o n�umero das estrelas;e hama a todas pelos seus nomes."O Pai Universal �e a �unia pessoalidade, em todo o universo, que de fato sabe o n�umero de estrelase planetas existentes do espa�o. Todos os mundos de ada universo est~ao, onstantemente, dentroda onsiênia de Deus. Ele tamb�em diz: \Tenho ertamente visto a ai�~ao do meu povo, tenhoouvido o seu pranto e onhe�o os seus pesares". Pois \o Senhor olha do �eu; Ele observa todos os�lhos dos homens; do loal da Sua morada, Ele olha por todos os habitantes da Terra". Cada �lhoriado pode, em verdade, dizer: \Ele onhee o aminho que tomo e, depois que Ele me houver posto�a prova, ressurgirei omo ouro". \Deus sabe quando nos sentamos e quando nos levantamos; Eleompreende os nossos pensamentos de longe e �e onheedor de todos os nossos aminhos." \Todasas oisas est~ao a desoberto e abertas aos olhos Daquele om quem temos a ver". E deveria ser umverdadeiro onforto para todos os seres humanos ompreender que \Ele onhee a vossa estrutura;Ele lembra-se de que sois p�o". Jesus, falando do Deus vivo, disse: \O vosso Pai sabe das vossasneessidades, antes mesmo de irdes pedir a Ele".Deus possui o poder ilimitado de onheer todas as oisas; a Sua onsiênia �e universal. OSeu iruito pessoal inlui todas as pessoalidades e o Seu onheimento, mesmo o das riaturasmais ��n�mas, �e suplementado indiretamente pela s�erie desendente de Filhos divinos e, diretamente,por interm�edio dos Ajustadores do Pensamento residentes. Al�em do mais, o Esp��rito In�nito est�apresente, todo o tempo e em todos os lugares.N~ao estamos plenamente ertos se Deus esolhe, ou n~ao, prever de antem~ao o evento do peado.Mas, ainda que Deus previsse os atos do livre-arb��trio dos Seus �lhos, tal onheimento pr�evio n~aorevogaria em nada a liberdade deles. Uma oisa �e erta: Deus nuna est�a sujeito a surpreender-Se.43



A onipotênia n~ao signi�a poder de fazer o infat��vel, a a�~ao que n~ao �e divina. Nem a onisiêniaimplia saber aquilo que �e inognos��vel. Todavia, tais a�rma�~oes di�ilmente se fazem ompre-ens��veis para a mente �nita. A riatura di�ilmente pode ompreender o alane e as limita�~oes davontade do Criador.3.4 Ilimitabilidade de DeusAs suessivas doa�~oes de Si pr�oprio, aos universos, omo vieram a ser efetuadas, n~ao reduzem,de nenhum modo, o potenial de poder ou a reserva de sabedoria; e estes ontinuam residindo erepousando na pessoalidade entral da Deidade. Em potenial de for�a, sabedoria e amor, o Pai nunateve reduzida a Sua medida, nem Se tornou desprovido de qualquer atributo da Sua pessoalidadegloriosa, em resultado da doa�~ao ilimitada de Si pr�oprio, aos Filhos do Para��so, �as Suas ria�~oessubordinadas e �as m�ultiplas riaturas dessas ria�~oes.A ria�~ao de ada novo universo exige um novo ajuste de gravidade; mas, ainda que a ria�~aoontinuasse, inde�nida e eternamente, at�e �a in�nitude mesma, de um tal modo que �nalmente aria�~ao material fosse existir sem limita�~oes, ainda assim o poder de ontrole e oordena�~ao, quereside na Ilha do Para��so, estaria �a altura e seria adequado ao dom��nio, ao ontrole e �a oordena�~aode um universo assim in�nito. E, posteriormente a essa oness~ao de for�a ilimitada e poder, aum universo sem limites, o In�nito ainda estaria plenamente arregado, no mesmo grau, de for�a eenergia; o Absoluto Inquali��avel subsistiria ainda, sem diminui�~ao; Deus ainda possuiria o mesmopotenial in�nito, omo se nada da Sua for�a, energia e poder tivesse sido vertido para dotar universosap�os universos.Da mesma forma aontee om a sabedoria: o fato de que a mente seja t~ao livremente distribu��dapara o pensar dos reinos, de nenhum modo empobree a fonte entral da sabedoria divina. �Amedida que os universos se multipliam e os seres dos reinos resem em n�umero, at�e �as fronteiras daompreens~ao, ainda que a mente ontinuasse inessantemente sendo onedida aos seres de elevadaou de baixa ondi�~ao, a pessoalidade entral de Deus ontinuaria a abranger a mesma mente eterna,in�nita e onisiente.O fato de que Ele envie mensageiros espirituais, sa��dos Dele pr�oprio, para que residam nos homens emulheres do vosso mundo e de outros mundos, de nenhum modo reduz a Sua apaidade de funionaromo uma pessoalidade espiritual divina e onipotente; e n~ao existe absolutamente nenhum limite �aextens~ao ou ao n�umero desses Monitores espirituais, que Ele pode e onsegue enviar. Essa d�adivade Si mesmo, �as Suas riaturas, gera uma possibilidade futura sem limites e quase inoneb��vel,de existênias progressivas e suessivas para esses mortais, assim, divinamente dotados. E essadistribui�~ao pr�odiga de Si pr�oprio, na forma dessas entidades espirituais ministradoras, de nenhumamaneira diminui a sabedoria e a perfei�~ao da verdade e do onheimento, que repousam na pessoado Pai onisiente, pleno de sabedoria e Todo-Poderoso.Para os mortais do tempo h�a um futuro; Deus, ontudo, habita a eternidade. Embora eu tenhavindo de muito perto da pr�opria morada da Deidade, n~ao posso presumir falar, om perfei�~ao deentendimento, a respeito da in�nitude dos muitos atributos divinos. Apenas a in�nitude de mentepode ompreender plenamente a in�nitude na existênia e a eternidade da a�~ao.O homem mortal n~ao pode, ertamente, onheer a in�nitude do Pai eleste. A mente �nita n~aopode pensar sobre uma verdade ou um fato de tal modo absoluto. Todavia, esse mesmo ser humano�nito pode de fato sentir - literalmente experimentar - o impato pleno e n~ao amorteido de umAMOR t~ao in�nito quanto o do Pai. Esse amor pode ser verdadeiramente experimentado, mas,ainda que a qualidade da experiênia seja ilimitada, a quantidade em uma tal experiênia �e limitada,estritamente, pela apaidade humana de reeptividade espiritual e pela apaidade empenhada emretribuir ao Pai, em amor. 44



A apreia�~ao �nita, de qualidades in�nitas, transende, em muito, �as apaidades logiamentelimitadas da riatura, em vista do fato de o homem mortal ser feito �a imagem de Deus - poisvive dentro dele um fragmento da in�nitude. Por onseguinte, o aesso mais querido e de maioraproxima�~ao a Deus, que o homem tem, �e o amor, e por interm�edio do amor, pois Deus �e amor. Etudo, em uma rela�~ao assim t~ao �unia, �e um experimento fatual da soiologia �osmia: a rela�~aoentre o Criador e a riatura - o afeto entre Pai e �lho.3.5 A Lei Suprema do PaiNo Seu ontato om as ria�~oes p�os-Havona, o Pai Universal n~ao exere o Seu poder in�nito, nem aSua autoridade �nal, por transmiss~ao direta, mas por interm�edio dos Seus Filhos e das pessoalidadessubordinadas a eles. E Deus faz tudo isso por Sua livre vontade. Todos e quaisquer dos poderesdelegados, aso surgisse a oasi~ao e se fosse da esolha da mente divina, poderiam ser exeridos dire-tamente; mas, via de regra, essa a�~ao aontee apenas em onseq�uênia do fraasso da pessoalidadedelegada, ao tentar orresponder �a on�an�a divina. Em oasi~oes assim, diante de um desumpri-mento e nos limites da reserva de poder e de potenial divinos, o Pai atua independentemente e deaordo om os mandados da Sua pr�opria esolha; e tal esolha �e sempre a da perfei�~ao infal��vel esabedoria in�nita.O Pai governa por interm�edio dos Seus Filhos. Desendo, na organiza�~ao do universo, existe umaorrente ininterrupta de dirigentes que termina om os Pr��nipes Planet�arios, os quais dirigem osdestinos das esferas evoluion�arias, dos vastos dom��nios do Pai. N~ao �e uma express~ao meramentepo�etia a que exlama: \Do Senhor �e a Terra e a sua plenitude". \Ele faz e destrona reis." \OsAlt��ssimos governam nos reinos dos homens."Nos assuntos dos ora�~oes dos homens, nem sempre o Pai Universal pode ter aminho aberto;mas, na onduta e destino de um planeta, o plano divino prevalee; o prop�osito eterno de sabedoriae amor triunfa.Disse Jesus: \Meu Pai, que os outorgou a mim, �e maior do que todos; e ningu�em poder�a arrebat�a-los da m~ao do meu Pai". Ao vislumbrar as obras m�ultiplas e ao ontemplar a imensid~ao assombrosada ria�~ao quase ilimitada de Deus, podeis vailar quanto ao vosso oneito da Sua primazia; ontudo,n~ao deveis vailar em aeit�a-Lo omo sendo �rme e eternamente entronizado no entro do Para��sode todas as oisas, e omo o Pai bene�ente de todos os seres inteligentes. N~ao h�a sen~ao \um �unioDeus e Pai de todos, aima de tudo e em tudo", e que \�e anterior a todas as oisas e em Quemonsistem todas as oisas".As inertezas da vida e as viissitudes da existênia de nenhuma maneira ontradizem o on-eito da soberania universal de Deus. Toda a vida da riatura evoluion�aria �e assediada por ertasinevitabilidades. Considerai o seguinte:1. A oragem - a for�a de ar�ater - �e desej�avel? Ent~ao, o homem deve ser riado em um ambienteque requeira um enfrentamento das di�uldades e uma rea�~ao �as deep�~oes.2. O altru��smo - o servi�o aos semelhantes - �e desej�avel? Ent~ao, a experiênia de vida dever�apropiiar-lhe o deparar-se om situa�~oes de desigualdade soial.3. A esperan�a - a grandeza da on�an�a - �e desej�avel? Ent~ao a existênia humana dever�aonfrontar-se onstantemente om inseguran�as e inertezas renovadas.4. A f�e - a suprema a�rma�~ao do pensamento humano - �e desej�avel? Ent~ao, a mente humanadever�a ser oloada frente a grandes di�uldades, nas quais sempre sabe menos do que pode rer.5. O amor �a verdade e a disposi�~ao de ir at�e onde quer que esse amor onduza s~ao desej�aveis?Ent~ao, �e bom que o homem res�a em um mundo no qual o erro esteja presente e a falsidade seja45



sempre poss��vel.6. O idealismo - um oneito muito pr�oximo do divino - �e desej�avel? Ent~ao, o homem develabutar em um ambiente de relativa bondade e beleza, em eranias que estimulem a busa inontidade oisas melhores.7. A lealdade - a devo�~ao ao dever mais elevado - �e desej�avel? Ent~ao, o homem dever�a ontinuarsempre em frente, apesar de rodeado de possibilidades de trai�~ao e deser�~ao. O valor da devo�~ao aodever adv�em do perigo impl��ito de fraasso.8. O desapego - o esp��rito do auto-esqueimento - �e desej�avel? Ent~ao, o ideal �e o homem mortalviver frente a frente om o inessante lamor de um ego inesap�avel, que exige reonheimento ehonras. O homem n~ao poderia esolher a vida divina, de um modo dinâmio, se n~ao existisse umavida do ego �a qual renuniar. O homem n~ao poderia nuna se aferrar �a salva�~ao, na retid~ao, se n~aohouvesse nenhum mal em potenial exaltando e difereniando o bem, por ontraste.9. O prazer - a satisfa�~ao da feliidade - �e desej�avel? Ent~ao, o homem dever�a viver em um mundono qual a alternativa da dor e a probabilidade do sofrimento sejam possibilidades experiment�aveissempre presentes.Em todo o universo, ada unidade �e onsiderada omo uma parte do todo. A sobrevivênia daparte depende da oopera�~ao om o plano e o prop�osito do todo: o desejo, de todo o ora�~ao, euma perfeita disposi�~ao para fazer a vontade divina do Pai. O �unio mundo evoluion�ario sem erro(sem a possibilidade de um ju��zo pouo s�abio) seria um mundo sem inteligênia livre. No universode Havona, h�a um bilh~ao de mundos perfeitos, om os seus habitantes perfeitos; mas o homem emevolu�~ao deve ser fal��vel, se houver de ser livre. A inteligênia livre e inexperiente n~ao pode ser,ertamente, de in��io, uniformemente s�abia. A possibilidade do ju��zo errôneo (o mal) transforma-seem peado apenas quando a vontade humana endossa, onsientemente, e adota, de prop�osito, umju��zo deliberadamente imoral.A apreia�~ao plena da verdade, da beleza e da bondade �e inerente �a perfei�~ao do universo divino.Os habitantes dos mundos de Havona n~ao neessitam do potenial de n��veis relativos de valores,omo um est��mulo �a esolha; esses seres perfeitos s~ao apazes de identi�ar e de esolher o bem,ainda que na ausênia de situa�~oes morais ontrastantes e que os obriguem a pensar. Todos essesseres perfeitos s~ao o que s~ao, ontudo, pela sua natureza moral e status espiritual, em virtude do fatode simplesmente existirem. Eles onquistam experienialmente um avan�o, mas apenas dentro do seuestado inerente; ao passo que o homem mortal ganha, inlusive, o seu status de andidato �a asens~ao,por meio da sua pr�opria f�e e esperan�a. Tudo que a mente humana alan�a de divino, e tudo quea alma humana adquire, �e uma onquista da experiênia; �e uma realidade da experiênia pessoale, portanto, uma posse �unia, em ontraste om a inerente bondade e retid~ao das pessoalidades deHavona n~ao sujeitas ao erro.As riaturas de Havona s~ao naturalmente valentes, mas n~ao s~ao orajosas, no sentido humano.Elas s~ao inatamente gentis e deferentes, mas di�ilmente s~ao altru��stas �a maneira humana. Têm aexpetativa de um futuro agrad�avel, mas n~ao s~ao esperan�osas de um modo espeial, omo o mortalon�ante das esferas evoluion�arias inertas. Elas têm f�e na estabilidade do universo, mas est~ao longede onheer aquela f�e salvadora, por meio da qual o mortal asende desde o seu status de animal at�eos portais do Para��so. Elas amam a verdade, mas n~ao onheem as qualidades redentoras dela. S~aoidealistas, mas naseram assim; elas ignoram inteiramente o êxtase de hegar a sê-lo por um ato deesolha vivi�ante. S~ao leais, mas nuna experimentaram a emo�~ao da devo�~ao inteligente e sineraao dever umprido, enfrentando a tenta�~ao de desumpri-lo. N~ao têm ego��smo, mas nuna hegarama esse n��vel de experiênia por meio da onquista magn���a de um ego exigente. Elas desfrutam doprazer, mas desonheem a do�ura do prazer de esapar do potenial da dor.
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3.6 A Primazia do PaiCom o altru��smo divino e uma onsumada generosidade, o Pai Universal despoja-se da autoridadee delega o poder, mas ainda assim permanee primordial; a Sua m~ao repousa sobre a poderosaalavana das irunstânias, nos dom��nios universais. Ele reservou a Si todas as deis~oes �naise, de forma infal��vel, maneja o etro Todo-Poderoso do veto do Seu prop�osito eterno, om umaautoridade indisut��vel sobre o bem-estar e o destino da imensa ria�~ao, que sempre gira em um��rulo asendente.A soberania de Deus �e ilimitada; �e o fato fundamental em toda a ria�~ao. O universo n~ao erainevit�avel. O universo n~ao �e um aidente, nem existe por si pr�oprio. O universo �e uma obra deria�~ao e, portanto, est�a totalmente sujeito �a vontade do Criador. A vontade de Deus �e a verdadedivina e o amor vivo; por onseguinte as ria�~oes dos universos evoluion�arios em perfeionamentos~ao araterizadas pela bondade - a proximidade da divindade - ; e pela maldade potenial - odistaniamento da divindade.Toda �loso�a religiosa, mais edo ou mais tarde, hega ao oneito de uma lei uni�ada a reger ouniverso, de um �unio Deus. As ausas do universo n~ao podem ser inferiores aos efeitos do universo.A fonte do audal da vida no universo e da mente �osmia deve estar aima dos seus n��veis demanifesta�~ao. A mente humana n~ao pode ser expliada, de um modo onsistente, nos termos dasordens inferiores de existênia. A mente do homem s�o pode ser verdadeiramente ompreendidaquando se reonhee a realidade das ordens mais elevadas de pensamento e de vontade propositada.O homem torna-se inexpli�avel, enquanto ser moral, a menos que a realidade do Pai Universal sejareonheida.O �l�osofo meaniista professa rejeitar a id�eia de uma vontade universal e soberana, essa mesmavontade soberana, uja atividade de elabora�~ao das leis universais ele reverenia t~ao profundamente.Que homenagem n~ao �e prestada, de um modo n~ao intenional, ao Criador das leis, quando o mea-niista onebe que tais leis s~ao atuantes e expliativas por si mesmas!�E um erro grosseiro humanizar a Deus, exeto no oneito do Ajustador do Pensamento residente,mas mesmo isso ainda n~ao �e um erro t~ao rasso quanto meanizar ompletamente a id�eia da PrimeiraGrande Fonte e Centro.Ser�a que o Pai do Para��so sofre? Eu n~ao sei. Os Filhos Criadores podem e ertamente sofrem,algumas vezes, da mesma forma que os mortais. O Filho Eterno e o Esp��rito In�nito sofrem, em umsentido modi�ado. Penso que o Pai Universal possa sofrer, mas n~ao posso entender omo; talvez pormeio do iruito da pessoalidade, ou atrav�es da individualidade dos Ajustadores do Pensamento e dasoutras outorgas da Sua natureza eterna. Ele disse �as ra�as mortais: \Com todas as vossas ai�~oes,aijo-Me". Sem d�uvida Ele experimenta um sentimento de paternidade e simpatia ompreensiva;Ele pode sofrer verdadeiramente, mas n~ao ompreendo a natureza desse sofrer.O Soberano eterno e in�nito, do universo dos universos, �e poder, forma, energia, proesso, modelo,prin��pio, presen�a e realidade idealizada. No entanto Ele �e mais; Ele �e pessoal; Ele exere umavontade soberana e experienia a autoonsiênia da divindade, Ele exeuta os mandados de umamente riadora, busa a satisfa�~ao da realiza�~ao de um prop�osito eterno e manifesta o amor e o afetode Pai pelos Seus �lhos do universo. E todos esses tra�os mais pessoais do Pai podem ser mais bementendidos, quando s~ao observados do modo pelo qual foram revelados na vida auto-outorgada deMihael, o vosso Filho Criador, enquanto enarnado em Urantia.Deus, o Pai, ama os homens; Deus, o Filho, serve aos homens; Deus, o Esp��rito, inspira os �lhosdo universo, na sua aventura sempre asendente ao enontro de Deus, o Pai, pelos meios ordenadospor Deus, os Filhos, por meio do minist�erio da gra�a de Deus, o Esp��rito.[Sendo o Conselheiro Divino designado para a apresenta�~ao da revela�~ao do Pai Universal, eu deiontinuidade �a realiza�~ao destas delara�~oes sobre os atributos da Deidade.℄47
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Cap��tulo 4A Rela�~ao de Deus om o UniversoO PAI Universal tem um prop�osito eterno em rela�~ao aos fenômenos materiais, inteletuais e espi-rituais do universo dos universos; prop�osito este que Ele est�a umprindo ao longo de todo o tempo.Deus riou os universos pela Sua pr�opria vontade, livre e soberana, e riou-os de aordo om o Seuprop�osito onisiente e eterno. �E question�avel que algu�em, exeto as Deidades do Para��so e os Seusoligados mais elevados, realmente saiba muita oisa sobre o prop�osito eterno de Deus. At�e mesmoos idad~aos exelsos do Para��so têm opini~oes bastante diversas sobre a natureza do prop�osito eternodas Deidades.�E f�ail deduzir que o prop�osito de riar o universo entral perfeito de Havona haja sido puramenteuma satisfa�~ao de natureza divina. Havona pode servir omo modelo original de ria�~ao para todosos outros universos e omo aprendizado �nal para os peregrinos do tempo, no seu aminho para oPara��so; ontudo, essa ria�~ao t~ao superna deve existir fundamentalmente para o prazer e a satisfa�~aodos Criadores perfeitos e in�nitos.O plano assombroso de aperfei�oamento dos mortais evoluion�arios bem omo os Corpos de Fina-lidade, uma vez que hajam alan�ado o Para��so, a �m prover-lhes o preparo posterior para algumatarefa futura n~ao revelada, om efeito, paree ser, no presente, uma das prinipais preoupa�~oes dossete superuniversos e das suas numerosas subdivis~oes; entretanto, esse esquema de asens~ao paraespiritualizar e aperfei�oar os mortais do tempo e do espa�o n~ao �e, de forma alguma, a oupa�~aoexlusiva das inteligênias do universo. H�a, de fato, muitas outras metas fasinantes que oupam otempo e analizam as energias das hostes elestes.4.1 A Atitude do Pai para om o UniversoDurante muitas �epoas, os habitantes de Urantia vêm interpretando erroneamente a providêniade Deus. H�a uma providênia divina operando no vosso mundo, no entanto ela n~ao �e o minist�eriomaterial, pueril e arbitr�ario que muitos mortais oneberam que fosse. A providênia de Deus onsistenas atividades entrela�adas dos seres elestes e dos esp��ritos divinos, os quais, de aordo om leis�osmias, trabalham inessantemente para a honra de Deus e para o avan�o espiritual dos Seus �lhosno universo.Aaso n~ao podeis avan�ar nas vossas onep�~oes sobre o trato de Deus om o homem, at�e aquelen��vel no qual reonheereis que a palavra de ordem do universo deve ser progresso? Durante longasidades, a ra�a humana tem lutado para hegar ao seu estado atual. Ao longo de todos esses milênios,a Providênia tem oloado em pr�atia o plano de evolu�~ao progressiva. Esses dois pensamentos n~aos~ao opostos na pr�atia, apenas na onep�~ao equivoada dos homens. A Providênia divina n~ao sealinha em oposi�~ao ao verdadeiro progresso humano, seja ele temporal, seja espiritual. A Providênia�e sempre oerente om a natureza imut�avel e perfeita do Legislador supremo.49



\Deus �e �el" e \todos os Seus mandamentos s~ao justos". \A Sua onstânia est�a estabeleida nospr�oprios �eus." \Para sempre, �o Senhor, a Tua palavra estabeleeu-se nos �eus. A Tua �delidade �epara todas as gera�~oes; Tu estabeleeste a Terra e ela permanee." \Ele �e um Criador mereedor def�e."N~ao h�a limites para as for�as e pessoalidades que o Pai pode usar para manter o Seu prop�ositoe sustentar as Suas riaturas. \O Deus eterno �e O nosso ref�ugio e, por debaixo, Ele mant�em osSeus bra�os perp�etuos." \Ele, que mora no lugar sereto do Alt��ssimo, habitar�a sob a sombra doTodo-Poderoso." \Olhai, Aquele que nos guarda n~ao ohilar�a nem adormeer�a." \Sabemos quetodas as oisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus", \pois os olhos do Senhorest~ao sobre os justos e os Seus ouvidos abertos �as prees deles".Deus sustenta \todas as oisas pela palavra do Seu poder". E mundos novos nasem, quandoEle \envia espa�o afora os Seus Filhos, e os mundos s~ao riados". Deus n~ao apenas os ria, mas\preserva-os todos". Deus sustenta onstantemente todas as oisas materiais e todos os seres espi-rituais. Os universos s~ao eternamente est�aveis. A estabilidade se mant�em em meio �a instabilidadeaparente. Existem uma ordem e uma seguran�a subjaentes, em meio �as perturba�~oes da energia eaos atalismos f��sios nos dom��nios estelares.O Pai Universal n~ao Se retirou da administra�~ao dos universos; Ele n~ao �e uma Deidade inativa. SeDeus deixasse de ser o sustentador sempre presente de toda a ria�~ao, um olapso universal oorreriaimediatamente. Fora de Deus, n~ao haveria uma oisa tal omo a realidade. Neste momento mesmo,bem omo durante eras remotas no passado e no futuro eterno, Deus ontinua omo o sustentador.O alane divino estende-se ao redor do ��rulo da eternidade. N~ao se d�a orda ao universo omoa um rel�ogio, para que funione por um tempo at�e essar de funionar; todas as oisas est~ao sendoonstantemente renovadas. O Pai distribui inessantemente a energia, a luz e a vida. O trabalho deDeus �e t~ao real e pr�atio quanto espiritual. \Ele estende o norte sobre o espa�o vazio e suspende aTerra sobre o nada."Um ser da minha ordem pode desobrir a harmonia �ultima e detetar uma oordena�~ao profunda eampla nos assuntos rotineiros da administra�~ao do universo. Muito do que paree ser desonetado efortuito, para a mente mortal, mostra-se ordenado e onstrutivo �a minha ompreens~ao. No universo,entretanto, oorrem muitas oisas que eu n~ao ompreendo plenamente. Por muito tempo tenho es-tudado as for�as, energias, mentes, morônias, esp��ritos e pessoalidades reonheidas dos universosloais e dos superuniversos, e por isso tenho uma erta familiaridade om eles. Firmei-me em umaompreens~ao geral de omo essas agênias e pessoalidades operam; e estou intimamente familiarizadoom os trabalhos das inteligênias espirituais dignas de r�edito no grande universo. Apesar do o-nheimento que tenho dos fenômenos dos universos, vejo-me onstantemente onfrontado por rea�~oes�osmias que n~ao posso penetrar inteiramente. Deparo ontinuamente om onspira�~oes aparente-mente fortuitas, teidas por uma intera�~ao de for�as, energias, inteletos e esp��ritos, que n~ao onsigoexpliar de maneira satisfat�oria.Considero-me inteiramente ompetente para desrever e analisar omo operam todos os fenômenosresultantes diretamente das a�~oes do Pai Universal, do Filho Eterno, do Esp��rito In�nito e, em grandeparte, da Ilha do Para��so. O que ausa a minha perplexidade �e deparar om o que paree ser o de-sempenho dos Seus oordenados misteriosos, os três Absolutos de potenialidade. Esses Absolutospareem suplantar a mat�eria, transender a mente e sobrepujar-se ao esp��rito. Fio onstantementeonfuso, e muitas vezes perplexo, om a minha inapaidade de ompreender essas transa�~oes om-plexas que atribuo �as presen�as e �a atua�~ao do Absoluto Inquali��avel, do Absoluto da Deidade edo Absoluto Universal.Esses Absolutos devem ser as presen�as n~ao totalmente reveladas no amplo universo as quais, nosfenômenos da potênia do espa�o e na fun�~ao de outros super�ultimos, tornam imposs��vel aos f��sios,�l�osofos ou mesmo aos religiosos predizer, om erteza, omo as fontes primordiais de for�a, oneito eesp��rito responder~ao �as exigênias feitas em uma situa�~ao omplexa de realidade, envolvendo ajustes50



supremos e valores �ultimos.H�a tamb�em uma unidade orgânia, nos universos do tempo e do espa�o, que paree respaldar todaa tessitura dos eventos �osmios. Essa presen�a viva do Ser Supremo em evolu�~ao, essa Imanênia doInompleto Projetado, �e inexpliavelmente manifestada, de quando em quando, por meio daquilo queparee ser uma oordena�~ao assombrosamente fortuita de aonteimentos �osmios aparentementedesonetados. Essa deve ser a fun�~ao da Providênia - o âmbito do Ser Supremo e do AgenteConjunto.Estou inlinado a areditar que �e esse ontrole vasto e geralmente irreonhe��vel, de oordena�~ao einterassoia�~ao, de todas as fases e formas da atividade universal, que ausa uma mesla t~ao variada,t~ao aparente e inorrigivelmente onfusa, de fenômenos f��sios, mentais, morais e espirituais que, deum modo t~ao inequ��voo, trabalham para a gl�oria de Deus e para o bem de homens e anjos.Mas, em um sentido mais amplo, os \aidentes" aparentes do osmo s~ao indubitavelmente umaparte do drama �nito da aventura tempo-espaial do In�nito, na sua eterna manipula�~ao dos Abso-lutos.4.2 Deus e a NaturezaA natureza �e, em um sentido limitado, a vestimenta f��sia de Deus. A onduta, ou a�~ao de Deus, �e,quali�ada e provisionalmente, modi�ada pelos planos experimentais, pelos modelos evoluion�ariosde um universo loal, onstela�~ao, sistema ou planeta. Deus atua de aordo om uma lei bemde�nida, invari�avel e imut�avel, em todo o amplo e ada vez mais vasto universo-mestre; mas Elemodi�a os modelos da Sua a�~ao, de modo a ontribuir para a onduta oordenada e equilibradade ada universo, onstela�~ao, sistema, planeta e pessoalidade, de aordo om os objetivos, metas eplanos loais dos projetos �nitos para o desdobramento evoluion�ario.Por onseguinte, a natureza, omo o homem mortal a ompreende, representa o fundamento derespaldo e o suporte fundamental para uma Deidade imut�avel e para as suas leis invari�aveis, quese modi�am, que utuam e que passam por transtornos devido ao funionamento loal dos planos,prop�ositos, modelos e ondi�~oes inauguradas e levadas adiante pelas for�as e pessoalidades do universoloal, da onstela�~ao, do sistema e dos planetas. Por exemplo: as leis de Deus, tais omo ordenadasem N�ebadon, foram modi�adas pelos planos estabeleidos pelo Filho Criador e pelo Esp��rito Criativodesse universo loal; e, al�em de tudo isso, a opera�~ao dessas leis foi ainda ulteriormente inueniadapelos erros, falhas e insurrei�~oes de alguns seres residentes no vosso planeta e pertenentes diretamenteao vosso sistema planet�ario de Satânia.A natureza �e uma resultante, no tempo-espa�o, de dois fatores �osmios: primeiro, a imutabili-dade, a perfei�~ao e a retid~ao da Deidade do Para��so; e, segundo, os planos experimentais, os trope�osnas exeu�~oes, os erros de insurrei�~oes, a inompletude no desenvolvimento e a imperfei�~ao de sa-bedoria das riaturas exteriores ao Para��so, das mais altas �as mais baixas. A natureza, portanto,traz um v��nulo de perfei�~ao, uniforme, imut�avel, majestoso e maravilhoso, que vem do ��rulo daeternidade; mas, em ada universo, planeta e vida individual, essa natureza �e modi�ada, quali�adae des�gurada asualmente pelos atos, erros e deslealdades das riaturas dos sistemas e dos universosevoluion�arios; e �e por isso que a natureza tem sempre o ânimo mut�avel e aprihoso, se bem queest�avel, no fundo, mas que varia de aordo om os proedimentos vigentes em ada universo loal.A natureza �e a perfei�~ao do Para��so dividida pela inompletude, pelo mal e o peado dos universosinaabados. Esse quoiente expressa, assim, tanto do perfeito quanto do parial, tanto do eternoquanto do temporal. A evolu�~ao ont��nua modi�a a natureza fazendo aumentar o seu onte�udo deperfei�~ao do Para��so e reduzindo o onte�udo de mal, de erro e de desarmonia na realidade relativa.Deus n~ao est�a pessoalmente presente na natureza, nem em nenhuma das for�as da natureza, pois51



o fenômeno da natureza �e uma superimposi�~ao das imperfei�~oes da evolu�~ao progressiva e, algumasvezes, das onseq�uênias da rebeli~ao insurreion�aria, sobre os fundamentos da lei universal de Deus,provenientes do Para��so. Do modo omo se apresenta em um mundo, tal omo o de Urantia, anatureza jamais pode ser a express~ao adequada, a verdadeira representa�~ao, o retrato �el de umDeus in�nito e onisiente.A natureza, no vosso mundo, �e uma requali�a�~ao estipulada das leis da perfei�~ao, feita pelosplanos evoluion�arios do universo loal. Que farsa �e adorar a natureza porque esteja penetradapor Deus, pois ela o est�a de um modo limitado e restritivo, porque �e apenas uma fase do poderuniversal e, portanto, do poder divino! A natureza tamb�em �e uma manifesta�~ao do inaabado, doinompleto, das elabora�~oes imperfeitas do desenvolvimento, do resimento e do progresso de umuniverso experimental em evolu�~ao �osmia.Os defeitos aparentes do mundo natural n~ao indiam quaisquer defeitos orrespondentes no ar�aterde Deus. As imperfei�~oes observadas s~ao meramente as interrup�~oes momentâneas inevit�aveis naproje�~ao de um �lme sempre em movimento, que �e a in�nitude. E s~ao essas mesmas interrup�~oesdefeituosas, da perfei�~ao em ontinuidade, que possibilitam �a mente �nita do homem material aptaruma vis~ao fugaz da realidade divina no tempo e no espa�o. As manifesta�~oes materiais da divindadepareem defeituosas �a mente evoluion�aria do homem, apenas porque o homem mortal insiste emuma vis~ao dos fenômenos da natureza por meio dos seus olhos naturais, pela vis~ao humana n~aoajudada pela mota moronial, nem por meio da revela�~ao, que �e a substituta ompensat�oria da motanos mundos do tempo.E a natureza est�a des�gurada: a sua fae de beleza tem iatrizes, as suas fei�~oes �aram murhasom a rebeli~ao, pela onduta errônea, pelo pensamento desviado das mir��ades de riaturas que s~aouma parte da natureza, mas que têm ontribu��do para a sua des�gura�~ao no tempo. N~ao, a naturezan~ao �e Deus. A natureza n~ao �e um objeto de adora�~ao.4.3 O Car�ater Imut�avel de DeusPor um tempo grande demais o homem pensou em Deus omo um ser semelhante a si pr�oprio. Deusn~ao tem, nuna teve e nuna ter�a rivalidade ou i�ume do homem, nem de qualquer outro ser nouniverso dos universos. Sabendo que o Filho Criador pretendia que o homem fosse a obra-prima daria�~ao planet�aria, que fosse o soberano da Terra inteira, quando Deus teve a vis~ao do homem sendodominado pelas suas pr�oprias paix~oes mais baixas, e viu o espet�aulo da Sua riatura prostradadiante de ��dolos de madeira, de pedra, de ouro, e diante da pr�opria ambi�~ao ego��sta - essas enass�ordidas levaram Deus e os Seus Filhos a tomar-Se de zelo e de uidado pelo homem, mas nuna porrivalidade nem por i�ume do homem.O Deus eterno �e inapaz de ira ou de raiva, no sentido que essas emo�~oes humanas têm e omo ohomem entende tais rea�~oes. Esses sentimentos s~ao mesquinhos e desprez��veis; s~ao indignos de seremhamados at�e de humanos e mais ainda de divinos; e tais atitudes s~ao totalmente alheias �a naturezaperfeita e ao ar�ater pleno de gra�a do Pai Universal.Uma parte muito grande da di�uldade que os mortais de Urantia têm de ompreender Deusdeve-se �as onseq�uênias, de longo alane, da rebeli~ao de L�uifer e da trai�~ao de Calig�astia. Emmundos n~ao segregados pelo peado, as ra�as evoluion�arias s~ao apazes de formular id�eias muitomelhores do Pai Universal, pois os seus oneitos sofrem menos distor�~oes, onfus~oes e deturpa�~oes.Deus n~ao se arrepende de nada que haja feito, que agora fa�a ou que venha um dia a fazer.Ele �e onisiente, bem omo onipotente. A sabedoria do homem vem das prova�~oes e dos errosda experiênia humana; a sabedoria de Deus onsiste na perfei�~ao inquali��avel, ilimitada, do Seudisernimento universal in�nito e irrestrito; e esse pr�e-onheimento divino efetivamente dirige o Seu52



livre-arb��trio riador.O Pai Universal nuna faz nada que ause dor ou arrependimento subseq�uentes. Mas as ria-turas volitivas, planejadas e feitas pelas Suas pessoalidades Criadoras, nos universos remotos, pelapr�opria esolha desafortunada dessas riaturas, algumas vezes, ausam emo�~oes de pesar divino naspessoalidades dos seus pais Criadores. Todavia, embora o Pai n~ao ometa erros, nem abrigue arre-pendimentos, ou experimente o pesar, Ele �e um Ser que tem uma afei�~ao de Pai, e o Seu ora�~ao�a pesaroso, sem d�uvida, quando os Seus �lhos falham em atingir os n��veis espirituais que seriamapazes de alan�ar, om a assistênia que foi t~ao livremente provida pelos planos da realiza�~aoespiritual e pelas pol��tias de asens~ao dos mortais nos universos.A in�nita bondade do Pai est�a al�em da ompreens~ao da mente �nita do tempo; por isso �e quedeve haver sempre uma forma de ontraste om o mal omparativo (n~ao o peado) para a exibi�~aoefetiva de todas as fases da bondade relativa. A perfei�~ao da bondade divina pode ser disernidapela intui�~ao mortal imperfeita apenas porque ela se destaa, por ontraste, da imperfei�~ao relativadas rela�~oes entre o tempo e a mat�eria, nos movimentos do espa�o.O ar�ater de Deus �e in�nitamente supra-humano; e �e por isso que essa natureza da divindade deveser pessoalizada, omo o �e, nos Filhos divinos, antes que possa ser aptada om a f�e, pela mente�nita do homem.4.4 Como Compreender DeusDeus �e o �unio ser estaion�ario, autoontido e imut�avel em todo o universo dos universos e paraquem n~ao h�a um lado exterior al�em, nem passado, nem futuro. Deus �e energia om um prop�osito (oesp��rito riador) e vontade absoluta; atributos que s~ao auto-existentes e universais.Posto que Deus existe por si pr�oprio, Ele �e absolutamente independente. A pr�opria identidadede Deus �e inimiga da mudan�a. \Eu, o Senhor, n~ao mudo." Deus �e imut�avel; mas, at�e que v�ostenhais alan�ado o status do Para��so, n~ao podeis nem mesmo ome�ar a entender omo Deus podepassar da simpliidade �a omplexidade, da identidade �a varia�~ao, da quiesênia ao movimento, dain�nitude �a �nitude, do divino ao humano e da unidade �a dualidade, e, desta, �a trindade. Mas Deuspode, assim, modi�ar as manifesta�~oes da sua absolutez, pois a imutabilidade divina n~ao implia aimobilidade; Deus tem vontade - Ele �e a vontade.Deus �e o Ser da autodetermina�~ao absoluta, n~ao h�a limites para as Suas rea�~oes no universo,exeto aqueles que s~ao auto-impostos, e os Seus atos de livre-arb��trio s~ao ondiionados apenaspelas qualidades divinas e atributos perfeitos que araterizam inerentemente a Sua natureza eterna.Portanto, Deus est�a relaionado ao universo omo o Ser de bondade �nal e, ainda, de vontade livrede in�nitude riadora.O Pai-absoluto �e o riador do universo entral e perfeito e o Pai de todos os outros Criadores.Deus ompartilha a pessoalidade, a bondade e in�umeras outras arater��stias om o homem e outrosseres; a in�nitude da vontade, entretanto, �e apenas Dele. Deus �e limitado, nos Seus atos riadores,apenas pelos sentimentos da Sua natureza eterna e pelos ditames da Sua sabedoria in�nita. Deuspessoalmente esolhe apenas aquilo que �e in�nitamente perfeito, da�� a perfei�~ao superna do universoentral; e, embora os Filhos Criadores ompartilhem plenamente a Sua divindade e at�e mesmoalgumas fases da Sua absolutez, eles n~ao est~ao ompletamente orientados por aquela �nalidade desabedoria que �e a diretriz da in�nitude da vontade do Pai. E, por isso, na ordem de �lia�~ao dosMiha�eis, o livre-arb��trio riador torna-se mais ativo, mais plenamente divino, e quase �ultimo, se n~aoabsoluto mesmo. O Pai �e in�nito e eterno, mas negar a possibilidade da Sua autolimita�~ao volitivaequivaleria a negar o pr�oprio oneito de absolutez da Sua vontade.A absolutez de Deus permeia todos os sete n��veis da realidade universal. E a totalidade da Sua53



natureza absoluta est�a sujeita �a rela�~ao do Criador om a Sua fam��lia de riaturas no universo. Apreis~ao pode araterizar a justi�a trinit�aria no universo dos universos, mas em todo o Seu vastorelaionamento familiar om as riaturas do tempo, o Deus dos universos Se pauta pelo sentimentodivino. Em primeiro e �ultimo lugares - eternamente - , o Deus in�nito �e um Pai. Entre todos ost��tulos poss��veis pelos quais Ele poderia ser onheido apropriadamente, fui instru��do a retratar oDeus de toda ria�~ao omo o Pai Universal.Em Deus, o Pai, os atos do livre-arb��trio n~ao s~ao regidos pelo poder, nem guiados apenas pelointeleto; a pessoalidade divina �e de�nida omo onsistindo no esp��rito e manifestando a Si pr�oprio aosuniversos omo amor. Portanto, em todas as Suas rela�~oes pessoais, om as pessoalidades riaturasdos universos, a Primeira Fonte e Centro �e sempre e de forma oerente um Pai amoroso. Deus �eum Pai no sentido mais elevado do termo. Ele est�a eternamente motivado pelo idealismo perfeito doamor divino; e essa natureza terna enontra a Sua mais forte express~ao e a maior satisfa�~ao em amare ser amada.Para a iênia, Deus �e a Primeira Causa; para a religi~ao, o Pai universal pleno de amor; para a�loso�a, o �unio Ser que existe por Si pr�oprio, n~ao dependendo de nenhum outro ser para existir; noentanto, magnanimamente, Ele onfere realidade de existênia a todas as oisas e a todos os outrosseres. Contudo, torna-se neess�aria a revela�~ao, para mostrar que a Primeira Causa da iênia e aUnidade auto-existente da �loso�a s~ao o mesmo Deus da religi~ao, pleno de miseri�ordia e bondade,e omprometido em efetivar a sobrevivênia eterna dos Seus �lhos da Terra.N�os almejamos o oneito do in�nito, mas adoramos a id�eia-experiênia de Deus, a nossa apa-idade de aptar, em qualquer tempo e qualquer lugar, os fatores da pessoalidade e da divindadedentro do nosso mais elevado oneito de Deidade.A onsiênia de uma vida humana vitoriosa, na Terra, nase daquela f�e do ser riado a qualse atreve a desa�ar ada epis�odio reorrente da existênia, quando se defronta om o espet�aulopavoroso das limita�~oes humanas, por meio da a�rma�~ao infal��vel: ainda que eu n~ao possa fazerisso, em mim vive algu�em que pode e que ir�a fazê-lo, uma parte do Pai-Absoluto do universo dosuniversos. E essa �e \a vit�oria que onquista o mundo, �e a vossa pr�opria f�e".4.5 Id�eias Errôneas sobre DeusA tradi�~ao religiosa �e o registro, imperfeitamente preservado, das experiênias dos homens sabedoresde Deus das eras passadas; ontudo, tais registros n~ao s~ao on��aveis omo guias para a vida religiosa,nem omo fonte de informa�~ao verdadeira sobre o Pai Universal. Tais ren�as antigas têm sidoinvariavelmente alteradas pelo fato de o homem primitivo haver sido um elaborador de mitos.Em Urantia, uma das fontes prinipais de onfus~ao a respeito da natureza de Deus prov�em do fatode que os vossos livros sagrados n~ao foram apazes de distinguir laramente as pessoalidades da Trin-dade do Para��so, entre elas pr�oprias; nem entre a Deidade do Para��so e os riadores e administradoresdo universo loal. Durante as dispensa�~oes passadas, de entendimento parial, os vossos saerdotese profetas n~ao onseguiram estabeleer om lareza as diferen�as entre os Pr��nipes Planet�arios, osSoberanos dos Sistemas, os Pais da Constela�~ao, os Filhos Criadores, os Governantes dos Superuni-versos, o Ser Supremo e o Pai Universal. Muitas das mensagens de pessoalidades subordinadas, taisomo os Portadores da Vida e v�arias ordens de anjos, têm sido apresentadas, nos vossos registros,omo sendo provenientes do pr�oprio Deus. O pensamento religioso de Urantia ainda onfunde aspessoalidades oligadas da Deidade, da Trindade, om o pr�oprio Pai Universal, de maneira a dar atodos um mesmo nome.Os povos de Urantia ontinuam sofrendo a inuênia de oneitos primitivos de Deus. Os deusesdesenadeados na tormenta, que saodem a Terra na sua �olera e que derrubam os homens om a sua54



ira, aqueles que inigem o seu julgamento desontente na forma de pen�uria e de enhentes - estes s~aoos deuses da religi~ao primitiva, n~ao s~ao os Deuses que vivem nos universos e que os governam.Taisoneitos s~ao uma rel��quia dos tempos em que os homens supunham que o universo estivesse sob odom��nio e o ontrole dos aprihos de tais deuses imagin�arios. O homem mortal, entretanto, est�aome�ando a dar-se onta de que vive em um reino de relativa lei e ordem, no que diz respeito �aspol��tias administrativas e �a onduta dos Criadores Supremos e dos Controladores Supremos.A id�eia b�arbara de apaziguar a um Deus irado, fazendo propiia�~oes para um Senhor ofendido,tentando ganhar os favores da Deidade; e tudo isso por meio de sarif��ios e de penitênias, oumesmo pelo derramamento de sangue, �e sinal de uma religi~ao totalmente pueril e primitiva, de uma�loso�a indigna de uma era eslareida pela iênia e pela verdade. Tais ren�as s~ao extremamenterepulsivas aos seres elestes e aos governantes divinos que servem e reinam nos universos. �E umaafronta a Deus areditar, sustentar ou ensinar que o sangue inoente deva ser derramado om a�nalidade de onquistar Seus favores ou de onjurar uma ira divina �t��ia.Os hebreus areditavam que \sem derramamento de sangue n~ao haveria remiss~ao do peado". Elesn~ao se haviam libertado da velha id�eia pag~a de que os Deuses n~ao poderiam ser apaziguados a n~ao serpela vis~ao do sangue, embora Mois�es haja trazido um laro avan�o ao proibir os sarif��ios humanose substitu��-los, na mente primitiva dos bedu��nos infantis que o seguiam, pelo sarif��io erimonial deanimais.A outorga de si pr�oprio, feita por um Filho do Para��so, no vosso mundo, foi inerente �a situa�~ao defehamento de uma era planet�aria. N~ao que haja sido neess�aria ao prop�osito de ganhar os favores deDeus, mas sim porque era inevit�avel. Essa doa�~ao de si pr�oprio tamb�em aonteeu omo ato pessoal�nal de um Filho Criador, na longa aventura de alan�ar a soberania experienial do seu universo.Que distor�~ao do ar�ater in�nito de Deus n~ao �e o ensinamento de que o Seu ora�~ao paternal, em Suasuposta frieza e dureza austeras, n~ao era toado pelos sofrimentos e infort�unios das Suas riaturas,de que a Sua miseri�ordia terna n~ao seria distribu��da sen~ao quando Ele visse o Seu Filho inoentesangrando e morrendo na ruz no Calv�ario!Mas os habitantes de Urantia h~ao de libertar-se dos erros antigos e das supersti�~oes pag~as, arespeito da natureza do Pai Universal. A revela�~ao da verdade sobre Deus est�a surgindo, e a ra�ahumana est�a destinada a onheer o Pai Universal, em toda a sua beleza de ar�ater e gra�a deatributos que o Filho Criador t~ao magni�amente desreveu, ao residir em Urantia, omo o Filho doHomem e Filho de Deus.[Apresentado por um Conselheiro Divino de Uversa.℄
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Cap��tulo 5A Rela�~ao de Deus om o Indiv��duoSE A mente �nita do homem �e inapaz de ompreender de que modo um Deus t~ao grande e majestoso,omo o Pai Universal, pode deser da Sua morada eterna na perfei�~ao in�nita para onfraternizar oma riatura individual humana, ent~ao esse inteleto �nito deve depositar a sua seguran�a, de omunh~aodivina, na verdade do fato de que um fragmento real do Deus vivo reside no inteleto de ada mortalurantiano de mente normal e om uma onsiênia moral. Os Ajustadores do Pensamento residentess~ao uma parte da Deidade eterna do Pai do Para��so. O homem n~ao tem de ir al�em da pr�opriaexperiênia interior de ontempla�~ao, da presen�a da realidade espiritual na sua pr�opria alma, paraenontrar Deus e alan�ar a omunh~ao om Ele.Deus distribuiu a in�nitude da Sua natureza eterna entre as realidades existeniais dos Seus seisabsolutos oordenados; ontudo, Ele pode, em qualquer momento, fazer ontato pessoal direto omqualquer parte, fase, ou esp�eie de ria�~ao, por meio da atua�~ao dos Seus fragmentos pr�e-pessoais. Eo Deus eterno reservou tamb�em, a Si pr�oprio, a prerrogativa de outorgar pessoalidade aos CriadoresDivinos e �as riaturas vivas dos universos dos universos; e Ele Se reservou, al�em disso, a prerrogativade manter um ontato direto e parental om todos esses seres pessoais, por meio do iruito dapessoalidade.5.1 O Caminho At�e DeusA inapaidade da riatura �nita de hegar at�e o Pai in�nito �e inerente, n~ao ao retraimento do Pai,mas �a �nitude e �as limita�~oes materiais dos seres riados. A magnitude da diferen�a espiritual entrea mais alta pessoalidade em existênia do universo e o mais baixo grupo de inteligênias riadas �einoneb��vel. Ainda que fosse poss��vel �as ordens mais baixas de inteligênias serem transportadasinstantaneamente at�e a pr�opria presen�a do Pai, elas n~ao saberiam que estariam junto Dele. Seriamt~ao insens��veis �a presen�a do Pai Universal, quanto o s~ao agora.O homem mortal tem diante de si um aminho longo, muito longo mesmo, a ser perorrido, antesde poder, de uma forma onsistente e dentro dos dom��nios do poss��vel, pedir o seu salvo-ondutopara estar na presen�a do Pai Universal, no Para��so. Espiritualmente, o homem deve ser transladadomuitas vezes, antes que possa atingir um plano que lhe permita ter um desortino espiritual tal queo apaite a ver ao menos um dos Sete Esp��ritos Mestres.O nosso Pai n~ao se esonde; Ele n~ao se enontra em relus~ao proposital. Ele mobilizou os reursosda sabedoria divina, em um esfor�o sem �m, para revelar a Si pr�oprio aos �lhos, nos Seus dom��niosdos universos. Uma grandeza in�nita e uma generosidade inexprim��vel est~ao ligadas �a majestade doSeu amor, que O leva a almejar a assoia�~ao om todos os seres riados apazes de ompreendê-Lo,am�a-Lo, ou aproximar-se Dele; e, portanto, s~ao as limita�~oes inerentes a v�os, e insepar�aveis da vossapessoalidade �nita e da vossa existênia material, que determinam o tempo, o lugar e as irunstânias57



pelas quais podeis realizar a meta da jornada da asens~ao mortal, para hegar �a presen�a do Pai noentro de todas as oisas.Embora a ida at�e a presen�a do Pai no Para��so deva aguardar at�e que tenhais alan�ado os n��veis�nitos mais elevados de progress~ao do esp��rito, v�os dever��eis rejubilar-vos om o reonheimento dapossibilidade, sempre presente, de omunh~ao imediata om o esp��rito outorgado do Pai, que est�aassoiado t~ao intimamente �a vossa alma interior e ao vosso eu em onstante espiritualiza�~ao.Os mortais dos reinos do tempo e do espa�o podem diferir muito pelas apaidades inatas edons inteletuais, podem desfrutar de ambientes exepionalmente favor�aveis ao avan�o soial e aoprogresso moral, ou podem padeer da falta de qualquer ajuda humana �a ultura e aos supostosavan�os, nas artes da iviliza�~ao; no entanto, as possibilidades de progresso espiritual, na arreiraasensional, s~ao iguais para todos. Graus resentes de disernimento espiritual, e dos signi�ados�osmios, s~ao onquistados de um modo inteiramente independente de todas as diferen�as soiomoraisentre os ambientes materiais diversi�ados dos mundos evoluion�arios.Conquanto os mortais de Urantia possam diferir, pelos seus dons e oportunidades inteletuais,soiais, eonômias e at�e mesmo morais, n~ao vos esque�ais de que a dota�~ao espiritual deles �e uniformee �unia. Todos desfrutam da mesma presen�a divina da d�adiva do Pai; e todos s~ao igualmenteprivilegiados em poder busar a omunh~ao pessoal ��ntima om esse esp��rito residente de origemdivina; e, da mesma forma, todos eles podem igualmente optar por aeitar a lideran�a espiritualuniforme desses Monitores Misteriosos.Se o homemmortal �e motivado espiritualmente, de todo o seu ora�~ao, onsagrando-se sem reservasa fazer a vontade do Pai, ent~ao, posto que ele �e, de um modo t~ao seguro e t~ao efetivo, dotado espi-ritualmente om o Ajustador divino residente, n~ao podem deixar de materializar-se, na experiêniadesse indiv��duo, a sublime onsiênia de onheer a Deus e a superna erteza da sobrevivênia, omo prop�osito de enontrar Deus por meio da experiênia progressiva de se tornar mais e mais omoEle.O homem �e espiritualmente residido por um Ajustador do Pensamento, de sobrevivênia eterna.Se tal mente humana for sinera e espiritualmente motivada, se tal alma humana deseja onheera Deus e tornar-se semelhante a Ele, se quiser honestamente fazer a vontade do Pai, n~ao existeinuênia negativa alguma, de priva�~ao mortal, nem poder ativo positivo que possa impedir que essaalma, divinamente motivada, asenda om seguran�a aos portais do Para��so.O Pai deseja que todas as Suas riaturas estejam em omunh~ao pessoal om Ele. Ele tem, noPara��so, um lugar para reeber todos aqueles ujo status de sobrevivênia e uja natureza espiritualtornem poss��vel tal realiza�~ao. Portanto, estabeleei na vossa �loso�a, agora e para sempre, que,para ada um de v�os e para todos n�os, Deus �e aess��vel; o Pai �e alan��avel, o aminho est�a aberto;as for�as do amor divino, os modos e os meios da administra�~ao divina est~ao todos interligados noesfor�o de failitar o avan�o de ada inteligênia mereedora, de todos os universos, at�e a presen�ado Pai Universal no Para��so.O fato de que se leva muito tempo para hegar a Deus n~ao faz om que a presen�a e a pessoalidadedo In�nito sejam menos reais. A vossa asens~ao �e uma parte do iruito dos sete superuniversos e,embora, por in�umeras vezes, gireis ao redor dele, v�os podereis esperar, em esp��rito e em status,estar sempre girando para dentro. V�os podeis on�ar que sereis transladados de esfera em esfera,dos iruitos exteriores ada vez mais para o entro interior, e n~ao duvideis, algum dia v�os estareisdiante da presen�a divina e entral e O vereis, �gurativamente falando, fae a fae. �E uma quest~aode atingir n��veis espirituais reais e verdadeiros; e esses n��veis espirituais s~ao alan��aveis por qualquerser que tenha sido residido por um Monitor Misterioso e que se tenha, subseq�uentemente, fusionadoeternamente om esse Ajustador do Pensamento.O Pai n~ao se oulta espiritualmente, mas tantas das Suas riaturas têm esondido a si pr�oprias,nas brumas das suas pr�oprias deis~oes obstinadas, que num dado momento se enontram separadas58



da omunh~ao om o Seu esp��rito e om o esp��rito do Seu Filho, por uma esolha dos seus pr�opriosaminhos desviados e pela indulgênia na auto-a�rma�~ao das suas mentes intolerantes e das suasnaturezas n~ao-espirituais.O homem mortal pode aerar-se de Deus e, repetidamente, pode abandonar a vontade divina,desde que onserve o seu poder de esolha. O destino �nal do homem n~ao est�a selado, enquantoele n~ao houver perdido o poder de esolher a vontade do Pai. Nuna h�a um fehamento do ora�~aodo Pai �a neessidade e ao pedido dos Seus �lhos. S~ao os �lhos que feham os seus ora�~oes parasempre ao poder de atra�~ao do Pai, at�e, �nalmente e para sempre, perderem o desejo de fazer a Suadivina vontade - de onheê-Lo e de ser omo Ele. Do mesmo modo, o destino eterno do homem �aassegurado quando a fus~ao om o Ajustador prolama ao universo que tal ser asendente efetuou aesolha �nal e irrevog�avel de viver a vontade do Pai.O grande Deus faz ontato direto om o homem mortal e ede uma parte do Seu ser in�nito, eternoe inompreens��vel, para que viva e resida nele. Deus embarou, junto om o homem, na aventuraeterna. Se v�os vos renderdes aos guiamentos das for�as espirituais, dentro e em torno de v�os, n~aopodereis falhar em alan�ar o destino elevado, que foi estabeleido pelo Deus pleno de amor, omometa universal para as Suas riaturas asendentes, dos mundos evoluion�arios do espa�o.5.2 A Presen�a de DeusA presen�a f��sia do In�nito �e uma realidade do universo material. A presen�a da mente da Deidadedeve ser determinada, for�osamente, pela profundidade da experiênia inteletual individual e pelon��vel evoluion�ario da pessoalidade. A presen�a espiritual da Divindade deve, por neessidade, serdifereniada no universo. �E determinada pela apaidade espiritual de reeptividade e pelo grau omo qual a riatura onsagra a sua vontade de umprir a vontade divina.Deus vive em ada um dos Seus �lhos nasidos do esp��rito. Os Filhos do Para��so sempre têmaesso �a presen�a de Deus, \�a m~ao direita do Pai", e todas as Suas riaturas om pessoalidade têmaesso ao \seio do Pai". Isso se refere ao iruito da pessoalidade, quando, onde e omo for ontatadoou, de um outro modo, pode referir-se ao ontato e �a omunh~ao pessoal e autoonsiente om o PaiUniversal, seja na morada entral ou em qualquer outro loal designado, tal omo em uma das seteesferas sagradas do Para��so.A presen�a divina, entretanto, n~ao pode ser desoberta em um lugar qualquer da natureza, oumesmo nas vidas dos mortais onheedores de Deus, t~ao plena e ertamente quanto o �e na vossabusa de omunh~ao om o Monitor Misterioso residente, o Ajustador do Pensamento, do Para��so.Que erro �e sonhar om Deus, distante nos �eus, quando o esp��rito do Pai Universal vive dentro davossa pr�opria mente!�E por ausa desse fragmento de Deus, que reside em v�os, que podeis ter a esperan�a, �a medida queprogredis na vossa harmoniza�~ao om os guiamentos espirituais desse Ajustador, de disernir maisompletamente a presen�a e o poder transformador das outras inuênias espirituais que vos erame que se impingem sobre v�os, mas que n~ao atuam omo uma parte integrante de v�os. O fato deque n~ao estejais onsientes inteletualmente do ontato estreito e ��ntimo om o Ajustador residente,n~ao ontradiz, no que quer que seja, essa experiênia t~ao elevada. A prova da fraternidade om oAjustador divino onsiste integralmente na natureza e extens~ao dos frutos do esp��rito os quais s~aoolhidos na experiênia vital do indiv��duo que rê. \Pelos seus frutos, v�os os onheereis."�E extremamente dif��il, para a mente material ainda insu�ientemente espiritualizada omo ado homem mortal, experieniar uma onsiênia marante das atividades espirituais das entidadesdivinas, omo os Ajustadores do Para��so. �A medida que a existênia da alma, fruto da ria�~aoonjunta da mente e do Ajustador, vai tornando-se ada vez mais �rme, surge tamb�em uma nova59



fase da onsiênia, que a alma tem, de ser apaz de experieniar a presen�a e de reonheer osguiamentos e outras atividades supramateriais dos Monitores Misteriosos.Toda a experiênia de omunh~ao om o Ajustador �e tal que envolve um status moral, uma mo-tiva�~ao mental e uma experiênia espiritual. A auto-realiza�~ao desse feito �e limitada prinipalmente,ainda que n~ao exlusivamente, aos dom��nios de onsiênia da alma, mas as provas se produzeme abundam, na manifesta�~ao dos frutos do esp��rito, nas vidas daqueles que ontatam esse esp��ritointerior.5.3 A Verdadeira Adora�~aoEmbora as Deidades do Para��so sejam omo uma, do ponto de vista do universo, nas suas rela�~oesespirituais om os seres omo os que habitam Urantia, elas s~ao tamb�em três pessoas distintas eseparadas. H�a uma diferen�a entre as Pessoas de Deus, na quest~ao dos apelos pessoais de omunh~aoe de outras rela�~oes ��ntimas. No sentido mais elevado, adoramos o Pai Universal e apenas Ele.�E verdade que podemos adorar e adoramos o Pai, tal omo Ele est�a manifestado nos seus FilhosCriadores, mas �e o Pai, direta ou indiretamente, quem �e ultuado e adorado.As s�uplias de todas esp�eies pertenem ao reino do Filho Eterno e �a organiza�~ao espiritual doFilho. As prees e todas as omunia�~oes formais, tudo, exeto a adora�~ao e o ulto ao Pai Universal,s~ao quest~oes que onernem a um universo loal; omumente, n~ao saem fora do dom��nio da jurisdi�~aode um Filho Criador. Mas a adora�~ao, sem d�uvida, entra em iruito e �e despahada para a pessoado Criador, pela fun�~ao do iruito da pessoalidade do Pai. N�os remos, ainda, que esse registro dahomenagem de uma riatura residida por um Ajustador, seja failitado pela presen�a do esp��rito doPai. Existe uma quantidade enorme de evidênias que onsubstaniam tal ren�a e eu sei que todasas ordens de fragmentos do Pai têm o poder para registrar, de um modo aeit�avel, a adora�~ao feitade boa-f�e, das pessoalidades resididas, levando-a �a presen�a do Pai Universal. Os Ajustadores, semd�uvida, tamb�em utilizam anais pr�e-pessoais, diretos, de omunia�~ao om Deus, e da mesma formaest~ao apaitados para utilizar os iruitos da gravita�~ao espiritual do Filho Eterno.A adora�~ao existe para a sua pr�opria ausa; a pree inorpora um elemento de interesse pr�oprioou da riatura; e essa �e a grande diferen�a entre a adora�~ao e a pree. N~ao existe absolutamentenenhuma demanda, ou outro elemento de interesse pessoal, na verdadeira adora�~ao; n�os simplesmenteadoramos a Deus, pelo que ompreendemos que Ele seja. A adora�~ao nada pede e nada espera,para o adorador. N�os n~ao adoramos o Pai por ausa de alguma oisa que possamos extrair de talvenera�~ao; prestamos tal devo�~ao e nos dediamos �a adora�~ao omo uma rea�~ao natural e espontâneaao reonheimento da pessoalidade inompar�avel do Pai; e por ausa da Sua natureza plena de amore dos Seus atributos ador�aveis.No momento em que o elemento do interesse pr�oprio �e introduzido na adora�~ao, nesse instante, adevo�~ao passa da adora�~ao para a pree e, mais apropriadamente, deveria ser dirigida �a pessoa doFilho Eterno ou do Filho Criador. Mas, na experiênia religiosa pr�atia, n~ao existe nenhuma raz~aopara que a pree n~ao deva ser endere�ada a Deus, o Pai, omo parte da verdadeira adora�~ao.Quando v�os lidais om os afazeres pr�atios do otidiano, estais nas m~aos de pessoalidades espiri-tuais origin�arias da Tereira Fonte e Centro; estais ooperando om as agênias do Agente Conjunto.E assim �e: v�os adorais a Deus; fazeis as vossas prees para o Filho e omungais om ele; e trabalhaisos detalhes da vossa estada terrena em onex~ao om as inteligênias do Esp��rito In�nito, as quaisoperam no vosso mundo e em todo o vosso universo.Os Filhos Criadores ou Soberanos que presidem aos destinos dos universos loais est~ao no lugartanto do Pai Universal, quanto do Filho Eterno do Para��so. Esses Filhos do Universo reebem, emnome do Pai, o ulto da adora�~ao e d~ao ouvidos �as prees dos seus s�uditos petiion�arios, de todas as60



suas respetivas ria�~oes. Para os �lhos de um universo loal, um Filho Mihael �e Deus, para todosos �ns e prop�ositos pr�atios. Ele �e a personi�a�~ao, no universo loal, do Pai Universal e do FilhoEterno. O Esp��rito In�nito mant�em um ontato pessoal om os �lhos desses reinos, por meio dosEsp��ritos Maternos do Universo, que s~ao as oligadas riativas e administrativas dos Filhos Criadoresdo Para��so.A adora�~ao sinera denota a mobiliza�~ao de todos os poderes da pessoalidade humana, sob odom��nio da alma em evolu�~ao e sujeita �a orienta�~ao divina do Ajustador do Pensamento solid�ario. Amente, por suas limita�~oes materiais, nuna pode vir a ser altamente ônsia do signi�ado real daverdadeira adora�~ao. A ompreens~ao que o homem tem, da realidade da experiênia da adora�~ao,�e determinada prinipalmente pelo estado de desenvolvimento da sua alma imortal em evolu�~ao. Oresimento espiritual da alma aontee de um modo inteiramente independente da autoonsiêniainteletual.A experiênia da adora�~ao onsiste no esfor�o sublime, do Ajustador solid�ario, de omuniar aoPai divino os anseios inexprim��veis e as inef�aveis aspira�~oes da alma humana - ria�~ao onjunta que�e, da mente mortal, a qual busa a Deus, e do Ajustador imortal, que revela Deus. A adora�~ao �e,portanto, um ato de onsentimento da mente material �a inten�~ao do seu ser espiritualizante, sob oguiamento do esp��rito solid�ario, de omuniar-se om Deus, omo um �lho de f�e, do Pai Universal. Amente mortal onsente em adorar; a alma imortal anseia pela adora�~ao e iniia esse ato; a presen�ado Ajustador divino onduz essa adora�~ao, em nome da mente mortal e da alma imortal em evolu�~ao.A verdadeira adora�~ao, em �ultima an�alise, onverte-se em uma experiênia realizada em quatro n��veis�osmios: inteletual, moronial, espiritual e pessoal - a onsiênia da mente, da alma, do esp��rito,e a uni�a�~ao de todas elas, na pessoalidade.5.4 Deus na Religi~aoA moralidade das religi~oes evoluion�arias impulsiona os homens na busa de Deus, por meio do poderda motiva�~ao do medo. As religi~oes de revela�~ao atraem os homens para a busa de um Deus de amor,porque eles anseiam por ser omo Ele. Mas o ato religioso n~ao �e meramente um sentimento passivo,de \dependênia absoluta" e de \erteza de sobrevivênia"; �e uma experiênia viva e dinâmia, dealan�ar a divindade, baseada no servi�o �a humanidade.O servi�o grande e imediato, da verdadeira religi~ao, �e o estabeleimento de uma unidade duradoura,na experiênia humana, de uma paz perdur�avel e de uma seguran�a profunda. Com o homemprimitivo, at�e mesmo o polite��smo �e uma uni�a�~ao relativa do oneito evolutivo da Deidade; opolite��smo �e o monote��smo em proesso de forma�~ao. Mais edo ou mais tarde, Deus est�a destinadoa ser ompreendido omo sendo a realidade dos valores, a essênia dos signi�ados e a vida da verdade.Deus n~ao �e apenas o determinador do destino; Ele �e o destino eterno do homem. Todas asatividades humanas, n~ao religiosas, busam vergar o universo no servi�o distorido do eu; o indiv��duoverdadeiramente religioso busa identi�ar o eu om o universo e ent~ao dedia as atividades desse euuni�ado ao servi�o da fam��lia universal de seres ompanheiros, humanos e supra-humanos.Os dom��nios da �loso�a e da arte interp~oem-se entre as atividades n~ao religiosas e religiosas do euhumano. Por meio da arte e da �loso�a, o homem, uja mente �e material, �e induzido a ontemplaras realidades espirituais e os valores universais dos signi�ados eternos.Todas as religi~oes ensinam a adora�~ao da Deidade e alguma doutrina de salva�~ao humana. Areligi~ao budista promete salvar do sofrimento e estabeleer uma paz in�nd�avel; a religi~ao judaiapromete a salva�~ao das di�uldades e a prosperidade baseada na retid~ao; a religi~ao grega prome-tia a salva�~ao da desarmonia, da fealdade, pela realiza�~ao da beleza; o ristianismo promete umasalva�~ao do peado e a santidade; o maometismo promete a liberta�~ao dos padr~oes morais rigorosos61



do juda��smo e do ristianismo. A religi~ao de Jesus �e a salva�~ao do eu, a liberta�~ao dos males doisolamento da riatura, no tempo e na eternidade.Os hebreus baseavam a sua religi~ao na bondade; os gregos, na beleza; e ambas as religi~oes busavama verdade. Jesus revelou um Deus de Amor; e o amor abrange tudo, a verdade, a beleza e a bondade.Os zoroastristas tinham uma religi~ao de moral; os hindus, uma religi~ao de metaf��sia; os on-fuionistas, uma religi~ao de �etia. Jesus viveu uma religi~ao de servi�o. Todas essas religi~oes têmvalor, pelo que apresentam de aproxima�~oes v�alidas �a religi~ao de Jesus. A religi~ao est�a destinadaa onverter-se numa realidade de uni�a�~ao espiritual, de tudo o que �e bom, belo e verdadeiro naexperiênia humana.A religi~ao grega tinha uma m�axima: \Conhee-te a ti mesmo"; os hebreus entraram os seusensinamentos em \Conhee a teu Deus"; os rist~aos pregam um evangelho que tem omo meta \oonheimento do Senhor Jesus Cristo"; Jesus prolamou as boas-novas que s~ao: \Conhee a Deuse onhee a ti pr�oprio, omo um �lho de Deus". Esses diferentes oneitos do prop�osito da religi~aodeterminam a atitude do indiv��duo, nas v�arias situa�~oes da vida, e pre�guram a profundidade daadora�~ao e a natureza dos seus h�abitos pessoais de pree. O status espiritual de qualquer religi~aopode ser determinado pela natureza das suas prees.O oneito de um Deus semi-humano e iumento �e uma transi�~ao inevit�avel entre o polite��smo eum monote��smo sublime. Um antropomor�smo elevado �e o n��vel mais alto alan�ado pela religi~aopuramente evoluion�aria. A ristandade elevou o oneito de antropomor�smo, partindo de um idealdo humano, at�e o oneito transendente e divino da pessoa do Cristo glori�ado. E esse �e o maiselevado antropomor�smo que o homem pode oneber.O oneito rist~ao de Deus �e uma tentativa de ombinar três ensinamentos separados:1. O oneito hebreu - Deus, omo um reivindiador de valores morais, um Deus de retid~ao.2. O oneito grego - Deus omo um uni�ador, um Deus de sabedoria.3. O oneito de Jesus - Deus omo um amigo vivo, um Pai amoroso, a divina presen�a.Portanto, deve �ar evidente que a teologia rist~a, de omposi�~ao h��brida, enontra grande di�-uldade em ter oerênia. Essa di�uldade agrava-se ainda mais pelo fato de que as doutrinas doristianismo primitivo foram, geralmente, baseadas na experiênia religiosa pessoal de três pessoasdiferentes: Filo de Alexandria, Jesus de Nazar�e e Paulo de Tarso.No estudo da vida religiosa de Jesus, olhai-o positivamente. Pensai, n~ao tanto na sua faltade peado, mas na sua retid~ao, no seu servi�o de amor. Jesus elevou o amor passivo, omo �eompreendido no oneito hebreu, do Pai eleste, �a afei�~ao amorosa pela riatura, mais altamenteativa, de um Deus que �e o Pai de ada indiv��duo, at�e mesmo dos que persistem no erro.5.5 A Consiênia que Se Tem de DeusA moralidade tem a sua origem na raz~ao, voltada para a autoonsiênia; �e supra-animal, mas �epuramente evoluion�aria. A evolu�~ao humana abrange, no seu desenvolvimento, todos os dons queanteederam �a outorga dos Ajustadores e �a efus~ao do Esp��rito da Verdade. Mas a obten�~ao de umerto n��vel de moralidade n~ao livra o homem das lutas reais da vida mortal. O ambiente f��sio dohomem aarreta a batalha pela existênia; o ambiente soial neessita de ajustes �etios; as situa�~oesmorais requerem que se fa�am esolhas, nos dom��nios mais elevados da raz~ao; a experiênia espiritual(havendo a ompreens~ao de Deus) exige que o homem O enontre e que se esfore sineramente paraassemelhar-se a Ele.A religi~ao n~ao se fundamenta nos fatos da iênia, nem nas obriga�~oes da soiedade, nem nas pre-62



missas da �loso�a, nem nos deveres impl��itos da moralidade. A religi~ao �e um dom��nio independente,da resposta humana, �as situa�~oes da vida e aparee infalivelmente em todos os est�agios p�os-moraisdo desenvolvimento humano. O ato religioso pode permear todos os quatro n��veis na onretiza�~aodos valores e do gozar da fraternidade universal: o n��vel f��sio ou material da autopreserva�~ao; o n��velsoial ou o n��vel emoional da fraternidade; o n��vel moral ou do dever da raz~ao; o n��vel espiritual daonsiênia de fraternidade no universo, por meio da adora�~ao divina.O ientista, investigador dos fatos, onebe Deus omo a Primeira Causa, um Deus de for�a.O artista, emoional, vê Deus omo um ideal de beleza, um Deus de est�etia. O �l�osofo dado aoraio��nio, algumas vezes, �a inlinado a propor um Deus de unidade universal, uma Deidade at�epante��stia. O religioso de f�e aredita em um Deus que estimula a sobrevivênia, o Pai que est�a nos�eus, o Deus de amor.A onduta moral �e sempre um anteedente da religi~ao evolu��da e uma parte da pr�opria religi~aorevelada, mas nuna �e a totalidade da experiênia religiosa. O servi�o soial �e o resultado do pensa-mento moral e da vivênia religiosa. A moralidade n~ao onduz biologiamente aos n��veis espirituaismais elevados da experiênia religiosa. A adora�~ao da beleza abstrata n~ao �e a adora�~ao de Deus; ea exalta�~ao da natureza tampouo �e adora�~ao a Deus, omo n~ao o �e a reverênia �a unidade.A religi~ao evoluion�aria �e a m~ae da iênia, da arte e da �loso�a, que elevaram o homem ao n��velde ser apaz de reeber a religi~ao revelada, inluindo a outorga dos Ajustadores e a vinda do Esp��ritoda Verdade. O quadro evolutivo da existênia humana ome�a e termina om o ato religioso, muitoembora as qualidades sejam muito diferentes nas religi~oes, uma sendo evoluion�aria e biol�ogia, aoutra revelaional e peri�odia. E assim, enquanto a religi~ao �e normal e natural, para o homem, �etamb�em opional. O homem n~ao tem de ser religioso ontra a sua vontade.A experiênia do ato religioso, sendo essenialmente espiritual, n~ao pode nuna ser entendidaompletamente pela mente material; da�� a fun�~ao da teologia, a psiologia da religi~ao. A doutrinaessenial da ompreens~ao humana, de Deus, ria um paradoxo no entendimento �nito. �E quaseimposs��vel, para a l�ogia humana e a raz~ao �nita, harmonizar o oneito da imanênia divina, umDeus no interior e omo uma parte de ada indiv��duo, om a id�eia da transendênia de Deus, adomina�~ao divina do universo dos universos. Esses dois oneitos esseniais de Deidade devem seruni�ados, no entendimento-f�e do oneito da transendênia de um Deus pessoal e na ompreens~aoda presen�a residente do fragmento desse Deus, para justi�ar a adora�~ao inteligente e para validar aesperan�a de sobrevivênia da pessoalidade. As di�uldades e os paradoxos da religi~ao s~ao inerentesao fato de as realidades da religi~ao estarem extremamente al�em da apaidade da ompreens~aointeletual dos mortais.O homem mortal assegura três grandes satisfa�~oes, om a experiênia religiosa, mesmo ainda nosdias da sua estada temporal na Terra:1. Inteletualmente, ele tem a satisfa�~ao de adquirir uma onsiênia humana mais uni�ada.2. Filoso�amente, ele desfruta da onsubstania�~ao dos seus ideais de valores morais.3. Espiritualmente, ele prospera na experiênia da ompanhia divina, na satisfa�~ao espiritual daverdadeira adora�~ao.A onsiênia de Deus, da forma omo �e experieniada nos reinos por um mortal em evolu�~ao,deve onsistir em três fatores vari�aveis, em três n��veis difereniados de ompreens~ao da realidade.Primeiro h�a a onsiênia da mente - a realiza�~ao-ompreens~ao da id�eia de Deus. Ent~ao se segue aonsiênia da alma - a ompreens~ao do ideal de Deus. Por �ultimo, nase a onsiênia do esp��rito - aompreens~ao da realidade espiritual de Deus. Por meio da uni�a�~ao desses fatores na ompreens~aode Deus, n~ao importando qu~ao inompletos sejam, a pessoalidade mortal, todo o tempo, expande-seem todos os n��veis de onsiênia, om uma ompreens~ao da pessoalidade de Deus. Para aquelesmortais que alan�aram o Corpo de Finalidade, tudo isso, om o tempo, ir�a levar �a ompreens~ao dasupremaia de Deus e pode, subseq�uentemente, ausar a realiza�~ao-ompreens~ao da ultimidade de63



Deus, uma fase da supraonsiênia absonita do Pai do Para��so.A experiênia da onsiênia de Deus permanee a mesma, de gera�~ao em gera�~ao, mas em ada�epoa de avan�o do onheimento humano, o oneito �los�o�o e as de�ni�~oes teol�ogias de Deusdevem mudar. A experiênia do onheimento de Deus, a onsiênia religiosa, �e uma realidadeuniversal, mas n~ao importa qu~ao v�alida (real) seja a experiênia religiosa, ela deve estar disposta asubmeter-se �a r��tia inteligente e a uma interpreta�~ao �los�o�a razo�avel; n~ao deve busar ser algo �aparte, na totalidade da experiênia humana.A sobrevivênia eterna da pessoalidade depende inteiramente da esolha da mente mortal, ujasdeis~oes determinam o potenial de sobrevivênia da alma imortal. Quando a mente aredita emDeus e a alma onhee a Deus e quando, om o suporte do Ajustador, ambas desejam a Deus, a sobre-vivênia �a assegurada. As limita�~oes de inteleto, as restri�~oes na edua�~ao, a arênia de ultura,o empobreimento no status soial, at�e mesmo a inferioridade nos padr~oes humanos de moralidade,resultante da falta desafortunada de vantagens eduaionais, ulturais ou soiais, nada disso podeinvalidar a presen�a do esp��rito divino, em indiv��duos que rêem, mas que s~ao, de alguma maneira,desafortunados ou humanamente desfavoreidos. A residênia do Monitor Misterioso onstitui a raize assegura a possibilidade do potenial de resimento e sobrevivênia da alma imortal.A apaidade dos pais mortais de proriar n~ao est�a baseada no seu status eduaional, ultural,soial ou eonômio. A uni~ao dos atributos dos progenitores, sob ondi�~oes naturais, �e plenamentesu�iente para iniiar a proria�~ao. Uma mente humana que diserne o erto do errado e que tema apaidade de adorar a Deus, em uni~ao om um Ajustador divino, �e tudo o que se requer de ummortal, para iniiar e fomentar a ria�~ao da sua alma imortal, om qualidades de sobrevivênia, seesse indiv��duo dotado de esp��rito busa a Deus e deseja sineramente tornar-se omo Ele, esolhendohonestamente fazer a vontade do Pai dos �eus.5.6 O Deus da PessoalidadeO Pai Universal �e o Deus das pessoalidades. O dom��nio da pessoalidade no universo, desde a dariatura mortal e material mais baixa, em status de pessoalidade, at�e a dos seres mais elevados, omdignidade de riador e om status divino, tem o seu entro e a sua irunferênia no Pai Universal.Deus, o Pai, �e o outorgador e o onservador de todas as pessoalidades. E o Pai do Para��so �e, domesmo modo, o destino de todas as pessoalidades �nitas que, em plenitude de ora�~ao, esolhemfazer a vontade divina; aquelas pessoalidades que amam a Deus e que almejam ser omo Ele.A pessoalidade �e um dos mist�erios n~ao-resolvidos dos universos. Somos apazes de formular onei-tos adequados aera dos fatores que entram na omposi�~ao de v�arias ordens e n��veis de pessoalidade,mas n~ao ompreendemos totalmente a natureza real da pessoalidade em si mesma. Perebemos la-ramente os in�umeros fatores que, oloados juntos, onstituem o ve��ulo para a pessoalidade humana,mas n~ao ompreendemos inteiramente a natureza e o signi�ado da pessoalidade �nita.A pessoalidade �e potenial, em todas as riaturas que possuem o dom da mente, variando desdeum m��nimo de autoonsiênia at�e o m�aximo de onsiênia de Deus. Mas o dom da mente por sis�o n~ao �e pessoalidade, nem o �e o esp��rito ou a energia f��sia. A pessoalidade �e aquela qualidade ouvalor, dentro da realidade �osmia, que �e exlusivamente outorgada por Deus, o Pai, aos sistemasvivos de energias ongregadas e oordenadas, de mat�eria, mente e esp��rito. E a pessoalidade n~ao�e, tamb�em, uma onquista progressiva. A pessoalidade pode ser material ou espiritual, mas, ou h�apessoalidade ou n~ao h�a pessoalidade. O que n~ao �e pessoal nuna atinge o n��vel do pessoal, exetopor um ato direto do Pai do Para��so.A outorga da pessoalidade �e fun�~ao exlusiva do Pai Universal, �e a pessoaliza�~ao dos sistemas vivosde energia, aos quais Ele dota om os atributos de relativa onsiênia riadora e om o orrespondente64



ontrole de livre-arb��trio. N~ao h�a pessoalidade fora de Deus, o Pai, e nenhuma pessoalidade existesen~ao para Deus, o Pai. Os atributos fundamentais do eu humano, bem omo o n�uleo absoluto doAjustador da pessoalidade humana, s~ao outorgas feitas pelo Pai Universal, atuando em Seu dom��nioexlusivamente pessoal de ministra�~ao �osmia.Os Ajustadores, de status pr�e-pessoal, residem em in�umeros tipos de riaturas mortais, asse-gurando assim que tais seres possam sobreviver �a morte f��sia e pessoalizarem-se omo riaturasmoroniais, om o potenial da realiza�~ao espiritual �ultima. Pois quando a mente da riatura, omo dom da pessoalidade, �e residida por um fragmento do esp��rito do Deus eterno, outorga pr�e-pessoaldo Pai pessoal, ent~ao, essa pessoalidade �nita possui o potenial do divino e do eterno e aspira a umdestino semelhante ao do �Ultimo, tentando mesmo alan�ar a ompreens~ao do Absoluto.A apaidade para a pessoalidade divina �e inerente ao Ajustador pr�e-pessoal; a apaidade paraa pessoalidade humana �e potenial no dom de mente-�osmia do ser humano. Mas a pessoalidadeexperienial, do homem mortal, n~ao �e observ�avel, omo uma realidade ativa e funional, enquantoo ve��ulo da vida material da riatura mortal n~ao houver sido toado pela divindade liberadora doPai Universal, sendo assim lan�ado aos mares da experiênia omo uma pessoalidade autoonsientee (relativamente) autodeterminante e autoriadora. O eu material �e verdadeiramente pessoal eirrestritamente pessoal.O eu material tem pessoalidade e identidade, identidade temporal; o esp��rito Ajustador pr�e-pessoaltamb�em tem identidade, identidade eterna. Essa pessoalidade material e essa pr�e-pessoalidade espi-ritual s~ao apazes, assim, de unir os seus atributos riativos, para trazer �a existênia a identidadesobrevivente da alma imortal.Tendo assim provido o resimento da alma imortal e tendo liberado o eu interno do homem, dasalgemas de uma dependênia absoluta da ausa�~ao anterior, o Pai permanee de lado. Ora, tendo ohomem sido liberado desse modo das algemas da resposta �a ausa�~ao, ao menos no que diz respeitoao destino eterno, e tendo sido proporionados a ele os meios para o resimento do eu imortal, oualma, abe ao homem ele pr�oprio, e est�a sob o ontrole da sua vontade, a esolha de riar ou deinibir a ria�~ao desse eu sobrevivente e eterno. Nenhum outro ser, for�a, riador, ou agênia, emtoda a amplid~ao do universo dos universos, pode interferir, em qualquer grau, na soberania absolutado livre-arb��trio do mortal, enquanto ele opera nos dom��nios da esolha, no que onerne ao destinoeterno da pessoalidade do mortal que esolhe. No que se refere �a sobrevivênia eterna, Deus deretoua soberania da vontade material e mortal; e esse dereto �e absoluto.A outorga da pessoalidade �a riatura onfere relativa libera�~ao da rea�~ao esravizada �a ausa�~aoanterior; e as pessoalidades de todos esses seres morais, evoluion�arios ou n~ao, est~ao entradas napessoalidade do Pai Universal. Elas s~ao sempre atra��das para a Sua presen�a no Para��so por aquelaa�nidade de ser que onstitui o ��rulo da fam��lia vasta e universal e o iruito fraternal do Deuseterno. H�a uma a�nidade de espontaneidade divina entre todas as pessoalidades.O iruito da pessoalidade, no universo dos universos, �e entrado na pessoa do Pai Universal, eo Pai do Para��so �e pessoalmente ônsio, e est�a em ontato pessoal om todas as pessoalidades, detodos os n��veis de existênia autoonsiente. E essa onsiênia de pessoalidade, em toda a ria�~ao,existe independentemente da miss~ao dos Ajustadores do Pensamento.Como toda gravidade est�a ligada em iruito �a Ilha do Para��so, toda mente est�a ligada em iruitoao Agente Conjunto e todo esp��rito ao Filho Eterno; e assim tamb�em toda pessoalidade est�a ligadaem iruito �a presen�a pessoal do Pai Universal; e este iruito transmite infalivelmente a adora�~aode todas as pessoalidades �a Pessoalidade Original e Eterna.No que diz respeito �as pessoalidades que n~ao s~ao resididas pelo Ajustador: o atributo da esolha-liberdade �e tamb�em outorgado pelo Pai Universal, e, da mesma forma, tais pessoas est~ao abrangidaspelo grande iruito do amor divino, o iruito da pessoalidade do Pai Universal. Deus d�a a esolhasoberana a todas as pessoalidades verdadeiras. Nenhuma riatura pessoal pode ser for�ada �a aventura65



eterna; o portal da eternidade abre-se apenas em resposta �a esolha, feita em livre-arb��trio, pelos�lhos, om livre-arb��trio do Deus do arb��trio livre.E isso, pois, representou os meus esfor�os para apresentar a rela�~ao do Deus vivo om os �lhos dotempo. E uma vez, havendo j�a dito e feito tudo, nada mais posso fazer de �util, al�em de reiterar queDeus �e o vosso Pai Universal e que v�os sois todos os Seus �lhos planet�arios.[Este �e o quinto e �ultimo doumento de uma s�erie que apresenta a desri�~ao do Pai Universal,feita por um Conselheiro Divino de Uversa.℄
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Cap��tulo 6O Filho EternoO FILHO Eterno �e a express~ao perfeita e �nal da \primeira" id�eia pessoal e absoluta do Pai Universal.Conseq�uentemente, em qualquer tempo e irunstânia que o Pai se expresse a Si pr�oprio, pessoale absolutamente, Ele o faz por meio do seu Filho Eterno, que sempre foi, �e agora e sempre ser�a aPalavra viva e divina. E esse Filho Eterno reside no entro de todas as oisas, em liga�~ao om o PaiEterno e Universal, uja presen�a pessoal o Filho envelopa diretamente.Falamos do \primeiro" pensamento de Deus e referimo-nos a uma origem imposs��vel, no tempo,do Filho Eterno om o prop�osito de prover aesso aos anais de pensamento do inteleto humano.Tais distor�~oes de linguagem representam os nossos melhores esfor�os em um ompromisso de ontatoom as mentes limitadas no tempo das riaturas mortais. O Pai Universal nuna poderia ter tidoum primeiro pensamento, em um sentido seq�uenial, nem poderia o Filho Eterno jamais ter tidoum prin��pio. Mas fui instru��do a retratar as realidades da eternidade, para as mentes dos mortais,limitadas pelo tempo, por meio de tais simbologias de pensamento, e a designar as rela�~oes deeternidade, por meio de oneitos tais, que todos estejam em uma seq�uênia temporal.O Filho Eterno �e a pessoaliza�~ao espiritual do oneito universal e in�nito, da realidade divinado Pai do Para��so, do Seu esp��rito inquali��avel e da Sua pessoalidade absoluta. E, por isso, oFilho onstitui a revela�~ao divina da identidade de riador do Pai Universal. A pessoalidade perfeitado Filho revela que o Pai, de fato, �e a fonte universal e eterna de todos os signi�ados e valoresespirituais, voliionais, pessoais e de tudo o que �e pleno de prop�osito.Num esfor�o para apaitar a mente temporal �nita a formar algum oneito seq�uenial dasrela�~oes dos seres eternos e in�nitos, da Trindade do Para��so, utilizamos tais lien�as de onep�~ao,omo a de referirmo-nos �a \primeira id�eia pessoal, universal e in�nita do Pai". �E imposs��vel, paramim, transmitir �a mente humana qualquer id�eia adequada das rela�~oes eternas entre as Deidades;assim, pois, emprego termos tais que proporionem �a mente �nita algo omo uma id�eia da rela�~aodesses seres eternos, nas eras subseq�uentes do tempo. Areditamos que o Filho tenha surgido do Pai;fomos ensinados que ambos s~ao eternos, sem quaisquer restri�~oes, ou seja, de modo inquali��avel.Claro �a, portanto, que nenhuma riatura do tempo pode jamais ompreender totalmente essemist�erio que �e um Filho, derivado do Pai e que, ainda assim, seja oordenadamente eterno om opr�oprio Pai.6.1 A Identidade do Filho EternoO Filho Eterno �e o Filho original e unigênito de Deus. Ele �e Deus, o Filho, a Segunda Pessoa daDeidade e o riador oligado de todas as oisas. Como o Pai �e a Primeira Grande Fonte e Centro,assim, o Filho Eterno �e a Segunda Grande Fonte e Centro.67



O Filho Eterno �e o entro espiritual e o administrador divino do governo espiritual do universodos universos. O Pai Universal �e, primeiro, um riador e, ent~ao, um ontrolador; o Filho Eterno �e,primeiro, um o-riador, e ent~ao, um administrador espiritual. \Deus �e esp��rito", e o Filho �e umarevela�~ao pessoal deste esp��rito. A Primeira Fonte e Centro �e o Absoluto Voliional; a Segunda Fontee Centro �e o Absoluto da Pessoalidade.O Pai Universal nuna funiona pessoalmente omo um riador, ele o faz sempre em onjun�~aoom o Filho ou em a�~ao oordenada om o Filho. Tivesse aquele que esreveu o Novo Testamentose referido ao Filho Eterno, e teria sido verdade o que ele prolamou, ao esrever: \No prin��pio erao Verbo e o Verbo estava om Deus e o Verbo era Deus. Todas as oisas foram feitas por Ele, e semEle nada do que se fez teria sido feito".Quando um Filho, do Filho Eterno, surgiu em Urantia, aqueles que onfraternizaram om esse serdivino, em forma humana, aludiram a ele omo \Ele que foi, desde o prin��pio, de quem ouvimos, aquem vimos om os nossos olhos, a quem ontemplamos, em quem as nossas m~aos toaram, o Verbomesmo da vida". E esse Filho auto-outorgado veio do Pai, exatamente omo veio o Filho original,segundo �e sugerido em uma das suas ora�~oes terrenas: \E agora, meu Pai, glori�a-me om o Teupr�oprio Ser, om a gl�oria que tive Contigo antes que este mundo houvesse sido".O Filho Eterno �e onheido por nomes diferentes, nos v�arios universos. No universo entral Ele�e onheido omo a Fonte Coordenada, o Co-Criador e o Absoluto Assoiado. Em Uversa, sede-entral do superuniverso, n�os designamos o Filho omo o Centro Coordenado do Esp��rito e omo oAdministrador Espiritual Eterno. Em S�alvington, sede-entral do vosso universo loal, esse Filhoest�a registrado omo a Segunda Fonte Eterna e Centro. Os Melquisedeques falam Dele omo o Filhodos Filhos. No vosso mundo, mas n~ao no vosso sistema de esferas habitadas, este Filho original temsido onfundido om um Filho Criador oordenado, Mihael de N�ebadon, que se auto-outorgou �asra�as mortais de Urantia.Embora qualquer dos Filhos do Para��so possa ser adequadamente hamado de Filho de Deus,temos o h�abito de reservar a designa�~ao de \o Filho Eterno" a esse Filho Original, a Segunda Fontee Centro e o o-riador om o Pai Universal do universo entral de poder e perfei�~ao e o-riador detodos os outros Filhos divinos que nasem das Deidades in�nitas.6.2 A Natureza do Filho EternoO Filho Eterno �e t~ao imut�avel e in�nitamente on��avel quanto o Pai Universal. Ele tamb�em �e t~aoespiritual quanto o Pai e �e um esp��rito t~ao verdadeiramente ilimitado quanto o Pai. Para v�os, debaixa origem, o Filho deve pareer mais pessoal, j�a que Ele est�a um passo mais pr�oximo de v�os, emtermos de aessibilidade, do que o Pai Universal.O Filho Eterno �e a Palavra eterna de Deus. Ele �e inteiramente omo o Pai; de fato, o Filho Eterno�e Deus, o Pai, pessoalmente manifestado no universo dos universos. E assim foi, �e e ser�a para sempreverdadeiro, sobre o Filho Eterno e todos os Filhos Criadores oordenados: \Aquele que ver o Filho,ter�a visto o Pai".Na sua natureza, o Filho �e totalmente omo o Pai do esp��rito. Quando adoramos o Pai Universal,na verdade, ao mesmo tempo ultuamos Deus, o Filho, e Deus, o Esp��rito. Deus, o Filho, �e t~aodivinamente real e eterno, na sua natureza, quanto Deus, o Pai.O Filho possui n~ao apenas toda a retid~ao in�nita e transendente do Pai, omo reete tamb�em todaa santidade de ar�ater do Pai. O Filho ompartilha da perfei�~ao do Pai e, em onjunto, ompartilhada responsabilidade de ajudar a todas as riaturas da imperfei�~ao, em seus esfor�os espirituais, paraalan�arem a perfei�~ao divina.O Filho Eterno possui todo o ar�ater de divindade e os atributos de espiritualidade do Pai. O Filho68



�e a plenitude da absolutez de Deus, em pessoalidade e em esp��rito; e o Filho revela essas qualidadesno seu manejo pessoal do governo espiritual do universo dos universos.Deus, em realidade, �e um esp��rito universal; Deus �e esp��rito; e essa natureza, em esp��rito, doPai, est�a foalizada e pessoalizada na Deidade do Filho Eterno. No Filho todas as arater��stiasespirituais pareem grandemente aentuadas, por diferenia�~ao, da universalidade da Primeira Fontee Centro. E, omo o Pai ompartilha a natureza do Seu esp��rito om o Filho, da mesma forma,juntos, Eles ompartilham assim, plena e irrestritamente, o esp��rito divino om o Agente Conjunto,o Esp��rito In�nito.No amor pela verdade e na ria�~ao da beleza, o Pai e o Filho s~ao iguais, exeto pelo fato de que oFilho paree devotar-se mais �a realiza�~ao da beleza exlusivamente espiritual de valores universais.Quanto �a bondade divina, eu n~ao posso disernir nenhuma diferen�a entre o Pai e o Filho. O Paiama aos �lhos do Seu universo omo um pai; o Filho Eterno vê todas as riaturas tanto omo umpai, quanto omo um irm~ao.
6.3 O Minist�erio de Amor do PaiO Filho ompartilha a justi�a e a retid~ao da Trindade, ontudo, pela in�nita pessoaliza�~ao de amor emiseri�ordia do Pai, esses tra�os da divindade �am atenuados; o Filho �e a revela�~ao do amor divinoaos universos. Como Deus �e amor, o Filho �e miseri�ordia. O Filho n~ao pode amar mais do que oPai, mas pode mostrar miseri�ordia �as riaturas, de um modo suplementar, pois n~ao apenas Ele �eum riador primordial omo o Pai, mas �e tamb�em o Filho Eterno desse mesmo Pai, ompartilhandopor isso a experiênia de �lia�~ao de todos os outros �lhos do Pai Universal.O Filho Eterno �e o grande ministrador da miseri�ordia a toda a ria�~ao. A miseri�ordia �e a essêniado ar�ater espiritual do Filho. Os mandados do Filho Eterno, quando se espalham pelos iruitosespirituais da Segunda Fonte e Centro, est~ao a�nados nas notas da miseri�ordia.Para ompreender o amor do Filho Eterno, v�os deveis antes pereber a Sua fonte divina, o Pai,que �e amor; e, ent~ao, ontemplar o desdobramento dessa afei�~ao in�nita, no amplo minist�erio doEsp��rito In�nito e das Suas hostes quase ilimitadas de pessoalidades ministradoras.O minist�erio do Filho Eterno est�a devotado �a revela�~ao do Deus do Amor ao universo dos universos.Este Filho divino n~ao est�a engajado na tarefa ign�obil de tentar persuadir o Seu ben�evolo Pai, nema amar as suas riaturas inferiores nem a mostrar miseri�ordia aos malfeitores do tempo. Qu~aoerrado seria visualizar o Filho Eterno pedindo ao Pai Universal que mostrasse miseri�ordia �as Suasriaturas inferiores, dos mundos materiais do espa�o! Tais oneitos de Deus s~ao rudimentares egrotesos. Antes, dev��eis ompreender que todas as ministra�~oes miseriordiosas dos Filhos de Deuss~ao a revela�~ao direta do ora�~ao do Pai de amor universal e ompaix~ao in�nita. O amor do Pai �e afonte real e eterna da miseri�ordia do Filho.Deus �e amor, o Filho �e miseri�ordia. A miseri�ordia �e o amor apliado, �e o amor do Pai em a�~ao,na pessoa do Seu Filho Eterno. O amor deste Filho universal �e, do mesmo modo, universal. Talomo o amor �e ompreendido em um planeta sexuado, o amor de Deus �e mais ompar�avel ao amorde um pai, enquanto o amor do Filho Eterno �e mais omo a afei�~ao de uma m~ae. Tais ilustra�~oess~ao de fato rudimentares, eu as emprego, entretanto, na esperan�a de transmitir, �a mente humana,o pensamento de que h�a uma diferen�a, n~ao no onte�udo divino, mas na qualidade e na t�enia deexpress~ao, entre o amor do Pai e o amor do Filho.69



6.4 Os Atributos do Filho EternoO Filho Eterno motiva o n��vel espiritual da realidade �osmia; o poder espiritual do Filho �e ab-soluto em rela�~ao a todas as fatualidades do universo. Ele exere um ontrole perfeito sobre ainterassoia�~ao de todas as energias espirituais indifereniadas, e sobre toda a realidade espiritualfatualizada, por meio do Seu ontrole absoluto da gravidade do esp��rito. Todos os esp��ritos purosn~ao fragmentados e todos os seres e valores espirituais s~ao sens��veis ao in�nito poder de atra�~ao doFilho primordial do Para��so. E, se o futuro eterno pudesse testemunhar o surgimento de um universoilimitado, a gravidade do esp��rito e a for�a de esp��rito, do Filho Original, mostrar-se-iam inteiramenteadequadas para o ontrole espiritual e a administra�~ao efetiva de uma tal ria�~ao assim ilimitada.O Filho �e onipotente apenas no reino do esp��rito. Na eonomia eterna, da administra�~ao douniverso, a repeti�~ao desneess�aria e desperdi�ada de fun�~oes nuna aontee; as Deidades n~ao s~aodadas �a duplia�~ao in�util de minist�erios ao universo.A onipresen�a do Filho Original onstitui a unidade espiritual do universo dos universos. A oes~aoespiritual, de toda a ria�~ao, repousa sobre a presen�a ativa, em todos os lugares, do esp��rito divinodo Filho Eterno. Quando n�os onebemos a presen�a espiritual do Pai, ahamos dif��il difereni�a-La,no nosso pensamento, da presen�a espiritual do Filho Eterno. O esp��rito do Pai est�a eternamenteresidente no esp��rito do Filho.O Pai deve ser espiritualmente onipresente, mas tal onipresen�a paree ser insepar�avel das ativida-des espirituais do Filho Eterno em todos os lugares. Contudo, areditamos que em todas as situa�~oesem que h�a a presen�a de Pai-Filho, haja uma presen�a de natureza espiritual dual, o esp��rito doFilho oordenado ao esp��rito do Pai.No seu ontato om a pessoalidade, o Pai atua no iruito da pessoalidade. No Seu ontato pessoale detet�avel om a ria�~ao espiritual, Ele aparee nos fragmentos da totalidade da Sua Deidade, eesses fragmentos do Pai têm uma fun�~ao solit�aria, �unia e exlusiva, onde e quando apareeremnos universos. Em todas essas situa�~oes, o esp��rito do Filho est�a oordenado �a fun�~ao espiritual dapresen�a fragmentada do Pai Universal.Espiritualmente, o Filho Eterno �e onipresente. O esp��rito do Filho Eterno est�a, muito ertamente,onvoso e �a vossa volta, mas n~ao dentro de v�os, nem omo uma parte de v�os, omo o MonitorMisterioso. O fragmento residente do Pai ajusta a mente humana para que tenha atitudes progres-sivamente mais divinas, de um modo tal que a mente asendente se torne resentemente sens��vel aopoder da atra�~ao espiritual do iruito Todo-Poderoso de gravidade do esp��rito da Segunda Fonte eCentro.O Filho Original �e, universal e espiritualmente, autoonsiente. Em sabedoria, o Filho �e inteira-mente igual ao Pai. Nos dom��nios do onheimento, ou onisiênia, n~ao podemos distinguir entre aPrimeira e a Segunda Fonte; omo o Pai, o Filho sabe tudo; Ele nuna �e surpreendido por qualquerevento no universo; Ele ompreende o �m desde o in��io.O Pai e o Filho realmente sabem o n�umero e o paradeiro de todos os esp��ritos e seres espiri-tualizados no universo dos universos. N~ao apenas o Filho sabe de todas as oisas, em virtude doSeu pr�oprio esp��rito onipresente, mas, da mesma forma que o Pai e o Agente Conjunto, o Filho �eplenamente onheedor da vasta informa�~ao que, por reetividade, prov�em do Ser Supremo, ujainteligênia �e sabedora, todo o tempo, de todas as oisas que aonteem em todos os mundos dossete superuniversos. E h�a ainda outras formas por meio das quais o Filho do Para��so �e onisiente.O Filho Eterno, omo uma pessoalidade de amor, miseri�ordia e minist�erio espiritual, �e plena ein�nitamente igual ao Pai Universal e, ao mesmo tempo, em todos os ontatos pessoais miseriordiosose afei�oados om os seres asendentes dos reinos mais baixos, o Filho Eterno �e t~ao bondoso e plenode onsidera�~ao, t~ao paiente e magnânimo, quanto o s~ao os Seus Filhos do Para��so, nos universosloais, nos quais t~ao freq�uentemente eles se auto-outorgam aos mundos evoluion�arios do tempo.70



Torna-se desneess�ario dissertar mais sobre os atributos do Filho Eterno. Registradas as exe�~oes,torna-se su�iente estudar apenas os atributos espirituais de Deus, o Pai, para entender e avaliarorretamente os atributos de Deus, o Filho.
6.5 As Limita�~oes do Filho EternoO Filho Eterno n~ao funiona pessoalmente nos dom��nios f��sios, a n~ao ser por meio do AgenteConjunto, omo tamb�em n~ao funiona no n��vel da ministra�~ao da mente aos seres-riaturas. Essareserva de quali�a�~ao, todavia, n~ao limita de maneira alguma, o Filho Eterno no exer��io pleno elivre de todos os atributos divinos de onisiênia, onipresen�a e onipotênia espiritual.O Filho Eterno n~ao penetra pessoalmente os poteniais de esp��rito inerentes �a in�nitude do Ab-soluto da Deidade, entretanto, �a medida que esses poteniais tornam-se fatuais, eles passam aodom��nio Todo-Poderoso do iruito de gravidade do esp��rito do Filho.A pessoalidade �e d�adiva exlusiva do Pai Universal. O Filho Eterno deriva a Sua pessoalidade doPai, mas Ele n~ao outorga pessoalidade, sem o Pai. O Filho d�a origem a vastas hostes de esp��ritos, mastais deriva�~oes n~ao s~ao pessoalidades. Quando o Filho ria a pessoalidade, Ele o faz em onjun�~aoom o Pai ou om o Criador Conjunto, que pode atuar pelo Pai em tais rela�~oes. O Filho Eterno,assim, �e um o-riador de pessoalidades, mas Ele n~ao outorga pessoalidade a nenhum ser; e, por Sipr�oprio, sozinho, jamais ria seres pessoais. Essa limita�~ao de a�~ao, ontudo, n~ao priva o Filho daapaidade de riar todo e qualquer tipo de realidades outras, que n~ao sejam pessoais.O Filho Eterno �e limitado na transmiss~ao das prerrogativas de riador. O Pai, ao eternizar oFilho Original, outorgou-Lhe o poder e o privil�egio de unir-se, posteriormente, ao pr�oprio Pai, noato divino de produzir Filhos adiionais que possuam os atributos da ria�~ao; e Eles têm feito isso,e ainda o fazem. Mas, uma vez que esses Filhos oordenados tenham sido gerados, aparentemente,as prerrogativas de ria�~ao n~ao se transmitem mais. O Filho Eterno transmite poderes de ria�~aoapenas �a pessoaliza�~ao primeira ou direta. Portanto, quando o Pai e o Filho se unem para pessoalizarum Filho Criador, Eles realizam o Seu prop�osito; mas o Filho Criador, trazido �a existênia dessemodo, nuna �e apaz de transmitir ou delegar as prerrogativas de ria�~ao �as v�arias ordens de Filhosque ele possa subseq�uentemente riar, n~ao obstante haja, nos Filhos mais elevados de um universoloal, um resqu��io bem mais limitado dos atributos riativos de um Filho Criador.O Filho Eterno, omo um ser in�nito e exlusivamente pessoal, n~ao pode fragmentar a Sua na-tureza, n~ao pode distribuir e outorgar por�~oes individualizadas do Seu ser a outras entidades oupessoas, omo o fazem o Pai Universal e o Esp��rito In�nito. Mas o Filho pode outorgar a Si pr�oprioomo um esp��rito ilimitado, para banhar toda a ria�~ao, e Ele o faz, atraindo, inessantemente, paraSi pr�oprio todas as pessoalidades e realidades espirituais.Lembrai-vos sempre de que o Filho Eterno �e a representa�~ao pessoal do Pai espiritual, para todaa ria�~ao. O Filho �e pessoal, e nada mais que pessoal, no sentido de Sua Deidade; e tal pessoalidadedivina e absoluta n~ao pode ser desintegrada ou fragmentada. Deus, o Pai, e Deus, o Esp��rito, s~aoverdadeiramente pessoais, mas Eles s~ao tamb�em tudo o mais, al�em de serem tais pessoalidades daDeidade.Embora o Filho Eterno n~ao possa partiipar pessoalmente da outorga dos Ajustadores do Pen-samento, em on��lio om o Pai Universal, no eterno passado, Ele aprovou esse plano e prometeuoopera�~ao intermin�avel, quando o Pai, ao projetar a outorga dos Ajustadores do Pensamento, propôsao Filho: \Fa�amos o homem mortal �a Nossa pr�opria imagem". E, da mesma forma que o fragmentodo esp��rito do Pai reside dentro de v�os, a presen�a espiritual do Filho vos envolve, pois estes doistrabalham omo um para o vosso avan�o espiritual.71



6.6 A Mente EspiritualO Filho Eterno �e esp��rito e tem mente, mas n~ao uma mente ou um esp��rito que a mente mortalpossa entender. O homem mortal perebe a mente nos n��veis do �nito, do �osmio, do material edo pessoal. O homem observa tamb�em os fenômenos da mente em organismos vivos funionando non��vel subpessoal (animal), mas �e dif��il para o homem aptar a natureza da mente quando assoiadaa seres supramateriais e omo uma parte das pessoalidades exlusivamente espirituais. A palavramente, ontudo, deve ser de�nida de um modo diverso, quando se refere ao n��vel espiritual deexistênia e quando �e usada para denotar fun�~oes da inteligênia do esp��rito. Essa esp�eie de mente,que �e diretamente aliada ao esp��rito, n~ao �e ompar�avel, nem �a mente que oordena o esp��rito e amat�eria, nem �aquela mente que est�a aliada apenas �a mat�eria.O esp��rito �e sempre onsiente, dotado de mente, e possui v�arias fases de identidade. Sem mente,em alguma fase, n~ao haveria a onsiênia espiritual, na fraternidade dos seres espirituais. O equiva-lente da mente, a apaidade de onheer e de ser onheido, �e inerente �a Deidade. A Deidade podeser pessoal, pr�e-pessoal, suprapessoal ou impessoal, mas a Deidade nuna �e desprovida de mente,ou seja, nuna deixa de ter a apaidade de, pelo menos, omuniar-se om entidades, seres oupessoalidades semelhantes.A mente do Filho Eterno �e omo a do Pai, mas n~ao Se assemelha a nenhuma outra mente dosuniversos e, junto om a mente do Pai, �e a anestral das diversas e vastas mentes do Criador Conjunto.A mente do Pai e do Filho, aquele inteleto que �e o anestral da mente absoluta da Tereira Fontee Centro, �e ilustrada talvez de um modo melhor pela pr�e-mente do Ajustador do Pensamento, pois,embora esses fragmentos do Pai estejam inteiramente fora dos iruitos da mente do Agente Conjunto,eles têm alguma forma de pr�e-mente; eles onheem, s~ao onheidos e desfrutam de um equivalentedo pensamento humano.O Filho Eterno �e ompletamente espiritual; o homem �e quase inteiramente material; onseq�uen-temente, o entendimento de muito daquilo que diz respeito �a pessoalidade do Filho Eterno, daquiloque diz respeito �as esferas espirituais que irundam o Para��so e �a natureza das ria�~oes impessoaisdo Filho do Para��so, ter�a de aguardar at�e que v�os alaneis o status de esp��rito, que vem em seguida�a ompleta asens~ao moronial no universo loal de N�ebadon. E, ent~ao, �a medida que passardespelo superuniverso seguindo at�e Havona, e ome�ardes a ser dotados om a \mente do esp��rito" - odisernimento espiritual interior - muitos desses mist�erios oultos do esp��rito ser~ao eslareidos.6.7 A Pessoalidade do Filho EternoO Filho Eterno �e aquela pessoalidade in�nita de ujos elos inquali��aveis de pessoalidade o PaiUniversal esapou pela t�enia da trinitariza�~ao e, em virtude da qual, Ele sempre ontinuou a auto-outorgar a Si pr�oprio, em uma profus~ao in�nd�avel, ao Seu universo sempre em expans~ao de Criadorese riaturas. O Filho �e pessoalidade absoluta; Deus �e pessoalidade-pai - a fonte da pessoalidade, ooutorgador da pessoalidade e a ausa da pessoalidade. Todo ser pessoal deriva a sua pessoalidade doPai Universal, exatamente omo o Filho Original eternamente deriva a Sua pessoalidade do Pai doPara��so.A pessoalidade do Filho do Para��so �e absoluta e puramente espiritual; e essa pessoalidade absoluta�e tamb�em o modelo divino e eterno, primeiro, da outorga de pessoalidade do Pai ao Agente Conjuntoe, subseq�uentemente, da Sua outorga de pessoalidade �as Suas mir��ades de riaturas em todo umimenso universo.O Filho Eterno �e verdadeiramente o ministrador miseriordioso, um esp��rito divino, um poderespiritual e uma pessoalidade real. O Filho �e a natureza espiritual e pessoal de Deus, manifestadaassim aos universos - a soma e a essênia da Primeira Fonte e Centro, despojada de tudo aquilo que72



�e impessoal, extradivino, n~ao-espiritual e puramente potenial. Mas �e imposs��vel transmitir �a mentehumana um quadro, em palavras, da beleza e grandeza da pessoalidade superna do Filho Eterno.Tudo aquilo que tende a obsureer a presen�a do Pai Universal, opera om a mesma inuênia paraimpedir o reonheimento oneitual do Filho Eterno. V�os deveis aguardar at�e alan�ardes o Para��soe, ent~ao, ompreendereis por que eu fui inapaz de retratar o ar�ater dessa pessoalidade absoluta,para o entendimento da mente �nita.6.8 A Compreens~ao do Filho EternoQuanto �a identidade, �a natureza e a outros atributos da pessoalidade, o Filho Eterno �e plenamenteequivalente ao Pai Universal, �e o omplemento perfeito e a eterna ontraparte do Pai Universal. Domesmo modo que Deus �e o Pai Universal, o Filho �e a M~ae Universal. E todos n�os, elevados ouinferiores, onstitu��mos a Sua fam��lia universal.Para apreiar o ar�ater do Filho, dever��eis estudar a revela�~ao do ar�ater divino do Pai; Eless~ao, para sempre e inseparavelmente, Um. Como pessoalidades divinas, Eles s~ao virtualmente indis-tingu��veis pelas ordens mais baixas de inteligênias. Para aqueles uja origem est�a nos atos riadoresdas pr�oprias Deidades, n~ao �e t~ao dif��il fazer o reonheimento Deles, em separado. Os seres quetiveram o seu nasimento no universo entral e no Para��so disernem o Pai e o Filho, n~ao ape-nas omo unidades pessoais de ontrole universal, mas tamb�em omo duas pessoalidades separadas,funionando em dom��nios de�nidos da administra�~ao dos universos.Enquanto Pessoas, v�os podeis oneber o Pai Universal e o Filho Eterno omo indiv��duos sepa-rados, pois, na verdade, o s~ao; mas, na administra�~ao dos universos, Eles �am t~ao entrela�ados einter-relaionados, que nem sempre �e poss��vel distinguir entre Eles. Quando, nos assuntos dos uni-versos, o Pai e o Filho forem enontrados em interassoia�~oes intrinadas, nem sempre adv�em algumbenef��io quando se tenta separar as Suas atua�~oes; meramente relembrai-vos de que Deus �e o pensa-mento iniial e o Filho �e a palavra plena de express~ao. Em ada universo loal essa inseparabilidadeest�a pessoalizada na divindade do Filho Criador, que representa tanto o Pai quanto o Filho, para asriaturas de dez milh~oes de mundos habitados.O Filho Eterno �e in�nito, mas Ele �e aess��vel por interm�edio das pessoas dos Seus Filhos doPara��so e pelo minist�erio paiente do Esp��rito In�nito. Sem o servi�o da auto-outorga, dos Filhos doPara��so, e sem a ministra�~ao de amor das riaturas do Esp��rito In�nito, os seres de origem materialdi�ilmente poderiam esperar alan�ar o Filho Eterno. E �e igualmente verdade: om a ajuda e oguiamento dessas agênias elestes, o mortal onsiente de Deus ertamente ir�a alan�ar o Para��so e,algum dia, hegar�a �a presen�a pessoal deste grandioso Filho entre os Filhos.Ainda que o Filho Eterno seja o modelo para o alane de realiza�~ao da pessoalidade mortal, v�osahais mais f�ail entender a realidade, tanto do Pai quanto do Esp��rito, porque o Pai �e o outorgadorde fato da vossa pessoalidade humana e o Esp��rito In�nito �e a fonte absoluta da vossa mente mortal.Mas, �a medida que asenderdes, no aminho de progress~ao espiritual, at�e o Para��so, a pessoalidadedo Filho Eterno passar�a a ser resentemente real para v�os, e a realidade da sua mente in�nitamenteespiritual tornar-se-�a mais disern��vel, para a vossa mente progressivamente mais espiritualizada.Nuna o oneito do Filho Eterno ir�a resplandeer na vossa mente material, nem na mente mo-ronial subseq�uente; n~ao, antes de vos espiritualizar e ome�ar a vossa asens~ao de esp��rito; s�o ent~aoa ompreens~ao da pessoalidade do Filho Eterno ome�ar�a a ter uma vividez igual �a do vosso on-eito da pessoalidade do Filho Criador origin�ario do Para��so, o qual, em pessoa e omo uma pessoa,enarnou e viveu, uma vez, em Urantia, omo um homem entre os homens.Mediante a vossa experiênia no universo loal, o Filho Criador, uja pessoalidade �e ompreens��velpelo homem, deve ompensar-vos pela vossa inapaidade de apreender a total signi�a�~ao Daquele73



que �e mais exlusivamente espiritual, e n~ao menos pessoal, o Filho Eterno do Para��so. �A medidaque progredirdes passando por Orvônton e Havona, e deixardes para tr�as o quadro v��vido e asmem�orias profundas do Filho Criador do vosso universo loal, a supera�~ao dessa experiênia materiale moronial ser�a ompensada por oneitos ada vez mais ampli�ados e pela ompreens~ao sempreintensi�ada, do Filho Eterno do Para��so, uja realidade e proximidade sempre aumentar~ao onformeprogredirdes na dire�~ao do Para��so.O Filho Eterno �e uma pessoalidade grande e gloriosa. Embora esteja al�em dos poderes da mentemortal e material aptar de fato a pessoalidade deste Ser in�nito, n~ao duvideis, Ele �e uma pessoa.Conhe�o aquilo de que falo. Por um n�umero inont�avel de vezes, permanei na presen�a divina desteFilho Eterno e ent~ao me oloquei jornada adiante, no universo, para exeutar o Seu mandado plenode gra�as.[Esrito por um Conselheiro Divino, designado para formular esta delara�~ao que desreve o FilhoEterno do Para��so.℄
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Cap��tulo 7A Rela�~ao do Filho Eterno om oUniversoO FILHO Original est�a sempre interessado na exeu�~ao dos aspetos espirituais do prop�osito eternodo Pai, tal omo se d�a em seu desenvolvimento progressivo nos fenômenos dos universos em evolu�~ao,e om os m�ultiplos grupos de seres vivos. N�os n~ao ompreendemos totalmente esse plano eterno, maso Filho do Para��so sem d�uvida o entende.O Filho �e omo o Pai, no sentido de que busa outorgar tudo que �e poss��vel de Si pr�oprio aosSeus Filhos oordenados e aos Seus Filhos subordinados. E o Filho ompartilha da natureza au-todistributiva do Pai; na doa�~ao irrestrita de Si pr�oprio ao Esp��rito In�nito, o exeutivo onjuntoDeles.Como sustentadora das realidades espirituais, a Segunda Fonte e Centro �e o ontrapeso eterno daIlha do Para��so, que t~ao magni�amente sustenta todas as oisas materiais. Assim, a Primeira Fontee Centro �e revelada, para sempre, na beleza material dos admir�aveis modelos da Ilha Central, e nosvalores espirituais da pessoalidade superna do Filho Eterno.O Filho Eterno �e, de fato, o sustentador da vasta ria�~ao de realidades espirituais e de seresespirituais. O mundo espiritual �e o h�abito e a onduta pessoal do Filho; e as realidades impessoais denatureza espiritual s~ao sempre sens��veis �a vontade e ao prop�osito da pessoalidade perfeita do FilhoAbsoluto.O Filho, todavia, n~ao �e pessoalmente respons�avel pela onduta de todas as pessoalidades espiri-tuais. A vontade da riatura pessoal �e relativamente livre e por isso determina as a�~oes desses seresvolitivos. O mundo do livre-arb��trio do esp��rito nem sempre �e verdadeiramente representativo doar�ater do Filho Eterno, omo a pr�opria natureza em Urantia n~ao �e reveladora, verdadeiramente, daperfei�~ao e da imutabilidade do Para��so, nem da Deidade. Contudo, n~ao importando o que possaaraterizar a a�~ao do livre-arb��trio do homem ou do anjo, o dom��nio eterno do Filho, no ontrolegravitaional universal de todas as realidades do esp��rito, ontinua absoluto.7.1 O Ciruito da Gravidade do Esp��ritoTudo o que foi ensinado a respeito da imanênia de Deus, da Sua onipresen�a, onipotênia eonisiênia, �e igualmente verdadeiro para o Filho, nos dom��nios espirituais. A pura e universalgravidade do esp��rito de toda a ria�~ao, esse iruito puramente espiritual, reonduz diretamente �apessoa da Segunda Fonte e Centro, no Para��so. Ela omanda o ontrole e a opera�~ao desse dom��niosempre presente e infal��vel de todos os valores verdadeiramente espirituais. Assim, o Filho Eternoexere uma soberania espiritual absoluta. Ele sustenta, literalmente, todas as realidades espirituais75



e todos os valores espiritualizados, por assim dizer, na palma da sua m~ao. O ontrole da gravidadeespiritual universal �e uma soberania espiritual universal.Esse ontrole da gravidade das oisas espirituais atua independentemente do tempo e do espa�o;por isso a energia espiritual n~ao sofre diminui�~ao na transmiss~ao. A gravidade do esp��rito nunaest�a sujeita a demoras no tempo, nem passa por redu�~oes espaiais. N~ao derese de aordo om oquadrado da distânia da sua transmiss~ao; os iruitos do poder do esp��rito puro n~ao s~ao retardadospela massa da ria�~ao material. E essa transendênia, do tempo e do espa�o, das energias puramenteespirituais, �e inerente �a absolutez do Filho; n~ao se deve �a interposi�~ao das for�as antigravitaionaisda Tereira Fonte e Centro.As realidades espirituais s~ao sens��veis, sim, ao poder de atra�~ao do entro de gravidade espiritual,de aordo om o seu valor qualitativo e om o grau real da sua natureza espiritual. A substâniaespiritual (a qualidade) �e t~ao sens��vel �a gravidade espiritual, quanto a energia organizada da mat�eriaf��sia (a quantidade) �e sens��vel �a gravidade f��sia. Os valores espirituais e as for�as do esp��rito s~aoreais. Do ponto de vista da pessoalidade, o esp��rito �e a alma da ria�~ao; a mat�eria �e o orpo f��sionebuloso.As rea�~oes e utua�~oes da gravidade do esp��rito s~ao sempre ��eis ao onte�udo dos valores espi-rituais, ao status espiritual qualitativo de um indiv��duo ou de um mundo. Esse poder de atra�~aoresponde instantaneamente aos valores inter e intra-espirituais, em qualquer situa�~ao no universo ouem qualquer ondi�~ao planet�aria. Todas as vezes que uma realidade espiritual se realiza nos univer-sos, essa altera�~ao neessita de um reajustamento imediato e instantâneo na gravidade espiritual.Esse esp��rito novo �e, de fato, uma parte da Segunda Fonte e Centro; e, om a mesma erteza que ohomem mortal se torna um ser espiritualizado, ele alan�ar�a o Filho espiritual, o Centro e a Fonteda gravidade espiritual.O poder de atra�~ao espiritual do Filho �e inerente, em um grau menos elevado, a muitas ordens de�lia�~ao do Para��so. Pois existem dentro do iruito absoluto de gravidade do esp��rito, aqueles sistemasloais de atra�~ao espiritual que funionam nas unidades menores da ria�~ao. Essas foaliza�~oessubabsolutas da gravidade do esp��rito s~ao uma parte da divindade das pessoalidades Criadoras dotempo e do espa�o, e est~ao orrelaionadas ao superontrole emergente experienial do Ser Supremo.A for�a de atra�~ao da gravidade do esp��rito e a sensibilidade a ela, n~ao apenas atuam no universoomo um todo, mas tamb�em e at�e mesmo entre indiv��duos e grupos de indiv��duos. H�a uma oes~aoespiritual entre as pessoalidades espirituais e espiritualizadas de qualquer mundo, ra�a, na�~ao ougrupo de indiv��duos de uma mesma ren�a. H�a uma atra�~ao direta de natureza espiritual entrepessoas de mente espiritualizada, de gostos e aspira�~oes semelhantes. O termo esp��ritos a�ns n~ao �emera �gura de disurso.Tal omo a gravidade material do Para��so, a gravidade espiritual do Filho Eterno �e absoluta. Opeado e a rebeli~ao podem interferir no funionamento dos iruitos do universo loal, mas nada podesuspender a gravidade espiritual do Filho Eterno. A rebeli~ao de L�uifer produziu muitas mudan�asno vosso sistema de mundos habitados, e em Urantia, mas n�os n~ao onstatamos que a quarentenaespiritual resultante, do vosso planeta, tenha afetado, no m��nimo que seja, a presen�a e a fun�~ao tantodo esp��rito onipresente do Filho Eterno, quanto do iruito, ligado a Ele, da gravidade espiritual.Todas as rea�~oes no iruito de gravidade do esp��rito do grande universo s~ao previs��veis. Reo-nheemos todas as a�~oes e rea�~oes do esp��rito onipresente do Filho Eterno e onsideramos que sejamon��aveis. De aordo om leis bem onheidas, podemos medir e efetivamente medimos a gravidadedo esp��rito, do mesmo modo que o homem tenta omputar a a�~ao da gravidade f��sia �nita. H�a umaresposta invari�avel, do esp��rito do Filho, a todas as oisas, seres e pessoas espirituais, e essa respostaest�a sempre de aordo om o grau de fatualidade (o grau qualitativo de realidade) de todos essesvalores espirituais.Todavia, junto om essa fun�~ao bem on��avel e previs��vel de presen�a espiritual do Filho Eterno,76



s~ao enontrados fenômenos que n~ao s~ao t~ao previs��veis, pelas suas rea�~oes. Tais fenômenos indiam,provavelmente, a a�~ao oordenada do Absoluto da Deidade nos dom��nios dos poteniais espirituaisemergentes. Sabemos que a presen�a espiritual do Filho Eterno �e a inuênia de uma pessoalidademajestosa e in�nita, mas di�ilmente onsideramos as rea�~oes, assoiadas �as supostas atua�~oes doAbsoluto da Deidade, omo sendo pessoais.Vistos por pessoas e do ponto de vista da pessoalidade, o Filho Eterno e o Absoluto da Deidadepareem estar relaionados do seguinte modo: O Filho Eterno domina o reino dos valores espirituaisfatuais, enquanto o Absoluto da Deidade paree abranger o vasto dom��nio dos valores espirituaispoteniais. Todo valor fatual de natureza espiritual enontra aolhimento no dom��nio da gravidadedo Filho Eterno, mas se for potenial, ent~ao, aparentemente, aloja-se na presen�a do Absoluto daDeidade.O esp��rito paree emergir dos poteniais do Absoluto da Deidade; o esp��rito em evolu�~ao enontraorrela�~ao nos dom��nios experieniais e inompletos do Supremo e do �Ultimo; o esp��rito aaba porenontrar o seu destino �nal na atra�~ao absoluta da gravidade espiritual do Filho Eterno. Isso pareeser o ilo experienial do esp��rito, mas o esp��rito existenial �e inerente �a in�nitude da Segunda Fontee Centro.7.2 A Administra�~ao do Filho EternoNo Para��so, a presen�a e a atividade pessoal do Filho Original s~ao profundas; absolutas no sentidoespiritual. Quando vamos de dentro para fora no Para��so n�os passamos por Havona e seguimosem dire�~ao ao reino dos sete superuniversos, detetamos ada vez menos a atividade pessoal doFilho Eterno. Nos universos p�os-Havona a presen�a do Filho Eterno �e pessoalizada nos Filhos doPara��so, ondiionada pelas realidades experieniais do Supremo e do �Ultimo, e oordenada ao esp��ritopotenial ilimitado do Absoluto da Deidade.No universo entral, a atividade pessoal do Filho Original �e disern��vel na deliada harmoniaespiritual da ria�~ao eterna. Havona �e t~ao maravilhosamente perfeita que o status espiritual e osestados da energia desse universo arquet��pio est~ao em equil��brio perfeito e perp�etuo.Nos superuniversos, o Filho n~ao est�a pessoalmente presente nem �e residente; nessas ria�~oes, Elemant�em apenas uma representa�~ao suprapessoal. Essas manifesta�~oes espirituais do Filho n~ao s~aopessoais; n~ao est~ao no iruito de pessoalidade do Pai Universal. N�os n~ao onheemos um termomelhor para indi�a-las do que a designa�~ao de suprapessoalidades; e elas s~ao seres �nitos; n~ao s~aonem absonitas nem absolutas.A administra�~ao do Filho Eterno nos superuniversos, sendo exlusivamente espiritual e suprapes-soal, n~ao �e disern��vel pelas riaturas-pessoalidades. Entretanto o impulso espiritual, onipresente,da inuênia pessoal do Filho �e enontrado em todos os tipos de atividades de todos os setores dosdom��nios dos Ani~aes dos Dias. Nos universos loais, ontudo, observamos o Filho Eterno pesso-almente presente nas pessoas dos Filhos do Para��so. Nesses universos loais, o Filho Eterno atua,espiritual e riativamente, nas pessoas do orpo grandioso dos Filhos Criadores oordenados.7.3 A Rela�~ao do Filho Eterno om o Indiv��duoDurante a asens~ao no universo loal, os mortais do tempo onsideram o Filho Criador omo orepresentante pessoal do Filho Eterno. Quando ome�a o regime do aprendizado da asens~ao nosuperuniverso, por�em, os peregrinos do tempo detetam ada vez mais a presen�a superna do esp��ritoinspirador do Filho Eterno, e tornam-se apazes de bene�iar-se, por absor�~ao, desse minist�erio deenergiza�~ao espiritual. Em Havona, os asendentes tornam-se ainda mais onsientes do abra�o do77



amor do esp��rito onipresente do Filho Original. Em nenhum est�agio, em toda a asens~ao mortal, oesp��rito do Filho Eterno reside na mente ou na alma do peregrino do tempo; mas a Sua a�~ao ben�e�aest�a sempre pr�oxima e sempre atenta ao bem-estar e �a seguran�a espiritual dos �lhos do tempo noseu avan�o.A atra�~ao da gravidade espiritual do Filho Eterno onstitui o segredo inerente da asens~ao das al-mas humanas sobreviventes at�e o Para��so. Todos os valores espirituais genu��nos e todos os indiv��duosespiritualizados om boa-f�e s~ao mantidos dentro da atra�~ao infal��vel da gravidade espiritual do FilhoEterno. A mente mortal, por exemplo, iniia a sua arreira omo um meanismo material e, �nal-mente, ingressa no Corpo de Finalidade omo uma existênia espiritual quase perfeita, tornando-seprogressivamente menos sujeita �a gravidade material e, de forma orrespondente, mais sens��vel �aatra�~ao interna da gravidade do esp��rito durante toda essa experiênia. O iruito da gravidade doesp��rito atrai a alma do homem literalmente em dire�~ao ao Para��so.O iruito da gravidade do esp��rito �e o anal b�asio de transmiss~ao das prees genu��nas do ora�~aorente do homem, do n��vel da onsiênia humana at�e a onsiênia real da Deidade. Tudo aquiloque representa um valor espiritual verdadeiro, nos vossos pedidos, ser�a aptado pelo iruito univer-sal da gravidade espiritual e passar�a imediata e simultaneamente a todas as pessoalidades divinasenvolvidas. Cada uma oupar-se-�a om o que for pertinente ao Seu âmbito pessoal. Portanto, navossa experiênia religiosa pr�atia, �e indiferente se, ao dirigir a vossa s�uplia, visualizardes o FilhoCriador do vosso universo loal ou o Filho Eterno no entro de todas as oisas.A opera�~ao disriminadora, do iruito da gravidade do esp��rito, poderia talvez ser omparada�as fun�~oes dos iruitos nervosos no orpo humano material: as sensa�~oes viajam pelas trajet�oriasnervosas internas; algumas s~ao aptadas pelos entros autom�atios inferiores da oluna vertebral, osquais respondem a elas; outras passam aos entros menos autom�atios, mas eduados pelo h�abito,do �erebro inferior; enquanto as mensagens mais importantes e vitais atravessam om rapidez es-ses entros subordinados e s~ao imediatamente registradas nos n��veis mais elevados da onsiêniahumana.No entanto, qu~ao mais perfeita �e a magn���a t�enia do mundo espiritual! Se qualquer oisa,plena de um valor espiritual supremo, surgir na vossa onsiênia, quando v�os lhe derdes express~ao,nenhum poder no universo pode impedir que ela se enaminhe direta e velozmente �a Pessoalidade doEsp��rito Absoluto de toda a ria�~ao.Inversamente, se as vossas s�uplias forem puramente materiais e totalmente egoêntrias, n~aoexiste plano por meio do qual tais prees sem maior dignidade possam enontrar lugar no iruitoespiritual do Filho Eterno. O onte�udo de qualquer peti�~ao que n~ao seja \ditada pelo esp��rito" n~aopode enontrar lugar no iruito universal do esp��rito; tais pedidos, puramente ego��stas e materiais,pereem; eles n~ao asendem aos iruitos dos valores espirituais verdadeiros. Tais palavras s~ao omo\o bronze que soa e o ��mbalo que ressoa".�E o pensamento motivador do onte�udo espiritual que valida a s�uplia do mortal. As palavras n~aotêm valor.7.4 Os Planos da Perfei�~ao DivinaO Filho Eterno est�a em liga�~ao eterna om o Pai no prosseguimento, om êxito, do plano divinode progresso: o plano universal para a ria�~ao, evolu�~ao, asens~ao e aperfei�oamento das riaturasdotadas de vontade. E, na plenitude divina da f�e, o Filho �e o eterno igual ao Pai.O Pai e o Seu Filho s~ao omo Um na formula�~ao e no prosseguimento desse plano giganteso derealiza�~ao, para o avan�o dos seres materiais do tempo at�e a perfei�~ao da eternidade. Esse projetode eleva�~ao espiritual das almas asendentes do espa�o �e uma ria�~ao onjunta do Pai e do Filho; e78



Eles est~ao, om a oopera�~ao do Esp��rito In�nito, empenhados na exeu�~ao onjunta do Seu divinoprop�osito.Esse plano divino para atingir a meta da perfei�~ao abrange três empreendimentos que, ainda quemaravilhosamente orrelaionados, s~ao �unios na aventura do universo:1. O Plano de Realiza�~ao Progressiva. Este �e o plano do Pai Universal, para a asens~ao evolu-ion�aria; um programa aeito sem reservas pelo Filho Eterno, quando ele partiipou da proposta doPai: \Fa�amos as riaturas mortais �a Nossa pr�opria imagem". Esse aprovisionamento para elevar asriaturas do tempo envolve a outorga, feita pelo Pai, dos Ajustadores do Pensamento e a dota�~ao daprerrogativa da pessoalidade �as riaturas materiais.2. O Plano de Auto-outorga. O plano universal seguinte �e o grande empreendimento da revela�~aodo Pai, feita pelo Filho Eterno e pelos seus Filhos oordenados. Esse �e o prop�osito do Filho Eterno eonsiste na Sua autodoa�~ao, por meio dos Filhos de Deus, �as ria�~oes evoluion�arias, pessoalizando-se e fatualizando-se ali, para enarnar e tornar real o amor do Pai e a miseri�ordia do Filho �asriaturas de todos os universos. Inerentemente ao plano de auto-outorga e omo um aspeto doaprovisionamento da ministra�~ao do amor, os Filhos do Para��so atuam omo reabilitadores daquiloque a vontade desviada da riatura oloou sob amea�a espiritual. Quando e onde oorrer umademora, no funionamento do plano de realiza�~ao dessa meta, se a rebeli~ao, por aaso, afetar ouompliar tal realiza�~ao, ent~ao, o aprovisionamento de emergênia do plano de auto-outorga torna-se imediatamente ativo. Os Filhos do Para��so �am omprometidos e prontos para atuar omoresgatadores, indo at�e os reinos mesmos da rebeli~ao, para ali restaurar o status espiritual das esferas.E foi esse servi�o her�oio que um Filho Criador oordenado prestou em Urantia, onomitantemente�a sua arreira experienial de auto-outorga para aquisi�~ao da soberania.3. O Plano de Ministra�~ao da Miseri�ordia. Uma vez formulados e prolamados o plano de rea-liza�~ao da meta e o plano da auto-outorga, o Esp��rito In�nito, por Si pr�oprio e de Si pr�oprio, projetoue oloou em opera�~ao o empreendimento grandioso e universal da ministra�~ao da miseri�ordia. Esseservi�o �e verdadeiramente essenial �a opera�~ao pr�atia e efetiva, tanto da realiza�~ao da meta, quantoda auto-outorga; e as pessoalidades espirituais da Tereira Fonte e Centro ompartilham todas doesp��rito de ministra�~ao da miseri�ordia, que, t~ao laramente, �e uma parte da natureza da TereiraPessoa da Deidade. O Esp��rito In�nito atua verdadeira e literalmente omo o exeutivo onjunto doPai e do Filho, n~ao apenas para a ria�~ao omo tamb�em para a administra�~ao.O Filho Eterno �e o ust�odio pessoal, o omiss�ario divino, do plano universal do Pai para a asens~aoda riatura. Tendo promulgado o mandado universal: \Sede perfeitos, omo Eu sou perfeito", o Paienarregou o Filho Eterno da exeu�~ao dessa realiza�~ao formid�avel; e o Filho Eterno ompartilhaa realiza�~ao dessa miss~ao superna om o Seu oordenado divino, o Esp��rito In�nito. Assim, asDeidades ooperam efetivamente no trabalho de ria�~ao, ontrole, evolu�~ao, revela�~ao e ministra�~ao- e, se neess�ario for, de restaura�~ao e de reabilita�~ao.7.5 O Esp��rito da Auto-outorgaO Filho Eterno, sem reservas, uniu-se ao Pai Universal para fazer a difus~ao, para toda a ria�~ao,da injun�~ao formid�avel que �e: \Sede perfeitos, assim omo o vosso Pai em Havona �e perfeito". E,desde ent~ao, essa onlama�~ao tem motivado todos os planos de sobrevivênia e todos os projetos deauto-outorga do Filho Eterno e da sua vasta fam��lia de Filhos oordenados e agregados. E, nessasmuitas auto-outorgas, os Filhos de Deus têm-se tornado, para todas as riaturas evoluion�arias, o\aminho, a verdade e a vida".O Filho Eterno n~ao pode ontatar diretamente os seres humanos omo o Pai pode, por meio dad�adiva dos Ajustadores do Pensamento, pr�e-pessoais; no entanto, o Filho Eterno aproxima-se das79



pessoalidades riadas por meio de uma s�erie de grada�~oes deresentes de �lia�~oes divinas, at�e queLhe seja poss��vel estar em presen�a do homem e, por vezes, omo homem Ele pr�oprio.A natureza puramente pessoal do Filho Eterno �e inapaz de fragmenta�~ao. O Filho Eterno faz asua ministra�~ao omo uma inuênia espiritual ou omo uma pessoa, nuna de outro modo. Parao Filho, �e imposs��vel tornar-se uma parte da experiênia da riatura, no mesmo sentido em que oAjustador-Pai partiipa dela; mas o Filho Eterno ompensa essa limita�~ao pela t�enia da outorgade Si pr�oprio. Aquilo que a experiênia das entidades fragmentadas signi�a para o Pai Universal,as experiênias de enarna�~ao dos Filhos do Para��so signi�am para o Filho Eterno.O Filho Eterno n~ao vem at�e o homem mortal omo vontade divina, omo o Ajustador do Pen-samento que reside na mente humana; mas o Filho Eterno efetivamente veio at�e o homem mortalem Urantia quando a pessoalidade divina do Seu Filho, Mihael de N�ebadon, enarnou na natu-reza humana de Jesus de Nazar�e. Para ompartilhar da experiênia das pessoalidades riadas, osFilhos de Deus do Para��so devem assumir as naturezas verdadeiras de tais riaturas e enarnar assuas pessoalidades divinas, eles pr�oprios, fatualmente omo riaturas. A enarna�~ao, o segredo deSon�arington, �e a t�enia do Filho para esapar das orrentes do absolutismo da pessoalidade, que,de outro modo, seria todo-abrangente.H�a muit��ssimo tempo atr�as, o Filho Eterno auto-outorgou-se em ada um dos iruitos da ria�~aoentral, para eslareimento e avan�o de todos os habitantes e peregrinos de Havona, inluindo osperegrinos asendentes do tempo. Em nenhuma dessas sete auto-outorgas Ele funionou, seja omoum asendente, seja omo um ser de Havona. Ele existiu omo Ele pr�oprio. A sua experiênia foi�unia; n~ao foi nem om nem omo um humano ou outro peregrino, mas foi assoiativa, de algummodo, no sentido suprapessoal.Nem, tamb�em, passou Ele pelo sono que se interpola entre o iruito interno de Havona e asmargens do Para��so. N~ao �e poss��vel para Ele, um ser absoluto, suspender a onsiênia da pessoali-dade, pois Nele todas as linhas da gravidade espiritual est~ao entradas. E, durante o tempo dessasauto-outorgas, nuna foi diminu��da a luminosidade espiritual no Seu alojamento pr�oprio no Para��soentral; omo nuna foi reduzido o ontrole da gravidade espiritual deste Filho.As outorgas do Filho Eterno, em Havona, n~ao est~ao dentro do esopo da imagina�~ao humana; elasforam transendentais. Ele aresentou muito �a experiênia de toda a Havona, nessa �epoa, e sub-seq�uentemente tamb�em; mas n~ao sabemos se Ele aresentou algo �a suposta apaidade experienialda Sua natureza existenial. Isso estaria inlu��do no mist�erio da auto-outorga dos Filhos do Para��so.N�os areditamos, ontudo, qualquer que tenha sido a aquisi�~ao do Filho Eterno, que nessas miss~oesde auto-outorga, desde sempre e para sempre, Ele a reteve onsigo; mas n~ao sabemos o que possaser.N~ao importando a nossa di�uldade para ompreender as auto-outorgas da Segunda Pessoa da Dei-dade, n�os ompreendemos a auto-outorga de Havona, de um Filho do Filho Eterno, que literalmentepassou pelos iruitos do universo entral e que fatualmente ompartilhou aquelas experiênias queonstituem a prepara�~ao de um ser asendente para alan�ar a Deidade. Este foi o Mihael original,o Filho Criador primogênito; e ele passou pelas experiênias de vida dos peregrinos asendentes pes-soalmente, de iruito em iruito, permaneendo por um est�agio em ada ��rulo, junto om eles,nos dias de Grandfanda, o primeiro de todos os mortais a alan�ar Havona.Al�em de todas as oisas que esse Mihael original revelou, ele transformou a auto-outorga trans-endente do Filho Materno Original em uma realidade para as riaturas de Havona. E t~ao real que,para todo o sempre, ada peregrino do tempo que trabalha na aventura de perorrer os iruitos deHavona �e alentado e fortaleido pelo onheimento erto de que o Filho Eterno de Deus, por setevezes, abdiou do poder e da gl�oria do Para��so, para partiipar das experiênias dos peregrinos dotempo-espa�o nos sete iruitos do alan�ar progressivo da meta que �e Havona.O Filho Eterno �e a inspira�~ao exemplar para todos os Filhos de Deus, nas suas ministra�~oes de80



auto-outorga, em todos os universos do tempo e do espa�o. Os Filhos Criadores oordenados e osFilhos Magisteriais assoiados, junto om outras ordens n~ao reveladas de �lia�~ao, partiipam todosdessa maravilhosa vontade de outorgar a si pr�oprios �as variadas ordens de vidas de riaturas e omoas pr�oprias riaturas. Portanto, em esp��rito e em vista da semelhan�a om a natureza, bem omopela origem de fato, torna-se verdadeiro que, nas auto-outorgas de todo Filho de Deus, nos mundosdo espa�o, e por meio dessas auto-outorgas, nelas e por elas, o Filho Eterno tem outorgado a sipr�oprio �as riaturas de vontade inteligente dos universos.Em esp��rito e em natureza, sen~ao em todos os atributos, ada Filho do Para��so �e um retratodivinamente perfeito do Filho Original. �E literalmente verdade que quem tiver visto um Filho doPara��so, haver�a visto o Filho Eterno de Deus.7.6 Os Filhos de Deus, do Para��soA falta de um onheimento laro sobre os m�ultiplos Filhos de Deus �e uma fonte de grande onfus~aoem Urantia. E essa ignorânia perdura, apesar de a�rma�~oes omo o registro de um onlave des-sas pessoalidades divinas: \quando os Filhos de Deus prolamaram o regozijo, e todos os EstrelasMatutinos antaram juntos". A ada milênio do tempo padr~ao do Setor, as v�arias ordens de Filhosdivinos re�unem-se para os seus onlaves peri�odios.O Filho Eterno �e a fonte pessoal dos atributos ador�aveis de miseri�ordia e de servi�o, que t~aoabundantemente araterizam todas as ordens de Filhos desendentes de Deus quando eles atuamem toda a ria�~ao. O Filho Eterno transmite infalivelmente toda a natureza divina, se n~ao toda ain�nitude de atributos, aos Filhos do Para��so que saem da Ilha Eterna afora para revelar o ar�aterdivino do Filho Eterno ao universo dos universos.O Filho Original e Eterno �e o primeiro Desendente-pessoa do \primeiro" pensamento in�nito eompleto do Pai Universal. Cada vez que o Pai Universal e o Filho Eterno, em onjunto, projetamum pensamento pessoal novo, original, idêntio, �unio e absoluto, nesse mesmo instante, essa id�eiariativa �e, perfeita e �nalmente, pessoalizada no ser e na pessoalidade de um Filho Criador novoe original. Pela sua natureza espiritual, sabedoria divina e poder riativo oordenado, esses FilhosCriadores s~ao potenialmente iguais a Deus, o Pai, e a Deus, o Filho.Os Filhos Criadores saem do Para��so para os universos do tempo e, om a oopera�~ao das agêniasontroladoras e riadoras da Tereira Fonte e Centro, ompletam a organiza�~ao dos universos loaisde evolu�~ao progressiva. Esses Filhos n~ao est~ao ligados aos ontroles universais entrais da mat�eria,da mente e do esp��rito, nem se oupam deles. Eles �am, pois, limitados, nos seus atos riativos, pelapreexistênia, prioridade e primazia da Primeira Fonte e Centro e Seus Absolutos oordenados. EssesFilhos s~ao apazes de administrar apenas aquilo que trazem �a existênia. A administra�~ao absoluta�e inerente �a prioridade de existênia e �e insepar�avel da eternidade de presen�a. O Pai permaneeprimaz nos universos.Do mesmo modo que os Filhos Criadores s~ao pessoalizados pelo Pai e pelo Filho, os Filhos Ma-gisteriais s~ao pessoalizados pelo Filho e pelo Esp��rito. Os Filhos Magisteriais s~ao os Filhos que, nasexperiênias de enarna�~ao omo riaturas, ganham o direito de servir omo ju��zes da sobrevivênianas ria�~oes do tempo e do espa�o.O Pai, o Filho e o Esp��rito tamb�em se unem para pessoalizar os vers�ateis Filhos Instrutoresda Trindade, que perorrem o grande universo omo mestres supernos de todas as pessoalidades,humanas e divinas. E h�a in�umeras outras ordens de �lia�~ao do Para��so, que n~ao foram apresentadasao onheimento dos mortais de Urantia.Entre o Filho-M~ae Original e essas hostes de Filhos do Para��so, espalhadas por toda a ria�~ao,h�a um anal direto e exlusivo de omunia�~ao, um anal uja fun�~ao �e inerente �a qualidade do81



parenteso espiritual que os une, nos la�os de uma assoia�~ao espiritual quase absoluta. Esse iruitointer�lial �e inteiramente diferente do iruito universal da gravidade espiritual, que se entra tamb�emna pessoa da Segunda Fonte e Centro. Todos os Filhos de Deus origin�arios das pessoas das Deidadesdo Para��so est~ao em omunia�~ao direta e onstante om o Filho-M~ae Eterno. E essa omunia�~ao�e instantânea; independe do tempo, embora algumas vezes seja ondiionada pelo espa�o.O Filho Eterno n~ao apenas tem, o tempo todo, o onheimento perfeito a respeito do status, dospensamentos e das m�ultiplas atividades de todas as ordens de �lia�~ao do Para��so, omo tamb�em temo onheimento perfeito em todos os momentos a respeito de tudo aquilo, de valor espiritual, queexiste nos ora�~oes de todas as riaturas na ria�~ao entral prim�aria da eternidade e nas ria�~oesseund�arias do tempo, dos Filhos Criadores oordenados.7.7 A Revela�~ao Suprema do PaiO Filho Eterno �e uma revela�~ao ompleta, exlusiva, universal e �nal do esp��rito e da pessoalidadedo Pai Universal. Todo onheimento e informa�~ao a respeito do Pai devem vir do Filho Eterno edos seus Filhos do Para��so. O Filho Eterno prov�em da eternidade, e �e Uno espiritualmente om oPai, de um modo total, sem reservas nem limites de quali�a�~oes espirituais. Na pessoalidade divina,Eles est~ao oordenados; em natureza espiritual, Eles s~ao iguais; em divindade, Eles s~ao idêntios.O ar�ater de Deus ertamente n~ao poderia ser aprimorado de um modo intr��nseo, na pessoa doFilho, pois o Pai divino �e in�nitamente perfeito; mas esse ar�ater e pessoalidade s~ao ampliados, pelodespojamento do n~ao-pessoal e do n~ao-espiritual, para a revela�~ao aos seres riaturas. A PrimeiraFonte e Centro �e muito mais do que uma pessoalidade, mas todas as qualidades de esp��rito dapessoalidade paterna da Primeira Fonte e Centro est~ao espiritualmente presentes na pessoalidadeabsoluta do Filho Eterno.O Filho primordial e os seus Filhos est~ao empenhados em fazer uma revela�~ao universal da naturezaespiritual e pessoal do Pai a toda a ria�~ao. No universo entral, nos superuniversos, nos universosloais ou nos planetas habitados, �e um Filho do Para��so quem revela o Pai Universal para homense anjos. O Filho Eterno e os seus Filhos revelam o aminho pelo qual a riatura aproxima-se doPai Universal. E, mesmo n�os, de origem elevada, entendemos o Pai muito mais ompletamente aoestudarmos a revela�~ao do Seu ar�ater e da Sua pessoalidade no Filho Eterno e nos Filhos do FilhoEterno.O Pai dese at�e v�os, omo pessoalidade, apenas por meio dos Filhos divinos do Filho Eterno. Ev�os alan�ais o Pai por esse mesmo aminho vivo; v�os asendeis ao Pai pelo guiamento desse grupode Filhos divinos. E isso permanee verdadeiro, n~ao obstante a vossa pr�opria pessoalidade ser umaoutorga dada diretamente pelo Pai Universal.Em todas essas atividades amplas da vasta administra�~ao espiritual do Filho Eterno, n~ao esque�aisde que o Filho �e uma pessoa, t~ao autêntia e fatualmente, quanto o Pai �e uma pessoa. De fato, paraos seres das ordens provenientes de origem humana, ser�a mais f�ail aproximar-se do Filho Eterno doque do Pai Universal. Na vossa progress~ao de peregrinos do tempo, pelos iruitos de Havona, sereisompetentes para hegar ao Filho muito antes de estardes preparados para disernir o Pai.V�os podereis ompreender mais, sobre o ar�ater e a natureza miseriordiosa do Filho Eterno demiseri�ordia, �a medida que meditardes sobre a revela�~ao desses atributos divinos, que foi feita peloservi�o pleno de amor do vosso pr�oprio Filho Criador, que uma vez se fez Filho do Homem na Terra,e que agora �e o soberano augusto do vosso universo loal - o Filho do Homem e o Filho de Deus.[Ditado por um Conselheiro Divino, designado para formular esta delara�~ao desritiva sobre oFilho Eterno do Para��so.℄ 82



Cap��tulo 8O Esp��rito In�nitoRETROCEDENDO na eternidade, quando o \primeiro" pensamento absoluto e in�nito do Pai Uni-versal enontra, no Filho Eterno, o verbo perfeito e adequado �a sua express~ao divina, ent~ao, passaa manifestar-Se o desejo supremo, tanto do Deus-Pensamento omo do Deus-Palavra, de um agenteuniversal e in�nito de express~ao m�utua e de a�~ao ombinada.No alvoreer da eternidade, ambos, o Pai e o Filho, tornam-Se in�nitamente onheedores daSua m�utua interdependênia, da Sua eterna e absoluta unidade; e, portanto, entram Eles em umaordo in�nito e eterno de assoia�~ao divina. Esse pato perp�etuo �e elebrado para a exeu�~ao dosSeus oneitos uni�ados, por todo o ��rulo da eternidade; e, desde o momento desse evento naeternidade, o Pai e o Filho ontinuam na Sua uni~ao divina.Estamos agora fae a fae om a origem, na eternidade, do Esp��rito In�nito, a Tereira Pessoa daDeidade. No instante mesmo em que Deus, o Pai, e Deus, o Filho, onebem onjuntamente umaa�~ao idêntia e in�nita - a exeu�~ao de um plano de pensamento absoluto - , nesse exato momento,o Esp��rito In�nito ome�a a existir na sua plenitude.Ao itar, nessa ordem, a origem das Deidades, eu o fa�o meramente para apaitar-vos a pensarsobre o relaionamento Delas. Na realidade Elas s~ao, todas as três, existentes desde a eternidade;Elas s~ao existeniais. Elas n~ao têm ome�o nem �m de dias; Elas s~ao oordenadas, supremas, �ultimas,absolutas e in�nitas. Elas s~ao, sempre foram e sempre ser~ao. E Elas s~ao Três Pessoas, distintamenteindividualizadas, mas eternamente assoiadas: Deus, o Pai, Deus, o Filho, e Deus, o Esp��rito.8.1 O Deus da A�~aoNa eternidade do passado, om a pessoaliza�~ao do Esp��rito In�nito, o ilo da pessoalidade divinatorna-se perfeito e ompleto. O Deus da A�~ao �e existente, e o imenso en�ario do espa�o est�a prontopara a atividade estupenda da ria�~ao - a aventura universal - , o panorama divino dos temposeternos.O primeiro ato do Esp��rito In�nito �e o reonheimento e o exame dos Seus Pais divinos, o Pai-Paie o Filho-M~ae. Ele, o Esp��rito, identi�a ambos de um modo inquali��avel. Ele �e inteiramente o-nheedor das pessoalidades separadas e dos atributos in�nitos Delas, bem omo das Suas naturezasombinadas e da Sua fun�~ao uni�ada. Em seguida, voluntariamente, om uma disposi�~ao transen-dente e espontaneidade inspirada, a Tereira Pessoa da Deidade, n~ao obstante a Sua igualdade oma Primeira e a Segunda Pessoas, promete lealdade eterna a Deus, o Pai, e reonhee dependêniaeterna de Deus, o Filho.Inerentemente �a natureza dessa transa�~ao e em reonheimento m�utuo da independênia da pes-soalidade de ada Uma e da uni~ao exeutiva de todas as Três, �a estabeleido o ilo da eternidade.83



A Trindade do Para��so �e existente. Fia estabeleido o en�ario, no espa�o universal, para o panoramam�ultiplo e in�nito do desenvolvimento riativo do prop�osito do Pai Universal, por meio da pessoali-dade do Filho Eterno e da exeu�~ao do Deus da A�~ao, o qual �e a agênia exeutiva para os atos derealiza�~ao da pareria riadora Pai-Filho.O Deus da A�~ao atua e as ab�obadas inertes do espa�o p~oem-se em movimento. Um bilh~ao deesferas perfeitas, em um relane, passa a existir. Antes desse momento hipot�etio na eternidade,as energias do espa�o, inerentes ao Para��so, j�a existiam e eram potenialmente operativas, mas n~aotinham nenhuma fatualidade na sua forma de ser; nem a gravidade f��sia podia ser medida a n~ao serpela rea�~ao das realidades materiais �a sua atra�~ao inessante. N~ao havia nenhum universo material,nesse (presumido) momento eternamente distante; mas, no instante exato, em que um bilh~ao demundos se materializa, h�a, em evidênia, uma gravidade su�iente e adequada para mantê-los todossob o ontrole eterno do Para��so.Agora relampeja na ria�~ao dos Deuses a segunda forma de energia, e esse esp��rito em e�uvio �einstantaneamente abrangido pela gravidade espiritual do Filho Eterno. Assim, pois, esse universo,abrangido duplamente pela gravidade, �e toado pela energia de in�nitude e imerso no esp��rito dadivindade. E, desse modo, o solo da vida �e preparado para a onsiênia da mente, tornada manifestanos iruitos inteligentes assoiados, do Esp��rito In�nito.Sobre essas sementes de existênia potenial, difundidas pela ria�~ao entral dos Deuses, o Paiatua e a pessoalidade-riatura surge. E, ent~ao, a presen�a das Deidades do Para��so preenhe todo oespa�o organizado e ome�a efetivamente a atrair todas as oisas e seres na dire�~ao do Para��so.O Esp��rito In�nito eterniza-se, onomitantemente om o nasimento dos mundos de Havona,havendo este universo entral sido riado por Ele e om Ele e Nele, em obediênia aos oneitosombinados e vontades uni�adas do Pai e do Filho. A Tereira Pessoa dei�a-Se por esse mesmoato de ria�~ao onjunta, e assim, para sempre, passa a ser o Criador Conjunto.Esses s~ao os tempos magnos e assombrosos da expans~ao riativa do Pai e do Filho, pela a�~ao e naa�~ao da representante onjunta e exeutiva exlusiva Deles, a Tereira Fonte e Centro. N~ao existenenhum registro desses tempos agitados. Contamos apenas om essas esassas revela�~oes do Esp��ritoIn�nito, para onsubstaniar essas transa�~oes poderosas, e Ele meramente on�rma o fato de que ouniverso entral e tudo o que a ele pertene, eternizou-se simultaneamente om a realiza�~ao da Suapessoalidade e existênia onsiente.Em suma, o Esp��rito In�nito atesta que, sendo Ele eterno, assim tamb�em o universo entral �eeterno. E esse �e o ponto de partida tradiional da hist�oria do universo dos universos. Absolutamentenada �e onheido e n~ao existe nenhum registro, a respeito de qualquer evento ou transa�~ao, antesdessa erup�~ao estupenda de energia riativa e de sabedoria administrativa, que ristalizou o vastouniverso, o qual existe e funiona t~ao sutilmente, no entro de todas as oisas. Para al�em desseevento, repousam as inesrut�aveis transa�~oes da eternidade e as profundezas da in�nitude - o mist�erioabsoluto.E assim, pois, retratamos a origem da Tereira Fonte e Centro, de modo seq�uenial, em umaondesendênia interpretativa �as mentes das riaturas mortais atadas ao tempo e ondiionadaspelo espa�o. A mente do homem deve ter um ponto de partida para visualizar a hist�oria do universo,e eu fui instru��do a proporionar, nessa t�enia de abordagem, o oneito hist�orio da eternidade. Namente material, a oerênia exige uma Causa Primeira; por isso �e que postulamos o Pai Universalomo a Primeira Fonte e o Centro Absoluto de toda a ria�~ao, ao mesmo tempo ensinando, �asmentes de todas as riaturas, que o Filho e o Esp��rito s~ao o-eternos om o Pai, em todas as fases dahist�oria do universo e em todos os reinos da atividade riadora. E fazemos isso sem estarmos sendo,em nada, desateniosos para om a realidade e a eternidade da Ilha do Para��so, nem para om oAbsoluto Inquali��avel, o Absoluto Universal ou o Absoluto da Deidade.J�a �e omo ir longe o bastante, para a mente material dos �lhos do tempo, oneber o Pai na84



eternidade. Sabemos que qualquer �lho pode relaionar-se melhor om a realidade, se primeirodominar os relaionamentos da situa�~ao pai-�lho, e se depois, ampliando esse oneito, abranger afam��lia omo um todo. Subseq�uentemente, a mente em resimento do �lho, tornar-se-�a apaz deajustar-se ao oneito das rela�~oes familiares, �as rela�~oes om a omunidade, a ra�a e o mundo,para ent~ao se ajustar �as rela�~oes om o universo, o superuniverso e at�e mesmo om o universo dosuniversos.
8.2 A Natureza do Esp��rito In�nitoO Criador Conjunto vem da eternidade e �e, plena e inquali�avelmente, Uno om o Pai Universale om o Filho Eterno. O Esp��rito In�nito reete, em perfei�~ao, n~ao apenas a natureza do Pai doPara��so, mas tamb�em a natureza do Filho Original.A Tereira Fonte e Centro �e onheida por numerosos t��tulos: Esp��rito Universal, Guia Supremo,Criador Conjunto, Exeutivo Divino, Mente In�nita, Esp��rito dos Esp��ritos, Esp��rito Materno doPara��so, Agente Conjunto, Coordenador Final, Esp��rito Onipresente, Inteligênia Absoluta, A�~aoDivina; e, em Urantia, algumas vezes �e onfundida om a mente �osmia.�E totalmente apropriado denominar de Esp��rito In�nito, a Tereira Pessoa da Deidade, pois Deus�e esp��rito. Entretanto, as riaturas materiais, que tendem ao erro de enarar a mat�eria omo arealidade b�asia e a mente, junto om o esp��rito, omo postulados tendo as suas ra��zes na mat�eria,ompreenderiam melhor a Tereira Fonte e Centro, se Esta fosse denominada Realidade In�nita,Organizador Universal ou Coordenador da Pessoalidade.O Esp��rito In�nito, omo uma revela�~ao da divindade no universo, �e inesrut�avel e totalmente al�emda ompreens~ao humana. Para aptardes a absolutez do Esp��rito, neessitais apenas de ontemplara in�nitude do Pai Universal e de vos assombrardes om a eternidade do Filho Original.De fato, h�a mist�erio na pessoa do Esp��rito In�nito, mas n~ao tanto quanto na pessoa do Pai ou doFilho. De todos os aspetos da natureza do Pai, o Criador Conjunto revela a in�nitude Dele do modomais espetaular. Ainda que o universo-mestre se expanda �nalmente at�e �a in�nitude, a presen�a doEsp��rito, o ontrole da energia e o potenial da mente do Agente Conjunto seriam adequados paraenfrentar as demandas de uma ria�~ao ilimitada.Ainda que ompartilhe, em todos os sentidos, da perfei�~ao, retid~ao e amor do Pai Universal, oEsp��rito In�nito tem uma inlina�~ao para os atributos de miseri�ordia do Filho Eterno, tornando-seassim o ministro da miseri�ordia das Deidades do Para��so, para o grande universo. Para todo osempre, - universal e eternamente - , o Esp��rito �e um ministrador da miseri�ordia, pois, omo osFilhos divinos revelam o amor de Deus, da mesma forma o Esp��rito Divino retrata a miseri�ordia deDeus.N~ao �e poss��vel que o Esp��rito possa ter mais bondade do que o Pai, pois toda bondade tem origemno Pai. Contudo, �e nos atos do Esp��rito que melhor podemos ompreender esta bondade. A �delidadedo Pai e a onstânia do Filho s~ao tornadas reais, para os seres espirituais e para as riaturas materiaisdas esferas, por meio do minist�erio do amor e do servi�o inessante das pessoalidades do Esp��ritoIn�nito.O Agente Conjunto herda toda a beleza de pensamento do Pai e todo o Seu ar�ater de Verdade.E estes tra�os sublimes da divindade est~ao oordenados Nele, em n��veis quase supremos da mente�osmia e em subordina�~ao �a sabedoria in�nita e eterna da mente inondiionada e ilimitada daTereira Fonte e Centro. 85



8.3 A Rela�~ao do Esp��rito om o Pai e om o FilhoComo o Filho Eterno �e a express~ao verbal do \primeiro" pensamento absoluto e in�nito do PaiUniversal, tamb�em o Agente Conjunto �e a exeu�~ao perfeita do \primeiro" oneito riativo ompleto,ou plano de a�~ao ombinada, da assoia�~ao das pessoalidades de Pai-e-Filho, em uni~ao absoluta depensamento-palavra. A Tereira Fonte e Centro eterniza-se onomitantemente om o \�at" daria�~ao entral; e, dentre todos os universos, apenas essa ria�~ao entral �e eterna em existênia.Desde a pessoaliza�~ao da Tereira Fonte, a Primeira Fonte n~ao mais partiipa pessoalmente daria�~ao do universo. O Pai Universal delega tudo o que �e poss��vel ao Seu Filho Eterno e, do mesmomodo, o Filho Eterno outorga toda a autoridade e todo o poder poss��veis ao Criador Conjunto.O Filho Eterno e o Criador Conjunto planejaram e idealizaram, em onjunto e por interm�edio dasSuas pessoalidades oordenadas, ada universo p�os-Havona que foi trazido �a existênia. O Esp��ritomant�em, om o Filho, em toda a ria�~ao subseq�uente, a mesma rela�~ao pessoal que o Filho mant�emom o Pai, quando da primeira ria�~ao entral.Um Filho Criador, do Filho Eterno, e um Esp��rito Criativo Materno, do Esp��rito In�nito, riaramo vosso universo e vos riaram; e, enquanto o Pai mantiver �elmente aquilo que Eles organizaram,abe a esse Filho do Universo e a esse Esp��rito Materno do Universo inentivar e sustentar o seupr�oprio trabalho, bem omo ministrar �as riaturas da pr�opria ria�~ao deles.O Esp��rito In�nito �e o agente efetivo do Pai, pleno de amor, e do Filho, pleno de miseri�ordia, naexeu�~ao do projeto onjunto, que Eles mantêm, de atrair a Si todas as almas amantes da verdadede todos os mundos do tempo e do espa�o. No exato instante em que o Filho Eterno aeitouo plano do Seu Pai, de perfeionamento para as riaturas dos universos, no momento em que oprojeto de asens~ao tornou-se um plano do Pai-Filho, nesse instante, o Esp��rito In�nito tornou-se oadministrador onjunto do Pai e do Filho, para a exeu�~ao do prop�osito uni�ado e eterno Deles.E, assim fazendo, o Esp��rito In�nito devotou todos os Seus reursos, de divina presen�a e das Suaspessoalidades espirituais, ao Pai e ao Filho; ele dediou tudo ao plano estupendo de elevar as riaturasvolitivas sobreviventes at�e as alturas divinas da perfei�~ao do Para��so.O Esp��rito In�nito �e uma revela�~ao ompleta, exlusiva e universal do Pai Universal e do SeuFilho Eterno. Todo o onheimento da assoia�~ao entre o Pai e o Filho deve ser obtido por meio doEsp��rito In�nito, o representante onjunto da uni~ao divina entre pensamento-e-palavra.O Filho Eterno �e a �unia via de aproxima�~ao at�e o Pai Universal; e o Esp��rito In�nito �e o �uniomeio de alan�ar o Filho Eterno. Apenas por meio da paiente ministra�~ao do Esp��rito �e que os seresasendentes do tempo tornam-se aptos a desobrir o Filho.No entro de todas as oisas, o Esp��rito In�nito �e a primeira das Deidades do Para��so a seralan�ada pelos peregrinos asendentes. A Tereira Pessoa abrange e envelopa a Segunda e a Pri-meira e, portanto, deve ser sempre reonheida antes por todos aqueles que s~ao andidatos a seremapresentados ao Filho e ao Seu Pai.E, de muitos outros modos, o Esp��rito igualmente representa e serve de maneira similar ao Pai eao Filho.8.4 O Esp��rito da Ministra�~ao DivinaParalelamente ao universo f��sio, dentro do qual a gravidade do Para��so mant�em todas as oisasjuntas, est�a o universo espiritual, no qual a palavra do Filho interpreta o pensamento de Deus e,quando \se faz arne", demonstra a miseri�ordia amorosa da natureza ombinada dos Criadoresassoiados. Em toda essa ria�~ao material e espiritual, e por meio dela, existe, ontudo, um vasto86



est�agio no qual o Esp��rito In�nito e a sua progênie espiritual manifestam a sua paiênia, ombinadaom a miseri�ordia e a afei�~ao perenes de pais divinos, para om as rian�as inteligentes da Suaonep�~ao e ria�~ao ooperativa. A ministra�~ao eterna �a mente �e a essênia do ar�ater divino doEsp��rito. E toda a desendênia espiritual do Agente Conjunto partiipa desse desejo de ministrar,desse impulso divino de servir.Deus �e amor, o Filho �e miseri�ordia, o Esp��rito �e o minist�erio - a ministra�~ao do amor divino e damiseri�ordia sem �m, para toda a ria�~ao inteligente. O Esp��rito �e a personi�a�~ao do amor do Paie da miseri�ordia do Filho; nele, Eles est~ao eternamente unidos para o servi�o universal. O Esp��rito�e o amor apliado �a ria�~ao da riatura, o amor ombinado do Pai e do Filho.Em Urantia, o Esp��rito In�nito �e onheido omo uma inuênia onipresente, uma presen�a uni-versal, mas em Havona v�os O onheereis omo uma presen�a pessoal de ministra�~ao fatual. Ali, ominist�erio do Esp��rito do Para��so �e o modelo exemplar e inspirador para ada um dos seus Esp��ritosCoordenados e pessoalidades subordinadas que ministram aos seres riados, nos mundos do tempoe do espa�o. Nesse universo divino, o Esp��rito In�nito partiipou plenamente das sete apari�~oestransendentais do Filho Eterno; do mesmo modo Ele partiipou, junto om o Filho Mihael origi-nal, das sete auto-outorgas nos iruitos de Havona, desse modo tornando-se o ministro de esp��ritoompassivo e ompreensivo para todo peregrino do tempo que atravessa esses ��rulos perfeitos dasalturas.Quando um Filho Criador de Deus aeita a arga de responsabilidade da ria�~ao de um universoloal projetado, as pessoalidades do Esp��rito In�nito omprometem-se a ser as ministras inans�aveisdesse Filho Mihael, quando ele for adiante na sua miss~ao de aventura riadora. Espeialmentenas pessoas das Filhas Criadoras, ou Esp��ritos Maternos do universo loal, enontramos o Esp��ritoIn�nito devotado �a tarefa de inentivar a asens~ao das riaturas materiais at�e n��veis sempre maisaltos de realiza�~ao espiritual. E todo esse trabalho de ministra�~ao �as riaturas �e feito em harmoniaperfeita om os prop�ositos, e em estreita assoia�~ao om as pessoalidades dos Filhos Criadores dessesuniversos loais.Assim omo os Filhos de Deus engajam-se na tarefa gigantesa de revelar a pessoalidade de amor doPai, a um universo, o Esp��rito In�nito dedia-se �a ministra�~ao in�nd�avel de revelar o amor ombinadodo Pai e do Filho �as mentes individuais de todos os �lhos de ada universo. Nessas ria�~oes loais, oEsp��rito n~ao dese at�e as ra�as materiais �a semelhan�a da arne mortal, omo fazem alguns dos Filhosde Deus; o Esp��rito In�nito e os seus Esp��ritos oordenados desem, sim, e submetem-se alegrementea uma s�erie surpreendente de atenua�~oes da divindade, hegando mesmo a surgir omo anjos paraestar ao vosso lado e guiar-vos ao longo dos aminhos rasteiros da existênia terrena.Por meio dessa s�erie su�ientemente deresente, o Esp��rito In�nito, de fato, omo uma Pessoa,aproxima-se at�e muito perto de ada ser das esferas de origem animal. E tudo isso o Esp��rito faz, seminvalidar em nada a Sua existênia omo Tereira Pessoa da Deidade, no entro de todas as oisas.O Criador Conjunto �e, verdadeira e eternamente, a grande pessoalidade ministradora, o ministrouniversal da miseri�ordia. Para ompreender a ministra�~ao do Esp��rito, ponderai sobre a verdadede que Ele �e o retrato ombinado do amor sem �m do Pai e da miseri�ordia eterna do Filho. Ominist�erio do Esp��rito n~ao �e, entretanto, restrito somente �a representa�~ao do Filho Eterno e do PaiUniversal. O Esp��rito In�nito tamb�em possui o poder de ministrar �as riaturas do Reino, em Seupr�oprio nome e por direito; a Tereira Pessoa tem dignidade divina e tamb�em outorga a ministra�~aouniversal da miseri�ordia em Seu pr�oprio nome.�A medida que o homem aprender mais sobre a ministra�~ao inans�avel e amorosa das ordensmenos elevadas da fam��lia de riaturas desse Esp��rito In�nito, mais ir�a admirar e adorar a naturezatransendente e o ar�ater ��mpar dessa A�~ao ombinada do Pai Universal e do Filho Eterno. De fato,esse Esp��rito �e \os olhos do Senhor, que est~ao sempre abertos para o justo" e \os ouvidos divinos,que est~ao sempre abertos �as prees deles". 87



8.5 A Presen�a de DeusO atributo mais not�avel do Esp��rito In�nito �e a onipresen�a. Em todo o universo dos universos esteEsp��rito est�a presente, em todos os lugares, penetrando em tudo; pois Ele �e muito semelhante �a menteuniversal e divina. Tanto a Segunda Pessoa quanto a Tereira Pessoa da Deidade s~ao representadasem todos os mundos pelos Seus esp��ritos sempre presentes.O Pai �e in�nito e, onseq�uentemente, limitado apenas pela voli�~ao. Na outorga dos Ajustadorese no iruito da pessoalidade, o Pai atua s�o; mas, no ontato das for�as do esp��rito om os seresinteligentes, Ele utiliza-se dos esp��ritos e das pessoalidades do Filho Eterno e do Esp��rito In�nito.Pela Sua vontade, espiritualmente, Ele est�a presente seja om o Filho seja om o Agente Conjunto;igualmente Ele est�a presente om o Filho e no Esp��rito. Indubitavelmente, o Pai �e onipresente e n�osdisernimos a Sua presen�a por meio de qualquer uma e de todas essas for�as, inuênias e presen�asdiversas mas assoiadas.Nas vossas esrituras sagradas, o termo Esp��rito de Deus paree ter sido usado indistintamente paradesignar tanto o Esp��rito In�nito do Para��so quanto o Esp��rito Criativo Materno do vosso universoloal. O Esp��rito Santo �e o iruito espiritual dessa Filha Criativa do Esp��rito In�nito do Para��so. OEsp��rito Santo �e um iruito inerente a ada universo loal e �e on�nado ao Reino espiritual dessaria�~ao; mas o Esp��rito In�nito �e onipresente.H�a muitas inuênias espirituais, e todas s~ao omo uma. Mesmo o trabalho dos Ajustadores doPensamento, ainda que independente de todas as outras inuênias, invariavelmente oinide om ominist�erio do esp��rito nas inuênias ombinadas do Esp��rito In�nito e do Esp��rito Materno, de umuniverso loal. �A medida que Essas presen�as espirituais atuem nas vidas dos urantianos, Elas n~aopodem ser desmembradas. Nas vossas mentes e nas vossas almas, Elas funionam omo um �unioesp��rito, apesar das suas origens diversas. E, �a medida que essa ministra�~ao espiritual uni�ada �eexperimentada, ela torna-se, para v�os, a inuênia do Supremo, \que �e sempre apaz de eximir-vosde falhar e de isentar-vos de ulpa perante o vosso Pai nas alturas".Lembrai-vos sempre de que o Esp��rito In�nito �e o Agente Conjunto; tanto o Pai omo o Filhoagem Nele e por meio Dele; Ele est�a presente, n~ao apenas omo Ele pr�oprio, mas tamb�em omo oPai e omo o Filho e omo o Pai-Filho. Em reonheimento a isso e por muitas raz~oes adiionais, apresen�a espiritual do Esp��rito In�nito �e muitas vezes hamada de \o Esp��rito de Deus".Tamb�em oerente seria referir-se �a liga�~ao de todas as ministra�~oes espirituais omo o Esp��rito deDeus, pois tal liga�~ao �e realmente a uni~ao dos esp��ritos de Deus, o Pai, de Deus, o Filho, de Deus, oEsp��rito, e de Deus, o S�etuplo - e at�e mesmo do Esp��rito de Deus, o Supremo.8.6 A Pessoalidade do Esp��rito In�nitoN~ao permitais que a outorga vastamente disseminada e que a ampla distribui�~ao da Tereira Fontee Centro vos obsure�am a vis~ao ou vos distraiam do fato da existênia da Sua pessoalidade. OEsp��rito In�nito �e uma presen�a universal, uma a�~ao eterna, um poder �osmio, uma inuênia santae uma mente universal; Ele �e tudo isso e in�nitamente mais, mas Ele �e tamb�em uma pessoalidadeverdadeira e divina.O Esp��rito In�nito �e uma pessoalidade ompleta e perfeita; �e o igual e oordenado divino do PaiUniversal e do Filho Eterno. O Criador Conjunto �e t~ao real e vis��vel, para as inteligênias maiselevadas dos universos, quanto o s~ao o Pai e o Filho; e na verdade Ele o �e ainda mais, pois �e oEsp��rito que deve ser alan�ado por todos os seres asendentes, antes que eles possam aproximar-sedo Pai, por meio do Filho.O Esp��rito In�nito, a Tereira Pessoa da Deidade, �e possuidor de todos os atributos que v�os88



assoiais �a pessoalidade. O Esp��rito �e dotado om a mente absoluta: \O Esp��rito sonda todas asoisas, mesmo as oisas profundas de Deus". O Esp��rito �e dotado, n~ao apenas om a mente, mastamb�em om a vontade. Na outorga desses dons �ou registrado: \E todos esses trabalhos, o pr�oprioe uno Esp��rito os faz, repartindo-os om ada homem, tantas vezes quantas forem da Sua vontade".\O amor do esp��rito" �e real, omo tamb�em o s~ao os Seus pesares; portanto \n~ao aijais o Esp��ritode Deus". Se observarmos o Esp��rito In�nito omo uma Deidade do Para��so ou omo um Esp��ritoCriativo Materno de um universo loal, logo saberemos que o Criador Conjunto �e, n~ao apenas aTereira Fonte e Centro, mas tamb�em uma Pessoa divina. Essa pessoalidade divina tamb�em reageao universo omo uma Pessoa. O Esp��rito fala a v�os: \Ao que tem um ouvido, deixai-o ouvir o queo Esp��rito diz". \O pr�oprio Esp��rito interede por v�os". O Esp��rito exere uma inuênia direta epessoal sobre os seres riados, \pois todos aqueles que s~ao guiados pelo Esp��rito de Deus, s~ao �lhosde Deus".Ainda que ontemplemos o fenômeno da ministra�~ao do Esp��rito In�nito aos mundos remotosdo universo dos universos, ainda que onebamos essa mesma Deidade oordenadora atuando sobreas indesrit��veis legi~oes de seres m�ultiplos que têm origem na Tereira Fonte e Centro, e por meiodelas, ainda que reonhe�amos a onipresen�a do Esp��rito, n~ao obstante, n�os ainda a�rmamos queessa mesma Tereira Fonte e Centro �e uma pessoa, o Criador Conjunto de todas as oisas, todos osseres e todos os universos.Na administra�~ao dos universos, o Pai, o Filho e o Esp��rito est~ao, perfeita e eternamente, interli-gados. Embora ada Um esteja engajado em um minist�erio pessoal a toda a ria�~ao, todos os Trêsest~ao divina e absolutamente entrela�ados em um servi�o de ria�~ao e ontrole, que para sempre fazDeles Um.Na pessoa do Esp��rito In�nito, o Pai e o Filho est~ao reiproamente presentes sempre e em perfei�~aoinondiional, pois o Esp��rito �e omo o Pai e omo o Filho; e tamb�em �e omo o Pai e o Filho, poisEles dois s~ao Um para sempre.[Apresentado, em Urantia, por um Conselheiro Divino de Uversa, inumbido pelos Ani~aes dosDias de desrever a natureza e o trabalho do Esp��rito In�nito.℄
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Cap��tulo 9A Rela�~ao do Esp��rito In�nito om oUniversoQUANDO, o Pai Universal e o Filho Eterno uniram-Se, na presen�a do Para��so, para pessoalizar a Sipr�oprios, uma oisa estranha aonteeu. Nada, nessa situa�~ao na eternidade, anteipava que o AgenteConjunto pessoalizar-se-ia omo uma espiritualidade ilimitada oordenada, de mente absoluta e do-tada de prerrogativas �unias de manipula�~ao da energia. A Sua vinda �a existênia perfaz a libera�~aodo Pai dos v��nulos da perfei�~ao entralizada e das adeias do absolutismo da pessoalidade. E essalibera�~ao revela-se no poder, surpreendente, do Criador Conjunto, de riar seres bem adaptados paraservir omo esp��ritos ministradores, at�e mesmo �as riaturas materiais dos universos que evoluiriamposteriormente.O Pai �e in�nito em amor e vontade, em pensamento espiritual e prop�osito; Ele �e o sustentadoruniversal. O Filho �e in�nito em sabedoria e verdade, em express~ao espiritual e interpreta�~ao; Ele�e o revelador universal. O Para��so �e in�nito em potenial para o dom de for�a e em apaidadepara o ontrole da energia; �e o estabilizador universal. O Agente Conjunto possui prerrogativas�unias de s��ntese e uma apaidade in�nita, para oordenar todas as energias existentes no universo,todos os esp��ritos fatuais do universo e todos os inteletos reais do universo; a Tereira Fonte eCentro �e a uni�adora universal das energias m�ultiplas e das diversas ria�~oes que têm surgido omoonseq�uênia do plano divino e do prop�osito eterno do Pai Universal.O Esp��rito In�nito, o Criador Conjunto, �e um ministro universal e divino. O Esp��rito ministrainessantemente a miseri�ordia do Filho e o amor do Pai, em harmonia at�e mesmo om a justi�aest�avel, invari�avel e reta da Trindade do Para��so. A Sua inuênia e as Suas pessoalidades est~aosempre perto de v�os; elas realmente onheem-vos e ompreendem-vos verdadeiramente.Em todos os universos, os representantes, agentes e agênias, do Agente Conjunto manipulam, semessar, as for�as e as energias de todo o espa�o. Como a Primeira Fonte e Centro, a Tereira Fonteresponde tanto ao material quanto ao espiritual. O Agente Conjunto �e a revela�~ao da unidade deDeus, em Quem onsistem todas as oisas - oisas, signi�ados e valores; energias, mentes e esp��ritos.O Esp��rito In�nito penetra todo o espa�o; Ele habita o ��rulo da eternidade; e o Esp��rito, omoo Pai e o Filho, �e perfeito e imut�avel - absoluto.9.1 Os Atributos da Tereira Fonte e CentroA Tereira Fonte e Centro �e onheida por v�arios nomes, todos designativos de uma rela�~ao e emreonheimento �a Sua fun�~ao: omo Deus, o Esp��rito, Ele �e o oordenado da pessoalidade e o igualdivino a Deus, o Filho, e a Deus, o Pai. Como Esp��rito In�nito, Ele �e uma inuênia espiritual91



onipresente. Como Manipulador Universal, Ele �e o anestral das riaturas que ontrolam o poder eo ativador das for�as �osmias do espa�o. Como Agente Conjunto, Ele �e a representa�~ao onjunta ea parte exeutiva da oliga�~ao Pai-Filho. Como Mente Absoluta, Ele �e a fonte do dom do inteleto,em todos os universos. Como Deus da A�~ao, Ele �e o anestral aparente do movimento, da mudan�ae do relaionamento.Alguns dos atributos da Tereira Fonte e Centro s~ao derivados do Pai, alguns do Filho, enquantoainda outros n~ao s~ao observados omo ativa e pessoalmente presentes nem no Pai nem no Filho -atributos que di�ilmente podem ser expliados a n~ao ser presumindo que a rela�~ao Pai-Filho, a qualeterniza a Tereira Fonte e Centro, onsistentemente funione em onsonânia om o fato eterno daabsolutez do Para��so, e em reonheimento a ele. O Criador Conjunto orpori�a a plenitude dosoneitos ombinados e in�nitos da Primeira e da Segunda Pessoa da Deidade.Sempre que visualizardes o Pai omo um riador original, e o Filho omo um administrador espi-ritual, devereis pensar na Tereira Fonte e Centro omo uma oordenadora universal, uma ministrade oopera�~ao ilimitada. �E o Agente Conjunto que orrelaiona toda a realidade fatual; Ele �e odeposit�ario da Deidade do pensamento do Pai e da palavra do Filho e, na a�~ao, Ele �e eternamenteligado �a absolutez material da Ilha Central. A Trindade do Para��so presreveu a ordem universal deprogresso, e a providênia de Deus �e o dom��nio do Criador Conjunto e do Ser Supremo, em evolu�~ao.Nenhuma realidade fatual, ou em fatualiza�~ao, pode esapar de uma rela�~ao �nal om a TereiraFonte e Centro.O Pai Universal preside aos dom��nios da pr�e-energia, do pr�e-esp��rito e da pessoalidade; o FilhoEterno domina as esferas das atividades espirituais; a presen�a da Ilha do Para��so uni�a os dom��niosda energia f��sia e do poder materializador; o Agente Conjunto opera n~ao apenas omo um esp��ritoin�nito representando o Filho, mas tamb�em omo um manipulador universal das for�as e energiasdo Para��so, trazendo assim �a existênia a mente universal e absoluta. O Agente Conjunto atua, emtodo o grande universo, omo uma pessoalidade positiva e distinta, espeialmente nas esferas maiselevadas dos valores espirituais, das rela�~oes f��sio-energ�etias e dos signi�ados reais da mente. Elefuniona sempre, quando e onde, espei�amente, a energia e o esp��rito se assoiarem e interagirem;Ele domina todas as rea�~oes om a mente, exere um grande poder no mundo espiritual, e tem umainuênia muit��ssimo poderosa sobre a energia e a mat�eria. Em todos os momentos, a Tereira Fonteexprime a natureza da Primeira Fonte e Centro.A Tereira Fonte e Centro ompartilha, perfeita e inondiionalmente, da onipresen�a da PrimeiraFonte e Centro, algumas vezes sendo hamada de Esp��rito Onipresente. De uma maneira peuliar emuito pessoal, o Deus da mente ompartilha da onisiênia do Pai Universal e do Seu Filho Eterno.O onheimento do Esp��rito �e profundo e ompleto. O Criador Conjunto manifesta ertas fases daonipotênia do Pai Universal, mas, de fato, �e onipotente apenas no dom��nio da mente. A TereiraPessoa da Deidade �e o entro inteletual e o administrador universal dos dom��nios da mente; e nistoEle �e absoluto - a Sua soberania �e inquali��avel.O Agente Conjunto paree ser motivado pela oliga�~ao Pai-Filho, mas todas as Suas a�~oes pareemreonheer a rela�~ao Pai-Para��so. �As vezes, e em ertas fun�~oes, Ele paree ompensar a inompletudedas Deidades experieniais - Deus, o Supremo, e Deus, o �Ultimo.E um grande mist�erio repousa nisto: que o In�nito simultaneamente haja revelado a Sua in�nitudeno Filho e omo Para��so, e que ent~ao tenha surgido para a existênia um Ser igual a Deus, emdivindade, que reete a natureza espiritual do Filho e que �e apaz de ativar o modelo do Para��so; umSer provisoriamente subordinado em soberania, mas de muitos modos aparentemente o mais vers�atilem a�~ao. E tal superioridade aparente para a a�~ao �e revelada em um atributo da Tereira Fonte eCentro, que �e superior mesmo �a gravidade f��sia - a manifesta�~ao universal da Ilha do Para��so.Al�em desse superontrole da energia e das oisas f��sias, o Esp��rito In�nito �e magni�amente dotadodos atributos da paiênia, miseri�ordia e amor, que s~ao t~ao sutilmente revelados na Sua ministra�~ao92



espiritual. O Esp��rito �e supremamente ompetente para ministrar amor e toldar a justi�a om amiseri�ordia. Deus, o Esp��rito, possui toda a bondade superna e a afei�~ao miseriordiosa do FilhoOriginal e Eterno. O universo da vossa origem foi forjado entre a bigorna da justi�a e o martelodo sofrimento; e aqueles que brandem o martelo s~ao �lhos da miseri�ordia: a progênie espiritual doEsp��rito In�nito.9.2 O Esp��rito OnipresenteDeus �e esp��rito em um sentido triplo: Ele, por Si mesmo, �e esp��rito; no seu Filho, Ele aparee omoum esp��rito inquali��avel; no Agente Conjunto, omo um esp��rito aliado �a mente. E, al�em dessasrealidades espirituais, n�os areditamos disernir n��veis de fenômenos espirituais experieniais - osesp��ritos do Ser Supremo, da Deidade �Ultima e do Absoluto da Deidade.O Esp��rito In�nito �e tanto um omplemento do Filho Eterno quanto o Filho Eterno �e um om-plemento do Pai Universal. O Filho Eterno �e uma pessoaliza�~ao espiritualizada do Pai; o Esp��ritoIn�nito �e uma espiritualiza�~ao pessoalizada do Filho Eterno e do Pai Universal.H�a abertas muitas linhas de for�as espirituais, e fontes de poder supramaterial, ligando o povode Urantia diretamente �as Deidades do Para��so. Existe a onex~ao dos Ajustadores do Pensamento,direta om o Pai Universal, h�a a inuênia disseminada do impulso da gravidade espiritual do FilhoEterno e a presen�a espiritual do Criador Conjunto. H�a uma diferen�a de fun�~ao entre o esp��rito doFilho e o esp��rito do Esp��rito. A Tereira Pessoa, no Seu minist�erio espiritual, pode funionar omomente, aresida de esp��rito, ou omo esp��rito apenas.Al�em dessas presen�as do Para��so, os urantianos bene�iam-se das inuênias espirituais e dasatividades no universo loal e no superuniverso, das Suas s�eries quase intermin�aveis de pessoalidadesde amor, que sempre onduzem a verdade do prop�osito e a honestidade de ora�~ao, elevando-os nadire�~ao dos ideais de divindade e da meta da perfei�~ao suprema.Sabemos que �e poss��vel reonheer sem erro a presen�a do esp��rito universal do Filho Eterno. Apresen�a do Esp��rito In�nito, da Tereira Pessoa da Deidade, mesmo ao homem mortal �e poss��velonheê-la, pois as riaturas materiais podem de fato experimentar os benef��ios da sua inuêniadivina, que funiona omo a outorga do Esp��rito Santo do universo loal, sobre as ra�as da huma-nidade. Os seres humanos podem tamb�em, em algum grau, tornar-se onsientes do Ajustador, apresen�a impessoal do Pai Universal. Todos esses esp��ritos divinos, que trabalham pela eleva�~ao dohomem e pela sua espiritualiza�~ao, agem em un��ssono e em perfeita oopera�~ao. Eles s~ao omo Um,na opera�~ao espiritual dos planos da asens~ao dos mortais e na obten�~ao da perfei�~ao.9.3 O Manipulador UniversalA Ilha do Para��so �e a fonte e a essênia da gravidade f��sia; e isso deveria ser su�iente para informar-vos de que a gravidade �e uma das oisas mais reais e eternamente on��aveis, em todo o universof��sio dos universos. A gravidade n~ao pode ser modi�ada ou anulada, exeto pelas for�as e energiasonjuntamente promovidas pelo Pai e o Filho, on�adas �a pessoa da Tereira Fonte e Centro efunionalmente assoiadas a Esta.O Esp��rito In�nito possui um poder �unio e assombroso - o da antigravidade. Esse poder n~ao est�afunionalmente (de modo observ�avel) presente, nem no Pai, nem no Filho. Essa apaidade inerente�a Tereira Fonte, de resistir ao impulso da gravidade material, �e revelada nas rea�~oes pessoais doAgente Conjunto a ertas fases das rela�~oes universais. E esse atributo �unio �e transmiss��vel aalgumas das pessoalidades mais elevadas do Esp��rito In�nito.93



A antigravidade pode anular a gravidade, em uma moldura loal; ela age assim pelo exer��io deuma for�a de presen�a equivalente. Ela opera apenas om referênia �a gravidade material, e n~ao �euma a�~ao da mente. O fenômeno da aparente resistênia �a gravidade em um giros�opio �e uma boailustra�~ao do efeito da antigravidade, mas de nenhum valor para ilustrar a ausa da antigravidade.E ainda mais, o Agente Conjunto manifesta poderes que podem transender �a for�a e neutralizara energia. Tais poderes operam por meio da desaelera�~ao da energia at�e o ponto da materializa�~aoe por outras t�enias desonheidas por v�os.O Criador Conjunto n~ao �e energia, n~ao �e a fonte da energia, nem o destino da energia; Ele �eo manipulador da energia. O Criador Conjunto �e a�~ao - movimento, mudan�a, modi�a�~ao, oor-dena�~ao, estabiliza�~ao e equil��brio. As energias sujeitas ao ontrole direto ou indireto do Para��so s~ao,por natureza, sens��veis aos atos da Tereira Fonte e Centro e das suas m�ultiplas agênias.O universo dos universos �e permeado pelas riaturas da Tereira Fonte e Centro, enarregadasdo ontrole e do poder: os ontroladores f��sios, os diretores de potênia, os entros de potênia eos outros representantes do Deus da A�~ao, os quais têm a ver om a regulagem e a estabiliza�~aodas energias f��sias. Essas riaturas �unias, de fun�~ao f��sia, todas, possuem atributos vari�aveis deontrole de for�a, tais omo o da antigravidade, que utilizam nos seus esfor�os para estabeleer oequil��brio f��sio da mat�eria e das energias do grande universo.Todas essas atividades materiais do Deus da A�~ao pareem relaionar a Sua fun�~ao �a Ilha doPara��so e, de fato, todas as agênias de poder levam em onta a absolutez da Ilha Eterna, ou mesmodela s~ao dependentes. Mas o Agente Conjunto n~ao atua pelo Para��so, nem em resposta ao Para��so.Ele atua, pessoalmente, pelo Pai e pelo Filho. O Para��so n~ao �e uma pessoa. Os feitos n~ao pessoais,impessoais e outros que n~ao os pessoais, da Tereira Fonte e Centro, s~ao todos atos voliionais dopr�oprio Agente Conjunto; n~ao s~ao reex~oes, deriva�~oes ou reperuss~oes de nada, nem de pessoaalguma.O Para��so �e o modelo da in�nitude; o Deus da A�~ao �e o ativador desse arqu�etipo. O Para��so �e oponto de apoio material da in�nitude; as agênias da Tereira Fonte e Centro s~ao as alavanas dainteligênia que motivam o n��vel material e onferem espontaneidade ao meanismo da ria�~ao f��sia.9.4 A Mente AbsolutaH�a uma natureza inteletual na Tereira Fonte e Centro que �e distinta dos Seus atributos f��sios eespirituais. Essa natureza di�ilmente �e ontat�avel, mas �e assoi�avel - se bem que inteletualmente en~ao pessoalmente. Ela distingue-se dos atributos f��sios e do ar�ater espiritual da Tereira Pessoa, nosn��veis da fun�~ao mental, mas, para o disernimento das pessoalidades, essa natureza nuna funionaindependentemente de manifesta�~oes f��sias ou espirituais.A mente absoluta �e a mente da Tereira Pessoa; ela �e insepar�avel da pessoalidade de Deus, oEsp��rito. A mente, nos seres em atividade, n~ao est�a separada da energia nem do esp��rito, nem deambos. A mente n~ao �e inerente �a energia; a energia �e reeptiva e sens��vel �a mente; a mente pode sersuperposta �a energia, mas a onsiênia n~ao �e inerente ao n��vel puramente material. N~ao �e neess�arioque a mente seja aresentada ao esp��rito puro, pois o esp��rito �e inatamente onsiente e apaz deidenti�a�~ao. O esp��rito �e sempre inteligente, de algum modo �e dotado de mente. Pode ser esta ouaquela mente, pode ser a pr�e-mente ou a supramente, ou mesmo a mente espiritual, mas o fato �e queela exeuta o equivalente a pensar, e saber. O disernimento do esp��rito transende, sobrep~oe-se eteoriamente preede �a onsiênia da mente.O Criador Conjunto �e absoluto apenas no dom��nio da mente, no reino da inteligênia universal. Amente da Tereira Fonte e Centro �e in�nita; transende amplamente aos iruitos ativos e atuantes damente, no universo dos universos. O dom da mente dos sete superuniversos adv�em dos Sete Esp��ritos94



Mestres, as pessoalidades prim�arias do Criador Conjunto. Esses Esp��ritos Mestres distribuem amente ao grande universo, omo a mente �osmia, e o vosso universo loal est�a in�ltrado pela varianteNebadônia do tipo Orvontônio de mente �osmia.A mente que �e in�nita ignora o tempo, a mente �ultima transende ao tempo, a mente �osmia �eondiionada pelo tempo. E �e, assim tamb�em, om o espa�o: a Mente In�nita �e independente doespa�o, mas �a medida que dese do n��vel do in�nito at�e os n��veis ajudantes da mente, o inteletodeve ter em onta, resentemente, a existênia e as limita�~oes do espa�o.A for�a �osmia reage �a mente, assim omo a mente �osmia reage ao esp��rito. O esp��rito �eprop�osito divino, e a mente espiritual �e prop�osito divino em a�~ao. A energia �e oisa; a mente �esigni�ado; o esp��rito �e valor. Mesmo no tempo e no espa�o, a mente estabelee aquelas rela�~oesrelativas, entre a energia e o esp��rito, que s~ao indiativas de semelhan�a m�utua na eternidade.A mente transmuta os valores do esp��rito em signi�ados do inteleto; a voli�~ao tem poder parafruti�ar os signi�ados da mente, tanto no dom��nio material quanto no espiritual. A asens~ao aoPara��so envolve um resimento relativo e diferenial em esp��rito, mente e energia. A pessoalidade �ea uni�adora desses omponentes da individualidade experienial.9.5 A Ministra�~ao da MenteA Tereira Fonte e Centro �e in�nita em mente. Se o universo resesse at�e a in�nitude, aindaassim, a Sua mente potenial seria adequada para dotar n�umeros ilimitados de riaturas om mentesapropriadas e outros pr�e-requisitos de inteleto.No dom��nio damente riada, a Tereira Pessoa, om os Seus oligados oordenados e subordinados,governa em supremaia. Os dom��nios da mente da riatura têm a sua origem exlusiva na TereiraFonte e Centro; Ela �e a outorgadora da mente. Mesmo os fragmentos do Pai aham imposs��vel residirnas mentes dos homens, antes que o aminho tenha sido apropriadamente preparado para eles pelaa�~ao da mente e pela fun�~ao espiritual do Esp��rito In�nito.A arater��stia singular da mente �e que ela pode ser onferida a uma vasta diversidade de vidas.Por interm�edio dos Seus olaboradores, riaturas e riadores, a Tereira Fonte e Centro ministra atodas as mentes, em todas as esferas. Ela ministra ao inteleto humano e subumano, por meio dosajudantes dos universos loais e por interm�edio da agênia dos ontroladores f��sios, e ministra at�emesmo �as entidades mais baixas, n~ao experieniais, dos tipos mais primitivos de oisas vivas. E adire�~ao da mente �e sempre um minist�erio das pessoalidades de mente-esp��rito ou de mente-energia.Posto que a Tereira Pessoa da Deidade �e a fonte da mente, torna-se ompletamente natural queas riaturas evoluion�arias de vontade ahem mais f�ail formar oneitos ompreens��veis do Esp��ritoIn�nito, do que do Filho Eterno ou do Pai Universal. A realidade do Criador Conjunto revela-se,ainda que imperfeitamente, na pr�opria existênia da mente humana. O Criador Conjunto �e o anestralda mente �osmia; e a mente do homem �e um iruito individualizado, uma por�~ao impessoal daquelamente �osmia, do modo omo �e onferida a um universo loal por uma Filha Criativa da TereiraFonte e Centro.Pelo fato de a Tereira Pessoa ser a fonte da mente, n~ao presumais onsiderar que todos osfenômenos da mente sejam divinos. O inteleto humano tem a sua raiz na origem material das ra�asanimais. A inteligênia do universo n~ao �e uma verdadeira revela�~ao de Deus, que �e mente; n~ao maisdo que a natureza f��sia �e uma verdadeira revela�~ao da beleza e harmonia do Para��so. A perfei�~aoest�a na natureza, mas a natureza n~ao �e perfeita. O Criador Conjunto �e a fonte da mente, mas amente n~ao �e o Criador Conjunto.A mente, em Urantia, �e um ompromisso entre a essênia da perfei�~ao do pensamento e a menta-lidade, em evolu�~ao, da vossa natureza humana imatura. O plano para a vossa evolu�~ao inteletual95



�e, de fato, de sublime perfei�~ao, mas v�os permaneereis ainda muito distantes dessa meta divinaenquanto estiverdes ainda atuando por meio dos tabern�aulos da arne. A mente �e verdadeiramentede origem divina e tem um destino divino, mas as vossas mentes mortais n~ao têm ainda a dignidadedivina.V�os, muito freq�uentemente, talvez at�e em demasia, frustrais as vossas mentes pela insineridade, eas deformais pelas inten�~oes inorretas; v�os as sujeitais ao medo animal e as distoreis pela ansiedadein�util. Portanto, embora a fonte da mente seja divina, a mente, tal omo a onheeis no vossomundo de asens~ao, di�ilmente pode tornar-se o objeto de uma grande admira�~ao, e muito menosde adora�~ao ou ulto. A ontempla�~ao do inteleto humano imaturo e impotente deveria onduzirapenas a rea�~oes de humildade.9.6 O Ciruito de Gravidade da MenteA Tereira Fonte e Centro, a inteligênia universal, �e pessoalmente onsiente de ada mente, de adainteleto, em toda a ria�~ao; e Ela mant�em um ontato pessoal e perfeito om todas as riaturasf��sias, moroniais e espirituais que possuam o dom da mente, na vastid~ao dos universos. Todasessas atividades da mente s~ao abrangidas pelo iruito absoluto de gravidade da mente, foalizadona Tereira Fonte e Centro, o qual �e uma parte da onsiênia pessoal do Esp��rito In�nito.Do mesmo modo que o Pai atrai a Si todas as pessoalidades, e o Filho atrai toda a realidade espi-ritual, tamb�em, o Agente Conjunto exere uma for�a de atra�~ao sobre todas as mentes; Ele dominae ontrola irrestritamente o iruito da mente universal. Todos os valores inteletuais verdadeiros egenu��nos, todos os pensamentos divinos e todas as id�eias perfeitas s~ao infalivelmente atra��das paraesse iruito absoluto da mente.A for�a da gravidade da mente pode operar independentemente da gravidade material e da gra-vita�~ao espiritual, mas, em qualquer tempo e lugar nos quais estas duas tenham a�~ao, a gravidadeda mente sempre funiona. Quando as três estiverem assoiadas, a gravidade da pessoalidade podeabranger a riatura material, seja ela f��sia ou moronial, �nita ou absonita. Independentementedisso, o dom da mente, entretanto, mesmo nos seres impessoais, quali�a-os a pensarem e dota-os deonsiênia, a despeito at�e da total ausênia de pessoalidade.A individualidade, om dignidade de pessoalidade, humana ou divina, imortal ou potenialmenteimortal, entretanto, n~ao se origina nem no esp��rito, nem na mente, nem na mat�eria; �e uma d�adiva doPai Universal. Tampouo a intera�~ao entre esp��rito, mente e gravidade material �e um pr�e-requisitopara o surgimento da gravidade da pessoalidade. O iruito do Pai pode abranger um ser material,e de mente, que seja insens��vel �a gravidade espiritual, ou pode inluir um ser espiritual e de menteque n~ao seja sens��vel �a gravidade material. O funionamento da gravidade da pessoalidade �e sempreum ato voliional do Pai Universal.Enquanto a mente �e assoiada �a energia, em seres puramente materiais, e assoiada ao esp��rito, empessoalidades puramente espirituais, in�umeras ordens de pessoalidades, inluindo a humana, possuemmentes que s~ao assoiadas tanto �a energia quanto ao esp��rito. Os aspetos espirituais da mente dariatura s~ao, infalivelmente, sens��veis �a atra�~ao da gravidade espiritual do Filho Eterno; os aspetosmateriais respondem �a atra�~ao da gravidade do universo material.A mente �osmia, quando n~ao assoiada nem �a energia nem ao esp��rito, n~ao �a sujeita �as de-mandas da gravidade de iruitos, sejam estas materiais ou espirituais. A mente pura est�a sujeitaapenas �a atra�~ao gravitaional universal do Agente Conjunto. A mente pura �e bastante semelhante�a mente in�nita, e, a mente in�nita (oordenada te�oria dos absolutos do esp��rito e da energia),aparentemente, �e uma lei em si.Quanto maior a divergênia entre esp��rito e energia, maior ser�a a fun�~ao observ�avel da mente;96



quanto menor a diversidade entre energia e esp��rito, tanto menor ser�a a fun�~ao observ�avel da mente.Aparentemente, a fun�~ao m�axima da mente �osmia d�a-se nos universos temporais do espa�o. Nelesa mente paree funionar em uma zona intermedi�aria entre a energia e o esp��rito, mas isso n~ao �everdadeiro para os n��veis mais elevados da mente; no Para��so, a energia e o esp��rito s~ao essenialmenteum.O iruito de gravidade da mente �e on��avel; ele emana da Tereira Pessoa da Deidade do Para��so,mas nem todas as fun�~oes observ�aveis da mente s~ao previs��veis. Em toda a ria�~ao onheida,h�a uma presen�a paralela a esse iruito da mente, ainda pouo ompreendida, uja fun�~ao n~ao�e previs��vel. Areditamos que essa imprevisibilidade possa ser parialmente atribu��da �a fun�~ao doAbsoluto Universal. O que �e essa fun�~ao, n~ao sabemos; o que a ativa, podemos apenas onjeturar;mas, no que diz respeito �a sua rela�~ao om as riaturas, podemos apenas teorizar.Certas fases da imprevisibilidade da mente �nita podem ser devidas ao fato de o Ser Supremo estarinompleto; h�a uma vasta zona de atividades em que o Agente Conjunto e o Absoluto Universal podempossivelmente atuar tangeniando-se. H�a muita oisa, om rela�~ao �a mente, que �e desonheida, masestamos seguros de que o Esp��rito In�nito �e a express~ao perfeita da mente do Criador, para todas asriaturas; e o Ser Supremo �e a express~ao, em evolu�~ao, das mentes de todas as riaturas para o seuCriador.9.7 A Reetividade no UniversoO Agente Conjunto �e apaz de oordenar todos os n��veis de fatualidade do universo, de uma maneiratal que seja poss��vel o reonheimento simultâneo do mental, do material e do espiritual. Este �e ofenômeno da reetividade no universo, aquele poder �unio e inexpli�avel de ver, ouvir, sentir e saber detodas as oisas, �a medida que aonteem em um superuniverso, e de foalizar, por reetividade, todaessa informa�~ao e onheimento em qualquer ponto desejado. A a�~ao da reetividade �e mostrada,em perfei�~ao, em ada um dos mundos-sede dos sete superuniversos. Ela opera tamb�em em todos ossetores dos superuniversos e dentro das fronteiras dos universos loais. A reetividade, �nalmente,foaliza-se no Para��so.O fenômeno da reetividade, tal omo �e observado nos mundos-sede dos superuniversos, pormeio dos feitos assombrosos das pessoalidades reetivas estaionadas ali, representa a mais omplexainterassoia�~ao de todas as fases da existênia, enontradas em toda a ria�~ao. As linhas do esp��ritopodem ser tra�adas remontando at�e o Filho, as da energia f��sia, ao Para��so, e as da mente, at�e aTereira Fonte; mas, para o extraordin�ario fenômeno da reetividade no universo, h�a uma uni�a�~ao,que �e �unia e exepional, de todas essas três linhas, assim assoiadas omo que para apaitar osgovernantes do universo a saberem sobre as ondi�~oes mais remotas, instantânea e simultaneamenteom a sua oorrênia.N�os ompreendemos muito aera da t�enia da reetividade, mas h�a v�arios aspetos dela querealmente nos desonertam. Sabemos que o Agente Conjunto �e o entro universal do iruito damente, que Ele �e o anestral da mente �osmia e que a mente �osmia opera sob o ontrole dagravidade absoluta da mente da Tereira Fonte e Centro. Sabemos, ainda, que os iruitos da mente�osmia inueniam os n��veis inteletuais de todas as existênias onheidas; que eles ontêm osinformes espaiais universais e tamb�em, om toda a erteza, que eles se foalizam nos Sete Esp��ritosMestres e onvergem para a Tereira Fonte e Centro.A rela�~ao entre a mente �osmia �nita e a mente divina absoluta paree estar evoluindo na menteexperienial do Supremo. Foi-nos ensinado que, no alvoreer dos tempos, essa mente experienial foioutorgada ao Supremo, pelo Esp��rito In�nito, e n�os onjeturamos que ertos tra�os arater��stios dofenômeno da reetividade possam ser expliados apenas quando se postula a atividade da Mente Su-prema. Se o Supremo n~ao estiver envolvido na reetividade, �amos sem poder expliar as transa�~oes97



intrinadas e as opera�~oes infal��veis dessa onsiênia do osmo.A reetividade paree ser a onisiênia dentro dos limites do experienial �nito, e pode represen-tar a emergênia da presen�a de onsiênia do Ser Supremo. Se essa suposi�~ao for verdadeira, autiliza�~ao da reetividade, em qualquer das suas fases, ser�a equivalente a um ontato parial om aonsiênia do Supremo.9.8 As Pessoalidades do Esp��rito In�nitoO Esp��rito In�nito possui o poder pleno de transmitir muitos dos Seus poderes e prerrogativas �asSuas pessoalidades e agênias oordenadas e subordinadas.O primeiro ato, omo Deidade riadora, do Esp��rito In�nito, funionando �a parte da Trindade,mas por meio de alguma oliga�~ao n~ao revelada om o Pai e om o Filho, pessoalizou-se na existêniados Sete Esp��ritos Mestres do Para��so, os distribuidores do Esp��rito In�nito aos universos.N~ao h�a nenhum representante direto da Tereira Fonte e Centro nas sedes-entrais de um superu-niverso. Cada uma dessas sete ria�~oes depende de um dos Esp��ritos Mestres do Para��so, que atuapor interm�edio dos sete Esp��ritos Reetivos situados na apital do superuniverso.O ato riador seguinte e ont��nuo do Esp��rito In�nito �e revelado, de tempos em tempos, na gera�~aodos Esp��ritos Criativos Maternos. Cada vez que o Pai Universal e o Filho Eterno tornam-se os paisde um Filho Criador, o Esp��rito In�nito torna-se o anestral de um Esp��rito Criativo Materno deum universo loal, a qual se torna a oligada ��ntima daquele Filho Criador, em toda a experiêniasubseq�uente no universo.Na mesma medida em que �e neess�ario distinguir entre o Filho Eterno e os Filhos Criadores, �eneess�ario distinguir entre o Esp��rito In�nito e os Esp��ritos Criativos Maternos, oordenadas queest~ao aos Filhos Criadores nos universos loais. O que o Esp��rito In�nito �e para a ria�~ao total, umEsp��rito Criativo �e para um universo loal.A Tereira Fonte e Centro �e representada, no grande universo, por um vasto onjunto de esp��ritosministradores, mensageiros, mestres, ju��zes, ajudantes e onselheiros, juntamente om os supervisoresde ertos iruitos de natureza f��sia, moronial e espiritual. Nem todos esses seres s~ao pessoalidades,no sentido estrito do termo. A pessoalidade do tipo das riaturas �nitas �e araterizada por:1. Uma onsiênia subjetiva de si pr�opria.2. Uma rea�~ao objetiva ao iruito da pessoalidade do Pai.H�a pessoalidades de riador e pessoalidades de riatura e, al�em desses dois tipos fundamentais,h�a pessoalidades da Tereira Fonte e Centro, seres que s~ao pessoais para o Esp��rito In�nito, masque n~ao s~ao inondiionalmente riaturas pessoais para os seres-riaturas. Essas pessoalidades daTereira Fonte n~ao s~ao uma parte do iruito da pessoalidade do Pai. As pessoalidades da PrimeiraFonte e as pessoalidades da Tereira Fonte s~ao mutuamente ontat�aveis; todas as pessoalidades s~aoontat�aveis.O Pai outorga pessoalidade pelo Seu livre-arb��trio pessoal. Por que Ele o faz, podemos apenasonjeturar; omo Ele o faz, n�os n~ao sabemos. Tampouo sabemos por que a Tereira Fonte outorgapessoalidade de um tipo que n~ao vem do Pai, mas isso o Esp��rito In�nito faz por Si pr�oprio, emonjun�~ao riadora om o Filho Eterno e de in�umeros modos desonheidos para v�os. O Esp��ritoIn�nito pode tamb�em atuar, pelo Pai, na outorga da pessoalidade da Primeira Fonte.H�a in�umeros tipos de pessoalidade da Tereira Fonte. O Esp��rito In�nito outorga a pessoalidadeda Tereira Fonte a in�umeros grupos que n~ao est~ao inlu��dos no iruito da pessoalidade do Pai, taisomo alguns dos diretores de potênia. Do mesmo modo, o Esp��rito In�nito trata omo pessoalidades98



a numerosos grupos de seres, tais omo os Esp��ritos Criativos Maternos, que por si pr�oprios s~ao umalasse espe���a nas suas rela�~oes om as riaturas do iruito do Pai.Tanto as pessoalidades da Primeira Fonte quanto as da Tereira Fonte s~ao dotadas om tudoaquilo que o homem assoia ao oneito de pessoalidade e muito mais, mesmo; elas têm mentes queabrangem mem�oria, raz~ao, julgamento, imagina�~ao riativa, assoia�~ao de id�eias, deis~ao, esolhae in�umeros outros poderes de inteleto, inteiramente desonheidos para os mortais. Com pouasexe�~oes, todas as ordens reveladas a v�os possuem forma e individualidade distintas; elas s~ao seresreais. A maioria delas �e vis��vel para todas as ordens de existênia espiritual.At�e mesmo v�os sereis apazes de ver os vossos oligados espirituais das ordens menos elevadas, t~aologo vos libereis da vis~ao limitada dos vossos olhos materiais atuais e t~ao logo fordes dotados omuma forma moronial, a qual tem a sensibilidade ampliada para a realidade das oisas espirituais.A fam��lia funional da Tereira Fonte e Centro, tal omo �e revelada nestas narrativas, enquadra-seem três grandes grupos:I. Os Esp��ritos Supremos. Um grupo de origem omposta que abrange, entre outras, as ordensseguintes:1. Os Sete Esp��ritos Mestres do Para��so.2. Os Esp��ritos Reetivos dos Superuniversos.3. Os Esp��ritos Criativos Maternos dos Universos Loais.II. Os Diretores de Potênia. Um grupo de riaturas e agentes e agênias de ontrole, que operaem todo o espa�o organizado.III. As Pessoalidades do Esp��rito In�nito. Essa designa�~ao n~ao implia neessariamente que essesseres sejam pessoalidades da Tereira Fonte, embora algumas delas sejam t~ao �unias quanto asriaturas de vontade. Comumente elas est~ao agrupadas em três lassi�a�~oes prinipais:1. As Pessoalidades Mais Elevadas do Esp��rito In�nito.2. As Hostes de Mensageiros do Espa�o.3. Os Esp��ritos Ministradores do Tempo.Esses grupos servem no Para��so, no universo entral ou residenial, e nos superuniversos; e abran-gem ordens que funionam nos universos loais, e mesmo nas onstela�~oes, sistemas e planetas.As pessoalidades espirituais, da vasta fam��lia do Esp��rito Divino e In�nito, est~ao dediadas, parasempre, ao servi�o de ministra�~ao do amor de Deus e da miseri�ordia do Filho a todas as riaturasinteligentes dos mundos evoluion�arios do tempo e do espa�o. Esses seres espirituais onstituem aesada viva pela qual o homem mortal asende do aos �a gl�oria.[Revelado, em Urantia, por um Conselheiro Divino de Uversa, inumbido pelos Ani~aes dos Diasde desrever a natureza e o trabalho do Esp��rito In�nito.℄

99



100



Cap��tulo 10A Trindade do Para��soA TRINDADE das Deidades eternas do Para��so failita ao Pai esapar de um absolutismo de pesso-alidade. A Trindade assoia perfeitamente a express~ao ilimitada da vontade pessoal in�nita de Deusom a absolutez da Deidade. O Filho Eterno e os v�arios Filhos de origem divina, juntamente omo Agente Conjunto e os seus �lhos do universo, efetivamente proporionam ao Pai a libera�~ao daslimita�~oes inerentes, por outro lado, �a primazia, perfei�~ao, imutabilidade, eternidade, universalidade,absolutez e in�nitude.A Trindade do Para��so assegura, de um modo e�az, a express~ao plena e a revela�~ao perfeita danatureza eterna da Deidade. Os Filhos Estaion�arios da Trindade, do mesmo modo, proporionamuma revela�~ao plena e perfeita da justi�a divina. A Trindade �e a unidade na Deidade, e essa uni-dade repousa eternamente sobre as funda�~oes absolutas da uniidade divina das três pessoalidadesoriginais, oordenadas e oexistentes: Deus, o Pai; Deus, o Filho; e Deus, o Esp��rito.A partir da situa�~ao presente, no ��rulo da eternidade, olhando para tr�as, para o passado sem�m, podemos desobrir apenas uma inevitabilidade inesap�avel nos assuntos do universo, e esta �ea Trindade do Para��so. Considero que a Trindade tenha sido inevit�avel. Do modo omo vejo opassado, o presente e o futuro dos tempos, eu onsidero que nada mais, em todo o universo dosuniversos, tenha sido assim inevit�avel. O universo-mestre atual, quando visto em retrospetiva, ouem prospetiva, torna-se inoneb��vel sem a Trindade. Com a Trindade do Para��so, n�os podemospostular aminhos alternativos, ou mesmo m�ultiplos, de fazer todas as oisas, ao passo que sem aTrindade de Pai, Filho e Esp��rito, tornamo-nos inapazes de oneber omo o In�nito poderia realizaruma pessoaliza�~ao tr��plie e oordenada, mantendo a unidade absoluta da Deidade. Nenhum outrooneito de ria�~ao alan�a padr~oes de ompletitude e de absolutez omo os da Trindade, inerentes�a unidade da Deidade e aliados �a plenitude de libera�~ao volitiva inerente �a pessoaliza�~ao tr��plie daDeidade.10.1 A Autodistribui�~ao da Primeira Fonte e CentroRetroedendo na eternidade, pareeria que o Pai inaugurou uma pol��tia aprofundada de autodistri-bui�~ao. H�a, inerentemente �a natureza amorosa, am�avel e sem ego��smo do Pai Universal algo que Otenha levado a reservar-Se a exerer apenas os poderes e autoridade que aparentemente Ele tenhaahado imposs��vel delegar ou outorgar.O Pai Universal despojou-Se sempre de toda a parte de Si pr�oprio que seria outorg�avel a qualqueroutro Criador ou riatura. Ele delegou aos Seus Filhos divinos, e �as inteligênias a eles assoiadas,todo poder e toda autoridade que poderiam ser delegados. Ele transferiu, de fato, aos Seus FilhosSoberanos, nos seus respetivos universos, toda prerrogativa de autoridade administrativa que eratransfer��vel. Nos assuntos de um universo loal, Ele fez ada Filho Criador Soberano t~ao perfeito,101



ompetente, e om tanta autoridade quanto o Filho Eterno possui, no universo entral e original. Eleentregou, na verdade, outorgou, om dignidade e santidade de posse de pessoalidade, tudo de Si, etodos os Seus atributos, tudo de que Ele possivelmente poderia despojar-Se, de todas as formas, emtodas as idades, em todos os lugares e para todas as pessoas e em todos os universos, exeto aqueleda Sua morada entral.A pessoalidade divina n~ao �e autoentrada; a autodistribui�~ao e o ompartilhamento da pessoa-lidade araterizam o livre-arb��trio da individualidade divina. As riaturas anseiam por ligar-se aoutras riaturas pessoais; os Criadores s~ao movidos a ompartilhar a divindade om os seus �lhos douniverso; a pessoalidade do In�nito revela-Se omo o Pai Universal, que ompartilha a realidade doSeu ser e a igualdade deste Ser om as duas pessoalidades oordenadas: o Filho Eterno e o AgenteConjunto.Para o onheimento da pessoalidade do Pai e dos Seus atributos divinos, n�os seremos eternamentedependentes das revela�~oes do Filho Eterno, pois, quando o ato onjunto de ria�~ao foi efetuado,quando a Tereira Pessoa da Deidade surgiu para a existênia, em pessoalidade, e exeutou osoneitos ombinados dos Seus pais divinos, o Pai essou de existir omo pessoalidade inquali��avel.Com a vinda do Agente Conjunto �a existênia e, om a materializa�~ao do n�uleo entral da ria�~ao,ertas modi�a�~oes eternas aonteeram. Deus doou-se a Si pr�oprio, omo uma pessoalidade absoluta,ao Seu Filho Eterno. Assim o Pai outorga a \pessoalidade da in�nitude" ao Seu Filho unigênito,enquanto Ambos outorgam a \pessoalidade onjunta", da Sua uni~ao eterna, ao Esp��rito In�nito.Por essas e por outras raz~oes, que est~ao al�em dos oneitos da mente �nita, torna-se extremamentedif��il para a riatura humana ompreender a pessoalidade paterna in�nita de Deus, exeto do modoomo ela �e revelada no Filho Eterno e, om o Filho, omo �e universalmente ativa no Esp��rito In�nito.Posto que os Filhos de Deus do Para��so visitam os mundos evoluion�arios, algumas vezes at�e mesmohabitando neles, �a semelhan�a da arne mortal, e, posto que essas auto-outorgas tornam poss��vel aohomem mortal fatualmente onheer algo sobre a natureza e o ar�ater da pessoalidade divina, asriaturas das esferas planet�arias devem, por essas raz~oes, dar toda aten�~ao �as auto-outorgas, feitaspor esses Filhos do Para��so, para extrair delas as informa�~oes on��aveis e dignas de f�e, a respeito doPai, do Filho e do Esp��rito.10.2 A Pessoaliza�~ao da DeidadePela t�enia da trinitariza�~ao, o Pai despoja-se daquela pessoalidade espiritual inquali��avel, que �eo Filho, mas, fazendo assim, Ele onstitui-se omo o Pai deste mesmo Filho e, onseq�uentemente,reinveste-Se da apaidade ilimitada de tornar-se o Pai divino de todos os tipos pessoalizados deriatura volitiva inteligente, subseq�uentemente riados, gerados ou manifestados de outros modos.Como pessoalidade absoluta e inquali��avel, o Pai pode funionar apenas omo o Filho e om o Filho,mas omo Pai pessoal Ele ontinua a outorgar pessoalidade �as diversas hostes de n��veis diferentesde riaturas volitivas inteligentes e, para sempre, mant�em rela�~oes pessoais de uni~ao de amor om avasta fam��lia dos Seus �lhos do universo.Ap�os haver o Pai outorgado, �a pessoalidade do Seu Filho, a plenitude de Si pr�oprio, e, quandoesse ato de doa�~ao de Si pr�oprio torna-se ompleto e perfeito, os o-part��ipes eternos outorgamonjuntamente aquelas qualidades e atributos, de poder e natureza in�nitos, que assim existem nauni~ao Pai-Filho, onstituindo ainda um outro ser omo Eles pr�oprios; e essa pessoalidade onjunta,o Esp��rito In�nito, ompleta a pessoaliza�~ao existenial da Deidade.O Filho �e indispens�avel �a paternidade de Deus. O Esp��rito �e indispens�avel �a fraternidade daSegunda e da Tereira Pessoas. Três pessoas s~ao um grupo soial m��nimo; mas, entre as v�ariasraz~oes para areditar-se na inevitabilidade do Agente Conjunto, esta seria a menos importante.102



A Primeira Fonte e Centro �e a pessoalidade-pai in�nita, a pessoalidade fonte ilimitada. O FilhoEterno �e o absoluto-da-pessoalidade inquali��avel: aquele Ser divino que permanee por todo otempo e eternidade omo a perfeita revela�~ao da natureza pessoal de Deus. O Esp��rito In�nito �e apessoalidade-onjunta: a onseq�uênia pessoal �unia da uni~ao eterna entre o Pai e o Filho.A pessoalidade da Primeira Fonte e Centro �e a pessoalidade da in�nitude, menos a pessoalidadeabsoluta do Filho Eterno. A pessoalidade da Tereira Fonte e Centro �e a onseq�uênia supra-somat�oria da uni~ao da pessoalidade liberada do Pai e da pessoalidade absoluta do Filho.O Pai Universal, o Filho Eterno e o Esp��rito In�nito s~ao pessoas �unias; nenhuma �e dupliata daoutra; ada uma �e original; e todas s~ao unidas.Apenas o Filho Eterno experienia a plenitude do relaionamento entre as pessoalidades divinas:a onsiênia tanto da �lia�~ao ao Pai quanto da paternidade para om o Esp��rito, e da igualdadedivina tanto om o Pai-anestral quanto om o Esp��rito-assoiado. O Pai onhee a experiênia deter um Filho, que �e o seu igual, mas o Pai n~ao onhee nenhum anteedente anestral. O FilhoEterno tem a experiênia da �lia�~ao, o reonheimento de um anestral para a sua pessoalidade e, aomesmo tempo, o Filho �e onsiente de ser o Pai onjunto do Esp��rito In�nito. O Esp��rito In�nito �eonsiente da dupliidade da pessoalidade anestral, mas n~ao �e progenitor de nenhuma pessoalidadeoordenada da Deidade. Com o Esp��rito, ompleta-se o ilo existenial da pessoaliza�~ao da Deidade;as pessoalidades prim�arias da Tereira Fonte e Centro s~ao experieniais e s~ao em n�umero de sete.Eu tenho origem na Trindade do Para��so. Conhe�o a Trindade omo Deidade uni�ada; eu tamb�emsei que o Pai, o Filho e o Esp��rito existem e atuam dentro dos Seus âmbitos pessoais de�nidos. Sei,efetivamente, que Eles n~ao apenas atuam, pessoal e oletivamente, mas que Eles tamb�em oordenamas suas fun�~oes em v�arias forma�~oes, de modo tal que, �nalmente, Eles atuem em sete fun�~oesdiferentes, singulares e plurais. E, posto que estas sete assoia�~oes esgotam as possibilidades deombina�~oes de divindade, torna-se inevit�avel que as realidades do universo manifestem-se em setevaria�~oes de valores, signi�ados e pessoalidades.10.3 As Três Pessoas da DeidadeN~ao obstante exista apenas uma Deidade, h�a três pessoaliza�~oes positivas e divinas da Deidade. Arespeito da doa�~ao de Ajustadores divinos ao homem, o Pai disse: \Fa�amos o homem mortal �aNossa pr�opria imagem". Reiteradamente, nas esrituras de Urantia, oorre essa referênia aos atose feitos da Deidade plural, evideniando laramente o reonheimento �a existênia e ao trabalho deTrês Fontes e Centros.Foi-nos ensinado que o Filho e o Esp��rito mantêm rela�~oes idêntias om o Pai, na oliga�~aoda Trindade. Na eternidade, e enquanto Deidades, Eles indubitavelmente sustentam-nas, mas, notempo, e omo pessoalidades, Eles ertamente revelam rela�~oes de naturezas muito diversas. Olhandodo Para��so para os diversos universos, essas rela�~oes pareem ser muito similares, mas, se vistas dosdom��nios do espa�o, elas pareem ser bem diferentes.Os Filhos divinos s~ao realmente a \Palavra de Deus"; mas os �lhos do Esp��rito s~ao verdadeiramenteo \Ato de Deus". Deus fala por interm�edio do Filho e, om o Filho, atua por interm�edio do Esp��ritoIn�nito; ao mesmo tempo em que, em todas as atividades no universo, o Filho e o Esp��rito s~aosutilmente fraternais, trabalhando omo dois irm~aos iguais, om admira�~ao e amor pelo Pai omum,honrado e divinamente respeitado.O Pai, o Filho e o Esp��rito ertamente s~ao iguais em natureza, e oordenados no Ser; todavia,h�a diferen�as inequ��voas nas Suas atua�~oes no universo; e, quando atuando a s�os, ada Pessoa daDeidade �e aparentemente limitada em absolutez.O Pai Universal, antes do seu despojamento volunt�ario de pessoalidade, poderes e atributos,103



que onstituiu o Filho e o Esp��rito, paree ter sido (onsiderando-se �loso�amente) uma Deidadeinquali��avel, absoluta e in�nita. Mas, uma Primeira Fonte e Centro de tal modo te�oria, sem umFilho, n~ao poderia em nenhum sentido da palavra ser onsiderada o Pai Universal: a paternidade n~ao�e real sem �lia�~ao. Al�em disso, para ter sido absoluto em um sentido pleno, o Pai deve ter existidosozinho, em algum momento eternamente distante. Entretanto Ele nuna teve tal existênia solit�aria;o Filho e o Esp��rito s~ao ambos o-eternos om o Pai. A Primeira Fonte e Centro tem sempre sido,e para sempre ser�a, o Pai eterno do Filho Original e, om o Filho, o eterno progenitor do Esp��ritoIn�nito.Observamos que o Pai se despojou de todas as manifesta�~oes diretas de absolutez, exeto a pa-ternidade absoluta e a absoluta voli�~ao. N�os n~ao sabemos se a voli�~ao �e um atributo inalien�avel doPai, podemos observar apenas que Ele n~ao se despojou da voli�~ao. Tal in�nitude de vontade deveter sido eternamente inerente �a Primeira Fonte e Centro.Ao outorgar absolutez de pessoalidade ao Filho Eterno, o Pai Universal esapa da algema doabsolutismo da pessoalidade, mas, ao fazê-lo, d�a um passo que torna para sempre imposs��vel paraEle atuar a s�os, omo um absoluto da pessoalidade. E, om a pessoaliza�~ao �nal da Deidade o-existente - o Agente Conjunto - , adv�em a interdependênia trinit�aria r��tia das Três pessoalidadesdivinas, no que diz respeito �a totalidade de funionamento da Deidade, no absoluto.Deus �e o Pai Absoluto de todas as pessoalidades no universo dos universos. O Pai �e pessoalmenteabsoluto para a liberdade de a�~ao, mas, nos universos do tempo e do espa�o, j�a riados, em ria�~aoe ainda por serem riados, o Pai n~ao �e disernivelmente absoluto, omo Deidade total, exeto naTrindade do Para��so.A Primeira Fonte e Centro atua, fora de Havona, nos universos fenomênios, omo a seguir:1. Como riador, por interm�edio dos Filhos Criadores, seus netos.2. Como ontrolador, por meio do entro de gravidade do Para��so.3. Como esp��rito, por meio do Filho Eterno.4. Como mente, por interm�edio do Criador Conjunto.5. Como Pai, Ele mant�em o ontato paterno om todas as riaturas por meio do Seu iruito depessoalidade.6. Como pessoa, Ele atua diretamente sobre toda a ria�~ao por meio dos seus exlusivos fragmentos- no homem mortal, por meio dos Ajustadores do Pensamento.7. Como Deidade total, Ele funiona apenas na Trindade do Para��so.Toda essa ren�unia e as delega�~oes de jurisdi�~ao, feitas pelo Pai Universal, s~ao inteiramente vo-lunt�arias e auto-impostas. O Pai Todo-Poderoso propositadamente assume essas limita�~oes de auto-ridade no universo.Paree que o Filho Eterno funiona omo Um om o Pai em todos os aspetos espirituais, exeto naoutorga dos fragmentos de Deus e em outras atividades pr�e-pessoais. E o Filho n~ao est�a estreitamenteidenti�ado om as atividades inteletuais das riaturas materiais, nem om as atividades da energianos universos materiais. Enquanto absoluto, o Filho atua omo uma pessoa e apenas no dom��nio douniverso espiritual.O Esp��rito In�nito �e surpreendentemente universal e inrivelmente vers�atil em todas as suasatua�~oes. Ele opera nas esferas da mente, da mat�eria e do esp��rito. O Agente Conjunto repre-senta a oliga�~ao Pai-Filho, mas tamb�em funiona omo ele pr�oprio. Ele n~ao se oupa diretamenteom a gravidade f��sia, nem om a gravidade espiritual, nem om o iruito da pessoalidade; masEle partiipa mais intensamente, ou menos, de todas as outras atividades no universo. Embora de-penda, aparentemente, de três ontroles da gravidade, existeniais e absolutos, quer pareer que oEsp��rito In�nito exer�a três superontroles. Esse dom tr��plie, Ele o emprega de muitos modos para104



transender e aparentemente para neutralizar mesmo as manifesta�~oes de for�as e energias prim�arias,at�e �as fronteiras super�ultimas da absolutez. Em ertas situa�~oes, tais superontroles transendemabsolutamente at�e mesmo �as manifesta�~oes primais da realidade �osmia.10.4 A Uni~ao Trinit�aria da DeidadeEntre todas as oliga�~oes absolutas, a Trindade do Para��so (a primeira triunidade) �e �unia enquantoassoia�~ao exlusiva das Deidades pessoais. Deus funiona omo Deus apenas em rela�~ao a Deus e�aqueles que podem onheer Deus, mas omo Deidade absoluta apenas atua por interm�edio da e naTrindade do Para��so, e em rela�~ao �a totalidade do universo.A Deidade eterna �e perfeitamente uni�ada; h�a, ontudo, três pessoas perfeitamente individualiza-das na Deidade. A Trindade do Para��so torna poss��vel a express~ao simultânea de toda a diversidadede tra�os de ar�ater e poderes in�nitos da Primeira Fonte e Centro e das Suas oordenadas eternase de toda a unidade divina das fun�~oes no universo da Deidade indivisa.A Trindade �e uma assoia�~ao de pessoas in�nitas funionando impessoalmente, mas sem ontra-dizer a pessoalidade. A ilustra�~ao �e tosa, mas um pai, um �lho e um neto poderiam formar umaentidade orporativa, que seria n~ao pessoal, estando, ontudo, sujeita �as suas vontades pessoais.A Trindade do Para��so �e real. Ela existe omo a uni~ao, na Deidade, do Pai, do Filho e do Esp��rito;e, do mesmo modo, ainda, o Pai, o Filho ou o Esp��rito, ou quaisquer dois Deles podem funionarem rela�~ao a essa mesma Trindade do Para��so. Pai, Filho e Esp��rito podem olaborar de um modon~ao trinit�ario, mas n~ao omo três Deidades. Enquanto pessoas, Eles podem olaborar onformeesolherem, mas ent~ao n~ao estariam atuando omo uma Trindade.Lembrai-vos sempre de que o Esp��rito In�nito realiza a fun�~ao de um Agente Conjunto. Ambos,o Pai e o Filho funionam Nele, por meio Dele e omo Ele. Mas seria f�util tentar eluidar o mist�erioda Trindade: Três omo Um e em Um, e Um omo Dois e atuando por Dois.A Trindade est�a t~ao relaionada aos assuntos do universo total, que isso deve ser sempre levadoem onta nas nossas tentativas de expliar a totalidade de qualquer evento �osmio isoladamente ounas rela�~oes de pessoalidade. A Trindade funiona em todos os n��veis do osmo; e o homem mortalest�a limitado ao n��vel �nito; por isso o homem deve ontentar-se om um oneito �nito da Trindade,omo Trindade.Enquanto mortais na arne, v�os dever��eis ver a Trindade de aordo om o vosso eslareimentoindividual e em harmonia om as rea�~oes da vossa mente e da vossa alma. Pouqu��ssimo podeissaber da absolutez da Trindade; mas, �a medida em que v�os asenderdes na dire�~ao do Para��so, ireisexperimentar espanto, muitas vezes, om as revela�~oes suessivas e desobertas inesperadas sobre asupremaia da Trindade e sobre a Sua ultimidade, sen~ao sobre a Sua absolutez.10.5 As Fun�~oes da TrindadeAs Deidades pessoais têm atributos, mas �e dif��il haver oerênia em falar da Trindade omo tendoatributos. Essa oliga�~ao de seres divinos deve, mais apropriadamente, ser enarada omo tendofun�~oes, tais omo a administra�~ao da justi�a, as atitudes da totalidade, a a�~ao oordenada e osuperontrole �osmio. Essas fun�~oes s~ao ativamente supremas, �ultimas e (dentro dos limites daDeidade) absolutas, no que onerne a todas as realidades vivas de valores da pessoalidade.As fun�~oes da Trindade do Para��so n~ao s~ao simplesmente uma soma dos dons aparentes da divin-dade do Pai, mais aqueles atributos espeializados, que s~ao �unios na existênia pessoal do Filho e doEsp��rito. A onjun�~ao das três Deidades do Para��so na Trindade resulta na evolu�~ao, exterioriza�~ao,105



gera�~ao e dei�a�~ao de novos signi�ados, valores, poderes e apaidades para a revela�~ao, a�~ao eadministra�~ao universais. As oliga�~oes vivas, as fam��lias humanas, os grupos soiais ou a Trindadedo Para��so n~ao se onjugam resendo segundo adi�~oes meramente aritm�etias. O potenial de umgrupo exede sempre, e amplamente, a simples soma dos atributos dos indiv��duos omponentes.A Trindade mant�em uma atitude �unia, enquanto Trindade, para om todo o universo passado,presente e futuro. E as fun�~oes da Trindade podem ser mais bem onsideradas por meio das atitudesda Trindade para om o universo. Tais atitudes s~ao simultâneas e podem ser m�ultiplas quandoligadas a qualquer situa�~ao ou evento isolado:1. A Atitude para om o Finito. O m�aximo de autolimita�~ao da Trindade �e a Sua atitude paraom o �nito. A Trindade n~ao �e uma pessoa, nem o Ser Supremo �e uma pessoaliza�~ao exlusivada Trindade; o Supremo, entretanto, �e o que mais se aproxima de uma foaliza�~ao do poder depessoalidade, da Trindade e, de um modo tal, que Ela seja ompreendida pelas riaturas �nitas. Da��o fato de a rela�~ao da Trindade om o �nito ser hamada, algumas vezes, de Trindade da Supremaia.2. A Atitude para om o Absonito. A Trindade do Para��so tem uma rela�~ao om aqueles n��veisde existênia que s~ao mais do que �nitos, mas menos do que absolutos; e essa rela�~ao algumasvezes �e denominada Trindade da Ultimidade. Nem o �Ultimo, nem o Supremo s~ao inteiramenterepresentativos da Trindade do Para��so, mas, em um sentido determinado e para os seus respetivosn��veis, ada um paree representar a Trindade durante as eras pr�e-pessoais do desenvolvimento dopoder experienial.3. A Atitude Absoluta da Trindade do Para��so tem rela�~ao om as existênias absolutas e ulminaom a a�~ao da Deidade total.A Trindade In�nita envolve a a�~ao oordenada de todas as rela�~oes de triunidade da Primeira Fontee Centro - tanto as n~ao-dei�adas, quanto as dei�adas - e, onseq�uentemente, torna-se bastante dif��ilpara as pessoalidades apt�a-las. Na ontempla�~ao da Trindade, enquanto in�nita, n~ao ignoreis assete triunidades; assim, pois, ertas di�uldades de entendimento poder~ao ser evitadas e, algunsparadoxos, parialmente resolvidos.Todavia, eu n~ao domino a linguagem que me apaitaria a transmitir, �a limitada mente humana, averdade plena e o signi�ado eterno da Trindade do Para��so, bem omo a natureza da interassoia�~aointermin�avel dos três Seres de perfei�~ao in�nita.10.6 Os Filhos Estaion�arios da TrindadeToda lei tem origem na Primeira Fonte e Centro; Ele �e lei. A administra�~ao da lei espiritual �e inerente�a Segunda Fonte e Centro. A revela�~ao da lei, a promulga�~ao e a interpreta�~ao dos estatutos divinoss~ao fun�~oes da Tereira Fonte e Centro. A aplia�~ao da lei, a justi�a, ai no dom��nio da Trindade doPara��so, e �e levada avante por ertos Filhos da Trindade.A Justi�a �e inerente �a soberania universal da Trindade do Para��so, mas a bondade, a miseri�ordiae a verdade s~ao ministra�~oes universais das pessoalidades divinas, uja uni~ao na Deidade onstituia Trindade. A Justi�a n~ao �e a atitude do Pai, do Filho ou do Esp��rito. A Justi�a �e a atitude daTrindade omposta dessas pessoalidades de amor, de miseri�ordia e de ministra�~ao. Nenhuma dasDeidades do Para��so fomenta a administra�~ao da Justi�a. A Justi�a nuna �e uma atitude pessoal; �esempre uma fun�~ao plural.A Evidênia, a base da eq�uidade (a justi�a em harmonia om a miseri�ordia), �e suprida pelaspessoalidades da Tereira Fonte e Centro, que representam onjuntamente o Pai e o Filho para todosos reinos e para as mentes dos seres inteligentes de toda a ria�~ao.O Julgamento, a aplia�~ao �nal da justi�a, de aordo om a evidênia apresentada pelas pesso-106



alidades do Esp��rito In�nito, �e uma fun�~ao dada aos Filhos Estaion�arios da Trindade, seres quepartilham da natureza trinit�aria do Pai, do Filho e do Esp��rito, unidos.Esse grupo de Filhos da Trindade abrange as pessoalidades seguintes:1. Os Segredos Trinitarizados da Supremaia.2. Os Eternos dos Dias.3. Os Ani~aes dos Dias.4. Os Perfei�~oes dos Dias.5. Os Reentes dos Dias.6. Os Uni~oes dos Dias.7. Os Fi�eis dos Dias.8. Os Perfeionadores da Sabedoria.9. Os Conselheiros Divinos.10. Os Censores Universais.N�os somos os �lhos das três Deidades do Para��so, funionando omo a Trindade, pois me aonteepertener �a d�eima ordem desse grupo, a dos Censores Universais. Tais ordens n~ao s~ao representativasda atitude da Trindade, em um sentido universal; elas representam essa atitude oletiva da Deidade,apenas nos dom��nios do julgamento exeutivo - da justi�a. Foram espei�amente onebidas pelaTrindade, para o trabalho preiso om o qual est~ao omprometidas; e representam a Trindade apenasnaquelas fun�~oes para as quais foram pessoalizadas.Os Ani~aes dos Dias e os seus olaboradores, de origem trinit�aria, distribuem o julgamento exato,om uma eq�uidade suprema, aos sete superuniversos. No universo entral, tais fun�~oes existem emteoria apenas; ali a eq�uidade �e auto-evidente em perfei�~ao, e a perfei�~ao de Havona torna invi�avelqualquer possibilidade de desarmonia.A justi�a �e o pensamento oletivo da retid~ao; a miseri�ordia �e a sua express~ao pessoal. A mise-ri�ordia �e a atitude de amor; a preis~ao arateriza a aplia�~ao da lei; o julgamento divino �e a almada eq�uidade, sempre se onformando �a justi�a da Trindade, sempre orrespondendo ao amor divinode Deus. Quando totalmente perebida e ompletamente ompreendida, a reta justi�a da Trindadee o amor miseriordioso do Pai Universal s~ao oinidentes. O homem, entretanto, n~ao tem o plenoentendimento da justi�a divina. Assim, da perspetiva do homem, na Trindade, as pessoalidades doPai, do Filho e do Esp��rito est~ao ajustadas entre si para oordenar o minist�erio do amor e da lei nosuniversos experieniais do tempo.10.7 O Superontrole da SupremaiaA Primeira, a Segunda e a Tereira Pessoas da Deidade s~ao iguais entre Si, e Elas s~ao Uma. \OSenhor nosso Deus �e um Deus". Existe perfei�~ao de prop�osito e unidade de exeu�~ao na Trindadedivina das Deidades eternas. O Pai, o Filho e o Agente Conjunto s~ao, verdadeira e divinamente, Um.Em verdade est�a esrito: \Eu sou o primeiro, e sou o �ultimo, e fora de Mim n~ao h�a Deus".Do modo omo as oisas se mostram ao mortal no n��vel �nito, tanto a Trindade do Para��so quantoo Ser Supremo pareem oupar-Se apenas do total - o planeta total, o universo total, o superuniversototal, o grande universo total. Essa atitude de totalidade existe porque a Trindade �e o total daDeidade, e por muitas outras raz~oes.O Ser Supremo �e algo diferente da Trindade, e algo a menos, atuando nos universos �nitos; mas,dentro de ertos limites e durante a era presente, de pessoaliza�~ao inompleta do poder, essa Deidade107



evoluion�aria efetivamente paree reetir a atitude da Trindade da Supremaia. O Pai, o Filho e oEsp��rito n~ao atuam pessoalmente no Ser Supremo; ontudo, durante a idade presente do universo, Elesolaboram om ele, enquanto Trindade. N�os entendemos que Eles sustentam uma rela�~ao semelhanteom o �Ultimo. E n�os onjeturamos, muitas vezes, sobre qual poder�a ser a rela�~ao pessoal entre asDeidades do Para��so e Deus, o Supremo, quando ele houver evolu��do �nalmente; mas de fato n~aosabemos.N~ao ahamos que o superontrole da Supremaia seja totalmente previs��vel. Al�em disso, essaimprevisibilidade paree ser araterizada por uma erta inompletude de desenvolvimento, semd�uvida um sinal da inompletude do Supremo e da inompletude de uma rea�~ao �nita �a Trindadedo Para��so.A mente mortal pode, por isso, pensar logo em mil e uma oisas - eventos f��sios atastr�o�os,aidentes espantosos, desastres horr��veis, doen�as dolorosas e alamidades mundiais - e perguntar setais visita�~oes est~ao orrelaionadas a manobras desonheidas desse funionamento prov�avel do SerSupremo. Franamente, n~ao sabemos; n~ao estamos realmente ertos. Todavia, observamos que, �amedida que o tempo passa, todas essas situa�~oes dif��eis, e mais ou menos misteriosas, trabalhamsempre para o bem-estar e o progresso dos universos. Pode aonteer que as irunstânias daexistênia e as inexpli�aveis viissitudes da vida estejam todas entrela�adas em um signi�ativomodelo de alto valor, por ausa da fun�~ao do Supremo e do superontrole da Trindade.Enquanto �lhos de Deus v�os podereis disernir, em todos os atos de Deus, o Pai, a Sua atitudepessoal de amor. Mas n~ao sereis sempre apazes de entender, quantos, entre os atos universais daTrindade do Para��so, resultam no bem do indiv��duo mortal nos mundos evoluion�arios do espa�o. Noprogresso da eternidade, os atos da Trindade revelar-se-~ao omo signi�ativos e plenos de onsidera�~aopelo todo, mas nem sempre aparentar~ao ser assim para a riatura do tempo.10.8 A Trindade Al�em do FinitoMuitas verdades e fatos pertinentes �a Trindade do Para��so s�o podem ser ompreendidos, e apenasparialmente, pelo reonheimento de uma fun�~ao que transende ao �nito.N~ao seria aonselh�avel disorrer sobre as fun�~oes da Trindade da Ultimidade, mas pode ser reveladoque Deus, o �Ultimo, �e a manifesta�~ao da Trindade tal omo �e ompreendida pelos Transendentores.N�os estamos inlinados a areditar que a uni�a�~ao do universo-mestre seja o ato da ulminâniado �Ultimo, e que seja, provavelmente, o reexo de ertas fases, mas n~ao de todas, do superontroleabsonito da Trindade do Para��so. O �Ultimo �e uma manifesta�~ao espe���a da Trindade, em rela�~aoao absonito, apenas no sentido em que o Supremo represente, assim parialmente, a Trindade emrela�~ao om o �nito.O Pai Universal, o Filho Eterno e o Esp��rito In�nito s~ao, em um sentido evidente, as pessoalidadesonstituintes da Deidade Total. A uni~ao Deles, na Trindade do Para��so, e a fun�~ao absoluta daTrindade equivalem �a fun�~ao da Deidade Total. E o ompletar assim, da Deidade, transende tantoao �nito quanto ao absonito.Ainda que nenhuma pessoa das Deidades do Para��so preenha, sozinha, todo potenial da Deidade,oletivamente as Três o fazem. Três pessoas in�nitas pareem ser o n�umero m��nimo de seres requeridospara ativar o potenial pr�e-pessoal e existenial da Deidade Total - o Absoluto da Deidade.Conheemos o Pai Universal, o Filho Eterno e o Esp��rito In�nito, omo Pessoas, mas eu n~aoonhe�o pessoalmente o Absoluto da Deidade. Eu amo e adoro a Deus, o Pai; mas respeito e honroo Absoluto da Deidade.Certa vez estive em um universo no qual um erto grupo de seres ensinava que os �nalitores, naeternidade, tornar-se-iam �nalmente os �lhos do Absoluto da Deidade. Mas n~ao me sinto disposto a108



aeitar tal solu�~ao para o mist�erio oulto do futuro dos �nalitores.O Corpo de Finalidade abrange, entre outros, aqueles mortais do tempo e do espa�o que hajamatingido a perfei�~ao, em tudo que �e pertinente �a vontade de Deus. Como riaturas, e dentro doslimites da apaidade da riatura, eles onheem a Deus, ompleta e verdadeiramente. Havendoassim enontrado Deus, omo o Pai de todas as riaturas, esses �nalitores devem, em algummomento,ome�ar a proura do Pai supra�nito. Mas essa busa envolve uma ompreens~ao da natureza absonitado ar�ater e dos atributos �ultimos do Pai do Para��so. A eternidade desvelar�a se tal realiza�~ao �eposs��vel, mas estamos onvenidos de que, ainda que os �nalitores ompreendam essa ultimidade dadivindade, eles ser~ao provavelmente inapazes de atingir os n��veis supra-�ultimos da Deidade absoluta.Pode ser poss��vel que os �nalitores alanem parialmente o Absoluto da Deidade, mas aindaque eles o onsigam, mesmo assim, na eternidade das eternidades, o dilema do Absoluto Universalontinuar�a intrigando, misti�ando, onfundindo e desa�ando os �nalitores asendentes e em pro-gresso, pois perebemos que a insondabilidade das rela�~oes �osmias do Absoluto Universal tender�aa reser, na propor�~ao em que os universos materiais e a sua administra�~ao espiritual ontinuarema expandir-se.Apenas a in�nitude pode revelar o Pai-In�nito.[Auspiiado por um Censor Universal, atuando om a autoridade dos Ani~aes dos Dias, residentesem Uversa.℄
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Cap��tulo 11A Ilha Eterna do Para��soO PARA�ISO �e o entro eterno do universo dos universos, e o loal de morada do Pai Universal, doFilho Eterno, do Esp��rito In�nito e dos Seus oligados e oordenados divinos. Esta Ilha Central �eo orpo organizado mais giganteso de realidade �osmia em todo o universo-mestre. O Para��so �euma esfera material, bem omo uma morada espiritual. Toda a ria�~ao inteligente do Pai Universal �edomiiliada em moradas materiais; portanto, o entro de ontrole absoluto deve tamb�em ser material,f��sio. E, novamente, deve ser reiterado que as oisas do esp��rito e os seres espirituais s~ao reais.A beleza material do Para��so onsiste na magni�ênia da sua perfei�~ao f��sia; a grandiosidade daIlha de Deus �e demonstrada nas realiza�~oes inteletuais esplêndidas e no desenvolvimento da mentedos seus habitantes; a gl�oria da Ilha Central �e manifestada no dom in�nito da pessoalidade espiritualdivina - a luz da vida. A profundidade da beleza espiritual e as maravilhas desse magn���o onjuntoest~ao al�em da ompreens~ao da mente �nita das riaturas materiais. A gl�oria e o esplendor espiritualda morada divina s~ao inaess��veis �a ompreens~ao dos mortais. O Para��so existe desde a eternidade;n~ao h�a registros, nem tradi�~oes a respeito da origem dessa Ilha, n�uleo de Luz e Vida.11.1 A Residênia DivinaO Para��so serve a muitos prop�ositos na administra�~ao dos reinos universais; para os seres riaturas,ontudo, ele existe primordialmente, omo o loal de morada da Deidade. A presen�a pessoal do PaiUniversal �e residente no entro exato da superf��ie superior dessa morada quase irular, mas n~aoesf�eria, das Deidades. Essa presen�a do Pai Universal no Para��so �e envolvida, total e diretamente,pela presen�a pessoal do Filho Eterno, ao mesmo tempo em que s~ao ambos revestidos pela gl�oriaindesrit��vel do Esp��rito In�nito.Deus habita, tem habitado e para sempre ir�a habitar nessa mesma morada entral e eterna. N�os Otemos sempre enontrado e sempre O enontraremos l�a. O Pai Universal �e osmiamente foalizado,espiritualmente pessoalizado e geogra�amente residente nesse entro do universo dos universos.Todos sabemos qual �e o aminho direto a perorrer para enontrar o Pai Universal. V�os n~ao soisapazes de ompreender muito sobre a residênia divina, por sua distânia de v�os e pela imensid~aodo espa�o que vos separa dela; no entanto, aqueles que s~ao apazes de ompreender o signi�adodessas distânias enormes onheem a loaliza�~ao e a residênia de Deus, tal omo v�os, erta eliteralmente, sabeis a loaliza�~ao de Nova Iorque, Londres, Roma ou Cingapura, idades de�nidas egeogra�amente loalizadas em Urantia. Se fôsseis navegadores inteligentes, equipados om uma nave,mapas e b�ussolas, v�os ir��eis ahar essas idades prontamente. Do mesmo modo, se tiv�esseis o tempoe os meios de viajar, se fôsseis espiritualmente quali�ados e se tiv�esseis o norteamento neess�ario,v�os poder��eis ser pilotados de universo a universo e de iruito a iruito, em uma jornada semprepara o interior, atrav�es dos reinos estelares, at�e que, por �m, estar��eis diante do resplendor entral111



da gl�oria espiritual do Pai Universal. Providos om tudo o que for neess�ario para a viagem, �e t~aoposs��vel enontrar a presen�a pessoal de Deus, no entro de todas as oisas, quanto enontrar idadesdistantes no vosso pr�oprio planeta. Que v�os n~ao haveis ainda visitado esses loais, de nenhum modoontesta a realidade deles; nem a sua existênia fatual. Pois, se pouas s~ao as riaturas do universoque se hajam enontrado om Deus no Para��so, de nenhum modo isso invalida, seja a realidade daexistênia Dele, seja a fatualidade da Sua pessoa espiritual no entro de todas as oisas.O Pai sempre pode ser enontrado nessa loaliza�~ao entral. Se Ele se movesse, um pandemôniouniversal preipitar-se-ia, pois Nele, nesse entro residenial, onvergem as linhas universais da gra-vidade, vindas desde os on�ns da ria�~ao. Se remontarmos ao iruito da pessoalidade atrav�esdos universos, ou se seguirmos as pessoalidades em asens~ao, na sua jornada interior at�e o Pai; setra�armos as linhas da gravidade material at�e o Para��so Inferior, ou se seguirmos os ilos emergentesde for�a �osmia; se tra�armos as linhas da gravidade espiritual at�e o Filho Eterno, ou se seguirmosa proiss~ao na dire�~ao interna dos Filhos de Deus do Para��so; se tra�armos os iruitos da mente ouse seguirmos os trilh~oes de trilh~oes de seres elestes que nasem do Esp��rito In�nito - por meio dequalquer dessas observa�~oes, ou de todas elas, seremos onduzidos diretamente de volta �a presen�ado Pai, na Sua morada entral. Ali, Deus est�a presente, pessoal, literal e efetivamente. E deste Serin�nito uem os audais das orrentes da vida, da energia e da pessoalidade, para todos os universos.11.2 Natureza da Ilha EternaPosto que estais ome�ando a vislumbrar a enormidade do universo material disern��vel at�e mesmoda vossa loaliza�~ao astronômia, da vossa posi�~ao espaial nos sistemas estelares, deveria tornar-seevidente, para v�os, que um universo material assim t~ao extraordin�ario h�a de ter uma apital adequadae digna, uma sede de governo �a altura da dignidade e in�nitude do Soberano universal de toda essavasta e m�ultipla ria�~ao de reinos materiais e seres vivos.Na forma, o Para��so difere de orpos espaiais habitados: n~ao �e esf�erio. �E de�nitivamenteelips�oide; o diâmetro norte-sul sendo um sexto mais longo do que o diâmetro leste-oeste. A IlhaCentral �e essenialmente ahatada, e a distânia da superf��ie superior para a superf��ie inferior �eum d�eimo do tamanho do diâmetro leste-oeste.Consideradas em onjunto no seu estado estaion�ario, e onsiderando a maior press~ao exteriorde for�a-energia na extremidade norte da Ilha, essas diferen�as em dimens~oes, tornam poss��vel oestabeleimento de uma dire�~ao absoluta, no universo-mestre.A Ilha Central est�a geogra�amente dividida em três dom��nios de atividade:1. O Para��so Superior2. O Para��so Perif�erio3. O Para��so InferiorReferimo-nos �a superf��ie do Para��so, a qual est�a oupada om as atividades da pessoalidade, omosendo o lado superior; e �a superf��ie oposta, omo o lado inferior. A periferia do Para��so proporionaatividades que n~ao s~ao estritamente pessoais, nem n~ao-pessoais. A Trindade paree dominar oplano pessoal ou superior; o Absoluto Inquali��avel, o plano inferior ou impessoal. Di�ilmente n�osonebemos o Absoluto Inquali��avel omo uma pessoa, mas pensamos na presen�a espa�o-funionaldesse Absoluto omo foalizada no Para��so Inferior.A Ilha Eterna �e omposta de uma �unia forma de materializa�~ao - sistemas estaion�arios derealidade. Essa substânia real do Para��so �e uma organiza�~ao homogênea da potênia espaial, quen~ao ser�a enontrada em outro lugar em todo o amplo universo dos universos. Tem reebido muitosnomes, em universos diferentes; e os Melquisedeques, de N�ebadon, h�a muito denominaram-na de112



absolutum. Essa fonte material do Para��so n~ao �e nem morta nem viva; �e a express~ao n~ao-espiritualoriginal da Primeira Fonte e Centro; �e o Para��so, e o Para��so n~ao tem dupliata.Paree-nos que a Primeira Fonte e Centro onentrou todo o potenial absoluto de realidade�osmia no Para��so, omo uma parte da Sua t�enia de auto-libera�~ao das limita�~oes da in�nitude,omo um meio de tornar poss��vel a ria�~ao subin�nita, e mesmo a ria�~ao no espa�o-tempo. Noentanto, n~ao implia que o Para��so seja limitado no espa�o-tempo, apenas porque o universo dosuniversos demonstra ter essas qualidades. O Para��so existe fora do tempo e n~ao tem loaliza�~ao noespa�o.A grosso modo: o espa�o origina-se, aparentemente, logo abaixo do Para��so inferior; o tempoorigina-se logo aima do Para��so superior. O tempo, omo v�os o ompreendeis, n~ao �e um aspetoda existênia do Para��so, embora os idad~aos da Ilha Central sejam plenamente onsientes de umaseq�uênia n~ao temporal de eventos. O movimento n~ao �e inerente ao Para��so; �e voliional. Mas ooneito de distânia, mesmo o da distânia absoluta, tem muito signi�ado, pois pode ser apliadoa loaliza�~oes relativas no Para��so. O Para��so �e n~ao espaial; onseq�uentemente, as suas �areas s~aoabsolutas e, portanto, se prestam ao servi�o de muitos modos, al�em dos que onebe a mente mortal.11.3 O Para��so SuperiorNo Para��so superior, h�a três esferas grandiosas de atividades, a da Presen�a da Deidade, a da EsferaSant��ssima, e a �Area Santa. A vasta regi~ao adjaente que rodeia a presen�a das Deidades �e separadaomo a Esfera Sant��ssima e reservada �as fun�~oes da adora�~ao, trinitariza�~ao e realiza�~oes espirituaiselevadas. N~ao h�a estruturas materiais, nem ria�~oes puramente inteletuais nessa zona, pois estasn~ao poderiam existir ali. �E in�util que eu assuma fazer a desri�~ao, para a mente humana, da naturezadivina e da magnitude esplendorosa da Esfera Sant��ssima do Para��so. Esse dom��nio �e ompletamenteespiritual e v�os sois materiais, quase ompletamente. Uma realidade puramente espiritual �e, paraum ser puramente material, aparentemente n~ao existente.Se bem que n~ao haja materializa�~oes f��sias, na �area do Sant��ssimo, h�a abundantes reorda�~oes dosvossos dias materiais nos setores da �Area Santa e mais ainda nas �areas de reminisênias hist�oriasdo Para��so perif�erio.A �Area Santa, a regi~ao exterior ou residenial, �e dividida em sete zonas onêntrias. O Para��so,algumas vezes, �e hamado \a Casa do Pai", posto que �e a residênia eterna Dele; e essas sete zonass~ao muitas vezes designadas omo as \mans~oes do Pai do Para��so". A primeira zona, ou a zonainterna, �e oupada por idad~aos do Para��so e por nativos de Havona, que podem estar morando noPara��so. A pr�oxima, a segunda zona, �e a �area residenial dos nativos dos sete superuniversos dotempo e do espa�o. Essa segunda zona �e subdividida, parialmente, em sete imensas divis~oes, ques~ao os lares no Para��so dos seres espirituais e das riaturas asendentes que provêm dos universosde progress~ao evoluion�aria. Cada um desses setores �e dediado exlusivamente ao bem-estar e aoavan�o das pessoalidades de um �unio superuniverso, mas essas instala�~oes s~ao quase in�nitamentemaiores do que o neess�ario, atualmente, aos sete superuniversos.Cada um dos sete setores do Para��so �e subdividido em unidades resideniais apropriadas aoalojamento-sede de um bilh~ao de grupos de trabalho separados de indiv��duos glori�ados. Des-sas unidades, mil onstituem uma divis~ao. Cem mil divis~oes s~ao uma ongrega�~ao. Dez milh~oes deongrega�~oes onstituem uma assembl�eia. Um bilh~ao de assembl�eias onstitui uma grande unidade.E essa s�erie asendente ontinua at�e uma segunda grande unidade, e at�e a tereira, e assim pordiante, at�e a s�etima grande unidade. E sete das grandes unidades perfazem uma unidade-mestra, esete dessas unidades-mestras onstituem uma unidade superior; e assim, em agrupamentos de sete,as s�eries asendentes expandem-se de uma unidade superior a uma unidade supra-superior, �a eleste,�a supra-eleste, indo at�e as unidades supremas. Mas, ainda assim, isso n~ao oupa todo o espa�o113



dispon��vel. Esse n�umero assombroso de designa�~oes resideniais no Para��so, um n�umero para al�emdos vossos oneitos, oupa onsideravelmente menos do que um por ento da �area designada paraa Terra Santa. H�a ainda muito espa�o para aqueles que est~ao no aminho at�e o seu interior, mesmopara aqueles que s�o iniiar~ao a esalada ao Para��so em tempos no futuro eterno.11.4 O Para��so Perif�erioA Ilha Central termina abruptamente na periferia, mas o seu tamanho �e t~ao enorme que esse ânguloterminal �e relativamente indisern��vel de dentro de qualquer �area irunsrita. A superf��ie perif�eriado Para��so �e oupada, em parte, pelos ampos de embarque e desembarque de v�arios grupos depessoalidades espirituais. Posto que as zonas espaiais n~ao oupadas quase alan�am a periferia,todo o transporte das pessoalidades destinadas ao Para��so aterrissa nessas regi~oes. Nem o Para��sosuperior, nem o inferior s~ao aess��veis aos superna�ns de transporte ou a outros tipos de ruzadoresdo espa�o.Os Sete Esp��ritos Mestres têm os seus assentos pessoais de poder e autoridade nas sete esferas doEsp��rito, que giram ao redor do Para��so, no espa�o entre os orbes resplandeentes do Filho e o iruitointerno dos mundos de Havona; e eles mantêm sedes-entrais de foaliza�~ao de for�a na periferiado Para��so. Ali, as presen�as dos Sete Diretores Supremos de Potênia, irulando lentamente,indiam o loal das sete esta�~oes de onde algumas energias saem omo lar~oes, na dire�~ao dos setesuperuniversos.Ali, no Para��so perif�erio, est~ao as �areas enormes de exposi�~ao hist�oria e prof�etia, destinadas aosFilhos Criadores, dediadas aos universos loais do tempo e do espa�o. Existem sete trilh~oes dessasreservas hist�orias, j�a estabeleidas ou reservadas, mas todos esses dispositivos oupam apenas erade quatro por ento da por�~ao da �area perif�eria destinada a esse �m. Inferimos que essas vastasreservas pertenem a ria�~oes a serem situadas, em algum momento, para al�em dos limites dos setesuperuniversos presentemente onheidos e habitados.A por�~ao do Para��so que foi designada para o uso dos universos existentes est�a oupada apenasna propor�~ao de um a quatro por ento, enquanto toda a �area destinada a essas atividades �e pelomenos um milh~ao de vezes aquela que atualmente se faz neess�aria para tais prop�ositos. O Para��so�e grande o su�iente para aomodar as atividades de uma ria�~ao quase in�nita.Mas qualquer outra tentativa de visualizar, para v�os, as gl�orias do Para��so seria in�util. Deveisesperar, e asender enquanto esperais, pois, verdadeiramente: \O olho n~ao viu, nem o ouvido esutou,nem entraram ainda na mente do homem mortal as oisas que o Pai Universal preparou para aquelesque sobreviverem �a vida na arne, nos mundos do tempo e do espa�o".11.5 O Para��so InferiorA respeito do Para��so inferior, onheemos apenas aquilo que foi revelado; as pessoalidades n~aohabitam ali. N~ao tem nada a ver om os assuntos das inteligênias espirituais, nem ali atua oAbsoluto da Deidade. Fomos informados de que todos os iruitos de energia f��sia e de for�a�osmia têm a sua origem no Para��so inferior, o qual �e onstitu��do omo se desreve a seguir:1. Diretamente abaixo da loaliza�~ao da Trindade, na parte entral do Para��so inferior, est�a adesonheida e n~ao revelada Zona da In�nitude.2. Essa zona �e imediatamente erada por uma �area sem denomina�~ao.3. Oupando as margens exteriores da superf��ie inferior, est�a uma regi~ao que tem a ver prin-ipalmente om a potênia espaial e a for�a-energia. As atividades desse vasto entro el��ptio de114



for�a n~ao s~ao identi��aveis om as fun�~oes onheidas de qualquer triunidade, mas a for�a-argaprimordial do espa�o paree estar foalizada nessa �area. Esse entro onsiste em três zonas el��ptiasonêntrias: a mais interior �e o ponto foal das atividades de energia-for�a do pr�oprio Para��so; amais exterior possivelmente pode ser identi�ada om as fun�~oes do Absoluto Inquali��avel, mas n~aoestamos ertos a respeito das fun�~oes espaiais da zona intermedi�aria.A zona interior desse entro de for�a paree agir omo um ora�~ao giganteso, ujas pulsa�~oesdirigem orrentes at�e os limites mais exteriores do espa�o f��sio. Ela dirige e modi�a as energias-for�as, mas n~ao as impulsiona. A presen�a-press~ao da realidade dessa for�a primal �e de�nitivamentemaior na extremidade norte do entro do Para��so do que nas regi~oes do sul; essa �e uma diferen�auniformemente registrada. A for�a-m~ae do espa�o paree uir para dentro no lado sul e para forano lado norte, por meio da opera�~ao de algum sistema irulat�orio desonheido, que est�a ligado�a difus~ao dessa forma b�asia de energia-for�a. De tempos em tempos, foram tamb�em perebidasdiferen�as entre as press~oes de leste para oeste. As for�as que emanam dessa zona n~ao reagem �agravidade f��sia observ�avel, mas s~ao sempre obedientes �a gravidade do Para��so.A zona intermedi�aria do entro de for�a irunda diretamente essa �area. Essa zona intermedi�ariaparee ser est�atia, exeto por expandir-se e ontrair-se, atrav�es de três ilos de atividade. Amenor dessas pulsa�~oes est�a em uma dire�~ao leste-oeste, a pr�oxima est�a em uma dire�~ao norte-sul,enquanto a maior utua�~ao est�a em todas as dire�~oes, em expans~ao e em ontra�~ao generalizadas.A fun�~ao dessa �area intermedi�aria nuna foi realmente identi�ada, mas deve ter algo a ver om oajustamento re��proo entre as zonas interior e exterior do entro de for�a. Muitos areditam que azona intermedi�aria �e o meanismo de ontrole do espa�o intermedi�ario, ou zonas quietas, que separamos suessivos n��veis espaiais do universo-mestre, mas nenhuma evidênia ou revela�~ao on�rma isso.Essa inferênia �e derivada do onheimento de que essa �area intermedi�aria est�a, de alguma maneira,relaionada ao funionamento do meanismo dos espa�os n~ao oupados do universo-mestre.A zona exterior �e a maior e a mais ativa dos três intur~oes onêntrios e el��ptios de potenialespaial n~ao identi�ado. Essa �area �e o loal das atividades n~ao imaginadas, o ponto entral doiruito das emana�~oes que se espalham em todas as dire�~oes no espa�o, at�e os limites mais externosdos sete superuniversos e mesmo al�em da��, para estender-se aos enormes e inompreens��veis dom��niosde todo o espa�o exterior. Essa presen�a espaial �e inteiramente impessoal, n~ao obstante, de algumamaneira n~ao revelada, pare�a ser indiretamente sens��vel �a vontade e aos mandados das Deidadesin�nitas, quando atuam enquanto Trindade. Aredita-se que isso seja a foaliza�~ao entral, noentro do Para��so, da presen�a espaial do Absoluto Inquali��avel.Todas as formas de for�a e todas as fases de energia pareem estar em iruito, elas irulam atrav�esdos universos e retornam por trajetos de�nidos. Mas, om as emana�~oes da zona ativada do AbsolutoInquali��avel, paree que h�a sempre uma saindo e uma hegando - nuna ambas, simultaneamente.Essa zona exterior pulsa, em ilos que duram idades de propor�~oes gigantesas. Por um pouo maisde um bilh~ao dos anos de Urantia, a for�a espaial desse entro move-se para fora; e ent~ao, por umper��odo similar de tempo, ela estar�a movendo-se para dentro. E as manifesta�~oes de for�a espaialdesse entro s~ao universais; elas estendem-se atrav�es de todo o espa�o oup�avel.Toda a for�a f��sia, a energia e a mat�eria s~ao uma. Toda a energia-for�a originalmente proede doPara��so inferior, e ir�a �nalmente retornar para l�a, na seq�uênia de omplementa�~ao do seu iruitoespaial. Mas, as energias e as organiza�~oes materiais do universo dos universos n~ao provieramtodas do Para��so inferior, nos seus estados fenomênios atuais; o espa�o �e o �utero de v�arias formasde mat�eria e pr�e-mat�eria. Embora a zona exterior do entro de for�a do Para��so seja a fonte dasenergias espaiais, o espa�o n~ao se origina ali. O espa�o n~ao �e for�a, nem energia, nem potênia. Nemas pulsa�~oes dessa zona s~ao respons�aveis pela respira�~ao do espa�o, mas as fases de inspira�~ao e deexpira�~ao dessa zona s~ao sinronizadas om os ilos de dois bilh~oes de anos de expans~ao-ontra�~aodo espa�o. 115



11.6 A Respira�~ao do Espa�oN~ao onheemos o meanismo fatual da respira�~ao do espa�o; observamos, meramente, que todo oespa�o ontrai-se e expande-se alternadamente. Essa respira�~ao afeta tanto a extens~ao horizontal doespa�o preenhido quanto as extens~oes vertiais de espa�o n~ao-preenhido, que existem nos vastosreservat�orios de espa�o, aima e abaixo do Para��so. Ao tentar imaginar os ontornos do volumedesses reservat�orios de espa�o, v�os poder��eis pensar em uma ampulheta.�A medida que os universos da extens~ao horizontal do espa�o preenhido se expandem, os reser-vat�orios de extens~ao vertial do espa�o n~ao-preenhido ontraem-se, e vie-versa. H�a uma onuêniaentre o espa�o preenhido e o espa�o n~ao-preenhido, exatamente abaixo do Para��so inferior. Ambosos tipos de espa�o onuem ali, atrav�es dos anais de regulagem da transmuta�~ao, onde se operam asmudan�as que fazem om que o espa�o preenh��vel torne-se n~ao preenh��vel e vie-versa, nos ilosde ontra�~ao e expans~ao do osmo.Espa�o \n~ao-preenhido" quer dizer: n~ao-preenhido por aquelas for�as, energias, potênias epresen�as onheidas omo existentes em espa�os oupados. N~ao sabemos se o espa�o vertial (dereservat�orio) �e destinado sempre a funionar omo ontrapeso do espa�o horizontal (o universo); n~aosabemos se h�a um intento riador, que seja pertinente ao espa�o n~ao-preenhido; sabemos realmentepouqu��ssimo aera dos reservat�orios de espa�o, sabemos quase meramente que existem e que pareemontrabalan�ar os ilos de ontra�~ao-expans~ao do espa�o do universo dos universos.Os ilos da respira�~ao do espa�o, em ada fase, duram um pouo mais do que um bilh~ao dos anosde Urantia. Durante uma fase, os universos expandem-se; durante a seguinte, eles ontraem-se. Oespa�o preenhido atualmente aproxima-se do ponto m�edio da fase de expans~ao, enquanto o espa�on~ao-preenhido aproxima-se do ponto m�edio da fase de ontra�~ao; e estamos informados de que oslimites externos extremos de ambas as extens~oes do espa�o, atualmente e em teoria, est~ao maisou menos eq�uidistantes do Para��so. Os reservat�orios de espa�o n~ao-preenhido, agora, estendem-severtialmente aima do Para��so superior e, para baixo do Para��so inferior, estendem-se exatamenteat�e o ponto em que o espa�o oupado, do universo, estende-se horizontalmente, para fora do Para��soperif�erio at�e e mesmo para al�em do quarto n��vel do espa�o exterior.Por um bilh~ao de anos do tempo de Urantia, os reservat�orios do espa�o ontraem-se, enquantoo universo-mestre e as atividades de for�a, de todo o espa�o horizontal, expandem-se. Assim, umpouo mais do que dois bilh~oes de anos de Urantia s~ao neess�arios para que se omplete, por inteiro,o ilo de expans~ao-ontra�~ao.11.7 As Fun�~oes Espaiais do Para��soO espa�o n~ao existe, em nenhuma das superf��ies do Para��so. Se \olh�assemos" diretamente para ima,da superf��ie superior do Para��so, n~ao \ver��amos" nada, a n~ao ser espa�o n~ao-preenhido, saindo ouentrando; no momento presente, est�a entrando. O espa�o n~ao toa o Para��so; apenas as zonas deespa�o-intermedi�ario quiesentes entram em ontato om a Ilha Central.O Para��so �e o n�uleo efetivamente im�ovel das zonas relativamente serenas ou quietas que existementre o espa�o preenhido e o espa�o n~ao oupado. Geogra�amente, essas zonas pareem ser umaextens~ao relativa do Para��so, mas, provavelmente, h�a algum movimento nelas. Sabemos pouo arespeito delas, mas observamos que essas zonas de movimento espaial mais reduzido est~ao separandoo espa�o preenhido do n~ao-preenhido. Zonas similares j�a existiram, erta vez, entre os n��veis doespa�o preenhido, mas essas zonas agora est~ao menos quiesentes.A se�~ao de um orte vertial, no espa�o total, assemelhar-se-ia ligeiramente a uma ruz-de-malta, om os bra�os horizontais representando o espa�o preenhido (o universo) e os bra�os vertiais116



representando o espa�o n~ao-preenhido (os reservat�orios). As �areas entre os quatro bra�os separ�a-los-iam de modo semelhante �aquele pelo qual as zonas intermedi�arias separam o espa�o preenhido don~ao-preenhido. Essas zonas quiesentes intermedi�arias de espa�o �am maiores e maiores, quantomais longas forem as suas distânias do Para��so; e, �nalmente, abrangem as fronteiras de todo oespa�o e enasulam, ompletamente, tanto os reservat�orios de espa�o quanto a extens~ao horizontalinteira do espa�o preenhido.O espa�o n~ao �e nem uma ondi�~ao subabsoluta, dentro do Absoluto Inquali��avel, nem a presen�adesse Absoluto; assim omo n~ao �e uma fun�~ao do �Ultimo. �E uma d�adiva do Para��so; e o espa�o dogrande universo e o de todas as regi~oes exteriores, aredita-se estarem, na verdade, preenhidos pelapotênia do espa�o anestral do Absoluto Inquali��avel. At�e pr�oximo ao Para��so perif�erio, esseespa�o preenhido estende-se horizontalmente para o exterior, atrav�es do quarto n��vel espaial e paraal�em da periferia do universo-mestre, mas n~ao sabemos o quanto mais para o exterior.Se imaginardes um plano �nito, mas inonebivelmente grande, em forma de V, formando ângulosretos tanto om a superf��ie superior do Para��so, quanto om a superf��ie inferior, tendo o seu v�ertiequase tangente ao Para��so perif�erio, e se ent~ao visualizardes esse plano em revolu�~ao el��ptia, emtorno do Para��so, a sua rota�~ao iria grosseiramente delinear o volume do espa�o preenhido.H�a um limite superior e um limite inferior para o espa�o horizontal, om referênia a qualquerloa�~ao dada nos universos. Caso se pudesse ir longe o su�iente, em ângulos retos om o plano deOrvônton, tanto para ima quanto para baixo, poder-se-ia enontrar, a�nal, o limite superior ou oinferior do espa�o preenhido. Dentro das dimens~oes onheidas do universo-mestre, esses limitesafastam-se um do outro mais e mais, �a medida que se distaniam do Para��so; o espa�o torna-seespesso, e torna-se espesso um pouo mais rapidamente do que o faz o plano da ria�~ao, os universos.As zonas relativamente quietas entre os n��veis espaiais, tal omo a que separa os sete superu-niversos do primeiro n��vel do espa�o exterior, s~ao regi~oes el��ptias enormes, de atividades espaiaisquiesentes. Essas zonas separam as vastas gal�axias, que giram em volta do Para��so, em uma pro-iss~ao ordenada. V�os podeis visualizar o primeiro n��vel do espa�o exterior, onde universos irreveladosest~ao agora em proesso de forma�~ao, omo uma vasta proiss~ao de gal�axias, girando em volta doPara��so, limitadas, por ima e por baixo, pelas zonas do interespa�o em quiesênia, e limitadas, nassuas margens interna e externa, por zonas relativamente tranq�uilas de espa�o.Um n��vel de espa�o funiona, assim, omo uma regi~ao el��ptia de movimento, erada, de todosos lados, por uma relativa ausênia de movimento. Tais rela�~oes, entre movimento e quiesênia,onstituem uma trajet�oria de espa�o urvo, de menor resistênia ao movimento, que �e universalmenteseguida por uma for�a �osmia e uma energia emergente, �a medida que giram, para sempre, em tornoda Ilha do Para��so.Esse zoneamento alternativo do universo-mestre, em assoia�~ao om o uir no sentido hor�arioe no anti-hor�ario, alternadamente, das gal�axias, �e um fator de estabiliza�~ao da gravidade f��sia,projetado para impedir que a aentua�~ao da press~ao da gravidade hegue at�e o ponto de atividadesperturbadoras e dispersivas. Tal arranjo exere uma inuênia antigravitaional e atua omo umfreio sobre veloidades que, de outro modo, seriam perigosas.11.8 A Gravidade do Para��soA atra�~ao inesap�avel da gravidade sustenta, efetivamente, todos os mundos de todos os universosde todo o espa�o. A gravidade �e a garra da atra�~ao todo-poderosa da presen�a f��sia do Para��so. Agravidade �e omo um olar onipotente, ao qual enontram-se atrelados as estrelas brilhantes, os s�oisabrasadores, e as esferas rotativas que onstituem o adorno f��sio universal do Deus eterno; O qual�e todas as oisas, que preenhe todas as oisas e em Quem todas as oisas onsistem.117



O entro e o ponto foal da gravidade material absoluta �e a Ilha do Para��so, omplementadapelos orpos esuros de gravidade que rodeiam Havona, e equilibrada pelos reservat�orios superiorese inferiores de espa�o. Todas as emana�~oes onheidas do Para��so inferior respondem, infal��vel einvariavelmente, �a atra�~ao da gravidade entral, que opera nos iruitos intermin�aveis dos n��veisel��ptios do espa�o do universo-mestre. Todas as formas onheidas de realidade �osmia têm aurvatura das idades, a trajet�oria do ��rulo e o aro de osila�~ao da grande elipse.O espa�o n~ao reage �a gravidade, mas age omo um equilibrador da gravidade. Sem o amorteedor,que �e o espa�o, uma a�~ao explosiva saudiria os orpos espaiais irundantes. O espa�o preenhidotamb�em exere uma inuênia antigravitaional sobre a gravidade f��sia ou linear; o espa�o pode,pratiamente, neutralizar tal a�~ao da gravidade, ainda que n~ao possa retard�a-la. A gravidade absoluta�e a gravidade do Para��so. A gravidade loal ou linear pertene ao est�agio el�etrio da energia ou damat�eria, e opera no universo entral, nos superuniversos e nos universos exteriores, ou onde quer quetenha havido alguma materializa�~ao adequada.As in�umeras formas de for�a �osmia, de energia f��sia, de potênia no universo e de v�ariasmaterializa�~oes revelam três etapas gerais, se bem que n~ao perfeitamente delineadas, de rea�~oes �agravidade do Para��so:1. Est�agios de Pr�e-Gravidade (For�a). Este �e o primeiro passo na individualiza�~ao da potêniaespaial, nas formas de pr�e-energia da for�a �osmia. Este estado �e an�alogo ao oneito da arga-for�aprimordial de espa�o, algumas vezes hamada de energia pura ou segregata.2. Est�agios Gravitaionais (Energia). Esta modi�a�~ao na arga-for�a de espa�o �e produzida pelaa�~ao dos organizadores da for�a do Para��so. Ela assinala o apareimento de sistemas de energiasens��veis ao impulso da gravidade do Para��so. Esta energia emergente �e originalmente neutra, mas,em onseq�uênia de uma metamorfose posterior, mostrar�a ter as qualidades hamadas negativas epositivas. Designaremos esta etapa por ultimata.3. Est�agios P�os-Gravitaionais (Potênia no Universo). Nesta etapa, a mat�eria-energia revela umaresposta ao ontrole da gravidade linear. No universo entral, esses sistemas f��sios s~ao organiza�~oestr��plies, onheidas omo triata. Elas s~ao os sistemas-m~ae de superpotênia das ria�~oes do tempoe do espa�o. Os sistemas f��sios dos superuniversos s~ao mobilizados pelos Diretores de Potêniado Universo e pelos seus olaboradores. Essas organiza�~oes materiais s~ao duais, em onstitui�~ao, es~ao onheidas omo gravita. Os orpos esuros de gravidade, que rodeiam Havona, n~ao s~ao nemtriata nem gravita, e o seu poder de atra�~ao revela tanto formas de gravidade f��sia, linear, omo degravidade absoluta.A potênia do espa�o n~ao est�a sujeita a intera�~oes de qualquer forma de gravita�~ao. Esse domprimal do Para��so n~ao �e um n��vel fatual de realidade, mas �e o anestral de todas as realidades n~ao-espirituais funionais relativas - todas as manifesta�~oes de for�a-energia bem omo a organiza�~ao dapotênia e da mat�eria. A potênia espaial �e um termo dif��il de de�nir. N~ao signi�a o que �e anestraldo espa�o; o seu signi�ado deveria transmitir a id�eia das potênias e dos poteniais existentes noespa�o. Pode ser onebida em linhas gerais para inluir todas as inuênias absolutas e poteniaisque emanam do Para��so e que onstituem a presen�a, no espa�o, do Absoluto Inquali��avel.O Para��so �e a fonte absoluta e o ponto foal eterno de toda a mat�eria-energia no universo dosuniversos. O Absoluto Inquali��avel �e um revelador, um regulador, e um deposit�ario de tudo aquiloque tem o Para��so omo a sua fonte e origem. A presen�a universal do Absoluto Inquali��avelparee ser equivalente ao oneito de uma in�nitude potenial, de extens~ao gravitaional, de umatens~ao el�astia da presen�a do Para��so. Esse oneito ajuda-nos a ompreender o fato de que tudo�e internamente atra��do na dire�~ao do Para��so. A imagem �e rua, no entanto, ajuda. Ela expliatamb�em por que a gravidade sempre age preferenialmente no plano perpendiular �a massa, umfenômeno indiativo das dimens~oes difereniais do Para��so e das ria�~oes que o rodeiam.118



11.9 A Uniidade do Para��soO Para��so �e �unio, no sentido de que �e o dom��nio da origem primeira e a meta �nal do destino de todasas pessoalidades om esp��rito. Embora seja verdade que nem todos os seres espirituais inferiores dosuniversos loais tenham omo destino imediato o Para��so, ainda assim o Para��so permanee sendo ameta de desejo, para todas as pessoalidades supramateriais.O Para��so �e o entro geogr�a�o da in�nitude; n~ao �e uma parte da ria�~ao universal, nem mesmouma parte real do universo eterno de Havona. Comumente referimos-nos �a Ilha Central omo per-tenendo ao universo divino, mas, de fato, n~ao �e assim. O Para��so �e uma existênia exlusiva eeterna.Na eternidade do passado, quando o Pai Universal deu express~ao �a pessoalidade in�nita do seuEu espiritual, no Ser do Filho Eterno, simultaneamente, Ele revelou o potenial de in�nitude do seuEu n~ao pessoal, omo Para��so. O Para��so n~ao pessoal e n~ao-espiritual paree ter sido a reperuss~aoinevit�avel da vontade e da a�~ao do Pai ao eternizar o Filho Original. Assim, o Pai projetou arealidade, em duas fases fatuais - a pessoal e a n~ao pessoal, a espiritual e a n~ao-espiritual. A tens~aoentre elas, em fae da vontade do Pai e do Filho, para a a�~ao, deu existênia ao Agente Conjunto eao universo entral de mundos materiais e de seres espirituais.Quando a realidade �e difereniada, em pessoal e n~ao pessoal (o Filho Eterno; e o Para��so), di�il-mente �e adequado hamar aquilo que �e n~ao pessoal de Deidade, a menos que de alguma forma sejaquali�ado assim. As reperuss~oes materiais e de energia dos atos da Deidade di�ilmente podemser hamadas de Deidade. A Deidade pode ausar muito daquilo que n~ao �e Deidade, e o Para��so n~ao�e uma Deidade; nem �e onsiente do modo omo um homem mortal poderia hegar a entender essetermo.O Para��so n~ao �e o anestral de nenhum ser ou entidade vivente, n~ao �e um riador. A pessoalidade eas rela�~oes mente-esp��rito s~ao transmiss��veis, mas o modelo arquet��pio n~ao �e. Os modelos nuna s~aoreexos; s~ao duplia�~oes - reprodu�~oes. O Para��so �e o absoluto dos arqu�etipos ou modelos; Havona�e uma exposi�~ao fatual desses poteniais.A residênia de Deus �e entral e eterna, gloriosa e ideal. A Sua asa �e o modelo formoso paratodas as sedes de mundos do universo; e o universo entral da Sua morada direta �e o arqu�etipo detodos os universos nos seus ideais, organiza�~ao e destina�~ao �ultima.O Para��so �e a sede universal de todas as atividades da pessoalidade e o entro-fonte de todas asmanifesta�~oes de espa�o-for�a e de energia. Tudo aquilo que foi, que agora �e, ou que ainda ser�a, veio,est�a vindo, ou vir�a desse lugar entral de morada dos Deuses eternos. O Para��so �e o entro de todaa ria�~ao, a fonte de todas as energias e o loal da origem primeira de todas as pessoalidades.A�nal, para os mortais, a oisa mais importante sobre o Para��so eterno �e o fato de que esta moradaperfeita do Pai Universal �e o destino real e remoto das almas imortais dos �lhos mortais e materiaisde Deus, as riaturas asendentes dos mundos evoluion�arios do tempo e do espa�o. Cada mortalsabedor de Deus, que abra�ou a arreira de umprir a vontade do Pai, j�a embarou na trilha longaque vai at�e o Para��so, da busa da divindade e do alan�ar da perfei�~ao. E, quando tal ser de origemanimal hega diante dos Deuses no Para��so, exatamente omo um n�umero inont�avel deles o fazagora, tendo asendido das esferas mais baixas do espa�o, tal realiza�~ao representa a realidade deuma transforma�~ao espiritual, que hega a toar os limites da supremaia.[Apresentado por um Perfeionador de Sabedoria, inumbido desta fun�~ao pelos Ani~aes dos Diasem Uversa.℄
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Cap��tulo 12O Universo dos UniversosA VASTID~AO da ria�~ao imensa do Pai Universal est�a totalmente fora do alane da imagina�~ao�nita; a enormidade do universo-mestre assombra at�e mesmo as no�~oes da minha ordem de seres.�A mente mortal, ontudo, muito pode ser ensinado sobre o plano e os arranjos dos universos; v�ospodeis onheer algo da organiza�~ao f��sia deles e da sua maravilhosa administra�~ao; podeis aprendermuito aera dos v�arios grupos de seres inteligentes que habitam os sete superuniversos do tempo eo universo entral da eternidade.Em prin��pio, quer dizer, em potenial de eternidade, n�os onebemos a ria�~ao material omosendo in�nita, porque o Pai Universal na realidade �e in�nito; mas, �a medida que estudamos e obser-vamos a ria�~ao material total, sabemos que em qualquer dado momento no tempo ela �e limitada,embora para as vossas mentes �nitas ela seja relativamente sem limites, virtualmente sem fronteiras.Pelo estudo das leis f��sias e pela observa�~ao dos reinos estelares, estamos onvenidos de queo Criador in�nito ainda n~ao est�a manifestado em �nalidade de express~ao �osmia e que muito dopotenial �osmio do In�nito enontra-se autoontido e n~ao revelado ainda. Para os seres riados, ouniverso-mestre poderia pareer quase in�nito, mas est�a longe de terminado; h�a ainda limites f��sios�a ria�~ao material, e a revela�~ao experienial do prop�osito eterno ainda est�a em progresso.12.1 N��veis Espaiais do Universo-MestreO universo dos universos n~ao �e um plano in�nito, ou um ubo sem limites, nem um ��rulo ilimitado;ertamente, tem dimens~oes. As leis da organiza�~ao e da administra�~ao f��sia provam onlusivamenteque toda a vast��ssima agrega�~ao de energia-for�a e de potênia-mat�eria funiona, em �ultima instânia,omo uma unidade de espa�o, omo um todo organizado e oordenado. O omportamento observ�avelda ria�~ao material onstitui evidênia de um universo f��sio de limites de�nidos. A prova �nal deque o universo tanto �e irular, quanto delimitado, �e-nos proporionada pelo fato bem onheidonosso de que todas as formas de energia b�asia sempre giram em torno da trajet�oria urva dos n��veisespaiais do universo-mestre, em obediênia �a atra�~ao inessante e absoluta da gravidade do Para��so.Os n��veis suessivos do espa�o do universo-mestre onstituem as maiores divis~oes do espa�o pre-enhido - a ria�~ao total, organizada e parialmente habitada, ou ainda a ser organizada e habitada.Se o universo-mestre n~ao fosse uma s�erie de n��veis de espa�os el��ptios, de menor resistênia ao mo-vimento, que se alternam om zonas de quiesênia relativa, n�os oneber��amos que uma parte dasenergias �osmias seria disparada, de modo observ�avel, para um alane in�nito, em linha reta noespa�o, sem rotas; mas nuna observamos a for�a, a energia ou a mat�eria omportando-se assim; elassempre rodam, girando sempre para frente nas trilhas das grandes �orbitas espaiais.Partindo do Para��so para fora, na extens~ao horizontal do espa�o preenhido, o universo-mestre121



onsiste em seis elipses onêntrias; e os n��veis de espa�o que rodeiam a Ilha Central s~ao:1. O universo entral - Havona.2. Os Sete Superuniversos.3. O Primeiro N��vel do Espa�o Exterior.4. O Segundo N��vel do Espa�o Exterior.5. O Tereiro N��vel do Espa�o Exterior.6. O Quarto N��vel ou o N��vel Mais Exterior do Espa�o.Havona, o universo entral, n~ao �e uma ria�~ao no tempo; tem uma existênia eterna. Este universo,sem ome�o e sem �m no tempo, onsiste em um bilh~ao de esferas de perfei�~ao sublime e �e rodeadode enormes orpos esuros de gravidade. No entro de Havona est�a a Ilha do Para��so, estaion�ariae absolutamente estabilizada, rodeada dos seus vinte e um sat�elites. Devido �as enormes massas dosorpos esuros de gravidade que a rodeiam, no limite do universo entral, a quantidade de massadessa ria�~ao entral �e muito maior do que a massa onheida de todos os sete setores do grandeuniverso.O Sistema Para��so-Havona, o universo eterno ao redor da Ilha Eterna, onstitui o n�uleo eterno eperfeito do universo-mestre; todos os sete superuniversos e todas as regi~oes do espa�o exterior giramem �orbitas estabeleidas em torno da agrega�~ao gigantesa entral dos sat�elites do Para��so e dasesferas de Havona.Os Sete Superuniversos n~ao s~ao organiza�~oes f��sias prim�arias; em nenhum loal as suas fronteirasdividem uma fam��lia nebular, e tamb�em n~ao ruzam nenhum universo loal, a unidade prinipal deria�~ao. Cada superuniverso �e simplesmente um agrupamento de espa�o geogr�a�o, de era de ums�etimo da ria�~ao p�os-Havona organizada e parialmente habitada, e ada um deles �e mais ou menosigual aos outros, pelo n�umero de universos loais que abrangem e pelo espa�o que lhes orrespondem.N�ebadon, o vosso universo loal, �e uma das mais reentes ria�~oes, dentro de Orvônton, o s�etimosuperuniverso.O Grande Universo �e a ria�~ao atual, j�a organizada e habitada. Consiste em sete superuniversos,om um potenial evoluion�ario agregado de era de sete trilh~oes de planetas habitados, sem men-ionar as esferas eternas da ria�~ao entral. Mas essa estimativa experimental n~ao leva em onta asesferas arquitetônias administrativas, nem inlui os grupos exteriores e remotos de universos n~aoorganizados. A fronteira atual irregular do grande universo, a sua periferia desigual e inaabada,juntamente om a ondi�~ao tremendamente inerta de todo o plano astronômio, sugere aos nossosastrônomos que mesmo os sete superuniversos estejam inompletos ainda. �A medida que nos mo-vemos de dentro para fora do entro divino, em qualquer dire�~ao, hegamos �nalmente aos limitesexternos da ria�~ao organizada e habitada; hegamos aos limites exteriores do grande universo. E �epr�oximo dessa fronteira externa, em um anto afastado dessa ria�~ao magn���a, que o vosso universoloal tem a sua movimentada existênia.Os N��veis do Espa�o Exterior. Bem afastados no espa�o, a uma distânia enorme dos sete su-peruniversos habitados, est~ao-se aumulando �orbitas de vastas e inareditavelmente estupendas defor�a e de energias, que se materializam. Entre os iruitos de energia dos sete superuniversos eesse giganteso intur~ao exterior de atividade de for�a, h�a uma zona espaial de relativa quietude,uja largura varia dentro de uma m�edia de quatroentos mil anos-luz. Essas zonas do espa�o s~aoisentas de poeira estelar - a neblina �osmia. Os nossos estudiosos desses fenômenos est~ao em d�uvidaquanto �a ondi�~ao exata das for�as-espa�o existentes nessa zona de relativa quietude, que rodeia ossete superuniversos. Mas, aera de meio milh~ao de anos-luz, para al�em da periferia do presentegrande universo, observamos o ome�o de uma zona de inaredit�avel a�~ao de energia, que reseem volume e intensidade, por mais de vinte e ino milh~oes de anos-luz. Essas enormes rodas defor�as energizantes est~ao situadas no primeiro n��vel do espa�o exterior, que �e um intur~ao ont��nuo122



de atividade �osmia rodeando toda a ria�~ao onheida, organizada e habitada.Atividades ainda maiores têm lugar para al�em dessas regi~oes, pois os f��sios de Uversa detetaramevidênias iniiais de manifesta�~oes de for�a a mais de inq�uenta milh~oes de anos-luz para al�em daparte mais exterior dos fenômenos, no primeiro n��vel do espa�o exterior. Essas atividades pressa-giam, indubitavelmente, a organiza�~ao das ria�~oes materiais do segundo n��vel do espa�o exterior douniverso-mestre.O universo entral �e a ria�~ao da eternidade; os sete superuniversos s~ao as ria�~oes do tempo; osquatro n��veis do espa�o exterior est~ao indubitavelmente destinados a efetivar fatualmente a evolu�~aoda ultimidade da ria�~ao. E h�a aqueles que sustentam que o In�nito n~ao pode nuna atingir a suaexpress~ao plena a n~ao ser na in�nitude; e por isso ogitam de uma ria�~ao adiional e n~ao revelada,que est�a al�em do quarto n��vel, o mais exterior do espa�o, um universo possivelmente sempre emexpans~ao, e sem �m, de in�nitude. Em teoria, n~ao sabemos omo delimitar seja a in�nitude doCriador, seja a in�nitude potenial da ria�~ao, mas, do modo omo ela existe e �e administrada,enaramos o universo-mestre omo tendo limita�~oes e sendo de�nitivamente delimitado e ontido,nas suas margens externas, pelo espa�o aberto.12.2 Os Dom��nios do Absoluto Inquali��avelQuando os astrônomos de Urantia esquadrinham as profundezas misteriosas do espa�o exterior,om os seus teles�opios ada vez mais poderosos, e ontemplam a inr��vel evolu�~ao de universosf��sios quase inont�aveis, eles deveriam ompreender que est~ao ontemplando a obra poderosa dosplanos inesrut�aveis dos Arquitetos do Universo-Mestre. �E bem verdade que possu��mos evidêniastais que sugerem a presen�a de inuênias de ertas pessoalidades do Para��so, aqui e ali, por meiode vastas manifesta�~oes de energia, agora arater��stias das regi~oes exteriores. Contudo, de umponto de vista mais amplo, as regi~oes do espa�o que se estendem para al�em das fronteiras externasdos sete superuniversos s~ao, geralmente, reonheidas omo onstituindo os dom��nios do AbsolutoInquali��avel.Embora o olho humano, sem ajuda, possa ver apenas duas ou três nebulosas para al�em das fron-teiras do superuniverso de Orvônton, os vossos teles�opios literalmente revelam milh~oes e milh~oesdesses universos f��sios, em proesso de forma�~ao. A maior parte dos dom��nios estelares, visualmenteao alane dos vossos teles�opios atuais, est�a em Orvônton, mas, om a t�enia fotogr�a�a, os te-les�opios mais potentes penetram al�em das fronteiras do grande universo, nos dom��nios do espa�oexterior, onde universos inenarr�aveis est~ao em proesso de organiza�~ao. E h�a ainda outros milh~oesde universos al�em do alane dos vossos instrumentos atuais.Num futuro n~ao muito distante, novos teles�opios revelar~ao aos olhos surpresos dos astrônomosurantianos nada menos do que 375 milh~oes de novas gal�axias nas extens~oes remotas do espa�o exterior.Ao mesmo tempo, esses teles�opios mais poderosos revelar~ao que muitos dos universos ilhados, queanteriormente areditava-se estarem no espa�o exterior, s~ao realmente uma parte do sistema gal�atiode Orvônton. Os sete superuniversos est~ao ainda em resimento; a periferia de ada um est�a-seexpandindo gradativamente; novas nebulosas est~ao onstantemente sendo estabilizadas e organizadas;e algumas das nebulosas que os astrônomos urantianos onsideram omo extragal�atias est~ao, naverdade, na extremidade de Orvônton e viajam junto onoso.Os estudiosos das estrelas em Uversa observam que o grande universo est�a irundado pelosanestrais de uma s�erie de onjuntos estelares e planet�arios, que rodeiam ompletamente a atualria�~ao habitada, em forma de an�eis onêntrios, de universos e mais universos exteriores. Osf��sios de Uversa alulam que a energia e a mat�eria dessas regi~oes exteriores ainda n~ao mapeadasj�a superam, em muitas vezes, a massa material total e a arga energ�etia abrangida por todos ossete superuniversos. Estamos informados de que a metamorfose da for�a �osmia, nesses n��veis do123



espa�o exterior, �e uma fun�~ao dos organizadores da for�a do Para��so. Sabemos tamb�em que essasfor�as s~ao as anestrais das energias f��sias que, no presente, ativam o grande universo. Os diretoresde potênia de Orvônton, ontudo, nada têm a ver om esses dom��nios muito distantes; tampouoos movimentos de energia disern��veis ali est~ao onetados aos iruitos de potênia das ria�~oesorganizadas e habitadas.Sabemos pouo sobre o signi�ado desses extraordin�arios fenômenos do espa�o exterior. Umaria�~ao maior, para o futuro, est�a em proesso de forma�~ao. Podemos observar a sua imensid~ao,podemos disernir a sua extens~ao e perebemos as suas dimens~oes grandiosas, mas, por outro lado,sabemos pouo mais sobre esses dom��nios do que sabem os astrônomos de Urantia. Pelo que onhe-emos, nenhum ser material da ordem dos humanos, nenhum anjo, nem outras riaturas espirituaishabitam esse anel externo de nebulosas, s�ois e planetas. Esse dom��nio distante est�a para al�em dajurisdi�~ao e da administra�~ao dos governos dos superuniversos.Em todo Orvônton, aredita-se que um novo tipo de ria�~ao esteja em proesso, uma ordem deuniversos destinada a tornar-se o en�ario de futuras atividades dos Corpos de Finalidade, agora emforma�~ao; e, se as nossas onjeturas estiverem orretas, o futuro sem �m pode estar reservando paratodos v�os os mesmos espet�aulos maravilhosos que o passado sem �m havia reservado aos vossosveteranos e predeessores.12.3 A Gravidade UniversalTodas as formas de energia-for�a - material, mental e espiritual - est~ao, do mesmo modo, sujeitas aessas atra�~oes, a essas presen�as universais as quais hamamos gravidade. A pessoalidade �e tamb�emsens��vel �a gravidade - ao iruito exlusivo do Pai. Mas ainda que esse iruito seja exlusivo do Pai,Ele n~ao Se exlui de outros iruitos; o Pai Universal �e in�nito e atua sobre todos os quatro iruitosde gravidade absoluta no universo-mestre:1. O da Gravidade da Pessoalidade do Pai Universal.2. O da Gravidade do Esp��rito do Filho Eterno.3. O da Gravidade da Mente do Agente Conjunto.4. O da Gravidade C�osmia da Ilha do Para��so.Esses quatro iruitos n~ao est~ao relaionados ao entro de for�a do Para��so inferior; eles n~ao s~aoiruitos de for�a, nem de energia, nem de potênia. Eles s~ao iruitos de presen�a absoluta e, omoDeus, s~ao independentes do tempo e do espa�o.A esse respeito �e interessante registrar ertas observa�~oes feitas em Uversa, durante os milêniosreentes, pelo orpo de pesquisadores da gravidade. Esse grupo de pesquisadores espeializadoshegou �as onlus~oes seguintes, a respeito dos diferentes sistemas de gravidade do universo-mestre:1. A Gravidade F��sia. Tendo formulado uma estimativa da somat�oria de toda a apaidade degravidade f��sia do grande universo, eles efetuaram laboriosamente uma ompara�~ao dessa estimativaom o total estimado da presen�a de gravidade absoluta ora em a�~ao. Esses �alulos indiam quea a�~ao total de gravidade no grande universo �e uma parte muito pequena da atra�~ao de gravidadetotal estimada do Para��so, omputada om base na resposta gravitaional de unidades f��sias b�asiasde mat�eria do universo. Esses pesquisadores hegam �a onlus~ao espantosa de que o universo entrale os sete superuniversos que o eram est~ao, no presente, fazendo uso apenas de era de ino porento do funionamento ativo da atra�~ao da gravidade absoluta do Para��so. Em outras palavras:no presente momento, era de noventa e ino por ento da a�~ao de gravidade �osmia ativa daIlha do Para��so, omputados nessa teoria da totalidade, est~ao empenhados em ontrolar os sistemasmateriais que se situam al�em das fronteiras dos universos organizados atualmente. Todos esses124



�alulos referem-se �a gravidade absoluta; a gravidade linear �e um fenômeno interativo, que pode seromputado apenas quando se onhee a gravidade verdadeira do Para��so.2. A Gravidade do Esp��rito. Pela mesma t�enia de estimativa e de �alulo omparativo, ospesquisadores exploraram a apaidade de rea�~ao atual da gravidade espiritual e, om a oopera�~aodos Mensageiros Solit�arios e outras pessoalidades do esp��rito, hegaram a um valor para a soma dagravidade espiritual ativa, da Segunda Fonte e Centro. E �e bastante instrutivo notar que enontraram,para a presen�a real e funional da gravidade espiritual, no grande universo, por volta do mesmovalor que eles postulam para o total presente da gravidade espiritual ativa. Em outras palavras:no momento presente, observa-se que pratiamente toda a gravidade espiritual do Filho Eterno,omputada nessa teoria om base nos totais, funiona no grande universo. Se os valores enontradosforem on��aveis, podemos onluir que os universos, ora em evolu�~ao, no espa�o exterior, no momentopresente, s~ao totalmente n~ao-espirituais. E, sendo verdade, isso poderia expliar, satisfatoriamente,por que os seres dotados de esp��rito possuem poua ou nenhuma informa�~ao sobre essas vastasmanifesta�~oes de energia, al�em do fato de saberem da sua existênia f��sia.3. A Gravidade da Mente. Pelos mesmos prin��pios de omputa�~ao omparativa, os pesquisadoresabordaram o problema da presen�a e da resposta �a gravidade mental. A estimativa da unidade demente foi onseguida pela m�edia de três tipos de mentalidade material e de três tipos de mentalidadeespiritual, se bem que o tipo de mente enontrada nos diretores de potênia e nos seus olaboradorestenha omprovado ser um fator perturbador do esfor�o de hegar a uma unidade b�asia, para o �aluloda gravidade mental. Pouo havia que impedisse a estimativa da apaidade atual, da Tereira Fontee Centro, para a fun�~ao da gravidade da mente, de aordo om essa teoria da totalidade. Embora,nesse aso, o que �ou onstatado n~ao seja t~ao onlusivo quanto o foram as estimativas para agravidade f��sia e a espiritual, onsiderando-se omparativamente, at�e que �e tudo bastante instrutivoe intrigante mesmo. Os pesquisadores deduziram que era de oitenta e ino por ento da rea�~aode resposta de gravidade mental �a atra�~ao inteletual do Agente Conjunto, têm a sua origem nogrande universo existente. Isso sugeriria a possibilidade de que haja atividades mentais que estejamenvolvidas om as atividades f��sias observ�aveis ora em andamento nos dom��nios do espa�o exterior.Embora essa estimativa esteja provavelmente muito longe de ser preisa, ela onorda, em prin��pio,om a nossa ren�a de que organizadores inteligentes de for�a, no presente, estejam dirigindo aevolu�~ao do universo nos n��veis do espa�o para al�em dos limites exteriores atuais do grande universo.Qualquer que seja a natureza dessa suposta inteligênia, ela aparentemente n~ao apresenta respostade sensibilidade �a gravidade do esp��rito.Todavia, todos esses ômputos s~ao, no melhor dos asos, estimativas baseadas em leis pressupostas.Julgamos que sejam razoavelmente on��aveis. Ainda que apenas uns pouos seres espirituais esti-vessem loalizados no espa�o exterior, a sua presen�a oletiva n~ao iria inueniar de modo maranteos �alulos que envolvem medidas t~ao enormes.A Gravidade da Pessoalidade n~ao �e alul�avel. Reonheemos o seu iruito, mas n~ao podemosmedir realidades qualitativas ou quantitativas que sejam sens��veis a ela.12.4 O Espa�o e o MovimentoTodas as unidades de energia �osmia est~ao em rota�~ao prim�aria e, enquanto giram nas suas �orbitasuniversais, est~ao empenhadas na exeu�~ao da sua miss~ao. Os universos do espa�o e os seus sistemase mundos omponentes s~ao, todos, esferas que giram, movendo-se ao longo das intermin�aveis �orbitasdos n��veis espaiais do universo-mestre. Absolutamente nada �e estaion�ario em todo o universo-mestre, exeto o entro mesmo de Havona, a eterna Ilha do Para��so, o entro da gravidade.O Absoluto Inquali��avel �e funionalmente limitado ao espa�o, mas n~ao estamos t~ao ertos quanto�a rela�~ao desse Absoluto om o movimento. Seria o movimento inerente a ele? N~ao sabemos. Sabemos125



que o movimento n~ao �e inerente ao espa�o; mesmo os movimentos do espa�o n~ao s~ao inatos. Mas n~aoestamos t~ao seguros sobre a rela�~ao do Inquali��avel om o movimento. Quem, ou o que, �e realmenterespons�avel pelas imensas atividades das transmuta�~oes de energia-for�a, agora em progresso, paraal�em das fronteiras dos sete superuniversos atuais? No que onerne �a origem do movimento, n�ostemos as seguintes opini~oes:1. Julgamos que o Agente Conjunto dê in��io ao movimento no espa�o.2. Se o Agente Conjunto produz os movimentos do espa�o, n�os n~ao podemos provar.3. O Absoluto Universal n~ao origina o movimento iniial, mas equaliza e ontrola todas as tens~oesoriginadas pelo movimento.No espa�o exterior, os organizadores da for�a, aparentemente, s~ao respons�aveis pela produ�~ao dasgigantesas rodas do universo, que est~ao agora em proesso de evolu�~ao estelar, mas a sua apaidadede funionar assim deve ter sido viabilizada por alguma modi�a�~ao da presen�a espaial do AbsolutoInquali��avel.O espa�o, do ponto de vista humano, �e nada - negativo - ; existe apenas enquanto relaionado aalguma oisa positiva e n~ao espaial. Contudo, o espa�o �e real. Ele ont�em e ondiiona o movimento.E at�e se move. Os movimentos do espa�o podem ser, grosso modo, lassi�ados omo se segue:1. O movimento prim�ario - a respira�~ao do espa�o, o movimento do pr�oprio espa�o.2. O movimento seund�ario - as osila�~oes alternadas de dire�~ao dos n��veis espaiais suessivos.3. Os movimentos relativos - relativos no sentido de que eles n~ao s~ao avaliados tomando o Para��soomo base. Os movimentos prim�arios e os seund�arios s~ao absolutos, s~ao movimentos em rela�~ao aoPara��so im�ovel.4. O movimento ompensat�orio ou orrelato, destinado a oordenar todos os outros movimentos.A rela�~ao atual do vosso sol e dos planetas ligados a ele, ainda que revelando muitos movimentosrelativos e absolutos no espa�o, tende a dar a impress~ao, aos observadores astronômios, de que v�osestais relativamente estaion�arios no espa�o, e de que os onjuntos e suess~oes estelares irundantesvoam para fora om veloidades sempre resentes, �a medida que os vossos �alulos ontinuam espa�oafora. Mas esse n~ao �e o aso. V�os deixais de reonheer a expans~ao uniforme atual, para fora, dasria�~oes f��sias de todo o espa�o preenhido. A vossa pr�opria ria�~ao loal (N�ebadon) partiipa dessemovimento de expans~ao universal para fora. Todos os sete superuniversos partiipam do ilo dedois bilh~oes de anos de respira�~ao do espa�o, junto om as regi~oes exteriores do universo-mestre.Quando os universos se expandem e se ontraem, as massas materiais no espa�o preenhido movem-se alternadamente ontra e a favor da atra�~ao da gravidade do Para��so. O trabalho que �e feito paramover as massas de energias materiais da ria�~ao �e trabalho de espa�o e n~ao trabalho de energia-potênia.Ainda que as vossas estimativas espetros�opias para as veloidades astronômias sejam razoa-velmente on��aveis, quando apliadas aos dom��nios estelares pertinentes ao vosso superuniverso eaos superuniversos a ele adjaentes, tais estimativas, om referênia aos dom��nios do espa�o exte-rior, n~ao s~ao totalmente on��aveis. As linhas espetrais s~ao desloadas do normal para o violetapor uma estrela que se aproxima; do mesmo modo, essas linhas s~ao desloadas para o vermelho poruma estrela que se distania. Muitas inuênias interp~oem-se, para fazer pareer que a veloidadede distaniamento dos universos exteriores aumenta em uma propor�~ao de mais de ento e sessentaquilômetros por segundo para ada milh~ao de anos-luz de aumento na sua distânia. Por esse m�etodode �alulo, e quando houver teles�opios mais poderosos, pareer�a que esses sistemas muito distantesestejam-se afastando mais dessa parte do universo, �a inaredit�avel propor�~ao de mais de inq�uentamil quilômetros por segundo. Mas essa veloidade aparente de afastamento n~ao �e real; resulta dein�umeros fatores de erro, abrangendo ângulos de observa�~ao e outras distor�~oes de espa�o-tempo.126



A maior de todas as distor�~oes, ontudo, surge porque os vastos universos do espa�o exterior,nos dom��nios pr�oximos aos dos sete superuniversos, pareem estar girando em uma dire�~ao oposta�aquela do grande universo. Isto �e, essas mir��ades de nebulosas, s�ois e esferas que as aompanham,est~ao, no momento, girando no sentido hor�ario, em volta da ria�~ao entral. Os sete superuniversosgiram em torno do Para��so em uma dire�~ao anti-hor�aria. Paree que o segundo universo exterior degal�axias e, tamb�em, os sete superuniversos giram no sentido anti-hor�ario em torno do Para��so. E osobservadores astronômios de Uversa pensam detetar, em um tereiro intur~ao exterior no espa�olong��nquo, a evidênia de movimentos girat�orios que est~ao ome�ando a exibir tendênias direionaisde natureza hor�aria.�E prov�avel que essas dire�~oes alternadas de proiss~oes suessivas, no espa�o dos universos, tenhamalgo a ver om a t�enia de gravidade empregada pelo Absoluto Universal, no interior do universo-mestre, a qual onsiste em uma oordena�~ao de for�as e uma equaliza�~ao de tens~oes espaiais. Omovimento, bem omo o espa�o, s~ao omplementos ou equilibradores da gravidade.12.5 O Espa�o e o TempoComo o espa�o, o tempo �e um dom do Para��so, mas n~ao no mesmo sentido, apenas indiretamente. Otempo surge em virtude do movimento e porque a mente �e inerentemente ônsia da seq�uenialidade.De um ponto de vista pr�atio, o movimento �e essenial ao tempo, mas n~ao h�a nenhuma unidade detempo universal baseada no movimento, a menos que o dia-padr~ao do Para��so-Havona seja arbitra-riamente reonheido omo tal. A totalidade da respira�~ao do espa�o destr�oi o seu valor loal omouma fonte de tempo.O espa�o n~ao �e in�nito, ainda que tenha a sua origem no Para��so; nem absoluto, pois �e preenhidopelo Absoluto Inquali��avel. N�os n~ao onheemos os limites absolutos do espa�o, mas sabemos queo absoluto do tempo �e a eternidade.O tempo e o espa�o s~ao insepar�aveis, apenas nas ria�~oes tempo-espaiais: os sete superuniversos.O espa�o n~ao-temporal (espa�o sem tempo) existe teoriamente, mas o �unio lugar n~ao temporalverdadeiramente �e a �area do Para��so. O tempo n~ao espaial (tempo sem espa�o) existe na menteujo n��vel funional �e o do Para��so.As zonas intermedi�arias do espa�o, relativamente sem movimento, zonas que hegam aos on�nsdo Para��so e que separam os espa�os preenhidos dos n~ao-preenhidos, s~ao as zonas de transi�~ao dotempo para a eternidade, da�� a neessidade de os peregrinos do Para��so permaneerem inonsientesdurante esse trânsito, quando est~ao para ulminar na idadania do Para��so. Os visitantes onsientesdo tempo podem ir ao Para��so sem ter de adormeer para essa travessia, mas ontinuam sendoriaturas do tempo.As rela�~oes om o tempo n~ao existem sem movimento no espa�o, mas a onsiênia do tempo sim.A seq�uenialidade pode levar �a onsiênia do tempo, mesmo na ausênia de movimento. A mentedo homem �e menos sujeita ao tempo do que ao espa�o, por ausa da natureza inerente da mente.Mesmo durante os dias da vida na arne na Terra, se bem que a mente do homem seja rigidamentesujeita ao espa�o, a imagina�~ao riativa do homem �e relativamente liberta do tempo. Mas o tempo,em si mesmo, n~ao �e genetiamente uma qualidade da mente.H�a três n��veis diferentes de onheimento do tempo:1. O tempo perebido pela mente: a onsiênia da seq�uênia do movimento e a no�~ao de dura�~ao.2. O tempo perebido pelo esp��rito: o disernimento interior do movimento na dire�~ao de Deus ea onsiênia do movimento de asens~ao a n��veis resentes de divindade.3. A pessoalidade ria um senso �unio de tempo, a partir do disernimento no sentido da realidade,127



mais uma onsiênia de presen�a e uma no�~ao interior de dura�~ao.Sendo n~ao-espirituais, os animais onheem apenas o passado e vivem no presente. O homem,residido pelo esp��rito, tem poderes de previs~ao (o disernimento interior); ele pode visualizar o futuro.Apenas as atitudes que onsideram o futuro e que sejam progressivas, s~ao pessoalmente reais. A �etiaest�atia e a moralidade tradiional est~ao apenas ligeiramente aima do n��vel animal. Nem o estoiismo�e uma alta ordem de auto-realiza�~ao. A �etia e a moral tornam-se verdadeiramente humanas quandos~ao dinâmias e progressivas, vivas om a realidade do universo.A pessoalidade humana n~ao �e meramente uma onomitânia de eventos, no tempo e no espa�o;a pessoalidade humana pode tamb�em atuar omo ausa �osmia de tais eventos.12.6 O Superontrole UniversalO universo �e n~ao est�atio. A estabilidade n~ao �e o resultado da in�eria, mas antes o produto deenergias equilibradas, de mentes ooperativas, de morônias oordenadas, de superontrole espirituale de uni�a�~ao da pessoalidade. A estabilidade sempre �e integralmente proporional �a divindade.No ontrole f��sio do universo-mestre, o Pai Universal exere a prioridade e a primazia por meio daIlha do Para��so; Deus �e absoluto, na administra�~ao espiritual do osmo, na pessoa do Filho Eterno.No que onerne aos dom��nios da mente, o Pai e o Filho funionam oordenadamente por meio doAgente Conjunto.A Tereira Fonte e Centro presta assistênia na manuten�~ao do equil��brio e na oordena�~ao dasenergias f��sias e espirituais ombinadas, e nas suas organiza�~oes, mediante a absolutez do seu ontroleda mente �osmia e pelo exer��io dos seus omplementos inerentes e universais de gravidade f��siae espiritual. Sempre e em qualquer lugar onde oorrer uma liga�~ao entre o material e o espiritual,esse fenômeno mental �e um ato do Esp��rito In�nito. Apenas a mente pode interassoiar as for�as eas energias f��sias do n��vel material aos poderes espirituais e aos seres no n��vel do esp��rito.Em toda a vossa ontempla�~ao dos fenômenos universais, assegurai-vos de estardes levando emonsidera�~ao a inter-rela�~ao das energias f��sias, inteletuais e espirituais, e de terdes na devidaonta os fenômenos inesperados orrespondentes �a uni�a�~ao delas, pela pessoalidade; assegurai-vos tamb�em de onsiderar os fenômenos imprevis��veis que resultam das a�~oes e rea�~oes da Deidadeexperienial e dos Absolutos.O universo �e altamente previs��vel, apenas no sentido quantitativo ou da medida da gravidade;mesmo as for�as f��sias primais n~ao reagem �a gravidade linear, nem o fazem os signi�ados mais ele-vados da mente, nem os verdadeiros valores espirituais das realidades universais �ultimas do universo.Qualitativamente, o universo n~ao �e altamente previs��vel, no que diz respeito a novas assoia�~oes defor�as, sejam elas f��sias, mentais ou espirituais; embora muitas dessas ombina�~oes de energias ou defor�as tornem-se parialmente previs��veis, quando sujeitas �a observa�~ao r��tia. Quando a mat�eria,a mente e o esp��rito est~ao uni�ados pela pessoalidade da riatura, �amos totalmente inapazes depredizer as deis~oes do livre-arb��trio de tal ser.Todas as fases da for�a primordial, o esp��rito nasente, ou outras ultimidades n~ao pessoais, pare-em reagir de aordo om ertas leis relativamente est�aveis, mas desonheidas, e s~ao araterizadaspor uma latitude de atua�~ao e uma elastiidade de resposta freq�uentemente desonertantes, quandoenontradas nos fenômenos de uma situa�~ao irunsrita e isolada. Qual �e a explia�~ao dessa liber-dade imprevis��vel de rea�~ao, revelada por essas fatualidades emergentes do universo? Esses dadosimprevistos, desonheidos e insond�aveis - se pertinentes ao omportamento de uma unidade de for�aprimordial, �a rea�~ao de um n��vel n~ao identi�ado da mente, ou ao fenômeno de um vasto pr�e-universoem vias de ser feito, nos dom��nios do espa�o exterior - provavelmente revelam as atividades do �Ultimoe as atua�~oes-presen�as dos Absolutos, que preedem �a fun�~ao de todos os Criadores dos universos.128



N�os n~ao sabemos realmente, mas supomos que uma versatilidade assim surpreendente e umaoordena�~ao t~ao profunda signi�quem a presen�a e a atua�~ao dos Absolutos, e que tal diversidade deresposta, em fae de ausa�~oes aparentemente uniformes, revele a rea�~ao dos Absolutos, n~ao apenas�a ausa�~ao imediata e situaional, mas tamb�em a todas as outras ausa�~oes relaionadas a todo ouniverso-mestre.Os indiv��duos têm os seus guardi~aes de destino; os planetas, os sistemas, as onstela�~oes, osuniversos e os superuniversos, ada um tem os seus respetivos governantes que trabalham para obem-estar nos seus dom��nios. Havona e mesmo o grande universo s~ao supervisionados por aquelesque foram investidos dessas altas responsabilidades. Mas quem fomenta e atende �as neessidadesfundamentais do universo-mestre, omo um todo, do Para��so at�e o quarto n��vel, o mais externo doespa�o? Existenialmente esta supraprote�~ao �e atribu��vel, provavelmente, �a Trindade do Para��so,mas, de um ponto de vista experienial, o surgimento dos universos p�os-Havona depende:1. Dos Absolutos, quanto ao potenial.2. Do �Ultimo, quanto �a dire�~ao.3. Do Supremo, para a oordena�~ao evoluion�aria.4. Dos Arquitetos do Universo-Mestre, para a administra�~ao antes do apareimento de governantesespe���os.O Absoluto Inquali��avel penetra todo o espa�o. N~ao estamos inteiramente eslareidos quanto aostatus exato da Deidade e dos Absolutos Universais, mas sabemos que estes �ultimos funionam ondefunionam a Deidade e o Absoluto Inquali��avel. O Absoluto da Deidade pode estar universalmentepresente, mas di�ilmente est�a presente espaialmente. O �Ultimo est�a, ou estar�a em algum tempo,presente espaialmente at�e junto �as margens do quarto n��vel espaial. Duvidamos que o �Ultimo ter�ajamais uma presen�a espaial, para al�em da periferia do universo-mestre, mas, dentro deste limite, o�Ultimo est�a integrando progressivamente a organiza�~ao riadora dos poteniais dos três Absolutos.12.7 A Parte e o TodoH�a uma lei inexor�avel e impessoal, a qual �e equivalente �a fun�~ao de uma providênia �osmia, que est�aatuando durante a totalidade do tempo e do espa�o e abrange toda a realidade, qualquer que seja asua natureza. A miseri�ordia arateriza a atitude do amor de Deus pelo indiv��duo; a imparialidademotiva a atitude de Deus para om a totalidade. A vontade de Deus n~ao prevalee neessariamentena parte - no ora�~ao de uma pessoalidade qualquer - , mas a Sua vontade, na verdade, governa otodo: o universo dos universos.Em todas as Suas rela�~oes om todos os Seus seres, �e verdade que as leis de Deus n~ao s~ao ineren-temente arbitr�arias. Para v�os, om a vossa vis~ao limitada e o vosso ponto de vista �nito, os atos deDeus muitas vezes podem pareer ditatoriais e arbitr�arios. As leis de Deus s~ao apenas os h�abitos deDeus, o Seu modo repetido de fazer as oisas; e Ele sempre faz todas as oisas bem. V�os observaisque Deus faz a mesma oisa do mesmo modo, repetida e simplesmente, porque aquele �e o melhormodo de se fazer aquela oisa em partiular, em uma dada irunstânia; e o melhor modo �e o modoerto e, dessa forma, a sabedoria in�nita sempre ordena que seja feito daquela maneira, preisa eperfeita. V�os dever��eis lembrar-vos tamb�em de que a natureza n~ao �e um ato exlusivo da Deidade;outras inuênias est~ao presentes nesses fenômenos aos quais o homem hama de natureza.�E repugnante �a natureza divina sofrer qualquer tipo de deteriora�~ao ou jamais permitir a exeu�~aode qualquer ato puramente pessoal, de um modo inferior. Todavia, deveria �ar bem laro que, se, nadivindade de qualquer situa�~ao, no ponto extremo de qualquer irunstânia, em qualquer aso emque o urso da sabedoria suprema possa indiar a busa de uma onduta diferente - aso as busasda perfei�~ao pudessem, por qualquer raz~ao, ditar outro m�etodo de rea�~ao, um m�etodo melhor, ent~ao129



e ali o Deus pleno de sabedoria iria funionar daquele modo melhor e mais adequado. Essa seria,sim, a express~ao de uma lei mais elevada, n~ao a revoga�~ao de uma lei menor.Deus n~ao �e um esravo, por meio do h�abito, �a repeti�~ao rônia dos seus pr�oprios atos volunt�arios.N~ao h�a onito entre as leis do In�nito; elas s~ao todas perfei�~oes de natureza infal��vel; todas s~ao atosinquestion�aveis expressando deis~oes sem defeitos. A lei �e a rea�~ao imut�avel de uma mente in�nita,perfeita e divina. Os atos de Deus s~ao todos voliionais, apesar da sua aparente semelhan�a. EmDeus \n~ao h�a variabilidade, nem sequer a sombra de mudan�a". Mas tudo isso que pode ser ditoverdadeiramente do Pai Universal, n~ao pode ser dito om igual erteza de todas as Suas inteligêniassubordinadas, nem das Suas riaturas evoluion�arias.Porque Deus �e imut�avel, v�os podeis on�ar, em todas as irunstânias ordin�arias, que Ele fa�asempre a mesma oisa, do mesmo modo, idêntio e usual. Deus �e a garantia da estabilidade, paratodas as oisas e seres riados. Ele �e Deus; portanto, Ele n~ao muda.E toda essa �rmeza de onduta e essa uniformidade de a�~ao s~ao pessoal, onsiente e altamentevolitivas, pois o grande Deus n~ao �e um esravo indefeso da Sua pr�opria perfei�~ao e in�nitude. Deusn~ao �e uma for�a autom�atia auto-atuante; Ele n~ao �e um poder servil limitado por leis. Deus n~ao �etamb�em uma equa�~ao matem�atia, nem uma f�ormula qu��mia. Ele �e uma pessoalidade primordial ede livre-arb��trio. Ele �e o Pai Universal, um Ser superdotado de pessoalidade e a Fonte universal dapessoalidade para todas as riaturas.A vontade de Deus n~ao prevalee uniformemente no ora�~ao do mortal material que busa aDeus, mas, se a moldura do tempo for ampliada para al�em do momento, at�e abranger a totalidadeda primeira vida, a vontade de Deus tornar-se-�a ada vez mais disern��vel, nos frutos espirituaisque nasem nas vidas dos �lhos de Deus, onduzidos pelo esp��rito. E ent~ao, se a vida humanafor ampliada ainda mais, a ponto de inluir a experiênia moronial, observar-se-�a a vontade divinaresplandeendo om um brilho ada vez maior nos atos espiritualizantes daquelas riaturas do tempo,que ome�aram a saborear as del��ias divinas de experieniar a rela�~ao da pessoalidade do homemom a pessoalidade do Pai Universal.A Paternidade de Deus e a fraternidade do homem apresentam o paradoxo da parte e do todo,no n��vel da pessoalidade. Deus ama ada indiv��duo omo um �lho individual da fam��lia eleste.Entretanto, Deus ama ainda assim a ada indiv��duo; n~ao faz aep�~ao de pessoas, e a universalidadedo seu amor traz �a vida uma rela�~ao om o todo, a irmandade universal.O amor do Pai individualiza absolutamente ada pessoalidade, omo um �lho �unio do Pai Uni-versal, um �lho sem dupliatas na in�nitude, uma riatura de vontade insubstitu��vel, em toda aeternidade. O amor do Pai glori�a ada �lho de Deus, iluminando ada membro da fam��lia eleste,destaando nitidamente a natureza �unia de ada ser pessoal, em ontraste om os n��veis impessoaisque est~ao fora do iruito fraternal do Pai de todos. O amor de Deus retrata vivamente o valor trans-endente de ada riatura de vontade e, inequivoamente, revela o alto valor que o Pai Universal d�aa ada um dos seus �lhos, desde a pessoalidade mais elevada de riador, om status de Para��so, �amais baixa pessoalidade om dignidade de vontade entre as tribos de homens selvagens, durante odespertar das esp�eies humanas, em algum mundo evoluion�ario do tempo e do espa�o.Esse mesmo amor de Deus pelo indiv��duo traz �a existênia a fam��lia divina de todos os indiv��duos,a fraternidade universal dos �lhos de livre-arb��trio do Pai do Para��so. E essa irmandade, sendouniversal, �e um relaionamento do todo. A fraternidade, quando universal, revela, n~ao a rela�~aode ada um, mas a rela�~ao do todo. A fraternidade �e uma realidade total e, portanto, apresentaqualidades do todo em ontrapartida om as qualidades da parte.A fraternidade onstitui um fato de relaionamento entre ada pessoalidade, na existênia uni-versal. Nenhuma pessoa pode esapar dos benef��ios ou das penalidades que podem advir omoresultado do relaionamento om outras pessoas. A parte bene�ia-se, ou padee, na mesma medidado todo. O bom esfor�o, de ada homem, bene�ia a todos os homens; o mal ou o erro, de ada130



homem, aumenta a atribula�~ao de todos os homens. Na medida que a parte se move, assim move-seo todo. �A medida que o todo progride, assim progride a parte. As veloidades relativas da parte edo todo determinam se a parte est�a sendo retardada pela in�eria do todo, ou se est�a sendo levada �afrente pelo impulso da for�a viva da fraternidade �osmia.�E um mist�erio que Deus seja um Ser autoonsiente altamente pessoal, om um entro de governoresidenial, e que, ao mesmo tempo, Ele esteja pessoalmente presente em um universo t~ao vasto eesteja pessoalmente em ontato om um n�umero quase in�nito de seres. Esse fenômeno, pois, sendoum mist�erio al�em da ompreens~ao humana, n~ao deveria em nada diminuir a vossa f�e. N~ao permitaisque a grandeza da in�nitude, que a imensid~ao da eternidade e que a grandiosidade e a gl�oria doinompar�avel ar�ater de Deus, vos fa�am vailar, que vos desenorajem ou vos desalentem; pois oPai n~ao est�a longe de ada um de v�os; Ele reside dentro de v�os e, Nele, todos n�os literalmentemovemo-nos, vivemos de fato e, verdadeiramente, temos o nosso ser.Ainda que o Pai do Para��so funione por interm�edio dos Seus riadores divinos e dos Seus �lhosriaturas, Ele tamb�em Se ompraz om o ontato interior mais ��ntimo onvoso, t~ao sublime, t~aoaltamente pessoal, que est�a mesmo al�em da minha ompreens~ao - aquela omunh~ao misteriosa, dofragmento do Pai, om a alma humana e om a mente mortal de sua real morada. Sabendo o quefazeis om essas d�adivas de Deus, onseq�uentemente, sabereis que o Pai est�a em ontato ��ntimo, n~aoapenas om os Seus oligados divinos, mas tamb�em om os Seus �lhos evoluion�arios mortais dotempo. O Pai de fato habita no Para��so, mas a Sua presen�a divina tamb�em reside nas mentes doshomens.Ainda que o esp��rito de um Filho tenha sido vertido sobre toda a arne, embora um Filho hajamorado onvoso, erta vez, �a semelhan�a da arne mortal, embora um sera�m pessoalmente vosguarde e vos guie, omo podem quaisquer desses seres divinos, do Segundo e do Tereiro Centro,jamais esperar hegar t~ao perto de v�os ou vos ompreender t~ao ompletamente quanto o Pai, quedeu uma parte de Si pr�oprio para �ar em v�os, para ser o vosso eu real e divino, e eterno mesmo?12.8 A Mat�eria, a Mente e o Esp��rito\Deus �e esp��rito", mas o Para��so n~ao o �e. O universo material �e sempre a arena onde todas asatividades espirituais têm lugar; os seres espirituais e os esp��ritos asendentes vivem e trabalham emesferas f��sias de realidade material.A outorga da for�a �osmia, o dom��nio da gravidade �osmia �e a fun�~ao da Ilha do Para��so. Todaa energia-for�a original prov�em do Para��so, e a mat�eria, om a qual se fazem os universos inont�aveis,irula agora por todo o universo-mestre, na forma de uma presen�a de supragravidade, que onstituia arga-potênia do espa�o preenhido.Qualquer que sejam as transforma�~oes da potênia, no delineamento dos universos, tendo sa��do doPara��so, ela viaja sujeita ao impulso in�nd�avel, sempre presente e infal��vel da Ilha Eterna, obedientee inerentemente girando, para sempre, nas trajet�orias, no eterno espa�o dos universos. A energiaf��sia �e a �unia realidade verdadeira e �el, na sua obediênia �a lei universal. Apenas nos dom��niosda voli�~ao da riatura tem havido desvio da trajet�oria divina e dos planos originais. A potênia ea energia s~ao as evidênias universais da estabilidade, onstânia e eternidade da Ilha Central doPara��so.A outorga do esp��rito e a espiritualiza�~ao das pessoalidades, reinos da gravita�~ao espiritual, s~ao dodom��nio do Filho Eterno. E essa gravidade espiritual do Filho, sempre atraindo todas as realidadesespirituais para Si pr�oprio, �e t~ao real e absoluta quanto a todo-poderosa atra�~ao material da Ilhado Para��so. Mas o homem, de mente material, est�a naturalmente mais familiarizado om as mani-festa�~oes materiais de natureza f��sia do que om as opera�~oes de natureza espiritual, igualmente131



reais e poderosas, disernidas apenas pela larividênia espiritual interna da alma.�A medida que a mente de qualquer pessoalidade no universo torna-se mais espiritual - maissemelhante a Deus - ela passa a ser menos sens��vel �a gravidade material. A realidade, medidapela sua sensibilidade de resposta �a gravidade f��sia, �e a ant��tese da realidade, enquanto determinadapela qualidade do onte�udo espiritual. A a�~ao da gravidade f��sia �e um determinante quantitativoda energia n~ao-espiritual; a a�~ao da gravidade espiritual �e a medida qualitativa da energia viva dadivindade.Aquilo que o Para��so �e para a ria�~ao f��sia, e aquilo que o Filho Eterno �e para o universo espiritual,o Agente Conjunto �e para os dom��nios da mente - o universo inteligente dos seres e pessoalidadesmateriais, moroniais e espirituais.O Agente Conjunto reage tanto �as realidades materiais quanto �as realidades espirituais e, por isso,inerentemente, torna-se o ministrador universal de todos os seres inteligentes, que podem representaruma uni~ao para ambas fases da ria�~ao, a material e a espiritual. O dom da inteligênia, a ministra�~aoao material e ao espiritual, no fenômeno da mente, �e dom��nio exlusivo do Agente Conjunto, que setorna, assim, o pareiro da mente espiritual, a essênia da mente moronial e a substânia da mentematerial das riaturas evoluion�arias do tempo.A mente �e a t�enia por meio da qual as realidades espirituais tornam-se experieniais, para aspessoalidades riaturas. E as possibilidades uni�adoras da pr�opria mente humana, a aptid~ao paraoordenar as oisas, id�eias e valores, em �ultima an�alise, �e supramaterial.Embora di�ilmente seja poss��vel para a mente mortal ompreender os sete n��veis da realidade�osmia relativa, o inteleto humano deveria ser apaz de ompreender muito do signi�ado dos trêsn��veis de funionamento da realidade �nita:1. A Mat�eria. A energia organizada, que est�a sujeita �a gravidade linear, a n~ao ser quando ela �emodi�ada pelo movimento e ondiionada pela mente.2. A Mente. A onsiênia organizada, que n~ao est�a inteiramente sujeita �a gravidade material eque se torna verdadeiramente liberada quando modi�ada pelo esp��rito.3. O Esp��rito. A realidade pessoal mais elevada. O verdadeiro esp��rito n~ao est�a sujeito �a gravidadef��sia, mas aaba tornando-se a inuênia motivadora de todos os sistemas de energia em evolu�~ao,om dignidade de pessoalidade.A meta da existênia de todas as pessoalidades �e o esp��rito; as manifesta�~oes materiais s~ao relativas,e a mente �osmia atua entre esses opostos universais. A outorga da mente e a ministra�~ao do esp��ritos~ao o trabalho das pessoas assoiadas da Deidade, o Esp��rito In�nito e o Filho Eterno. A realidadeda Deidade total n~ao �e a mente, mas a mente-esp��rito - a mente-esp��rito uni�ada pela pessoalidade.Contudo, os absolutos, tanto do esp��rito quanto do objeto (oisa), onvergem na pessoa do PaiUniversal.No Para��so, as três energias, a f��sia, a mental e a espiritual, s~ao oordenadas. No osmo evolu-ion�ario a mat�eria-energia �e predominante em tudo, menos na pessoalidade; e nesta, e para a mestriadesta, o esp��rito luta, om a media�~ao da mente. O esp��rito �e a realidade fundamental da experiêniada pessoalidade de todas as riaturas, pelo fato de que Deus �e esp��rito. O esp��rito �e imut�avel e,portanto, em todas as rela�~oes de pessoalidade, ele transende tanto �a mat�eria quanto �a mente, ques~ao vari�aveis experieniais de realiza�~ao progressiva.Na evolu�~ao �osmia, a mat�eria torna-se uma sombra �los�o�a lan�ada pela mente, em presen�a daluminosidade espiritual do eslareimento divino, entretanto isso n~ao invalida a realidade da energia-mat�eria. A mente, a mat�eria e o esp��rito s~ao igualmente reais, todavia, para a pessoalidade, possuemvalores diferentes na sua busa de al�an�ar a divindade. A onsiênia que se pode ter da divindade�e uma experiênia espiritual progressiva. 132



Quanto mais brilhante o resplendor da pessoalidade espiritualizada (o Pai, no universo; o frag-mento de pessoalidade espiritual potenial, na riatura individual), maior a sombra lan�ada pelamente que atua sobre a investidura material. No tempo, o orpo do homem �e t~ao real quanto amente ou o esp��rito, mas, na morte, tanto a mente (a identidade) quanto o esp��rito sobrevivem, en-quanto o orpo n~ao. Uma realidade �osmia pode ser n~ao existente na experiênia da pessoalidade.E assim a vossa �gura grega de ret�oria - o material, omo sombra da substânia espiritual, maisreal - tem, sim, um signi�ado �los�o�o.
12.9 As Realidades PessoaisO esp��rito �e a realidade pessoal b�asia nos universos; e a pessoalidade �e b�asia para toda a experiêniade progresso om a realidade espiritual. Cada fase da experiênia da pessoalidade, em ada n��velsuessivo da progress~ao no universo, est�a heia de pistas para a desoberta de realidades pessoaisfasinantes. O verdadeiro destino do homem onsiste na ria�~ao de novas metas espirituais e, ent~ao,em responder aos atrativos �osmios dessas metas supernas, de valor n~ao-material.O amor �e o segredo da assoia�~ao ben�e�a entre as pessoalidades. V�os n~ao podeis realmenteonheer uma pessoa em resultado de um �unio ontato. V�os n~ao podeis onheer a m�usia de modoapreiativo, por meio da dedu�~ao matem�atia, mesmo sendo a m�usia uma forma matem�atia deritmo. O n�umero designado para um assinante subsritor de um telefone n~ao identi�a a pessoalidadedesse assinante, de nenhum modo, nem signi�a qualquer oisa a respeito do seu ar�ater.A matem�atia, uma iênia material, �e indispens�avel �a onversa inteligente sobre os aspetosmateriais do universo, mas tal onheimento n~ao �e neessariamente uma parte da realiza�~ao maiselevada da verdade, nem da apreia�~ao pessoal de realidades espirituais. N~ao apenas nos dom��niosda vida, mas at�e mesmo no mundo da energia f��sia, a soma de duas ou mais oisas �e, muitas vezes,algo mais do que, ou algo diferente, das previs��veis onseq�uênias aditivas simples de tais uni~oes.Toda a iênia da matem�atia, todo o dom��nio da �loso�a, da f��sia ou da qu��mia mais elevadas,n~ao poderiam jamais predizer, ou saber, que a uni~ao de dois �atomos de hidrogênio gasoso om um�atomo gasoso de oxigênio resultaria em uma substânia nova e qualitativamente superaditiva - a �agual��quida. O ompleto entendimento desse �unio fenômeno f��sio-qu��mio deveria ser o su�iente paraimpedir o desenvolvimento da �loso�a materialista e da osmologia meaniista.A an�alise t�enia n~ao revela o que uma pessoa, ou oisa pode fazer. Por exemplo: a �agua �e usadaefetivamente para extinguir o fogo. Que a �agua ir�a apagar o fogo �e um fato da experiênia otidiana,mas, nenhuma an�alise jamais feita da �agua poderia revelar tal propriedade. A an�alise determina quea �agua �e omposta de hidrogênio e oxigênio; um estudo posterior desses elementos apenas revela queo oxigênio �e o real sustentador da ombust~ao e que o hidrogênio ir�a por si mesmo queimar livremente.A vossa religi~ao est�a-se tornando real porque est�a emergindo da esravid~ao do medo e da pris~aoda supersti�~ao. A vossa �loso�a luta pela emanipa�~ao do dogma e da tradi�~ao. A vossa iêniaest�a empenhada em uma disputa antiga entre a verdade e o erro, enquanto luta para libertar-seda limita�~ao da abstra�~ao, da esravid~ao da matem�atia e da relativa egueira do materialismomeaniista.O homem mortal tem um n�uleo espiritual. A mente �e um sistema de energia pessoal, que existeem torno de um n�uleo espiritual divino e que funiona em um ambiente material. Essa rela�~ao vivaentre a mente pessoal e o esp��rito, onstitui, pois, o potenial da pessoalidade eterna no universo.O problema verdadeiro, o desapontamento duradouro, a derrota s�eria, ou a morte inesap�avel s�opodem advir depois que os oneitos egoêntrios tiverem tido a arrogânia de desloar totalmenteo poder dominante do n�uleo espiritual entral, destruindo assim o esquema �osmio de identidadeda pessoalidade. 133
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Cap��tulo 13As Esferas Sagradas do Para��soNO ESPAC�O entre a Ilha Central do Para��so e os iruitos planet�arios de Havona mais entrais,est~ao interalados três iruitos menores de esferas espeiais. A �orbita mais interna onsiste nassete esferas seretas do Pai Universal; a segunda �orbita �e omposta dos sete mundos luminosos doFilho Eterno; na mais externa �orbita, est~ao as sete esferas imensas do Esp��rito In�nito, mundos-sedeexeutivos dos Sete Esp��ritos Mestres.Esses três iruitos, om sete mundos do Pai, sete do Filho e sete do Esp��rito, s~ao esferas degrandiosidade insuper�avel e gl�oria inimagin�avel. Mesmo a sua onstru�~ao material ou f��sia �e de umaordem n~ao revelada a v�os. Cada iruito �e de material diferente, e ada mundo de ada iruito �ediferente, exeto os sete mundos do Filho, que s~ao iguais em onstitui�~ao f��sia. Todos os vinte e ummundos s~ao esferas enormes, e ada grupo de sete �e diferentemente eternizado. Pelo que sabemos,eles sempre existiram; omo o Para��so, s~ao eternos. N~ao h�a registro nem tradi�~ao sobre a sua origem.As sete esferas seretas do Pai Universal, girando em torno do Para��so, em proximidade estreitada Ilha Eterna, s~ao altamente reetivas da luminosidade espiritual do brilho entral das Deidadeseternas, lan�ando essa luz de gl�oria divina por todo o Para��so e mesmo sobre os sete iruitos deHavona.Nos sete mundos sagrados do Filho Eterno, pareem ter origem as energias impessoais da lumino-sidade do esp��rito. Nenhum ser pessoal pode permaneer em qualquer desses sete reinos fulgurantes.Com a sua gl�oria espiritual, eles iluminam todo o Para��so e Havona; e direionam a pura luminosi-dade do esp��rito para os sete superuniversos. Essas esferas brilhantes do segundo iruito, da mesmaforma, emitem sua luz (sem alor) para o Para��so, e para o bilh~ao de mundos dos sete iruitos douniverso entral.Os sete mundos do Esp��rito In�nito est~ao oupados pelos Sete Esp��ritos Mestres, que presidemaos destinos dos sete superuniversos, enviando a ilumina�~ao espiritual da Tereira Pessoa da Deidadepara essas ria�~oes do tempo e do espa�o. E toda a Havona, mas n~ao a Ilha do Para��so, �e banhadapor essas inuênias espiritualizantes.Embora os mundos do Pai sejam esferas de status �ultimo para todos os seres dotados pelo Paiom uma pessoalidade, essa n~ao �e a fun�~ao exlusiva deles. Muitos seres e entidades outras, al�emdas pessoais, passam temporadas nesses mundos. Cada mundo, no iruito do Pai, e no iruito doEsp��rito, tem um tipo distinto de idadania permanente, mas pensamos que os mundos do Filho s~aohabitados por tipos uniformes de seres n~ao pessoais. Os fragmentos do Pai est~ao entre os nativos deDiv��nington; as outras ordens de idadania permanente n~ao s~ao reveladas a v�os.Os vinte e um sat�elites do Para��so servem, tanto no universo entral omo nos superuniversos,a muitos prop�ositos n~ao revelados nestas narrativas. V�os sois apazes de entender t~ao pouo davida nessas esferas, que n~ao podeis esperar hegar a ter uma vis~ao oerente delas, nem quanto �a suanatureza nem quanto �a sua fun�~ao; milhares de atividades aonteem ali, que n~ao s~ao reveladas a v�os.135



Essas vinte e uma esferas abrangem os poteniais da fun�~ao do universo-mestre. Estes doumentospermitem apenas uma vis~ao super�ial de ertas atividades irunsritas pertinentes ao âmbito da�epoa atual do grande universo - ou melhor, de um dos sete setores do grande universo.13.1 Os Sete Mundos Sagrados do PaiO iruito das esferas sagradas de vida do Pai ont�em os �unios segredos inerentes �a pessoalidade,no universo dos universos. Estes sat�elites do Para��so, no mais interno dos três iruitos, s~ao os�unios dom��nios proibidos, onernentes �a pessoalidade, no universo entral. O Para��so inferior e osmundos do Filho s~ao, do mesmo modo, fehados �as pessoalidades; por�em nenhum desses dom��nios,de qualquer modo, onerne diretamente �a pessoalidade.Os mundos do Pai, no Para��so, s~ao dirigidos pela ordem mais elevada dos Filhos Estaion�ariosda Trindade, os Segredos Trinitarizados da Supremaia. Desses mundos, pouo posso eu dizer; dassuas m�ultiplas atividades, posso dizer menos ainda. Tais informa�~oes dizem respeito apenas �aquelesseres que ali funionam e que dali v~ao mais adiante. E, ainda que eu esteja familiarizado de umerto modo, om seis desses mundos espeiais, eu jamais aterrissei em Div��nington; tal mundo �einteiramente proibido para mim.Uma das raz~oes pelas quais esses mundos s~ao seretos �e que ada uma dessas esferas sagradasdesfruta de uma representa�~ao espeializada, ou manifesta�~ao das Deidades que omp~oem a Trindadedo Para��so; n~ao de uma pessoalidade, mas de uma presen�a �unia da Divindade, que pode serapreiada e ompreendida apenas por aqueles grupos espeiais de inteligênia, residentes naquelaesfera partiular, ou que podem ser ali admitidos. Os Segredos Trinitarizados da Supremaia s~aoos agentes pessoais dessas presen�as espeializadas e impessoais da Divindade. E os Segredos daSupremaia s~ao seres altamente pessoais, esplendidamente dotados e maravilhosamente adaptadosao seu trabalho exelso e exigente.1. DIV�ININGTON. Este mundo �e, em um sentido �unio, o \seio do Pai", a esfera de omunh~aopessoal do Pai Universal, e nele existe uma manifesta�~ao espeial da Sua divindade. Div��nington �e oponto de reuni~ao dos Ajustadores do Pensamento no Para��so, mas �e tamb�em o lar de in�umeras outrasentidades, pessoalidades e outros seres que têm origem no Pai Universal. Muitas pessoalidades, al�emdo Filho Eterno, têm origem direta em atos solit�arios do Pai Universal. E t~ao somente os fragmentosdo Pai, as pessoalidades e outros seres de origem direta e exlusiva no Pai Universal onfraternizam-see funionam nesta morada.Os segredos de Div��nington inluem o segredo da outorga e da miss~ao dos Ajustadores do Pen-samento. A sua natureza, origem e a t�enia do seu ontato om as riaturas mais baixas dosmundos evoluion�arios �e um segredo dessa esfera do Para��so. Essas assombrosas transa�~oes n~aoonernem pessoalmente ao resto de n�os e, portanto, as Deidades onsideram apropriado oultar danossa ompreens~ao plena ertas arater��stias dessa ministra�~ao grandiosa e divina. At�e o ponto emque temos ontato om essa fase da atividade divina, �e-nos permitido ter o onheimento ompletodessas transa�~oes, mas, no que diz respeito aos detalhes ��ntimos dessa grande outorga, n~ao estamosplenamente informados.Essa esfera tamb�em onserva os segredos da natureza, prop�osito e atividades de todas as outrasformas de fragmentos do Pai, dos Mensageiros por Gravidade e das hostes de outros seres n~aorevelados a v�os. �E bastante prov�avel que essas verdades pertinentes a Div��nington, que se mantêmoultas para mim, se reveladas, venham meramente onfundir e di�ultar o meu trabalho atual, epode ser ainda que estejam al�em da apaidade oneptual da minha ordem de seres.2. SON�ARINGTON. Esta esfera �e o \seio do Filho", o mundo de aolhimento pessoal do FilhoEterno. �E a sede-entral do Para��so para os Filhos de Deus, desendentes e asendentes, ap�os estarem,136



quando estiverem, inteiramente areditados e �nalmente aprovados. Esse mundo �e o lar, no Para��so,de todos os Filhos do Filho Eterno e dos seus Filhos oordenados e oligados. H�a numerosas ordensde �lia�~ao divina, ligadas a essa morada superna, que n~ao têm sido reveladas aos mortais, j�a que elasn~ao est~ao ligadas aos planos do esquema da asens~ao, da progress~ao espiritual humana atrav�es dosuniversos e at�e o Para��so.Os segredos de Son�arington inluem o segredo da enarna�~ao dos Filhos divinos. Quando um Filhode Deus torna-se um Filho do Homem, nasendo literalmente de uma mulher, omo oorreu no vossomundo, h�a mais de dezenove s�eulos atr�as, trata-se de um mist�erio universal. Isso est�a oorrendoem todas as partes, nos universos, e o segredo dessa �lia�~ao divina �e um segredo de Son�arington.Os Ajustadores s~ao um mist�erio de Deus, o Pai. A enarna�~ao dos Filhos divinos �e um mist�erio deDeus, o Filho; �e um segredo enerrado no s�etimo setor de Son�arington, um dom��nio n~ao penetr�avelpor ningu�em, exeto por aqueles que pessoalmente passaram por essa experiênia �unia. Apenasaquelas fases da enarna�~ao que têm a ver om a vossa arreira de asens~ao, foram trazidas ao vossoonheimento. H�a muitas outras fases do mist�erio da enarna�~ao dos Filhos do Para��so, que s~ao tiposn~ao revelados de miss~oes de servi�o no universo, n~ao abertos ao vosso onheimento. E h�a aindaoutros mist�erios em Son�arington.3. ESPIRIT�INGTON. Este mundo �e o \seio do Esp��rito", o lar no Para��so dos altos seres querepresentam exlusivamente o Esp��rito In�nito. Aqui, ongregam-se os Sete Esp��ritos Mestres ealgumas das suas �lia�~oes, de todos os universos. Nessa morada eleste, podem ser enontradastamb�em in�umeras ordens n~ao reveladas de pessoalidades espirituais, seres destinados �as m�ultiplasatividades do universo, n~ao ligadas aos planos de eleva�~ao das riaturas mortais do tempo at�e osn��veis de eternidade do Para��so.Os segredos de Espirit��ngton envolvem os mist�erios impenetr�aveis da reetividade. N�os vos falamossobre o fenômeno amplo e universal da reetividade, mais partiularmente de omo ela opera nosmundos-sede dos sete superuniversos, mas nuna expliamos inteiramente esse fenômeno, pois n~aoo entendemos ompletamente. Compreendemos bastante, muito mesmo, sobre ele, mas diversosdetalhes fundamentais ainda s~ao misteriosos para n�os. A reetividade �e um segredo de Deus, oEsp��rito. V�os fostes instru��dos a respeito das fun�~oes da reetividade em rela�~ao ao esquema deasens~ao no aso da sobrevivênia dos mortais, e assim �e que opera, mas a reetividade �e tamb�emum aspeto indispens�avel ao trabalho normal de in�umeras outras fases de oupa�~ao no universo. Essedom do Esp��rito In�nito �e tamb�em utilizado em anais outros, diversos daqueles que fazem a reuni~aodas informa�~oes e a dissemina�~ao dos dados. E h�a ainda outros segredos de Espirit��ngton.4. VICEG�ERINGTON. Este planeta �e o \seio do Pai e do Filho" e �e a esfera sereta de ertosseres n~ao revelados, que têm origem nos atos do Pai e do Filho. Este �e tamb�em o lar, no Para��so, demuitos seres glori�ados, de anestralidade omplexa, aqueles uja origem �e ompliada por ausadas t�enias, muito diversi�adas, que operam nos sete superuniversos. Muitos grupos de seres, dosque se re�unem nesse mundo, n~ao têm a sua identidade revelada aos mortais de Urantia.Os segredos de Vieg�erington inluem os segredos da trinitariza�~ao, e a trinitariza�~ao onstituio segredo da autoridade de representar a Trindade, de omo atuar sendo vie-regentes dos Deuses.A autoridade de representar a Trindade �e passada apenas �aqueles seres, revelados e n~ao revelados,que s~ao trinitarizados, riados, gerados por fatualidades ou eternizados por quaisquer duas ou portodas as três Pessoas da Trindade do Para��so. As pessoalidades trazidas �a existênia pelos atostrinitarizantes de ertos tipos de riaturas glori�adas representam n~ao mais do que o potenialoneptual mobilizado naquela trinitariza�~ao, embora tais riaturas possam asender por meio doaminho do abra�o da Deidade aberto a todos os seus semelhantes.Os seres n~ao trinitarizados n~ao ompreendem plenamente a t�enia da trinitariza�~ao, seja pordois, seja por três dos Criadores, seja por ertas riaturas. V�os n~ao ir��eis ompreender inteiramentetal fenômeno, a menos que, em um futuro long��nquo, na vossa arreira glori�ada, v�os intenteis essaaventura e sejais bem-suedidos nela, pois, de outro modo, esses segredos de Vieg�erington ser~ao137



sempre proibidos a v�os. Mas para mim, que sou um ser de origem elevada na Trindade, todosos setores de Vieg�erington est~ao abertos. Eu entendo ompletamente, e tamb�em protejo total esagradamente, o segredo da minha origem e destino.H�a ainda outras formas e fases de trinitariza�~ao que n~ao foram levadas ao onheimento dos povosde Urantia, e essas experiênias, nos seus aspetos pessoais, est~ao devidamente protegidas no setorsereto de Vieg�erington.5. SOLITARINGTON. Este mundo �e o \seio do Pai e do Esp��rito" e �e o entro de enontro deuma hoste magn���a de seres n~ao revelados, om origem nos atos onjuntos do Pai Universal e doEsp��rito In�nito; seres que partilham de aspetos do Pai, al�em da sua heran�a do Esp��rito.Essa �e tamb�em o lar dos Mensageiros Solit�arios e outras pessoalidades de ordens supra-ang�elias.V�os onheeis pouqu��ssimos dentre esses seres; h�a um vasto n�umero de ordens n~ao reveladas emUrantia. O fato de terem o seu domi��lio no quinto mundo n~ao signi�a, neessariamente, que oPai tenha a ver om a ria�~ao dos Mensageiros Solit�arios ou dos seus oligados superang�elios, mas,nesta idade do universo, Ele tem a ver om a fun�~ao deles. Durante a presente idade do universo,essa �e tamb�em a esfera de status dos Diretores de Potênia do Universo.H�a in�umeras ordens adiionais de pessoalidades espirituais, seres desonheidos do homem mortal,que onsideram Solitarington omo sendo o seu lar, na esfera no Para��so. Deveria ser lembrado quetodas as divis~oes e n��veis de atividades, no universo, s~ao plenamente providas de ministros espirituais,omo o �e o dom��nio que se oupa de ajudar o homem mortal a asender ao seu destino divino, noPara��so.Os segredos de Solitarington. Al�em de ertos segredos da trinitariza�~ao, este mundo mant�em ossegredos da rela�~ao pessoal do Esp��rito In�nito om algumas �lia�~oes mais elevadas da Tereira Fontee Centro. Em Solitarington, s~ao mantidos os mist�erios da assoia�~ao ��ntima de in�umeras ordens, n~aoreveladas, om os esp��ritos do Pai, do Filho e do Esp��rito, om o tr��plie esp��rito da Trindade, e omos esp��ritos do Supremo, do �Ultimo e do Supremo-�Ultimo.6. SER�AFINGTON. Esta esfera �e o \seio do Filho e do Esp��rito" e �e o mundo-lar das imensashostes de seres n~ao revelados, riados pelo Filho e pelo Esp��rito. �E tamb�em a esfera de destinode todas as ordens ministradoras de hostes ang�elias, inluindo superna�ns, seona�ns e sera�ns.No universo entral e nos universos mais afastados, tamb�em servem in�umeras ordens de magn���osesp��ritos que n~ao s~ao \esp��ritos ministradores para aqueles que ser~ao herdeiros da salva�~ao". Todosesses servidores espirituais, em todos os n��veis e dom��nios de atividades no universo, onsideramSer�a�ngton omo o seu lar no Para��so.Os segredos de Ser�a�ngton envolvem um mist�erio tr��plie, dos quais eu posso menionar apenasum: o mist�erio do transporte ser�a�o. A apaidade de v�arias ordens de sera�ns, e de seres espirituaisaliados, de envolver, nas suas formas espirituais, todas as ordens de pessoalidades n~ao-materiais, ede arreg�a-las, em longas jornadas interplanet�arias, �e um segredo fehado nos setores sagrados deSer�a�ngton. Os sera�ns de transporte ompreendem esse mist�erio, mas eles n~ao o omuniam aoresto de n�os, ou talvez n~ao possam fazê-lo. Os outros mist�erios de Ser�a�ngton s~ao pertinentes �asexperiênias pessoais de tipos de servidores espirituais, at�e agora, n~ao revelados aos mortais. E n�osnos oibimos de falar sobre os segredos de tais seres, t~ao proximamente relaionados, pois v�os quasepoder��eis ompreender tais ordens pr�oximas de existênia, mas equivaleria a uma quebra de on�an�aapresentarmos at�e mesmo o nosso onheimento parial de tais fenômenos.7. ASCÊNDINGTON. Este mundo �unio �e o \seio do Pai, do Filho e do Esp��rito", loal deenontro das riaturas asendentes do espa�o, a esfera de reep�~ao dos peregrinos do tempo queest~ao de passagem pelo universo de Havona, no seu aminho at�e o Para��so. Asêndington �e o larverdadeiro, no Para��so, das almas asendentes do tempo e do espa�o, at�e que elas alanem o statusde seres do Para��so. V�os, mortais, passareis a maioria das vossas f�erias de Havona em Asêndington.Durante a vossa vida em Havona, Asêndington ser�a para v�os o mesmo que foram os diretores de138



revers~ao durante a asens~ao loal e no superuniverso. Aqui, v�os vos engajareis em milhares deatividades, que est~ao al�em da ompreens~ao e da imagina�~ao mortal. E, omo em todos os avan�osanteriores, na asens~ao em dire�~ao a Deus, o vosso eu humano entrar�a, aqui, em novas rela�~oes omo vosso eu divino.Os segredos de Asêndington inluem os mist�erios da onstru�~ao gradual e erta, na mente materiale mortal, de uma ontraparte espiritual e potenialmente imortal do ar�ater e da identidade. Essefenômeno onstitui um dos mist�erios de maior perplexidade dos universos - a evolu�~ao de uma almaimortal, dentro da mente de uma riatura mortal e material.V�os n~ao ireis jamais ompreender essa transa�~ao misteriosa, antes de alan�ardes Asêndington.E �e por isso que toda Asêndington estar�a aberta aos vossos olhares maravilhados. Um s�etimo deAsêndington �e proibido para mim - aquele setor ao qual onerne esse mesmo segredo que �e (ouser�a) da experiênia e posse exlusiva do vosso tipo de ser. Essa experiênia pertene �a vossa ordemhumana de existênia. A minha ordem de pessoalidade n~ao est�a diretamente ligada a tais transa�~oes.Desse modo, s~ao proibidas a mim, mas ser~ao �nalmente reveladas a v�os. Todavia, mesmo depoisque forem reveladas a v�os, por alguma raz~ao, permaneer~ao para sempre omo um segredo vosso.V�os n~ao os revelareis a n�os, nem a qualquer outra ordem de seres. Sabemos sobre a fus~ao eternade um Ajustador divino om uma alma imortal, de origem humana; mas os �nalitores asendentesonheem essa experiênia, em si, omo uma realidade absoluta.13.2 As Rela�~oes nos Mundos do PaiEsses mundos-lar, das diversas ordens de seres espirituais, s~ao esferas portentosas e maravilhosase, na sua inompar�avel beleza e gl�oria esplendorosa, s~ao semelhantes ao Para��so. S~ao mundos deongrega�~ao, esferas de reuni~ao, que servem omo endere�os �osmios permanentes. Como �nalitores,v�os estareis domiiliados no Para��so, mas Asêndington ser�a o vosso endere�o domiiliar em todosos tempos, mesmo quando entrardes no servi�o do espa�o exterior. Por toda a eternidade, v�os ireisonsiderar Asêndington omo o vosso lar de reorda�~oes sentimentais e de mem�orias evoativas.Quando vos tornardes seres espirituais do s�etimo est�agio, possivelmente renuniareis ao vosso statusde residênia no Para��so.Se os universos exteriores est~ao em proesso de ria�~ao, se eles devem ser habitados por riaturasdo tempo om potenial asensional, ent~ao inferimos que esses �lhos do futuro est~ao destinadostamb�em a onsiderar Asêndington o seu mundo-lar no Para��so.Asêndington �e a �unia esfera sagrada que estar�a aberta, sem reservas, ao vosso exame, quandohegardes ao Para��so. Vieg�erington �e a �unia esfera sagrada que �e aberta ao meu esrut��nio intei-ramente sem reservas. Embora os segredos desta digam respeito �a minha origem, nesta idade douniverso, eu n~ao enaro Viegerinton omo o meu lar. Os seres de origem na Trindade e os serestrinitarizados n~ao s~ao a mesma oisa.Os seres de origem na Trindade n~ao ompartilham totalmente os mundos do Pai; eles têm o seu larexlusivo na Ilha do Para��so, em estreita proximidade om a Esfera Sant��ssima. Freq�uentemente elesest~ao em Asêndington, o \seio do Pai-Filho-Esp��rito", onde se onfraternizam om os seus irm~aosque vieram dos mundos baixos do espa�o.V�os poder��eis assumir que os Filhos Criadores, sendo origin�arios do Pai-Filho, assumiriam Vi-eg�erington omo o seu lar, mas n~ao �e esse o aso nessa idade da fun�~ao de Deus, o S�etuplo, nouniverso. E h�a muitos problemas semelhantes que ir~ao deixar-vos perplexos, pois podeis estar er-tos de enontrar muitas di�uldades ao tentardes entender essas oisas que est~ao t~ao pr�oximas doPara��so. Tamb�em n~ao podeis usar o raio��nio om êxito para essas quest~oes, pois delas sabeispouqu��ssimo. E, aso soub�esseis mais, aera dos mundos do Pai, v�os simplesmente ir��eis enontrar139



mais di�uldades ainda, at�e saberdes tudo sobre eles. O status em qualquer desses mundos seretos �eadquirido pelo servi�o, bem omo por meio da natureza da origem, e as suessivas idades do universopodem redistribuir alguns desses agrupamentos de pessoalidades, e fazem-no.Os mundos do iruito interior s~ao realmente mundos fraternais, ou de status passageiro, maisdo que esferas reais de residênia. Os mortais atingir~ao um erto status, em ada um dos mundosdo Pai, exeto em um deles. Por exemplo: quando v�os, mortais, hegardes a Havona, ser-vos-�aonedida permiss~ao para visitar Asêndington, onde v�os sereis muito bem-vindos, mas n~ao vos ser�apermitido visitar os outros seis mundos sagrados. Subseq�uentemente �a vossa passagem pelo regimedo Para��so, e ap�os a vossa admiss~ao no Corpo de Finalidade, ser-vos-�a onedida permiss~ao para ira Son�arington, j�a que sois �lhos asendentes de Deus - de fato sereis muito mais. Contudo semprerestar�a um s�etimo de Son�arington, o setor dos segredos da enarna�~ao dos Filhos Divinos, que n~aoestar�a aberto ao vosso esrut��nio. Esses segredos nuna ser~ao revelados aos �lhos asendentes deDeus.Finalmente, tereis aesso pleno a Asêndington e um aesso relativo a outras esferas do Pai, exetoDiv��nington, mas, mesmo quando vos for dada a permiss~ao para aterrissar nas ino outras esferasseretas, ap�os vos haverdes transformado em �nalitores, n~ao vos ser�a permitido visitar todos ossetores de tais mundos. Nem vos ser�a permitido aterrissar nas margens de Div��nington, o \seio doPai", se bem que v�os ireis, om erteza, estar repetidamente �a \m~ao direita do Pai". Nuna, portoda a eternidade, surgir�a nenhuma neessidade da vossa presen�a no mundo dos Ajustadores doPensamento.Esses mundos de reuni~ao da vida espiritual s~ao um terreno proibido, e ao extremo, tanto que nos �epedido que n~ao tentemos penetrar nas fases daquelas esferas que est~ao totalmente fora do âmbito danossa experiênia. V�os podeis tornar-vos riaturas perfeitas, omo o Pai Universal mesmo �e perfeitona Sua Deidade, mas n~ao podereis saber sobre todos os segredos experieniais de todas as outrasordens de pessoalidades do universo. Quando o Criador tem um segredo de pessoalidade experienialom a sua riatura, o Criador preserva esse segredo em on�an�a eterna.Todos esses segredos s~ao supostamente onheidos do orpo oletivo dos Segredos Trinitarizadosda Supremaia. Esses seres s~ao inteiramente onheidos apenas pelos agrupamentos espeiais doseu mundo; eles s~ao pouo ompreendidos pelas outras ordens. Ap�os haverdes alan�ado o Para��so,onheereis e amareis ardentemente os dez Segredos da Supremaia que dirigem Asêndington. �Aexe�~ao de Div��nington, v�os tamb�em hegareis a um onheimento parial dos Segredos da Supre-maia, em outros mundos do Pai, se bem que n~ao t~ao perfeitamente quanto em Asêndington.Os Segredos Trinitarizados da Supremaia, omo o seu nome poderia sugerir, est~ao relaionadosao Supremo; eles s~ao, do mesmo modo, relaionados ao �Ultimo e ao futuro Supremo-�Ultimo. EssesSegredos da Supremaia s~ao os segredos do Supremo e, tamb�em, os segredos do �Ultimo e, mesmo, ossegredos do Supremo-�Ultimo.13.3 Os Mundos Sagrados do Filho EternoAs sete esferas luminosas do Filho Eterno s~ao os mundos das sete fases de existênia no esp��rito-puro.Esses orbes resplandeentes s~ao a fonte da luz tr��plie do Para��so e de Havona; e a sua inuênia �eamplamente, se bem que n~ao totalmente, on�nada ao universo entral.A pessoalidade n~ao est�a presente nesses sat�elites do Para��so; portanto, sobre as moradas dessesesp��ritos-puros, pouo h�a que possa ser apresentado �a pessoalidade mortal e material. Foi-nos en-sinado que esses mundos s~ao prol���os da vida n~ao-pessoal dos seres do Filho Eterno. Inferimosque essas entidades estejam sendo onstitu��das para a ministra�~ao aos novos universos projetados doespa�o exterior. Os �l�osofos do Para��so sustentam que ada ilo do Para��so, de era de dois bilh~oes140



de anos do tempo de Urantia, testemunha a ria�~ao de reservas adiionais dessas ordens, nos mundosseretos do Filho Eterno.At�e onde fui informado, pessoalidade alguma jamais esteve em qualquer uma dessas esferas doFilho Eterno. Eu nuna fui designado sequer para visitar um desses mundos, em toda a minha longaexperiênia, dentro e fora do Para��so. Mesmo as pessoalidades o-riadas pelo Filho Eterno n~aov~ao a esses mundos. Inferimos que todos os tipos de esp��ritos impessoais, independentemente da suaorigem, sejam admitidos nesses lares espirituais. Como sou uma pessoa e tenho uma forma espiritual,n~ao h�a d�uvida de que esse mundo pareeria vazio e deserto, ainda que me fosse permitido fazer umavisita a ele. As pessoalidades espirituais elevadas n~ao s~ao dadas �a satisfa�~ao da uriosidade semum prop�osito, �a aventura in�util puramente. A todo momento h�a, em demasia, aventuras plenas deprop�osito e fas��nio, para permitir o desenvolvimento de qualquer interesse maior em projetos in�uteisou irreais.13.4 Os Mundos do Esp��rito In�nitoEntre o iruito interno de Havona e as esferas resplandeentes do Filho Eterno, giram os sete orbesdo Esp��rito In�nito, mundos habitados pela progênie do Esp��rito In�nito, pelos �lhos trinitarizadosde pessoalidades riadas j�a glori�adas e por outros tipos de seres n~ao revelados, empenhados naadministra�~ao efetiva das muitas realiza�~oes dos v�arios dom��nios de atividades no universo.Os Sete Esp��ritos Mestres s~ao os representantes supremos e �ultimos do Esp��rito In�nito. Elesmantêm as suas esta�~oes pessoais e os seus foos de poder na periferia do Para��so, mas todas asopera�~oes ligadas �a sua administra�~ao e dire�~ao, no grande universo, s~ao onduzidas a partir dessassete esferas exeutivas espeiais do Esp��rito In�nito. Os Sete Esp��ritos Mestres s~ao, na realidade, aroda de equil��brio do esp��rito-mente no universo dos universos, um poder de loaliza�~ao entral quetudo abrange, ompreende e oordena.Dessas sete esferas espeiais, os Esp��ritos Mestres operam, para equalizar e estabilizar os iruitosda mente �osmia do grande universo. Eles tamb�em têm a ver om a atitude espiritual difereniale om a presen�a das Deidades, em todo o grande universo. As rea�~oes f��sias s~ao uniformes, en~ao variam, sendo sempre instantâneas e autom�atias. Contudo, a presen�a experienial do esp��ritorealiza-se de aordo om as ondi�~oes subjaentes ou om os estados de reeptividade espiritualinerentes �as mentes individuais nos reinos.A autoridade, a presen�a e a fun�~ao f��sia n~ao variam ao longo dos universos, grandes ou menores.O fator que diferenia a presen�a ou a rea�~ao espiritual �e o diferenial utuante, no seu reonhei-mento e reep�~ao, da parte das riaturas de vontade. Ainda que a presen�a espiritual da Deidadeabsoluta ou existenial, de nenhum modo seja inueniada pelas atitudes de lealdade ou deslealdade,da parte dos seres riados, ao mesmo tempo, �e erto que a presen�a em funionamento da Deidadesubabsoluta e experienial seja, de�nitiva e diretamente, inueniada pelas deis~oes, esolhas e ati-tudes da vontade de tais seres, riaturas �nitas - pela lealdade e devo�~ao do ser, planeta, sistema,onstela�~ao ou universo, individualmente. Essa presen�a espiritual da divindade n~ao �e, por�em, a-prihosa ou arbitr�aria; a sua varia�~ao experienial �e inerente ao dom de livre-arb��trio das riaturaspessoais.O fator determinante do diferenial da presen�a espiritual existe nos vossos pr�oprios ora�~oes ementes, e onsiste na maneira omo atua a vossa pr�opria esolha, nas deis~oes das vossas mentes ena determina�~ao das vossas pr�oprias vontades. Esse diferenial �e inerente �as rea�~oes do livre-arb��triode seres pessoais inteligentes, seres a quem o Pai Universal ordenou que exeressem a liberdade deesolha. E as Deidades s~ao sempre ��eis �as osila�~oes e ao uxo dos seus esp��ritos, ao atendereme satisfazerem �as ondi�~oes e demandas, dessas esolhas difereniais das riaturas, ora onedendomais da presen�a Delas, em resposta ao anseio sinero dessa presen�a, ora retirando-Se de ena �a141



medida que as suas riaturas fazem as op�~oes adversas, no exer��io da sua liberdade de esolha, domdivinamente onedido. E, assim, o esp��rito da divindade torna-se humildemente obediente �a esolhadas riaturas dos reinos.As moradas exeutivas dos Sete Esp��ritos Mestres s~ao, na realidade, as sedes-entrais no Para��so,dos sete superuniversos e seus segmentos orrelatos no espa�o exterior. Cada Esp��rito Mestre presidea um superuniverso, e ada um desses sete mundos �e exlusivamente designado a um dos Esp��ritosMestres. N~ao h�a literalmente nenhuma fase da administra�~ao subparadis��aa, dos sete superuniversos,que n~ao seja abrangida por esses mundos exeutivos. Eles n~ao s~ao t~ao exlusivos quanto as esferasdo Pai, ou as do Filho, e, embora o status residenial seja limitado aos seres nativos, e aos que alitrabalham, esses sete planetas administrativos est~ao sempre abertos a todos os seres que os desejaremvisitar, e que tenham o omando dos meios neess�arios de trânsito.Para mim, esses mundos exeutivos s~ao os pontos mais interessantes e fasinantes fora do Para��so.Em nenhum outro lugar, no vasto universo, pode algu�em observar atividades t~ao variadas, envolvendoordens t~ao diferentes de seres vivos, as quais têm a ver om opera�~oes em n��veis t~ao diversos, e omoupa�~oes ao mesmo tempo materiais, inteletuais e espirituais. Quando me �e onedido um per��odode desanso das minhas atividades, se aontee de eu estar no Para��so, ou em Havona, omumentevou para um desses mundos ativos dos Sete Esp��ritos Mestres, para ali inspirar a minha mente omaqueles espet�aulos de empreendimento, devo�~ao, lealdade, sabedoria e e�iênia. Em nenhum outrolugar posso eu observar uma interassoia�~ao t~ao assombrosa de atua�~oes da pessoalidade, em todosos sete n��veis da realidade do universo. E me sinto sempre estimulado pelas atividades daqueles quesabem muito bem omo fazer o seu trabalho e que têm um prazer t~ao ompleto no ato de realiz�a-lo.[Apresentado por um Perfeionador de Sabedoria, om a miss~ao de funionar omo tal, dadapelos Ani~aes dos Dias em Uversa.℄
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Cap��tulo 14O Universo Central e DivinoO UNIVERSO divino e perfeito oupa o entro de toda a ria�~ao; �e o n�uleo eterno em redor do qualgiram as vastas ria�~oes do tempo e do espa�o. O Para��so �e a gigantesa Ilha-n�uleo que permaneeem absoluta estabilidade e im�ovel no ora�~ao mesmo do magn���o universo eterno. Essa fam��liaplanet�aria entral �e hamada de Havona e est�a extremamente distante do universo loal de N�ebadon.Tem dimens~oes enormes, uma massa quase inaredit�avel e onsiste em um bilh~ao de esferas de belezainimagin�avel e de grandeza majestosa; no entanto, a verdadeira magnitude dessa vasta ria�~ao est�a,realmente, bem al�em do alane de ompreens~ao da mente humana.Esse �e o �unio onjunto onsolidado, perfeito e estabilizado de mundos. �E um universo riadoem plenitude e perfei�~ao; n~ao se trata de um desenvolvimento evoluion�ario. �E o n�uleo eterno daperfei�~ao; e em torno dele gira a proiss~ao intermin�avel de universos que onstituem os experimentosevoluion�arios formid�aveis, a aventura audaiosa dos Filhos Criadores de Deus, os quais aspirama dupliar, no tempo, e reproduzir, no espa�o, o universo arquet��pio, o ideal de plenitude divina,suprema �nalidade, realidade �ultima e perfei�~ao eterna.14.1 O Sistema Para��so-HavonaDa periferia do Para��so at�e as fronteiras interiores dos sete superuniversos, existem as sete seguintesondi�~oes e movimentos de espa�os:1. As zonas quiesentes de espa�o intermedi�ario, que hegam �a periferia do Para��so.2. A proiss~ao em sentido hor�ario dos três iruitos do Para��so e das sete �orbitas de Havona.3. As zonas semiquietas de espa�o que separam esses iruitos de Havona dos orpos esuros degravidade do universo entral.4. O intur~ao interno, que se move em sentido anti-hor�ario, dos orpos esuros de gravidade.5. A segunda zona espaial �unia, que divide as duas trajet�orias no espa�o dos orpos esuros degravidade.6. O intur~ao externo de orpos esuros de gravidade, girando em sentido hor�ario em torno doPara��so.7. Uma tereira zona de espa�o, uma zona de semiquietude, separando o intur~ao externo dosorpos esuros de gravidade, das �orbitas mais interiores dos sete superuniversos.Os mundos de Havona, em um total de um bilh~ao, est~ao dispostos em sete iruitos onêntriosque rodeiam diretamente as três �orbitas dos sat�elites do Para��so. H�a mais de trinta e ino milh~oesde mundos no iruito mais interno de Havona e mais de duzentos e quarenta e ino milh~oes no143



mais externo, om quantidades proporionais no intervalo entre ambos. Cada iruito �e diferente,mas todos s~ao perfeitamente equilibrados e organizados om re�namento, e ada um �e permeadopor uma representa�~ao espeializada do Esp��rito In�nito, um dos Sete Esp��ritos dos Ciruitos. Al�emde outras fun�~oes, esses Esp��ritos impessoais oordenam a ondu�~ao dos assuntos elestes em adairuito.As �orbitas planet�arias dos iruitos de Havona n~ao est~ao sobrepostas: os seus mundos seguem unsaos outros em uma proiss~ao linear ordenada. O universo entral gira em torno da Ilha estaion�ariado Para��so, sobre um imenso plano que onsiste em dez unidades onêntrias estabilizadas - os trêsiruitos das esferas do Para��so e os sete iruitos dos mundos de Havona. Do ponto de vista f��sio,os iruitos de Havona e do Para��so s~ao um �unio e mesmo sistema; a sua separa�~ao �e feita apenaspara efeitos de reonheimento da divis~ao funional e administrativa.O tempo n~ao �e ontado no Para��so; a seq�uênia de eventos suessivos �e inerente ao modo deonep�~ao daqueles que s~ao naturais da Ilha Central. O tempo, no entanto, �e pr�oprio dos iruitosde Havona e dos in�umeros seres, tanto de origem eleste quanto de origem terrestre, que aonteeestarem ali. Cada mundo de Havona tem a sua pr�opria hora loal, determinada pela sua �orbita.Todos os mundos, em uma erta �orbita, têm a mesma dura�~ao para o seu ano, j�a que eles giramuniformemente em torno do Para��so, e a dura�~ao desses anos planet�arios derese do iruito maisexterno para o mais interno.Al�em da hora do iruito de Havona, h�a o dia-padr~ao do Para��so-Havona bem omo outras de-signa�~oes de tempo, que s~ao determinadas nos sete sat�elites do Esp��rito In�nito, no Para��so, e dalitransmitidas. O dia-padr~ao do Para��so-Havona �e baseado na dura�~ao de tempo que as moradas pla-net�arias do primeiro iruito, ou o mais interno de Havona, requerem para ompletar uma volta emtorno da Ilha do Para��so; e, ainda que as suas veloidades sejam enormes, devido �a sua posi�~ao entreos orpos esuros de gravidade e o giganteso Para��so, quase mil anos fazem-se neess�arios para queessas esferas ompletem a sua �orbita. Inadvertidamente, v�os lestes a verdade quando os vossos olhospousaram sobre a a�rma�~ao de que \um dia �e omo mil anos para Deus, n~ao mais que a vig��lia deuma noite". Um dia do Para��so-Havona �e apenas sete minutos, três segundos e um oitavo menos doque mil anos do alend�ario bissexto atual de Urantia.O dia do Para��so-Havona �e a medida-padr~ao do tempo para os sete super-universos, se bem queada um deles mantenha os seus pr�oprios padr~oes internos de tempo.Na periferia deste vasto universo entral, bem depois do s�etimo intur~ao dos mundos de Havona,gira um n�umero inaredit�avel de enormes orpos esuros de gravidade. Essas multid~oes de massasesuras s~ao inteiramente diferentes de outros orpos do espa�o sob muitos aspetos; at�e mesmo na suaforma eles s~ao diferentes. Esses orpos esuros de gravidade n~ao reetem nem absorvem a luz; eles n~aoreagem �a luz de energia-f��sia; rodeiam e envolvem ompletamente Havona, omo se a esondessemda vista at�e mesmo para os mais pr�oximos universos habitados, do tempo e do espa�o.O grande intur~ao de orpos esuros de gravidade �e dividido em duas �orbitas el��ptias iguais, poruma intrus~ao espaial singular. O intur~ao interno move-se no sentido anti-hor�ario, o externo fazrevolu�~oes no sentido hor�ario. Essas dire�~oes alternadas de movimento, ombinadas om a extraor-din�aria massa de orpos esuros, equalizam t~ao e�azmente as linhas de gravidade de Havona quetornam o universo entral uma ria�~ao �siamente equilibrada e perfeitamente estabilizada.A proiss~ao interna dos orpos esuros de gravidade tem uma disposi�~ao tubular, onsistindo emtrês agrupamentos irulares. Um seionamento transversal na �orbita desse iruito mostraria três��rulos onêntrios de densidade aproximadamente igual. O iruito externo dos orpos esurosde gravidade est�a disposto perpendiularmente, sendo dez mil vezes mais alto que o iruito orbitalinterno. O diâmetro vertial do iruito externo �e igual a inq�uenta mil vezes o diâmetro transversal.O espa�o intermedi�ario que existe entre esses dois iruitos de orpos de gravidade �e �unio, poisnada omo ele �e enontrado em outro lugar em todo o amplo universo. Essa zona �e araterizada144



por enormes movimentos de ondas de vaiv�em vertial, e �e permeada por tremendas atividades deenergias de uma ordem desonheida.Na nossa opini~ao, nada igual aos orpos esuros de gravidade do universo entral ir�a araterizara evolu�~ao futura dos n��veis do espa�o exterior; enaramos essas proiss~oes alternadas de orposestupendos de equil��brio da gravidade omo �unias no universo-mestre.14.2 A Constitui�~ao de HavonaOs seres espirituais n~ao residem em espa�os nebulosos; eles n~ao habitam mundos et�ereos; eles s~aodomiiliados em esferas fatuais de uma natureza material, mundos t~ao reais omo esses em quevivem os mortais. Os mundos de Havona s~ao fatuais e reais, se bem que a sua substânia de fatodi�ra da organiza�~ao material dos planetas dos sete superuniversos.As realidades f��sias de Havona representam uma ordem de organiza�~ao da energia radialmentediferente de quaisquer daquelas que prevaleem nos universos evoluion�arios do espa�o. As energiasde Havona s~ao tr��plies; as unidades de energia-mat�eria do superuniverso ontêm uma arga deenergia dupla, se bem que uma forma de energia exista nas fases negativa e positiva. A ria�~ao douniverso entral �e tr��plie (a Trindade); a ria�~ao de um universo loal (diretamente) �e dupla, feitapor um Filho Criador e um Esp��rito Criativo Materno.O material de Havona onsiste na organiza�~ao exata de mil elementos qu��mios b�asios e na fun�~aoequilibrada das sete formas da energia de Havona. Cada uma dessas energias b�asias manifesta setefases de exita�~ao, de modo que os nativos de Havona respondem a quarenta e nove est��mulossensoriais diferentes. Em outras palavras, de um ponto de vista puramente f��sio, os nativos douniverso entral possuem quarenta e nove formas espeializadas de sensa�~oes. Os sentidos moroniaiss~ao setenta, e as ordens espirituais mais elevadas de resposta, omo rea�~ao, variam em diferentes tiposde seres, indo de setenta at�e duzentos e dez.Nenhum dos seres f��sios do universo entral seria vis��vel aos urantianos. E nenhum dos est��mulosf��sios desses mundos distantes provoaria alguma rea�~ao nos vossos grosseiros �org~aos sensoriais. Seum mortal de Urantia pudesse ser transportado at�e Havona, l�a ele seria surdo, ego e totalmentearente de quaisquer outras rea�~oes sensoriais; ele apenas funionaria omo um ser autoonsiente,mas limitado, privado de todos os est��mulos ambientais e de todas as rea�~oes ao meio ambiente.H�a in�umeros fenômenos f��sios e rea�~oes espirituais que oorrem na ria�~ao entral e que s~aodesonheidos em mundos omo Urantia. A organiza�~ao b�asia de uma ria�~ao tr��plie �e totalmentediferente daquela da onstitui�~ao dupla dos universos riados do tempo e do espa�o.Toda lei natural �e oordenada em uma base totalmente diferente daquela do sistema dual deenergia das ria�~oes evolutivas. O universo entral �e todo organizado de aordo om um sistematr��plie de ontrole sim�etrio e perfeito. No sistema Para��so-Havona inteiro, �e mantido um equil��brioperfeito entre todas as realidades �osmias e todas as for�as espirituais. Com um ontrole absoluto daria�~ao material, o Para��so regula e mant�em perfeitamente as energias f��sias desse universo entral;o Filho Eterno, omo uma parte do seu ontrole espiritual, que a tudo abra�a, sustenta, da maneiramais perfeita, o n��vel espiritual de todos aqueles que habitam em Havona. No Para��so, nada �eexperimental, e o sistema Para��so-Havona �e uma unidade de perfei�~ao riadora.A gravidade espiritual universal do Filho Eterno �e surpreendentemente ativa em todo o universoentral. Todos os valores do esp��rito e todas as pessoalidades espirituais s~ao inessantemente atra��dospara o interior no sentido da morada dos Deuses. Esse impulso para Deus �e intenso e inesap�avel. Aaspira�~ao de atingir a Deus �e mais forte no universo entral, n~ao porque a gravidade espiritual sejamais forte do que nos universos mais externos, mas porque os seres que alan�aram Havona est~aomais plenamente espiritualizados e, pois, respondem mais intensamente �a a�~ao sempre presente da145



atra�~ao da gravidade espiritual universal do Filho Eterno.Da mesma forma, o Esp��rito In�nito atrai todos os valores inteletuais na dire�~ao do Para��so.Em todo o universo entral, a gravidade mental do Esp��rito In�nito funiona em liga�~ao om agravidade espiritual do Filho Eterno e, ambas, juntas, onstituem um impulso ombinado, sobre asalmas asendentes, para enontrar Deus, alan�ar a Deidade, atingir o Para��so e onheer o Pai.Havona �e um universo espiritualmente perfeito e �siamente est�avel. O ontrole e a estabilidadeequilibrada do universo entral pareem ser perfeitos. Tudo, f��sia ou espiritualmente, �e perfeitamenteprevis��vel, mas o fenômeno da mente e a voli�~ao da pessoalidade n~ao o s~ao. N�os inferimos que opeado pode ser onsiderado algo imposs��vel de oorrer, mas o fazemos baseados na realidade de queas riaturas de livre-arb��trio, nasidas em Havona, jamais foram ulpadas por transgredir a vontadeda Deidade. Em toda a eternidade, esses seres supernos têm sido onsistentemente leais aos Eternosdos Dias. Em nenhuma riatura que tenha entrado em Havona, omo peregrina, o peado jamaissurgiu. N~ao h�a sequer um exemplo de desvio de onduta, da parte de qualquer riatura, de qualquergrupo de pessoalidades, um dia riados ou admitidos ali, no universo entral de Havona. T~ao perfeitose t~ao divinos s~ao os m�etodos e os meios de sele�~ao nos universos do tempo, que nuna, nos registrosde Havona, oorreu um erro; nenhum equ��voo jamais foi ometido; nenhuma alma asendente jamaisfoi admitida prematuramente no universo entral.14.3 Os Mundos de HavonaQuanto ao governo, no universo entral, n~ao h�a nenhum. Havona �e t~ao sutilmente perfeita quenenhum sistema inteletual de governo se faz neess�ario. N~ao h�a tribunais regularmente onstitu��dos,nem existem assembl�eias para legislar; Havona requer apenas dire�~ao administrativa. Ali, podem serobservados, no seu apogeu, os ideais do verdadeiro auto-governo.N~ao h�a neessidade de governo entre inteligênias t~ao perfeitas e quase perfeitas. Elas n~ao têmneessidade de regulamenta�~oes, pois s~ao seres de perfei�~ao inata, entremeados por riaturas evolu-ion�arias que h�a muito passaram pelo esrut��nio dos tribunais supremos dos superuniversos.A administra�~ao de Havona n~ao �e autom�atia, mas sim maravilhosamente perfeita e divinamentee�iente. �E prinipalmente planet�aria e est�a on�ada ao Eterno dos Dias residente; ada esfera deHavona sendo dirigida por uma dessas pessoalidades origin�arias da Trindade. Os Eternos dos Diasn~ao s~ao riadores, mas s~ao administradores perfeitos. Eles ensinam om habilidade suprema e dirigemos seus �lhos planet�arios om uma perfei�~ao de sabedoria que beira o absoluto.As esferas do universo entral, em um total exato de um bilh~ao, onstituem os mundos de ins-tru�~ao das altas pessoalidades nativas do Para��so e de Havona, e servem ainda omo ampo �nal deprovas para as riaturas asendentes dos mundos evoluion�arios do tempo. Na exeu�~ao do grandeplano do Pai Universal para a asens~ao da riatura, os peregrinos do tempo aterrissam nos mundosreeptores da �orbita do iruito externo, ou s�etimo iruito e, depois de uma aprimorada instru�~aoe de aumentarem a sua experiênia, eles v~ao avan�ando progressivamente para dentro, planeta porplaneta e ��rulo por ��rulo, at�e que, �nalmente, alanem as Deidades e onsigam o status deresidentes no Para��so.No presente, embora as esferas dos sete iruitos sejam mantidas em toda a sua superna gl�oria,apenas um por ento de toda a apaidade planet�aria est�a sendo utilizado no trabalho de levaradiante o plano universal do Pai para a asens~ao mortal. Cera de um d�eimo de um por ento da�area desses enormes mundos est�a sendo dediado �a vida e �as atividades dos Corpos de Finalidade,seres eternamente estabeleidos em luz e vida, que freq�uentemente permaneem e ministram nosmundos de Havona. Esses seres elevados têm a sua residênia pessoal no Para��so.A onstru�~ao planet�aria das esferas de Havona �e inteiramente diferente daquelas dos mundos e146



sistemas evoluion�arios do espa�o. Em nenhum outro lugar, em todo o grande universo, �e onvenienteutilizar-se esferas t~ao enormes omo mundos habitados. �E a sua onstitui�~ao f��sia triata, ombinadaom o efeito equilibrante dos imensos orpos esuros de gravidade, o que torna poss��vel equalizar,muito perfeitamente, as for�as f��sias e equilibrar t~ao re�nadamente as v�arias atra�~oes nessa for-mid�avel ria�~ao. A antigravidade �e tamb�em empregada na organiza�~ao das fun�~oes materiais e nasatividades espirituais desses mundos enormes.A arquitetura, a ilumina�~ao e a alefa�~ao, bem omo os embelezamentos biol�ogios e art��stios dasesferas de Havona, est~ao muito al�em do que pode alan�ar o maior esfor�o da imagina�~ao humana.A v�os n~ao pode ser ontado muito sobre Havona; para entender a sua beleza e grandeza, v�os deveisvê-la. No entanto h�a rios reais e lagos nesses mundos perfeitos.Espiritualmente, esses mundos est~ao idealmente instalados; est~ao adaptados, perfeitamente, aosseus prop�ositos de alojar in�umeras ordens de seres diferentes que se enontram no universo entral.Atividades m�ultiplas têm lugar nesses mundos maravilhosos que est~ao bastante al�em da ompreens~aohumana.14.4 As Criaturas do Universo CentralH�a sete formas b�asias de oisas vivas e de seres vivos nos mundos de Havona, e ada uma dessasformas b�asias existe em três fases distintas. Cada uma dessas três fases �e dividida em setentadivis~oes maiores, e ada divis~ao maior �e omposta de mil divis~oes menores, que têm ainda outrassubdivis~oes, e assim suessivamente. Essas formas b�asias de vida poderiam ser lassi�adas omose segue:1. Material.2. Moronial.3. Espiritual.4. Absonita.5. �Ultima.6. Co-absoluta.7. Absoluta.A deadênia e a morte n~ao s~ao parte do ilo de vida nos mundos de Havona. No universo entral,as oisas viventes mais baixas submetem-se �a transmuta�~ao da materializa�~ao. Elas mudam a formae a manifesta�~ao, mas n~ao se dissolvem pelo proesso do del��nio, nem da morte elular.Os nativos de Havona s~ao todos uma progênie da Trindade do Para��so. Eles n~ao têm progenitoresriaturas e s~ao seres que n~ao se reproduzem. N�os n~ao podemos retratar a ria�~ao desses idad~aos douniverso entral, seres que nuna foram riados. Toda a omposi�~ao da hist�oria da ria�~ao de Havona�e um intento para tempo-espaializar um fato da eternidade que n~ao tem nenhuma rela�~ao om otempo, nem om o espa�o, do modo omo um mortal os ompreende. Todavia, devemos atribuir �a�loso�a humana um ponto de origem; mesmo as pessoalidades muito aima do n��vel humano preisamde um oneito de \ome�o". Entretanto, o sistema do Para��so-Havona �e eterno.Os nativos de Havona vivem espalhados pelo bilh~ao de esferas do universo entral, no mesmosentido que outras ordens de idadania permanente habitam as suas respetivas esferas de nasimento.Exatamente omo a ordem material de �lia�~ao vive na eonomia material, inteletual e espiritualde um bilh~ao de sistemas loais, em um superuniverso, tamb�em, em um sentido mais amplo, osnativos de Havona vivem e funionam naquele bilh~ao de mundos do universo entral. V�os poder��eisonsiderar ertamente esses havonianos omo riaturas materiais, em um sentido tal que a palavra147



\material" pudesse ser expandida para desrever as realidades f��sias do universo divino.H�a uma vida que �e nativa de Havona e que possui signi�ado em si e por si pr�opria. Os havo-nianos servem, de muitos modos, aos seres que desem vindos do Para��so e aos que asendem dossuperuniversos, mas eles tamb�em vivem vidas que s~ao singulares no universo entral e que têm umsentido relativo totalmente independente, seja do Para��so, seja dos superuniversos.Assim omo a adora�~ao dos �lhos de f�e dos mundos evoluion�arios �e ministrada para a satisfa�~aodo amor do Pai Universal, tamb�em a elevada adora�~ao das riaturas de Havona saia-se nos ideaisperfeitos da beleza e da verdade divinas. Tal omo o homem mortal uida de fazer a vontade deDeus, esses seres do universo entral vivem para grati�ar os ideais da Trindade do Para��so. Nasua natureza mesma, eles s~ao a vontade de Deus. O homem rejubila-se om a bondade de Deus,os havonianos exultam om a beleza divina, e, tanto v�os quanto eles, desfrutam da ministra�~ao daliberdade e da verdade viva.Os havonianos têm destinos opionais n~ao revelados, tanto presentes quanto futuros. E h�a, paraas riaturas nativas, uma progress~ao peuliar ao universo entral, uma progress~ao que n~ao inluiasender ao Para��so, nem penetrar nos superuniversos. Essa progress~ao, at�e a posi�~ao do status maiselevado em Havona, pode ser sugerida pelos seguintes passos:1. Progresso experienial para fora, do primeiro ao s�etimo iruito.2. Progresso para dentro, do s�etimo ao primeiro iruito.3. Progresso intrairuito - progress~ao no âmbito dos mundos de um dado iruito ou �orbita.Al�em dos nativos de Havona, os habitantes do universo entral abrangem in�umeras lasses de seresque s~ao modelos para v�arios grupos do universo - onselheiros, diretores e mestres das suas esp�eies,e para essas esp�eies, em toda a ria�~ao. Todos os seres, em todos os universos, modelam-se pelaslinhas de alguma ordem de riatura arquet��pia que vive em um dentre aquele bilh~ao de mundosde Havona. Mesmo os mortais do tempo têm omo meta e ideais de existênia, enquanto riatura,nesses iruitos externos dessas esferas-modelo das alturas.E tamb�em existem aqueles seres que alan�aram o Pai Universal e que têm o direito de ir e vir,que s~ao designados para aqui e para aol�a, nos universos, em miss~oes de servi�o espeial. E, emada mundo de Havona, ser~ao enontrados os andidatos �a meta, aqueles que �siamente hegaramao universo entral, mas que ainda n~ao alan�aram o desenvolvimento espiritual que os apaitariaa soliitar residênia no Para��so.O Esp��rito In�nito �e representado, nos mundos de Havona, por uma hoste de pessoalidades, seresde gra�a e gl�oria, que administram, em detalhe, os intrinados assuntos inteletuais e espirituaisdo universo entral. Nesses mundos de perfei�~ao divina, eles fazem o trabalho inato �a ondu�~aonormal dessa imensa ria�~ao e, al�em disso, d~ao ontinuidade �as m�ultiplas tarefas de ensinar, treinare ministrar aos enormes n�umeros de riaturas asendentes que esalaram at�e a gl�oria, vindos dosmundos esuros do espa�o.H�a numerosos grupos de seres nativos do sistema Para��so-Havona que n~ao est~ao, de modo algum,diretamente ligados ao esquema de asens~ao e aperfei�oamento da riatura; e que, portanto, s~aoomitidos nessa lassi�a�~ao de pessoalidades apresentada �as ra�as mortais. Apenas os grupos maioresde seres supra-humanos e as ordens diretamente ligadas �a vossa experiênia de sobrevivênia s~aoapresentados aqui.Em Havona, a vida de todas as fases de seres inteligentes �e abundante; seres que ali prouramavan�ar, dos iruitos mais baixos aos mais elevados, por meio dos seus esfor�os para atingir n��veismais elevados de alane e ompreens~ao da divindade e uma avalia�~ao mais ampla dos signi�adossupremos, dos valores �ultimos e da realidade absoluta.
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14.5 A Vida em HavonaEmUrantia, v�os passais por uma prova urta, mas intensa, da vossa vida iniial de existênia material.Nos mundos das mans~oes, e asendendo no vosso sistema, na onstela�~ao e no universo loal, v�osatravessareis as fases moroniais de asens~ao. Nos mundos de aprendizado do superuniverso, v�ospassareis pelos est�agios da verdadeira progress~ao do esp��rito e sereis preparados para o trânsito �nalat�e Havona. Nos sete iruitos de Havona, a vossa realiza�~ao �e inteletual, espiritual e experienial.E h�a uma tarefa de�nida a ser umprida, em ada um dos mundos de ada um desses iruitos.Nos mundos divinos do universo entral, a vida �e t~ao ria, plena, ompleta e repleta, que transendetotalmente �a onep�~ao humana de qualquer oisa que um ser riado pudesse talvez experimentar.As atividades soiais e eonômias dessa ria�~ao eterna s~ao inteiramente distintas das oupa�~oes dasriaturas materiais que vivem nos mundos evoluion�arios, tais omo Urantia. At�e mesmo a t�eniade pensamento em Havona �e diferente do modo do pensar em Urantia.As regulamenta�~oes do universo entral s~ao adequadas e inerentemente naturais; as regras deonduta n~ao s~ao arbitr�arias. Para ada requisito, em Havona, revela-se o motivo da sua exigêniade retid~ao e a regra da justi�a. E esses dois fatores, ombinados, igualam-se �aquilo que em Urantiaseria denominado eq�uidade. Quando hegardes em Havona, naturalmente ireis ter o prazer de fazeras oisas da maneira omo elas deveriam ser feitas.Quando, pela primeira vez, os seres inteligentes hegam ao universo entral, eles s~ao reebidose domiiliados no mundo piloto do s�etimo iruito de Havona. �A medida que os re�em-hegadosprogridem espiritualmente, e adquirem a ompreens~ao da identidade do Esp��rito Mestre do seusuperuniverso, eles s~ao transferidos para o sexto ��rulo. (Foi segundo essa disposi�~ao, no universoentral, que os ��rulos de progresso na mente humana reeberam a sua denomina�~ao.) Depois que osseres asendentes houverem alan�ado a ompreens~ao da Supremaia, e houverem sido preparados,pois, para a aventura da Deidade, eles s~ao levados ao quinto iruito; e, depois de alan�aremo Esp��rito In�nito, eles s~ao transferidos para o quarto iruito. Em seguida ao alane do FilhoEterno, eles s~ao transferidos para o tereiro; e, quando tiverem reonheido o Pai Universal, elespermaneer~ao no segundo iruito de mundos, onde se tornar~ao mais familiarizados om as hostes doPara��so. A hegada ao primeiro iruito de Havona signi�a a aeita�~ao, dos andidatos do tempo,para o servi�o no Para��so. Inde�nidamente, de aordo om a natureza e a extens~ao da asens~aoda riatura, eles permaneer~ao no iruito mais interno de alane e resimento espiritual. Desseiruito interior, os peregrinos asendentes prosseguem para o interior, para residirem no Para��so eserem admitidos no Corpo de Finalidade.Durante a vossa permanênia em Havona, omo peregrinos em asens~ao, ser-vos-�a permitidovisitar livremente os mundos do iruito a v�os designado. E vos ser�a tamb�em permitido voltar aosplanetas nesses iruitos que houverdes anteriormente atravessado. E tudo isso �e poss��vel �aqueles quepermaneem nos ��rulos de Havona, sem que haja a neessidade de que eles sejam ensuperna�nados.Os peregrinos do tempo s~ao apazes de equipar-se para atravessar o espa�o \alan�ado", mas devemdepender da t�enia estabeleida para franquearem-se at�e o espa�o \n~ao-alan�ado"; um peregrinon~ao pode deixar Havona, nem ir adiante, al�em do iruito que lhe foi designado, sem a ajuda de umsuperna�m de transporte.H�a uma originalidade revigorante nessa imensa ria�~ao entral. �A parte a organiza�~ao f��sia damat�eria e a sua onstitui�~ao fundamental de ordens b�asias de seres inteligentes e de outras oisasviventes, n~ao h�a nada em omum entre os mundos de Havona. Cada um desses planetas �e umaria�~ao original, �unia e exlusiva; ada planeta �e uma produ�~ao inompar�avel, esplêndida e perfeita.E essa diversi�a�~ao na individualidade abrange todos os detalhes do aspeto f��sio, inteletual eespiritual da existênia planet�aria. Cada esfera, desse bilh~ao de esferas de perfei�~ao, foi desenvolvidae ornada de aordo om os planos do Eterno dos Dias residente. E �e exatamente por isso que n~ao h�aduas delas que sejam iguais. 149



A tônia da aventura e o est��mulo da uriosidade n~ao desapareer~ao da vossa arreira, enquanton~ao houverdes atravessado o �ultimo dos iruitos de Havona e visitado o �ultimo dos mundos deHavona. E, ent~ao, o ��mpeto, o impulso de ir em frente na eternidade substituir�a o impulso anterior,exerido pela atra�~ao da aventura do tempo.A monotonia �e indiativa de imaturidade da imagina�~ao riadora e de inatividade da oordena�~aointeletual om o dom espiritual. No momento em que um asendente mortal ome�a a explora�~aodesses mundos elestes, ele ter�a atingido a maturidade emoional, inteletual e soial, sen~ao a espi-ritual.N~ao apenas v�os ireis enontrar mudan�as n~ao sonhadas, que se apresentam a v�os �a medida queavan�ais, de iruito em iruito, em Havona, mas o vosso assombro ser�a inexprim��vel, quando pro-gredirdes de planeta para planeta, no âmbito de ada iruito. Cada mundo, desse bilh~ao de mundosde estudo, �e uma verdadeira universidade de surpresas. O assombro ont��nuo, o deslumbramento in-termin�avel, �e a experiênia daqueles que atravessam tais iruitos e visitam essas esferas gigantesas.A monotonia n~ao faz parte da arreira em Havona.O amor pela aventura, a uriosidade e o pavor �a monotonia - tra�os esses inerentes �a naturezahumana em evolu�~ao - n~ao foram oloados em v�os apenas para perturbar-vos e inomodar-vosdurante a vossa urta permanênia na Terra, mas, antes, para sugerir-vos que a morte �e apenas oome�o de uma intermin�avel arreira de aventuras, uma vida sempiterna de anteipa�~ao, uma viagemeterna de desobertas.A uriosidade - esp��rito de investiga�~ao, ��mpeto da desoberta, instinto de explora�~ao - �e umaparte do dom inato e divino das riaturas evoluion�arias do espa�o. Esses impulsos naturais n~aoforam dados a v�os meramente para serem frustrados e reprimidos. �E bem verdade que esses im-pulsos ambiiosos devem freq�uentemente ser restringidos, durante a vossa urta vida na Terra, e odesapontamento deve ser muitas vezes experieniado, mas eles est~ao para ser plenamente realizadose gloriosamente grati�ados durante as longas eras que vir~ao.14.6 O Prop�osito do Universo CentralAs esp�eies de atividades na Havona dos sete iruitos �e enorme. E, em geral, elas podem ser desritasomo a seguir:1. Havonais.2. Paradis��aas.3. Asendente-�nitas - Supremo-�Ultimas, evoluion�arias.Muitas das atividades supra�nitas têm lugar na Havona da idade presente do universo, envolvendodiversidades inenarr�aveis de fases absonitas e outras fases da mente e das fun�~oes do esp��rito. �Eposs��vel que o universo entral sirva a muitos prop�ositos n~ao revelados a mim, pois ele funiona dein�umeros modos al�em da ompreens~ao da mente riada. No entanto, tentarei desrever omo essaria�~ao perfeita serve �as neessidades e ontribui para a satisfa�~ao de sete ordens de inteligênia douniverso.1. O Pai Universal - Primeira Fonte e Centro. Deus, o Pai, tem uma satisfa�~ao paterna superna,om a perfei�~ao da ria�~ao entral. Ele desfruta da experiênia de saiar o amor em n��veis de quaseigualdade. O Criador Perfeito se ompraz divinamente om a adora�~ao da riatura perfeita.Havona proporiona ao Pai onseguir a suprema grati�a�~ao. A realiza�~ao da perfei�~ao, emHavona, ompensa o impulso eterno de expans~ao in�nita, pela demora tempo-espaial.O Pai desfruta, por reiproidade, da beleza divina de Havona. E satisfaz �a mente divina propor-150



ionar um modelo perfeito de harmonia depurada para todos os universos em evolu�~ao.O nosso Pai ontempla o universo entral om um prazer perfeito, porque �e uma revela�~ao dignada realidade espiritual para todas as pessoalidades do universo dos universos.O Deus dos universos tem uma onsidera�~ao favor�avel por Havona e pelo Para��so, omo n�uleo depotenial eterno para toda a expans~ao subseq�uente do universo, no tempo e no espa�o.O Pai eterno vê, om uma satisfa�~ao in�nd�avel, a ria�~ao de Havona, omo o objetivo digno eatraente para os andidatos do tempo �a asens~ao, os Seus netos mortais, do espa�o, alan�ando olar eterno do seu Pai-Criador. E Deus tem prazer om o universo do Para��so-Havona, por ser o lareterno da Deidade e da fam��lia divina.2. O Filho Eterno - Segunda Fonte e Centro. Para o Filho Eterno, a formid�avel ria�~ao entralproporiona a prova eterna da efetividade da o-partiipa�~ao na fam��lia divina - Pai, Filho e Esp��rito.�E a base espiritual e material para a on�an�a absoluta no Pai Universal.Havona proporiona ao Filho Eterno uma base quase ilimitada para a realiza�~ao, sempre emexpans~ao, do poder espiritual. O universo entral proporionou ao Filho Eterno o ampo de a�~aoonde Ele pôde demonstrar, om seguran�a e erteza, o esp��rito e a t�enia do minist�erio da auto-outorga, para instruir os Seus Filhos oligados do Para��so.Havona �e a funda�~ao da realidade para o ontrole, no universo dos universos, da gravidade es-piritual do Filho Eterno. Esse universo proporiona ao Filho a grati�a�~ao do anseio paternal, nareprodu�~ao espiritual.Os mundos de Havona e os seus habitantes perfeitos s~ao a primeira demonstra�~ao, bem omo ademonstra�~ao eternamente �nal, de que o Filho �e o Verbo do Pai. E, desse modo, a onsiênia doFilho �a perfeitamente grati�ada, enquanto omplemento in�nito do Pai.E esse universo oferee a oportunidade para a realiza�~ao da reiproidade da fraternidade igua-lit�aria entre o Pai Universal e o Filho Eterno, e isso onstitui a prova eterna da pessoalidade in�nitade ada um Deles.3. O Esp��rito In�nito - Tereira Fonte e Centro. O universo de Havona oferee ao Esp��rito In�nitoa evidênia de que ele �e o Agente Conjunto, o representante in�nito de Pai-e-Filho uni�ados. DeHavona, o Esp��rito In�nito deriva uma satisfa�~ao ombinada de funionar em uma atividade riadora,ao mesmo tempo em que desfruta da satisfa�~ao da oexistênia absoluta om a Sua realiza�~ao divina.Em Havona, o Esp��rito In�nito enontrou o ampo de a�~ao no qual Ele pôde demonstrar a apa-idade e a vontade de servir omo um ministro potenial de miseri�ordia. Nessa ria�~ao perfeita, oEsp��rito ensaiou a aventura do minist�erio aos universos evoluion�arios.Essa ria�~ao perfeita deu ao Esp��rito In�nito a oportunidade de partiipar da administra�~ao douniverso junto om ambos os progenitores divinos - administrar um universo omo a progênie e omoo Co-riador, preparando-se, assim, para a administra�~ao onjunta dos universos loais, nas pessoasdos Esp��ritos Criativos Maternos oligados aos Filhos Criadores.Os mundos de Havona s~ao o laborat�orio mental dos riadores da mente �osmia e dos ministradoresa todas as mentes das riaturas em existênia. A mente �e diferente em ada mundo de Havona eserve omo modelo para todos os inteletos das riaturas materiais e espirituais.Esses mundos perfeitos s~ao as esolas de gradua�~ao da mente para todos os seres destinados �asoiedade do Para��so. Eles proporionaram oportunidades abundantes para o Esp��rito testar a t�eniada ministra�~ao da mente em pessoalidades assessoras on��aveis.Havona �e uma ompensa�~ao para o Esp��rito In�nito, pelo Seu trabalho amplo e altru��sta nosuniversos do espa�o. Havona �e o lar e o retiro perfeito para o inans�avel Ministro da Mente do tempoe do espa�o. 151



4. O Ser Supremo - Uni�a�~ao evoluion�aria da Deidade experienial. A ria�~ao de Havona �e aprova eterna e perfeita da realidade espiritual do Ser Supremo. Essa ria�~ao perfeita �e uma revela�~aoda natureza espiritual perfeita e sim�etria, de Deus, o Supremo, antes dos ome�os da s��ntese empoder-pessoalidade das reex~oes �nitas das Deidades do Para��so, nos universos experieniais do tempoe do espa�o.Em Havona, os poteniais de poder do Todo-Poderoso est~ao uni�ados om a natureza espiritualdo Supremo. Essa ria�~ao entral �e um exemplo da unidade futuro-eterna do Supremo.Havona �e um arqu�etipo perfeito do potenial de universalidade do Supremo. Esse universo �e umretrato aabado da perfei�~ao futura do Supremo e sugere o potenial do �Ultimo.Havona exibe a �nalidade dos valores existentes do esp��rito, nas riaturas viventes de vontade ede autoontrole supremo e perfeito; a mente existindo omo equivalente �ultima do esp��rito, realidadee unidade da inteligênia om um potenial ilimitado.5. Os Filhos Criadores Coordenados. Havona �e o ampo eduaional de treinamento, onde osMiha�eis do Para��so s~ao preparados para as suas subseq�uentes aventuras de ria�~ao dos universos.Essa ria�~ao divina e perfeita �e o arqu�etipo para todo Filho Criador. Ele esfor�a-se por fazer omque o seu pr�oprio universo atinja �nalmente os n��veis de perfei�~ao do Para��so-Havona.Um Filho Criador usa as riaturas de Havona omo possibilidades arquet��pias de pessoalidade,para riar os seus pr�oprios �lhos mortais e seres espirituais. Os Miha�eis e outros Filhos do Para��soonsideram o Para��so e Havona omo o destino divino dos �lhos do tempo.Os Filhos Criadores sabem que a ria�~ao entral �e a fonte real do superontrole indispens�avel aum universo, e que estabiliza e uni�a os seus universos loais. Eles sabem que a presen�a pessoalda inuênia sempre presente do Supremo e do �Ultimo est�a em Havona.Havona e o Para��so s~ao a fonte do poder riador de um Filho Mihael. Ali habitam os seresque ooperam om ele na ria�~ao do universo. Do Para��so, vêm os Esp��ritos Maternos do Universo,o-riadoras dos universos loais.Os Filhos do Para��so onsideram a ria�~ao entral omo o lar dos seus progenitores divinos - o seular. �E o lugar ao qual eles gostam de voltar de tempos em tempos.6. As Filhas Ministradoras Coordenadas. Os Esp��ritos Maternos do Universo, o-riadoras dosuniversos loais, asseguram o seu aprendizado pr�e-pessoal nos mundos de Havona, em assoia�~aoestreita om os Esp��ritos dos Ciruitos. No universo entral, as Filhas-Esp��ritos dos universos loaisforam devidamente treinadas nos m�etodos de oopera�~ao om os Filhos do Para��so, todo o temposujeitos �a vontade do Pai.Nos mundos de Havona, o Esp��rito e as Filhas do Esp��rito enontram os arqu�etipos de mente paratodos os seus grupos de inteligênias espirituais e materiais, e esse universo entral ser�a, em algummomento, o destino dessas riaturas, que um Esp��rito Materno do Universo origina, em onjuntoom um Filho Criador oligado seu.A Criadora Materna do Universo lembra-se do Para��so e de Havona omo o lugar da sua origeme o lar do Esp��rito Materno In�nito, a morada de presen�a da pessoalidade da Mente In�nita.Desse universo entral, tamb�em veio a outorga das prerrogativas pessoais de ria�~ao que umaMinistra Divina do Universo emprega, omo omplementares �as de um Filho Criador, no trabalhode riar as riaturas volitivas vivas.E, a�nal, j�a que essas Filhas-Esp��rito do Esp��rito Materno In�nito provavelmente n~ao retornar~ao aoseu lar no Para��so, elas extraem uma grande satisfa�~ao, por interm�edio do fenômeno de reetividadeuniversal, assoiado ao Ser Supremo, em Havona, e pessoalizado em Majeston, no Para��so.7. Os Mortais Evoluion�arios de Carreira Asendente. Havona �e o lar do modelo de pessoalidadede todo tipo de mortal e o lar de todas as pessoalidades supra-humanas, de assoia�~ao mortal, que152



n~ao s~ao nativas das ria�~oes do tempo.Esses mundos proporionam o est��mulo a todos os impulsos humanos na dire�~ao da realiza�~ao dosvalores espirituais verdadeiros, nos n��veis de realidade os mais elevados oneb��veis. Havona �e a metado aprendizado pr�e-paradis��ao de todos os mortais asendentes. Ali, os mortais alan�am a Deidadedo pr�e-Para��so - o Ser Supremo. Havona representa, para toda riatura de vontade, o portal paraalan�ar o Para��so e hegar a Deus.O Para��so �e o lar, e Havona �e a o�ina, o loal de estudos e lazer e a �area de opera�~oes dos�nalitores. E todo mortal, iente de Deus, almeja ser um �nalitor.O universo entral n~ao �e apenas o destino estabeleido do homem, mas �e tamb�em o ponto departida da arreira eterna dos �nalitores, pois eles ser~ao, em algum momento, mandados para fora,na aventura n~ao revelada e universal da experiênia de explorar a in�nitude do Pai Universal.Havona ontinuar�a a funionar om signi�a�~ao absonita, inquestionavelmente, mesmo nas futurasidades do universo, que poder~ao testemunhar os peregrinos do espa�o intentando alan�ar a Deusem n��veis supra�nitos. Havona tem a apaidade de servir omo um universo de instru�~ao paraos seres absonitos. Ser�a provavelmente a esola superior, quando os sete superuniversos estiveremfunionando omo esola intermedi�aria para os graduados das esolas prim�arias do espa�o exterior.E n�os nos inlinamos �a opini~ao de que os poteniais da eterna Havona s~ao realmente ilimitados,de que o universo entral tem apaidade eterna para servir omo um universo experimental deaperfei�oamento para todos os tipos de seres riados: passados, presentes e futuros.[Apresentado por um Perfeionador de Sabedoria, inumbido de funionar omo tal, pelos Ani~aesdos Dias em Uversa.℄
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Cap��tulo 15Os Sete SuperuniversosNOQUE onerne ao Pai Universal - enquanto Pai - , os universos s~ao virtualmente n~ao existentes; Eletrata om as pessoalidades; Ele �e o Pai das pessoalidades. Naquilo que onerne ao Filho Eterno e aoEsp��rito In�nito - omo pareiros riadores - , os universos têm loaliza�~ao e s~ao individuais, estandosob o governo onjunto dos Filhos Criadores e Esp��ritos Criativos Maternos. No que diz respeito �aTrindade do Para��so, fora de Havona, h�a apenas sete universos habitados, os sete superuniversos osquais têm a sua jurisdi�~ao no ��rulo do primeiro n��vel espaial p�os-Havona. Os Sete Esp��ritos Mestresirradiam a sua inuênia para fora, a partir da Ilha Central; e a vasta ria�~ao onstituindo, assim,uma roda gigantesa, ujo n�uleo �e formado pela eterna Ilha do Para��so e os sete raios, as irradia�~oesdos Sete Esp��ritos Mestres, formando o per��metro, as regi~oes exteriores do grande universo.No ome�o da materializa�~ao da ria�~ao universal foi formulado o esquema s�etuplo de organiza�~aoe o governo dos superuniversos. A primeira ria�~ao p�os-Havona foi dividida em sete segmentosolossais, e os mundos-sede dos governos desses superuniversos foram projetados e onstru��dos. Oesquema atual de administra�~ao tem existido pratiamente por toda a eternidade, e os governantesdesses sete superuniversos s~ao apropriadamente hamados Ani~aes dos Dias.Do vasto onjunto dos onheimentos, a respeito dos superuniversos, pouo posso esperar desrever-vos, mas h�a, em atua�~ao nesses dom��nios, uma t�enia de ontrole inteligente tanto para as for�asf��sias quanto para as espirituais; e as presen�as da gravidade universal neles funionam em po-der majestoso e harmonia perfeita. �E importante, primeiro, que formeis uma id�eia adequada sobrea onstitui�~ao f��sia e a organiza�~ao material dos dom��nios dos superuniversos, para que, depois,estejais mais bem preparados para alan�ar o signi�ado da maravilhosa organiza�~ao de governo es-piritual e avan�o inteletual proporionada �as riaturas volitivas que residem nas mir��ades de planetashabitados e espalhados por todos os sete superuniversos.15.1 O N��vel Espaial do SuperuniversoDentro da gama limitada dos registros, das observa�~oes e das mem�orias das gera�~oes de um milh~aoou de um bilh~ao, dos vossos urtos anos, e, para todos os intentos e prop�ositos pr�atios, Urantia,e o universo ao qual pertene, est~ao experimentando a aventura de um mergulho prolongado edesonheido em um espa�o novo; mas, de aordo om os registros de Uversa e segundo observa�~oesmais antigas, em harmonia om a experiênia e os �alulos mais amplos da nossa ordem, e peloresultado de onlus~oes baseadas nesse e em outros ahados, sabemos que os universos est~ao engajadosem uma proiss~ao ordenada, bem ompreendida e perfeitamente ontrolada, a qual, em grandiosidademajestosa, gira em torno da Primeira Grande Fonte e Centro e do Seu universo de residênia.H�a muito tempo, desobrimos que os sete superuniversos perorrem uma grande elipse, um ��rulogiganteso e alongado. O vosso sistema solar e os outros mundos do tempo n~ao est~ao adentrando,155



sem mapas nem b�ussolas, um espa�o desonheido. O universo loal, ao qual pertene o vossosistema, est�a seguindo um urso de�nido e bem ompreendido, no sentido anti-hor�ario, na rota deum giro imenso, e que irunda o universo entral. Essa trajet�oria �osmia est�a bem registrada e�e uidadosamente onheida dos observadores das estrelas do superuniverso, do mesmo modo queas �orbitas dos planetas que onstituem o vosso sistema solar s~ao onheidas pelos astrônomos deUrantia.Urantia est�a situada em um universo loal e em um superuniverso ainda n~ao ompletamenteorganizados, e o vosso universo loal est�a na proximidade imediata de in�umeras ria�~oes f��sias par-ialmente ompletas. V�os perteneis a um dos universos relativamente reentes. Mas n~ao estais hojevos lan�ando desontroladamente em um espa�o n~ao tra�ado, nem estais osilando egamente rumoa regi~oes desonheidas. Estais seguindo a trajet�oria ordenada e predeterminada do n��vel espaialdo superuniverso. V�os estais agora passando pelo mesmo espa�o que o vosso sistema planet�ario - ouos predeessores dele - atravessou em idades anteriores; e, em algum dia no futuro remoto, o vossosistema - ou os suessores dele - ir�a novamente atravessar o mesmo espa�o dentro do qual estais agoramergulhando t~ao rapidamente.Nessa idade, e do modo omo a dire�~ao �e enarada em Urantia, o superuniverso de n�umero umgira quase na dire�~ao norte, e enontra-se indo em uma dire�~ao a leste, oposta �a da residênia noPara��so das Grandes Fontes e Centros, no universo entral de Havona. Essa posi�~ao, junto om aorrespondente a oeste, representa a maior aproxima�~ao f��sia da Ilha Eterna alan�ada pelas esferasdo tempo. O superuniverso de n�umero dois est�a ao norte, preparando-se para o giro no sentido oeste;enquanto o de n�umero três, agora, mant�em-se no segmento mais ao norte da trajet�oria do grandeespa�o, tendo j�a dobrado a tomada da urva que onduz ao mergulho para o sul. O superuniversode n�umero quatro enontra-se no vôo relativamente reto para a dire�~ao sul, om as suas regi~oesavan�adas aproximando-se, agora, da oposi�~ao aos Grandes Centros. O quinto superuniverso h�apouo abandonou a sua posi�~ao oposta ao Centro dos Centros e ontinua diretamente no urso sul,antes de girar para o leste; e o sexto oupa a maior parte da urva sul, o segmento que o vossosuperuniverso aaba de ultrapassar.O vosso universo loal de N�ebadon pertene a Orvônton, o s�etimo superuniverso, que gira entreo primeiro e o sexto superuniversos, tendo dobrado h�a pouo (segundo alulamos o tempo) a urvasudeste do n��vel espaial superuniversal. Hoje, o sistema solar ao qual Urantia pertene j�a passou,h�a uns pouos bilh~oes de anos, pela urva em torno da urvatura sul, de modo que estais agoraavan�ando para al�em da urvatura de sudeste, e estais-vos desloando rapidamente atrav�es do longotreho, relativamente retil��neo, da trajet�oria norte. Durante idades inont�aveis, Orvônton ir�a seguirnesse urso setentrional, quase em linha reta.Urantia pertene a um sistema que se situa bem do lado externo, no sentido da fronteira do vossouniverso loal; e o vosso universo loal, no presente, est�a atravessando a periferia de Orvônton. H�aainda outros sistemas, mais afastados do que o vosso, mas v�os estais muito longe, no espa�o, dossistemas f��sios que giram em torno do grande ��rulo, em relativa proximidade da Grande Fonte eCentro.15.2 A Organiza�~ao dos SuperuniversosApenas o Pai Universal sabe a loaliza�~ao e o n�umero atual dos mundos habitados no espa�o; Eleos hama pelo nome e pelo n�umero. Eu posso informar somente o n�umero aproximado dos planetashabitados ou habit�aveis, pois alguns dos superuniversos têm mais mundos adequados �a vida inte-ligente do que outros. Nem todos os universos loais projetados, tampouo, foram j�a organizados.Portanto, a estimativa que ofere�o serve apenas ao prop�osito de proporionar uma id�eia da imensid~aoda ria�~ao material. 156



H�a sete superuniversos no grande universo; e eles est~ao onstitu��dos, aproximadamente, do modoomo a seguir se exp~oe:1. O Sistema. A unidade b�asia do supergoverno onsiste em era de mil mundos habitadosou habit�aveis: s�ois abrasadores, mundos frios, planetas muito pr�oximos de s�ois quentes e outrasesferas n~ao adequadas, para serem habitadas pelas riaturas, n~ao est~ao inlu��dos nesse grupo. Essesmil mundos adaptados para suportar a vida s~ao onsiderados um sistema, mas nos sistemas maisreentes apenas um n�umero relativamente menor desses mundos pode ser habitado. Cada planetahabitado �e presidido por um Pr��nipe Planet�ario; e ada sistema loal tem uma esfera arquitetôniaomo sua sede-entral, sendo governado por um Soberano do Sistema.2. A Constela�~ao. Uma entena de sistemas (era de 100 000 planetas habit�aveis) forma umaonstela�~ao. Cada onstela�~ao possui uma esfera arquitetônia omo sede-entral e �e presidida portrês Filhos Vorondadeques, os Alt��ssimos. Cada onstela�~ao tamb�em possui um Fiel dos Dias, omoobservador e embaixador da Trindade do Para��so.3. O Universo Loal. Uma entena de onstela�~oes (era de 10 000 000 de planetas habit�aveis)onstitui um universo loal. Cada universo loal tem um mundo sede-entral arquitetônio magn���o,e �e governado por um dos Filhos Criadores oordenados de Deus, da ordem dos Miha�eis. Cadauniverso �e aben�oado pela presen�a de um Uni~ao dos Dias, representante da Trindade do Para��so.4. O Setor Menor. Uma entena de universos loais (era de 1 000 000 000 de planetas habit�aveis)onstitui um setor menor do governo de um superuniverso; tem um mundo sede-entral maravilhoso,de onde os seus governantes, os Reentes dos Dias, administram os assuntos desse setor menor. H�atrês Reentes dos Dias, Pessoalidades Supremas da Trindade em ada sede-entral de um setor menor.5. O Setor Maior. Uma entena de setores menores (era de 100 000 000 000 de mundoshabit�aveis) perfaz um setor maior. Cada setor maior �e provido de uma sede-entral extraordin�ariapresidida por três Perfei�~oes dos Dias, Pessoalidades Supremas da Trindade.6. O Superuniverso. Dez setores maiores (1 000 000 000 000 de planetas habit�aveis) onstituemum superuniverso. Cada superuniverso �e provido de um mundo sede-entral enorme e glorioso, e �egovernado por três Ani~aes dos Dias.7. O Grande Universo. Sete superuniversos formam o grande universo, omo est�a organizadoatualmente, onsistindo em aproximadamente sete trilh~oes de mundos habit�aveis, mais as esferas ar-quitetônias e ainda um bilh~ao das esferas habitadas de Havona. Os superuniversos s~ao governados eadministrados indireta e reetivamente, do Para��so, pelos Sete Esp��ritos Mestres. O bilh~ao de mun-dos de Havona �e diretamente administrado pelos Eternos dos Dias, ada uma dessas PessoalidadesSupremas da Trindade presidindo a uma dessas esferas perfeitas.Exluindo as esferas do Para��so-Havona, o plano da organiza�~ao do universo provê as seguintesunidades:Superuniversos. . . . . . . . . .7Setores Maiores. . . . . . . . . .70Setores Menores. . . . . . . . . 7 000Universos Loais. . . . . . . . 700 000Constela�~oes. . .70 000 000Sistemas Loais. . . . . . . 7 000 000 000Planetas Habit�aveis . 7 000 000 000 000Cada um dos sete superuniversos �e onstitu��do, aproximadamente, omo se segue:Um sistema abrange aproximadamente. . . . . . . . . . .1 000 mundos157



Uma onstela�~ao (100 sistemas). . . . .100 000 mundosUm universo (100 onstela�~oes). . 10 000 000 de mundosUm setor menor (100 universos). . . . . . . . 1 000 000 000 de mundosUm setor maior (100 setores menores). . . . 100 000 000 000 de mundosUm superuniverso (10 setores maiores). . . 1 000 000 000 000 de mundosEm s��ntese, todas essas estimativas s~ao aproximadas; pois novos sistemas est~ao onstantementeevoluindo; e ao mesmo tempo outras organiza�~oes, temporariamente, est~ao deixando de ter existêniamaterial.
15.3 O Superuniverso de OrvôntonPratiamente todos os reinos estelares, vis��veis a olho nu de Urantia, pertenem �a s�etima parte dogrande universo, o superuniverso de Orvônton. O vasto sistema estelar da Via L�atea representao n�uleo entral de Orvônton, indo at�e muito adiante das fronteiras do vosso universo loal. Essagrande agrega�~ao de s�ois, ilhas esuras de espa�o, estrelas duplas, grupos globulares, nuvens estelares,nebulosas espirais e outras, juntamente om as mir��ades de planetas individuais, formam um grupoom o formato de um rel�ogio alongado, aproximadamente irular, que tem era de um s�etimo dosuniversos habitados evoluion�arios.Da posi�~ao astronômia de Urantia, �a medida que olhardes atrav�es de uma se�~ao transversal desistemas pr�oximos �a grande Via L�atea, v�os podereis observar que as esferas de Orvônton est~aoviajando sobre um grande plano alongado, sendo a sua largura muito maior do que a sua espessurae o seu omprimento bem maior ainda do que a sua largura.A observa�~ao da hamada Via L�atea revela um resimento relativo da densidade estelar deOrvônton, quando os �eus s~ao vistos em uma s�o dire�~ao, enquanto, para ada um dos outros lados, adensidade diminui; o n�umero de estrelas e de outras esferas derese, �a medida que nos afastamos doplano prinipal do nosso superuniverso material. Quando o ângulo de observa�~ao �e prop��io, olhandoatrav�es do orpo prinipal desse dom��nio de densidade m�axima, v�os estareis olhando para o universoresidenial, o entro de todas as oisas.Das dez divis~oes maiores, de Orvônton, oito foram identi�adas, grosso modo, pelos astrônomosde Urantia. As outras duas s~ao dif��eis de ser reonheidas separadamente, porque sois obrigadosa ver esses fenômenos do lado de dentro. Se pud�esseis olhar para o universo de Orvônton, de umaposi�~ao muito distante no espa�o, v�os poder��eis reonheer imediatamente os dez setores maiores das�etima gal�axia.O entro de rota�~ao do vosso setor menor situa-se em uma posi�~ao bem distante dentro da nuvemestelar enorme e densa de Sagit�ario, em torno da qual o vosso universo loal e todas as suas ria�~oesmovem-se e, de lados opostos do vasto sistema subgal�atio de Sagit�ario, v�os podeis observar duasgrandes orrentes de nuvens de estrelas emergindo em estupendas espirais estelares.O n�uleo do sistema f��sio, ao qual pertenem o vosso sol e os planetas a ele ligados, �e o entro daoutrora nebulosa de Andronover. Iniialmente essa nebulosa espiral era ligeiramente distorida pelasinterrup�~oes de gravidade ligadas aos eventos deorrentes do nasimento do vosso sistema solar, e queforam oasionadas pela aproxima�~ao, at�e muito perto, de uma grande nebulosa vizinha. Essa quaseolis~ao transformou Andronover em algo semelhante a uma agrega�~ao globular, mas n~ao destruiutotalmente a proiss~ao bi-direional de s�ois e dos grupos f��sios ligados a eles. O vosso sistema solar,agora, oupa uma posi�~ao bastante entral em um dos bra�os dessa espiral distorida, situada a meioaminho, indo do entro, na dire�~ao da borda da orrente estelar.158



O setor de Sagit�ario e todos os outros setores e divis~oes de Orvônton est~ao em rota�~ao em tornode Uversa, e algumas das onfus~oes feitas pelos astrônomos de Urantia vêm das ilus~oes e distor�~oesrelativas produzidas pelos seguintes movimentos m�ultiplos de revolu�~ao:1. A transla�~ao de Urantia em torno do seu sol.2. A �orbita do vosso sistema solar em torno do n�uleo da ex-nebulosa de Andronover.3. A rota�~ao da fam��lia estelar de Andronover e dos seus grupos ligados, em torno do entroomposto de rota�~ao-gravidade da nuvem estelar de N�ebadon.4. A osila�~ao da nuvem estelar loal de N�ebadon e das suas ria�~oes, em torno do entro sagita-riano do seu setor menor.5. A rota�~ao de uma entena de setores menores, inluindo o de Sagit�ario, em torno do seu setormaior.6. O giro dos dez setores maiores, os hamados uxos estelares, em torno de Uversa, a sede-entralde Orvônton.7. O movimento de Orvônton e dos seis outros superuniversos em torno do Para��so e de Havona,a proiss~ao em sentido anti-hor�ario do n��vel espaial superuniversal.Esses movimentos m�ultiplos s~ao de diversas ordens: as trajet�orias espaiais do vosso planeta edo vosso sistema solar s~ao gen�etias, inerentes �a sua origem. O movimento absoluto anti-hor�ariode Orvônton tamb�em �e gen�etio, inerente aos planos arquitônios do universo-mestre. Todavia, osmovimentos intermedi�arios s~ao de origem omposta, sendo, em parte, derivados da segmenta�~aoonstituinte da energia-mat�eria nos superuniversos e, em parte, produzidos pela a�~ao inteligente epropositada dos organizadores da for�a do Para��so.Os universos loais �am mais pr�oximos uns dos outros, �a medida que se aproximam de Havona;as �orbitas s~ao maiores em n�umero, e h�a uma superposi�~ao resente, amada por amada. Empontos mais distaniados do entro eterno, todavia, h�a ada vez menos sistemas, amadas, �orbitas euniversos.
15.4 As Nebulosas - As Anestrais dos UniversosEmbora a ria�~ao e a organiza�~ao do universo permane�am sempre sob o ontrole dos Criadoresin�nitos e dos seus oligados, todo o fenômeno desenrola-se segundo uma t�enia ordenada e emonformidade om as leis gravitaionais da for�a, da energia e da mat�eria. Contudo, h�a algo demist�erio assoiado �a potênia-arga universal do espa�o; n�os entendemos plenamente a organiza�~aodas ria�~oes materiais do est�agio ultimatômio em diante, mas n~ao ompreendemos plenamente osanestrais �osmios dos ult��matons. Con�amos que essas for�as anestrais tenham a sua origem noPara��so, porque elas osilam sempre, dentro do espa�o oupado, exatamente nos ontornos perif�eriosgigantesos do Para��so. Se bem que n~ao seja sens��vel �a gravidade do Para��so, essa potênia-arga doespa�o, anestral de toda a materializa�~ao, responde sempre �a presen�a do Para��so inferior, estando,aparentemente, onetada ao iruito de entrada e de sa��da do entro do Para��so inferior.Os organizadores da for�a do Para��so transmutam a potênia espaial em for�a primordial e fazemesse potenial pr�e-material evoluir no sentido das manifesta�~oes de energia prim�aria e seund�aria darealidade f��sia. Quando essa energia atinge os n��veis nos quais respondem �a gravidade, os diretoresde potênia e os seus olaboradores, no regime do superuniverso, surgem em ena e ome�am as suasmanipula�~oes sem �m, destinadas a estabeleer os m�ultiplos iruitos de for�a e os anais de energiados universos do tempo e do espa�o. Assim, a mat�eria f��sia surge no espa�o e, desse modo, a ena�a pronta para a inaugura�~ao da organiza�~ao do universo.159



Essa segmenta�~ao da energia �e um fenômeno que nuna foi deifrado pelos f��sios de N�ebadon. Adi�uldade prinipal deles repousa na relativa inaessibilidade que têm os organizadores da for�a doPara��so, j�a que os diretores de potênia viva, ainda que ompetentes para lidar om a energia-espa�o,n~ao têm a menor no�~ao sobre a origem das energias que eles manipulam om tanta habilidade einteligênia.Os organizadores da for�a do Para��so s~ao os originadores das nebulosas; eles s~ao apazes de iniiar,no espa�o, em torno da sua presen�a, os imensos ilones de for�a que, quando iniiados, nuna podemser interrompidos, ou limitados, at�e que as for�as, as quais a tudo invadem, sejam mobilizadas parao surgimento �nal das unidades ultimatômias de mat�eria do universo. Assim, a nebulosa espirale as outras nebulosas, as rodas matrizes dos s�ois de origem direta e os seus sistemas variados s~aotrazidos �a existênia. No espa�o exterior, podem ser vistas dez diferentes formas de nebulosas, fasesda evolu�~ao prim�aria do universo; e essas imensas rodas de energia tiveram a mesma origem que ossete superuniversos.As nebulosas variam muito, tanto pelo tamanho quanto pelo n�umero de planetas e estrelas emque se transformam, e pela massa agregada dessas estrelas e planetas. Uma nebulosa formadora des�ois, bem ao norte das fronteiras de Orvônton, mas dentro do n��vel espaial do superuniverso, j�a deuorigem a quarenta mil s�ois aproximadamente, e a roda matriz est�a ainda arrojando s�ois, a maioriados quais exede, em muitas vezes, o tamanho do vosso. Algumas das maiores nebulosas do espa�oexterior est~ao dando origem a era de em milh~oes de s�ois.As nebulosas n~ao est~ao diretamente relaionadas a qualquer uma das unidades administrativas,tais omo os setores menores ou os universos loais, se bem que alguns universos loais tenham sidoorganizados a partir dos produtos de uma �unia nebulosa. Cada universo loal abrange exatamenteuma ent�esima milion�esima parte da arga total de energia de um superuniverso, seja qual for asua rela�~ao om as nebulosas, pois a energia n~ao est�a organizada por nebulosa - �e universalmentedistribu��da.Nem todas as nebulosas espirais est~ao envolvidas na ria�~ao de s�ois. Algumas retiveram o ontrolede muitas das estrelas separadas, que geram, e a sua aparênia espiral �e oasionada pelo fato de que osseus s�ois saem do bra�o nebular, ordenadamente, um ap�os outro, mas retornam por trajetos diferen-tes, tornando-se, assim, f�ail observ�a-los, em um ponto, por�em mais dif��il vê-los quando est~ao muitoespalhados nas suas diferentes trajet�orias de retorno, muito mais afastadas do bra�o da nebulosa.N~ao h�a, atualmente, muitas nebulosas ativas, formadoras de s�ois, em Orvônton, embora Andrômeda,que est�a fora do superuniverso habitado, seja muito ativa. Essa nebulosa, muito afastada, �e vis��vela olho nu e, quando v�os a virdes, deveis parar e onsiderar que a luz que dela ontemplais, deixouaqueles s�ois distantes h�a quase um milh~ao de anos.A gal�axia hamada Via L�atea �e omposta de grandes n�umeros de nebulosas, anteriormente deforma espiral e de outras formas, e muitas ainda mantêm a sua onforma�~ao original. Contudo, emonseq�uênia de at�astrofes internas e atra�~oes externas, muitas sofreram distor�~oes e rearranjos taisque levam essas agrega�~oes enormes a pareerem massas luminosas gigantesas de s�ois abrasadores,omo a Nuvem de Magalh~aes. O tipo globular de grupos de estrelas predomina nas proximidadesdas margens externas de Orvônton.As imensas nuvens de estrelas de Orvônton deveriam ser onsideradas agrega�~oes individualizadasde mat�eria, ompar�aveis �as nebulosas isoladas observ�aveis nas regi~oes do espa�o externas �a gal�axiada Via L�atea. Muitas das hamadas nuvens de estrelas do espa�o, ontudo, onsistem apenas emmaterial gasoso. O potenial de energia dessas nuvens gasosas estelares �e inareditavelmente enorme,e parte dele �e absorvida por s�ois pr�oximos e enviada de volta para o espa�o omo emana�~oes solares.
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15.5 A Origem dos Corpos EspaiaisA maior parte da massa ontida nos s�ois e planetas de um superuniverso origina-se nas rodas ne-bulosas; uma parte muito pequena da massa de um superuniverso �e organizada pela a�~ao diretados diretores de potênia (omo na onstru�~ao das esferas arquitetônias), embora uma quantidadeonstantemente vari�avel de mat�eria origine-se no espa�o aberto.Quanto �a origem, a maioria dos s�ois, planetas e outras esferas, pode ser lassi�ada em um dosdez grupos seguintes:1. Os An�eis Conêntrios de Contra�~ao. Nem todas as nebulosas s~ao espirais. Muitas dentre asimensas nebulosas, em vez de dividirem-se em sistemas duplos de estrelas ou evolu��rem omo umaespiral, passam por uma ondensa�~ao, om a forma�~ao de an�eis m�ultiplos. Por per��odos longos,uma nebulosa assim mostra-se omo um enorme sol entral, om in�umeras nuvens gigantesas deforma�~oes anulares de mat�eria que giram ao seu redor.2. As Estrelas Redemoinhadas abrangem aqueles s�ois que s~ao lan�ados das grandes rodas matrizesde gases altamente aqueidos. Elas n~ao s~ao atiradas omo an�eis, mas em proiss~oes, em sentidosopostos. As estrelas redemoinhadas tamb�em s~ao originadas em outras nebulosas, que n~ao as espirais.3. Os Planetas de Explos~oes de Gravidade. Quando um sol nase de uma nebulosa na forma deespiral ou de barra, n~ao raro ele �e atirado a uma distânia onsider�avel. Um sol omo esse �e altamentegasoso e, subseq�uentemente, depois que se tenha resfriado e ondensado um pouo, poder�a hegara girar pr�oximo de uma massa imensa de mat�eria, de um sol giganteso ou de uma ilha esura deespa�o. Essa aproxima�~ao pode n~ao ser su�iente para resultar em olis~ao, mas pode ser su�ientepara permitir que o empuxo da gravidade do orpo maior omee a provoar onvuls~oes, do tipomar�e, no orpo menor, iniiando, assim, uma s�erie de solevantamentos, semelhantes a maremotos, queoorrem, simultaneamente, nos dois lados opostos do sol em onvuls~ao. No seu auge, essas erup�~oesexplosivas produzem uma s�erie de agrega�~oes de tamanhos variados de mat�eria, as quais podem serprojetadas al�em das zonas de dom��nio da gravidade do sol em erup�~ao, tornando-se estabilizadas,assim, em �orbitas pr�oprias, em torno de um dos dois orpos envolvidos nesse epis�odio. Mais tarde,os onglomerados maiores de mat�eria unem-se e, gradualmente, atraem para si os orpos menores. �Edesse modo que muitos dos planetas s�olidos dos sistemas menores s~ao trazidos �a existênia. O vossopr�oprio sistema solar teve exatamente essa origem.4. As Filhas Planet�arias Centr��fugas. Os s�ois enormes, quando em ertos est�agios de desenvolvi-mento, e aso a sua veloidade de giro se aelere muito, ome�am a desprender grandes quantidadesde mat�eria, que podem ser reunidas subseq�uentemente at�e formarem pequenos mundos, os quaisontinuam a girar em torno do sol progenitor.5. As Esferas om De�iênia de Gravidade. H�a um limite r��tio para o tamanho das estrelasindividuais. Quando um sol alan�a esse limite, a menos que a sua veloidade de revolu�~ao deres�a,est�a ondenado a se partir; a �ss~ao do sol aontee, e uma nova estrela dupla da mesma variedadenase. In�umeros planetas pequenos podem formar-se, subseq�uentemente, omo subproduto de talquebra gigantesa.6. As Estrelas de Contra�~ao. Nos sistemas menores, o planeta exterior de maior tamanho algumasvezes atrai para si os seus mundos vizinhos, enquanto os planetas pr�oximos do sol ome�am o seumergulho terminal. Com o vosso sistema solar, esse �m signi�aria que os quatro planetas internosseriam atra��dos para o sol, enquanto o maior planeta, J�upiter, seria aumentado grandemente pelaabsor�~ao dos mundos remanesentes. Um �m omo esse, de um sistema solar, resultaria na produ�~aode dois s�ois adjaentes, mas desiguais: um tipo de forma�~ao estelar dupla. Tais at�astrofes s~ao pouofreq�uentes, exeto nos limites das agrega�~oes estelares do superuniverso.7. As Esferas Cumulativas. Pequenos planetas podem surgir lentamente das aumula�~oes devastas quantidades de mat�eria que irulam no espa�o. Eles resem por agrega�~ao de meteoros e161



olis~oes menores. Em ertos setores do espa�o, as ondi�~oes favoreem tais formas de nasimentoplanet�ario. Muitos mundos habitados tiveram essa origem.Algumas das densas ilhas esuras s~ao o resultado direto de aumula�~oes da energia em trans-muta�~ao no espa�o. Outro grupo dessas ilhas esuras veio a existir pelo a�umulo de quantidadesenormes de mat�eria fria, meros fragmentos e meteoros que irulam no espa�o. Tais agrega�~oes demat�eria nuna foram quentes e, exeto pela densidade, s~ao de omposi�~ao muito similar �a de Urantia.8. Os S�ois Extintos. Algumas das ilhas esuras do espa�o s~ao s�ois isolados, extintos, uja energia-espa�o dispon��vel j�a foi totalmente emitida. As unidades organizadas de mat�eria aproximam-se daondensa�~ao plena, da onsolida�~ao virtualmente ompleta; e s~ao neess�arias eras e mais eras paraque massas t~ao enormes de mat�eria altamente ondensada sejam rearregadas nos iruitos do espa�o,sendo, assim, preparadas para os novos ilos de fun�~ao no universo, depois de uma olis~ao ou dealgum outro aonteimento �osmio igualmente revivi�ador.9. As Esferas de Colis~ao. Nas regi~oes de agrupamentos mais densos, as olis~oes n~ao s~ao raras. Essereajustamento astronômio �e aompanhado por imensas modi�a�~oes de energia e transmuta�~oesde mat�eria. As olis~oes que envolvem s�ois mortos inuem peuliarmente nas ria�~oes de amplasutua�~oes de energia. Os despojos de olis~oes freq�uentemente onstituem os n�uleos materiais paraa forma�~ao posterior de orpos planet�arios adequados �a habita�~ao dos mortais.10. Os Mundos Arquitetônios. Estes s~ao os mundos onstru��dos de aordo om os planos e asespei�a�~oes, para algum prop�osito espeial; tais omo S�alvington, a sede-entral do vosso universoloal, e Uversa, a sede do governo do vosso superuniverso.H�a in�umeras outras t�enias para gerar s�ois e isolar os planetas, ontudo os proedimentos desritosanteriormente sugerem os m�etodos pelos quais a grande maioria dos sistemas estelares e fam��liasplanet�arias �e trazida �a existênia. Se quis�essemos desrever todas as diversas t�enias envolvidasna metamorfose estelar e na evolu�~ao planet�aria, isso requereria a narrativa de quase uma entenade modos diferentes de forma�~ao de s�ois e origem de planetas. �A medida que os vossos astrônomosesrutinarem os �eus, observar~ao fenômenos indiativos de todos esses modos de evolu�~ao estelar,mas raramente detetar~ao a evidênia da forma�~ao de onglomerados pequenos, e n~ao luminosos, demat�eria, que servem omo planetas habitados, a mais importante das vastas ria�~oes materiais.15.6 As Esferas do Espa�oSeja qual for a sua origem, as v�arias esferas do espa�o podem ser lassi�adas nas seguintes divis~oesmaiores:1. Os s�ois - as estrelas do espa�o.2. As ilhas esuras de espa�o.3. Os orpos espaiais menores - ometas, meteoros e planetesimais.4. Os planetas - inluindo os mundos habitados.5. As esferas arquitetônias - os mundos feitos sob enomenda.�A exe�~ao das esferas arquitetônias, todos os orpos espaiais tiveram uma origem evoluion�aria,evoluion�aria no sentido de que n~ao foram trazidos �a existênia por um \�at" da Deidade, e evo-luion�aria no sentido em que os atos riativos de Deus foram desdobrados por uma t�enia tempo-espaial e por interm�edio das opera�~oes de muitas das inteligênias riadas e geradas por eventos daDeidade.Os S�ois. S~ao as estrelas do espa�o, em todos os seus v�arios est�agios de existênia. Alguns s~ao siste-mas espaiais solit�arios em evolu�~ao; outros s~ao estrelas duplas, sistemas planet�arios em ontra�~ao ou162



em extin�~ao. As estrelas do espa�o existem em nada menos do que mil estados e est�agios diferentes.V�os estais familiarizados om os s�ois que emitem luz aompanhada de alor, mas h�a tamb�em s�oisque brilham sem alor.Os trilh~oes de trilh~oes de anos, nos quais um sol omum ontinuar�a a dar alor e luz, ilustrambem a imensa reserva de energia que ada unidade de mat�eria ont�em. A energia de fato estoadanessas part��ulas invis��veis de mat�eria f��sia �e quase inimagin�avel. E tal energia torna-se quaseintegralmente dispon��vel, na forma de luz, quando submetida �a enorme press~ao da temperatura e �asatividades assoiadas de energia, que prevaleem no interior dos s�ois abrasadores. Outras ondi�~oestamb�em tornam esses s�ois apazes de transformar e emitir grande parte da energia do espa�o que vemna sua dire�~ao, ao longo das �orbitas e iruitos espaiais estabeleidos. Muitas fases da energia f��sia etodas as formas de mat�eria s~ao atra��das por esses d��namos solares e subseq�uentemente redistribu��daspor eles. Desse modo, os s�ois servem omo aeleradores loais na irula�~ao da energia, atuandoomo esta�~oes autom�atias de ontrole de for�a.O superuniverso de Orvônton �e iluminado e aqueido por mais de dez trilh~oes de s�ois abrasadores.Esses s�ois s~ao as estrelas do vosso sistema astronômio observ�avel. Mais de dois trilh~oes est~aodistantes demais ou s~ao pequenos demais para serem observ�aveis de Urantia, mas, no universo-mestre, h�a tantos s�ois quantos opos de �agua h�a nos oeanos do vosso mundo.As Ilhas Esuras do Espa�o. S~ao os s�ois mortos e outras agrega�~oes imensas de mat�eria desprovidade luz e alor. As ilhas esuras, algumas vezes, têm massas enormes e exerem uma poderosainuênia sobre o equil��brio do universo e a manipula�~ao da energia. A densidade de algumasdessas grandes massas �e quase inaredit�avel. E essa grande onentra�~ao de massa apaita essasilhas esuras a funionarem omo grandes volantes de balaneamento, mantendo imensos sistemasvizinhos sob um ontrole efetivo. Elas mantêm o equil��brio de for�a em muitas onstela�~oes; muitossistemas f��sios que, de outro modo, preipitar-se-iam em r�apida destrui�~ao, aindo em s�ois pr�oximos,s~ao mantidos em seguran�a sob a atra�~ao da gravidade dessas ilhas esuras guardi~as. E �e por ausadessa fun�~ao que as podemos loalizar om preis~ao. Medimos o empuxo da gravidade dos orposluminosos, e podemos, assim, alular o tamanho exato e a loaliza�~ao das ilhas esuras no espa�o,que funionam t~ao e�azmente para manter alguns sistemas �rmes nos seus ursos.Os Corpos Espaiais Menores. Os meteoros e as outras part��ulas pequenas de mat�eria, queirulam e evoluem no espa�o, onstituem um agregado enorme de energia e substânia material.Muitos ometas s~ao fragmentos pouo est�aveis, de rodas solares m~aes, que est~ao sendo trazidos,gradualmente, sob o ontrole do sol governante entral. Os ometas tamb�em têm numerosas outrasorigens. A auda de um ometa orienta-se no sentido oposto ao do orpo ou do sol que o atrai, porausa da rea�~ao el�etria dos seus gases altamente expandidos e por ausa da press~ao real da luz e deoutras energias que emanam do sol. Esse fenômeno onstitui uma das provas positivas da realidadeda luz e das energias a ela assoiadas: demonstra que a luz tem peso. A luz �e uma substânia real,n~ao �e simplesmente formada de ondas em um �eter hipot�etio.Os Planetas. S~ao os maiores agregados de mat�eria a seguirem uma �orbita em torno de um sol oude algum outro orpo espaial. Variam de tamanho, desde os planetesimais at�e as enormes esferasgasosas, l��quidas ou s�olidas. Os mundos frios, que se formaram pela reuni~ao de material utuante noespa�o, quando aontee de estarem em uma rela�~ao adequada om os s�ois pr�oximos, s~ao os planetasideais para abrigarem habitantes inteligentes. Os s�ois mortos, via de regra, n~ao s~ao adequados �avida; eles est~ao omumente a uma distânia muito grande de um sol vivo e amejante, al�em do ques~ao tamb�em muito mai�os, e a gravidade �e imensa na sua superf��ie.No vosso superuniverso, menos de um planeta frio em quarenta �e habit�avel pelos seres da vossaordem. E, �e laro, os s�ois superaqueidos e os mundos exteriores gelados s~ao inadequados paraabrigar a vida superior. No vosso sistema solar, apenas três planetas, no presente, s~ao adequadospara abrigar a vida. Urantia, sob muitos pontos de vista, �e ideal para o habitat humano, pelo seu163



tamanho, densidade e loaliza�~ao.As leis do omportamento da energia f��sia s~ao basiamente universais, mas, as inuênias loaistêm muito a ver om as ondi�~oes f��sias que prevaleem nos planetas individuais e nos sistemasloais. Uma variedade quase sem �m de vida, sob a forma de riaturas e outras manifesta�~oesviventes, arateriza os mundos inont�aveis do espa�o. H�a, todavia, ertos pontos de semelhan�aentre mundos de um grupo ligados a um dado sistema; e ao mesmo tempo tamb�em existe ummodelo de vida inteligente para ada universo. H�a rela�~oes f��sias entre esses sistemas planet�ariosque perfazem �orbitas semelhantes, e que seguem de perto, uns aos outros, nas irunvolu�~oes in�nitasem torno do ��rulo de universos.15.7 As Esferas ArquitetôniasConquanto o governo de ada superuniverso presida a ele de um ponto pr�oximo do entro do segmentono espa�o dos universos evoluion�arios, ele oupa um mundo feito sob medida, e que �e povoado porpessoalidades on��aveis. Esses mundos-sede s~ao esferas arquitetônias, orpos espaiais onstru��dosespei�amente para os seus prop�ositos espeiais. Ainda que ompartilhando da luz dos s�ois pr�oximos,essas esferas s~ao iluminadas e aqueidas independentemente. Cada uma tem um sol que lhe envia luzsem alor, omo os sat�elites do Para��so, e ao mesmo tempo ada uma �e suprida de alor pela irula�~aode ertas orrentes de energia pr�oximas da superf��ie da esfera. Tais mundos-sede pertenem a umdos maiores sistemas situados perto do entro astronômio dos seus respetivos superuniversos.O tempo �e padronizado nas sedes-entrais dos superuniversos. O dia-padr~ao do superuniversode Orvônton �e igual a quase trinta dias do tempo de Urantia; e o ano de Orvônton equivale a emdias-padr~ao. Esse ano de Uversa �e padr~ao no s�etimo superuniverso, e orresponde a três mil diasmenos vinte e dois minutos do tempo de Urantia, aproximadamente oito e um quinto dos vossosanos.Os mundos-sede dos sete superuniversos partiipam da natureza e grandeza do Para��so, modeloentral de perfei�~ao para eles. Na realidade, todos os mundos-sede s~ao paradis��aos. S~ao realmentemoradas elestes ujo tamanho material, beleza moronial e gl�oria espiritual v~ao resendo, de Je-rus�em at�e a Ilha Central. E todos os sat�elites desses mundos-sede s~ao tamb�em esferas arquitetônias.Os v�arios mundos-sede s~ao providos de todos os tipos de ria�~ao material e espiritual. Todas asesp�eies de seres materiais, moroniais e espirituais est~ao omo que em asa, nesses mundos, pontosde enontro dos universos. Na medida em que as riaturas mortais asendem no universo, passandodos reinos materiais aos espirituais, elas nuna perdem o desfrute, nem o apre�o pelos seus n��veisanteriores de existênia.Jerus�em, a sede-entral do vosso sistema loal de Satânia, tem os seus sete mundos de ultura detransi�~ao, ada um dos quais �e envolvido por sete sat�elites, e entre eles est~ao os sete mundos dasmans~oes de deten�~ao moronial, a primeira residênia p�os-mortal do homem. A palavra �eu, omovem sendo usada em Urantia, algumas vezes tem designado os sete mundos das mans~oes, o primeiromundo das mans~oes sendo denominado primeiro �eu, e assim por diante, at�e o s�etimo.Edêntia, a sede-entral da vossa onstela�~ao de Norlatiadeque, tem os seus setenta sat�elites deultura soializante e de aprendizado, nos quais os seres asendentes permaneem, depois de om-pletarem, em Jerus�em, o regime de mobiliza�~ao, de uni�a�~ao e de realiza�~ao da pessoalidade.S�alvington, a apital de N�ebadon, o vosso universo loal, �e rodeada por dez grupos de universi-dades de quarenta e nove esferas ada. Ali o homem �e espiritualizado depois da sua soializa�~ao naonstela�~ao.U menor, a tereira, a sede-entral de Ensa, o vosso setor menor, �e erada pelas sete esferas dosestudos f��sios superiores da vida asendente. 164



U maior, a quinta, sede do vosso setor maior, Esplândon, �e erada pelas setenta esferas deinstru�~ao inteletual avan�ada do superuniverso.Uversa, a sede-entral de Orvônton, o vosso superuniverso, �e erada, diretamente, pelas sete uni-versidades mais elevadas do aprendizado espiritual avan�ado para as riaturas volitivas asendentes.Cada um desses sete grupos de esferas maravilhosas onsiste em setenta mundos espeializados, on-tendo milhares e milhares de institui�~oes e organiza�~oes ompletas, devotadas �a instru�~ao universale �a ultura espiritual, nas quais os peregrinos do tempo s~ao reeduados e reexaminados no preparopara o seu longo vôo at�e Havona. Os peregrinos do tempo, ao hegarem, s~ao sempre reebidos nessesmundos interligados; os graduados que partem, no entanto, s~ao despahados para Havona, sempre,diretamente das margens de Uversa.Uversa �e a sede-entral espiritual e administrativa de aproximadamente um trilh~ao de mundoshabitados e habit�aveis. A gl�oria, grandeza e perfei�~ao da apital de Orvônton ultrapassam qualqueruma dentre as maravilhas das ria�~oes do tempo e do espa�o.Se todos os universos loais projetados e as suas partes omponentes estivessem estabeleidas,pouo menos de quinhentos bilh~oes seria o n�umero de mundos arquitetônios nos sete superuniversos.15.8 O Controle e a Regulagem da EnergiaAs esferas-sede dos superuniversos s~ao onstru��das de modo a serem apazes de funionar omoreguladoras e�ientes da energia-potênia para os seus v�arios setores, servindo omo pontos foaispara o direionamento da energia at�e os seus universos loais omponentes. Elas exerem umainuênia poderosa no equil��brio e no ontrole das energias f��sias que irulam no espa�o organizado.Outras fun�~oes reguladoras s~ao exeridas pelos entros de potênia e pelos ontroladores f��siosdos superuniversos, que s~ao entidades inteligentes viventes e semiviventes, onstitu��das para esseprop�osito expresso. Esses entros e ontroladores de potênia s~ao dif��eis de serem entendidos; assuas ordens inferiores n~ao s~ao volitivas, n~ao possuem vontade, n~ao esolhem; as suas fun�~oes s~aomuito inteligentes, mas, aparentemente, funionam de modo autom�atio e inerente �a sua organiza�~aoaltamente espeializada. Os entros de potênia e os ontroladores f��sios dos superuniversos assumema dire�~ao e o ontrole parial dos trinta sistemas de energia que ompreendem o dom��nio da gravita.Os iruitos de energia f��sia, administrados pelos entros de potênia de Uversa, requerem um pouomais do que 968 milh~oes de anos para ompletar uma volta no superuniverso.A energia em evolu�~ao tem substânia; tem peso, se bem que o peso seja sempre relativo, de-pendendo da veloidade da revolu�~ao, da massa e da antigravidade. A massa, na mat�eria, tende aretardar a veloidade na energia; e a veloidade da energia, presente em todos os lugares, representa adota�~ao iniial de veloidade, menos o retardamento ausado pela massa que se enontra em trânsito,mais a fun�~ao reguladora dos ontroladores da energia viva do superuniverso, e a inuênia f��sia dosorpos vizinhos, altamente aqueidos ou mais pesadamente arregados.O plano universal para a manuten�~ao do equil��brio entre a mat�eria e a energia neessita queas unidades inferiores de mat�eria estejam sendo perpetuamente feitas e desfeitas. Os Diretores dePotênia do Universo têm a apaidade de ondensar e deter, ou de expandir e liberar quantidadesvari�aveis de energia.Dada uma dura�~ao su�iente de inuênia retardadora, a gravidade terminaria onvertendo todaa energia em mat�eria, n~ao fosse por dois fatores: primeiro, as inuênias da antigravidade dosontroladores de energia, e, segundo, a mat�eria organizada que tende a desintegrar-se, sob ertasondi�~oes enontradas em estrelas superaqueidas e sob ertas ondi�~oes peuliares registradas noespa�o pr�oximo de orpos frios, altamente energizados de mat�eria ondensada.Quando a massa se torna superagregada e amea�a desequilibrar a energia, exaurindo os iruitos165



de potênia f��sia, os ontroladores f��sios intervêm, a menos que a pr�opria tendênia posterior dagravidade, no sentido de supermaterializar a energia, seja venida pela oorrênia de uma olis~aoentre os gigantes mortos do espa�o, dissipando ompletamente assim, em um instante, os pontos emque haja aumula�~oes de gravidade. Nesses epis�odios de olis~oes, enormes massas de mat�eria s~aosubitamente onvertidas na forma mais rara de energia, e a luta pelo equil��brio universal �e iniiadade novo. Finalmente, os sistemas f��sios maiores tornam-se estabilizados, tornam-se �siamenteest�aveis; sendo lan�ados nas �orbitas equilibradas e estabeleidas dos superuniversos. Depois desseaonteimento, nenhuma olis~ao mais, nem outras at�astrofes devastadoras oorrer~ao nesses sistemasestabeleidos.Durante os tempos de energia em exesso, h�a perturba�~oes de potênia e utua�~oes de alor,aompanhadas de manifesta�~oes el�etrias. Durante os tempos de arênia de energia, resem astendênias que a mat�eria tem de agregar-se, ondensar-se e sair do ontrole, nas �orbitas mais delia-damente equilibradas, resultando em ajustamentos sob a forma de mar�es ou olis~oes, que rapidamenterestauram o equil��brio entre a energia irulante e a mat�eria mais literalmente estabilizada. Prevere entender, de outras maneiras, tais omportamentos dos s�ois abrasadores e das ilhas esuras doespa�o, est~ao entre as tarefas dos observadores elestes das estrelas.Somos apazes de reonheer a maioria das leis que regem o equil��brio do universo e de predi-zer muito sobre a estabilidade do universo. As nossas previs~oes s~ao pratiamente on��aveis, masdeparamo-nos onstantemente om ertas for�as que n~ao seguem integralmente as leis do ontroleda energia e do omportamento da mat�eria, omo onheidas por n�os. A previsibilidade de todos osfenômenos f��sios torna-se ada vez mais dif��il, �a medida que nos afastamos do Para��so, na dire�~aodos universos. �A medida que ultrapassamos as fronteiras da administra�~ao pessoal dos Dirigentesdo Para��so, deparamo-nos om uma inapaidade ada vez maior de alular, de aordo om ospadr~oes estabeleidos e a experiênia adquirida de observa�~oes que têm a ver exlusivamente omos fenômenos f��sios de sistemas astronômios vizinhos. Mesmo nos reinos dos sete superuniversos,estamos vivendo em meio a a�~oes de for�as e rea�~oes de energia que penetram todo o nosso dom��nioe que se estendem, em equil��brio uni�ado, por todas as regi~oes do espa�o exterior.Quanto mais longe estivermos, no exterior, mais ertamente enontraremos esses fenômenos im-previstos de varia�~oes, que araterizam, t~ao infalivelmente, as atua�~oes-presen�as insond�aveis dosAbsolutos e das Deidades experieniais. E esses fenômenos devem ser indiativos de algum super-ontrole universal de todas as oisas.O superuniverso de Orvônton, aparentemente, est�a desarregando-se agora; os universos exteriorespareem estar estoando energia para atividades futuras sem preedentes; o universo entral deHavona est�a eternamente estabilizado. A gravidade e a ausênia de alor (o frio) organizam emantêm a mat�eria aglutinada; o alor e a antigravidade desagregam a mat�eria e dissipam a energia.Os diretores vivos de potênia e os organizadores da for�a s~ao o segredo do ontrole espeial e dadire�~ao inteligente nas metamorfoses sem �m da onstru�~ao, destrui�~ao e reonstru�~ao do universo.As nebulosas podem dispersar-se, os s�ois, onsumir-se, os sistemas, desapareer e os planetas, pereer,mas os universos n~ao se esvaem.15.9 Os Ciruitos dos SuperuniversosOs iruitos universais do Para��so de fato penetram os reinos dos sete super-universos. Esses iruitosde presen�a s~ao: a gravidade da pessoalidade do Pai Universal, a gravidade espiritual do Filho Eterno,a gravidade mental do Agente Conjunto e a gravidade material da Ilha Eterna.Al�em dos iruitos universais do Para��so e das atua�~oes-presen�as dos Absolutos e das Deidadesexperieniais, apenas duas divis~oes de iruitos de energia ou divis~oes do poder, funionam no n��velespaial do superuniverso: os iruitos dos superuniversos e os iruitos dos universos loais.166



Os Ciruitos do Superuniverso:1. O iruito da inteligênia uni�adora de um dos Sete Esp��ritos Mestres do Para��so. Este iruitode mente �osmia �e limitado a um �unio superuniverso.2. O iruito do servi�o reetivo dos sete Esp��ritos Reetivos, em ada superuniverso.3. Os iruitos seretos dos Monitores Misteriosos; de algum modo interligados em Div��nington eda�� dirigidos ao Pai Universal no Para��so.4. O iruito da interomunh~ao do Filho Eterno om os seus Filhos do Para��so.5. A presen�a instantânea do Esp��rito In�nito.6. As teledifus~oes do Para��so; os omuniados espaiais de Havona.7. Os iruitos de energia dos entros de potênia e dos ontroladores f��sios.Os Ciruitos do Universo Loal:1. O do esp��rito outorgado dos Filhos do Para��so, ou Confortador dos mundos de auto-outorga.O Esp��rito da Verdade, ou o esp��rito de Mihael em Urantia.2. O iruito das Ministras Divinas, Esp��ritos Maternos do universo loal: o Esp��rito Santo dovosso mundo.3. O iruito de ministra�~ao da inteligênia a um universo loal, inluindo a presen�a diversamenteatuante dos esp��ritos ajudantes da mente.Quando a harmonia espiritual desenvolve-se em um universo loal, de modo que os seus iruitosindividuais e ombinados se tornem indistingu��veis dos do superuniverso, quando tal identidade defun�~ao e unidade de ministra�~ao fatualmente prevaleem, ent~ao, o universo loal, de imediato, liga-seaos iruitos estabeleidos de luz e vida, tornando-se instantaneamente quali�ado para a admiss~ao�a onfedera�~ao espiritual da uni~ao perfeionada da superria�~ao. Os requisitos para a admiss~ao aosonselhos dos Ani~aes dos Dias, para o ingresso na onfedera�~ao dos superuniversos, s~ao os que seseguem:1. Estabilidade F��sia. As estrelas e os planetas de um universo loal devem estar em equil��brio;os per��odos de metamorfose estelar imediata devem haver hegado ao �m. O universo deve estarseguindo uma trajet�oria lara; a sua �orbita deve estar �xada em seguran�a e de�nitivamente estabe-leida.2. Lealdade Espiritual. Deve existir um estado de reonheimento universal e de lealdade ao Filhode Deus Soberano, que preside aos assuntos de tal universo loal. �E neess�ario que se haja alan�adoum estado de oopera�~ao harmoniosa entre os planetas individuais, sistemas e onstela�~oes de todoo universo loal.O vosso universo loal ainda n~ao �e reonheido nem omo pertenente �a ordem �siamente estabele-ida do superuniverso, muito menos omo membro da reonheida fam��lia espiritual do supergoverno.Embora N�ebadon n~ao tenha ainda representa�~ao em Uversa, n�os do governo do superuniverso, somos,de tempos em tempos, despahados para os mundos de N�ebadon, em miss~oes espeiais, do mesmomodo que eu vim at�e Urantia, diretamente, de Uversa. Damos toda a assistênia poss��vel aos vossosdiretores e governantes, na solu�~ao dos dif��eis problemas deles; estamos desejosos de ver o vossouniverso quali�ado para a admiss~ao plena �as ria�~oes interrelaionadas da fam��lia do superuniverso.15.10 Os Governantes dos SuperuniversosO alto governo espiritual dos dom��nios do espa�o-tempo est�a instalado nas sedes-entrais dos superu-niversos. O ramo exeutivo do supergoverno, que tem origem nos Conselhos da Trindade, �e dirigido167



diretamente por um dos Sete Esp��ritos Mestres da supervis~ao suprema, seres que se assentam nas�atedras de autoridade do Para��so e que administram os superuniversos por interm�edio dos SeteExeutivos Supremos, estaionados nos sete mundos espeiais do Esp��rito In�nito, os sat�elites maisexternos do Para��so.As sedes-entrais dos superuniversos s~ao os loais de morada dos Esp��ritos Reetivos e dos Aju-dantes Reetivos de Imagem. Dessa posi�~ao intermedi�aria, esses seres maravilhosos onduzem assuas imensas opera�~oes de reetividade, ministrando assim ao universo entral aima e ao universoloal abaixo.Cada superuniverso �e presidido por três Ani~aes dos Dias, os prinipais exeutivos onjuntos dosupergoverno. No seu ramo exeutivo, o pessoal do governo do superuniverso onsiste em sete gruposdiferentes:1. Os Ani~aes dos Dias.2. Os Perfeionadores da Sabedoria.3. Os Conselheiros Divinos.4. Os Censores Universais.5. Os Mensageiros Poderosos.6. Aqueles Elevados Em Autoridade.7. Aqueles Sem Nome Nem N�umero.Os três Ani~aes dos Dias têm a assistênia direta de um orpo de um bilh~ao de Perfeionadores daSabedoria, aos quais est~ao assoiados três bilh~oes de Conselheiros Divinos. Um bilh~ao de CensoresUniversais est~ao designados para a administra�~ao de ada superuniverso. Esses três grupos s~aoPessoalidades Coordenadas da Trindade, tendo direta e divinamente a sua origem na Trindade doPara��so.As três ordens restantes - Mensageiros Poderosos, Aqueles Elevados Em Autoridade e AquelesSem Nome Nem N�umero - s~ao de mortais asendentes glori�ados. A primeira dessas três ordenselevou-se por meio do regime asendente e passou por Havona nos dias de Grandfanda. Havendoalan�ado o Para��so, foram admitidos no Corpo de Finalidade, abra�ados pela Trindade do Para��soe, em seguida, designados para o servi�o superno dos Ani~aes dos Dias. Enquanto uma lasse, essastrês ordens s~ao onheidas omo a dos Filhos Trinitarizados de Realiza�~ao, sendo de origem dual,mas est~ao agora a servi�o da Trindade. Assim, o ramo exeutivo do governo do superuniverso foiampliado, para inluir os �lhos glori�ados e perfeionados dos mundos evoluion�arios.O onselho oordenado do superuniverso �e omposto de sete grupos exeutivos, previamente no-meados, e dos seguintes governantes de setores e de outros supervisores regionais:1. Os Perfei�~oes dos Dias - os governantes dos setores maiores do superuniverso.2. Os Reentes dos Dias - os dirigentes dos setores menores do superuniverso.3. Os Uni~oes dos Dias - os onselheiros do Para��so para os governantes dos universos loais.4. Os Fi�eis dos Dias - os onselheiros do Para��so para os governantes Alt��ssimos dos governos dasonstela�~oes.5. Os Filhos Instrutores da Trindade, que podem enontrar-se a servi�o nas sedes-entrais dossuperuniversos.6. Os Eternos dos Dias, que podem estar presentes nas sedes-entrais dos superuniversos.7. Os sete Ajudantes Reetivos de Imagem - porta-vozes dos sete Esp��ritos Reetivos, e, porinterm�edio deles, representantes dos Sete Esp��ritos Mestres do Para��so.168



Os Ajudantes Reetivos de Imagem tamb�em funionam omo representantes de in�umeros gruposde seres que s~ao inuentes nos governos dos superuniversos, mas que, no presente, por v�arias raz~oes,n~ao est~ao plenamente ativos nas suas apaita�~oes individuais. Abrangidos nesse grupo est~ao: amanifesta�~ao da pessoalidade superuniversal em evolu�~ao do Ser Supremo, os Supervisores Inqua-li��aveis do Supremo, os Vie-Regentes Quali��aveis do �Ultimo, os agentes de liga�~ao inominadosreetivos de Majeston e os esp��ritos suprapessoais representantes do Filho Eterno.Em quase todo momento, �e poss��vel enontrar representantes de todos os grupos de seres ria-dos, nos mundos-sede dos superuniversos. O trabalho rotineiro de minist�erio aos superuniversos �eefetuado pelos poderosos seona�ns e por outros membros da vasta fam��lia do Esp��rito In�nito. Notrabalho desses maravilhosos entros de administra�~ao, ontrole, minist�erio e julgamento exeutivonos superuniversos, as inteligênias de ada esfera de vida universal enontram-se misturadas noservi�o efetivo, na administra�~ao s�abia, no minist�erio amoroso e no julgamento equânime.Os superuniversos n~ao mantêm, entre si, qualquer esp�eie de representa�~ao por embaixada; elesest~ao ompletamente isolados uns dos outros. Eles sabem dos assuntos m�utuos apenas por interm�edioda agênia de distribui�~ao do Para��so, mantida pelos Sete Esp��ritos Mestres. Os seus governantestrabalham nos onselhos da divina sabedoria, para o bem-estar dos seus pr�oprios superuniversos,independentemente do que possa estar aonteendo em outras se�~oes da ria�~ao universal. Esseisolamento entre os superuniversos perdurar�a at�e o momento em que a sua oordena�~ao for alan�adapela mais ompleta realiza�~ao da soberania de pessoalidade do Ser Supremo experienial, em evolu�~ao.15.11 A Assembl�eia Deliberativa�E em mundos omo Uversa que os seres que s~ao representantes da autoraia da perfei�~ao e dademoraia da evolu�~ao enontram-se frente a frente. O ramo exeutivo do supergoverno origina-senos reinos da perfei�~ao; o ramo legislativo prov�em do oresimento dos universos evoluion�arios.A assembl�eia deliberativa do superuniverso est�a on�nada ao mundo sede-entral. Esse onselholegislativo, ou de aonselhamento, onsiste em sete asas e ada universo loal admitido aos onselhosdos superuniversos elege um representante nativo para ada uma delas. Os altos onselhos de taisuniversos loais elegem esses representantes entre os peregrinos asendentes graduados de Orvônton,que se enontram em Uversa e que est~ao redeniados para o transporte at�e Havona. A dura�~aom�edia do servi�o �e de era de em anos do tempo-padr~ao do superuniverso.Eu jamais soube de qualquer desaordo entre os exeutivos de Orvônton e a assembl�eia de Uversa.E tamb�em, na hist�oria do nosso superuniverso, o orpo deliberativo nuna passou uma reomenda�~aoque a divis~ao exeutiva do supergoverno tenha sequer hesitado em pôr em pr�atia. Tem sempreprevaleido a mais perfeita harmonia e aordo de trabalho, o que atesta o fato de que os seresevoluion�arios podem realmente alan�ar as alturas da sabedoria perfeionada, que os quali�a aonsoriar-se om as pessoalidades de origem perfeita e natureza divina. A presen�a das assembl�eiasdeliberativas, nas sedes-entrais dos superuniversos, revela a sabedoria e anteipa o triunfo �ultimodo oneito evoluion�ario grandioso do Pai Universal e do seu Filho Eterno.15.12 Os Tribunais SupremosQuando falamos dos ramos exeutivo e deliberativo do governo de Uversa, v�os poder��eis pensar,por analogia a ertas formas do governo ivil de Urantia, que temos um tereiro ramo, o judiial,e realmente temos; mas este n~ao tem uma equipe pr�opria em separado. As nossas ortes s~ao ons-titu��das da seguinte forma: de aordo om a natureza e gravidade do aso, um Ani~ao dos Diaspreside a ela, ou um Perfeionador da Sabedoria, ou um Conselheiro Divino. A evidênia a favor ou169



ontra um indiv��duo, planeta, sistema, onstela�~ao ou universo �e apresentada e interpretada pelosCensores. A defesa dos �lhos do tempo e dos planetas evoluion�arios �e ofereida pelos MensageirosPoderosos, os observadores o�iais do governo do superuniverso, para os sistemas e universos loais.A atitude do governo mais elevado �e retratada por Aqueles Elevados Em Autoridade. E o veredito �eformulado, ordinariamente, por uma omiss~ao de porte vari�avel, e onstitu��da, igualitariamente, porAqueles Sem Nome Nem N�umero e um grupo de pessoalidades de ompreens~ao elevada, esolhidasda assembl�eia deliberativa.As ortes dos Ani~aes dos Dias s~ao os altos tribunais de revis~ao para os julgamentos espirituaisde todos os universos omponentes. Os Filhos Soberanos dos universos loais s~ao supremos nosseus pr�oprios dom��nios; est~ao submetidos ao supergoverno apenas para aquilo que submeterem vo-luntariamente ao onselho, para o julgamento dos Ani~aes dos Dias; exetuando-se as quest~oes queenvolvam a extin�~ao de riaturas de vontade. Os mandados de julgamento originam-se nos universosloais, mas as senten�as que envolvem a extin�~ao de riaturas de vontade s~ao formuladas semprepelas sedes-entrais do superuniverso e exeutadas a partir das mesmas. Os Filhos soberanos dosuniversos loais podem deretar a sobrevivênia do homem mortal, mas apenas os Ani~aes dos Diaspodem reunir-se para o julgamento exeutivo nas quest~oes de vida e morte eternas.Para todas as quest~oes que n~ao requerem julgamento om a apresenta�~ao de evidênias, os Ani~aesdos Dias ou os seus olaboradores tomam as deis~oes; e esses ditames s~ao sempre unânimes. Estamoslidando aqui om onselhos de perfei�~ao. N~ao h�a desaordos, nem opini~oes minorit�arias nos deretosdesses tribunais supremos e superlativos.Com pouas e raras exe�~oes, os supergovernos exerem jurisdi�~ao sobre todas as oisas e sobretodos os seres, nos seus dom��nios respetivos. N~ao h�a apela�~ao para os deretos, senten�as e deis~oesdas autoridades do superuniverso, pois elas representam as opini~oes onvergentes dos Ani~aes dosDias e daquele Esp��rito Mestre que, do Para��so, preside aos destinos do referido superuniverso.15.13 Os Governos dos SetoresUm setor maior ompreende era de um d�eimo de um superuniverso e onsiste em uma entena desetores menores, dez mil universos loais e era de em bilh~oes de mundos habitados. Esses setoresmaiores s~ao administrados por três Perfei�~oes dos Dias, Pessoalidades Supremas da Trindade.As ortes dos Perfei�~oes dos Dias s~ao onstitu��das de modo muito semelhante �as dos Ani~aes dosDias, exeto por eles n~ao fazerem o julgamento espiritual dos reinos. O trabalho desses governosde setores maiores tem a ver, prinipalmente, om o status inteletual de uma ampla ria�~ao. Ossetores maiores detêm todas as quest~oes de importânia para o superuniverso, na rotina da naturezaadministrativa, julgando-as, dispensando-as e tabulando-as, para report�a-las aos Ani~aes dos Dias;desde que n~ao se relaionem, diretamente, om a administra�~ao espiritual dos reinos nem om aexeu�~ao dos planos de asens~ao dos mortais, feitos pelos Governantes do Para��so. O pessoal dogoverno de um setor maior n~ao �e diferente daquele do superuniverso.Do mesmo modo que os magn���os sat�elites de Uversa oupam-se da vossa prepara�~ao �nal paraHavona, tamb�em os setenta sat�elites de U maior, a quinta, est~ao devotados ao aperfei�oamento edesenvolvimento inteletual do vosso superuniverso. Vindos de todo Orvônton, ali se re�unem osseres s�abios que trabalham inansavelmente para preparar os mortais do tempo para o seu progressoulterior, at�e a arreira da eternidade. A maior parte desse aperfei�oamento dos mortais asendentes�e administrada nos setenta mundos de estudo.Os governos do setor menor s~ao presididos por três Reentes dos Dias. A administra�~ao delesoupa-se, prinipalmente, om o ontrole f��sio, a uni�a�~ao, a estabiliza�~ao e a oordena�~ao rotineirada administra�~ao dos seus universos loais omponentes. Cada setor menor abrange at�e em universos170



loais, dez mil onstela�~oes, um milh~ao de sistemas; ou seja, era de um bilh~ao de mundos habit�aveis.Os mundos-sede de um setor menor s~ao o grande loal de enontro dos Mestres ControladoresF��sios. Esses mundos-sede est~ao erados por sete esferas de instru�~ao que onstituem as esolas deadmiss~ao ao superuniverso e s~ao os entros de aperfei�oamento, visando aos onheimentos f��sios eadministrativos a respeito do universo dos universos.Os administradores dos governos de um setor menor est~ao sob a jurisdi�~ao direta dos governantesdos setores maiores. Os Reentes dos Dias reebem todos os informes das observa�~oes e oordenamtodas as reomenda�~oes que hegam at�e um superuniverso, vindas dos Uni~oes dos Dias, os quais est~aoestaionados nas esferas-sede dos universos loais omo observadores e onselheiros da Trindade, edos Fi�eis dos Dias, os quais est~ao, de modo semelhante, ligados aos onselhos dos Alt��ssimos nassedes-entrais das onstela�~oes. Todos esses informes s~ao transmitidos aos Perfei�~oes dos Dias, nossetores maiores, para serem passados, subseq�uentemente, �as ortes dos Ani~aes dos Dias. Assim, oregime da Trindade estende-se das onstela�~oes dos universos loais, e destas at�e as sedes-entrais dosuperuniverso. A sede-entral do sistema loal n~ao tem representantes da Trindade.15.14 Os Prop�ositos dos Sete SuperuniversosExistem sete prop�ositos maiores que se desenvolvem na evolu�~ao dos sete super-universos. Cada umdesses prop�ositos maiores, na evolu�~ao de um superuniverso, enontrar�a a sua express~ao mais plenaem apenas um dos sete superuniversos e, desse modo, ada superuniverso tem uma fun�~ao espeiale uma natureza �unia.Orvônton, o s�etimo superuniverso, aquele ao qual o vosso universo loal pertene, �e onheido,prinipalmente, pela sua imensa e pr�odiga outorga do minist�erio de miseri�ordia aos mortais dosreinos. �E renomado pela maneira segundo a qual prevalee a justi�a, temperada pela miseri�ordia;e pela qual o poder governa, ondiionado pela paiênia; enquanto os sarif��ios no tempo s~aofeitos livremente para assegurar a estabiliza�~ao na eternidade. Orvônton �e um universo que �e umademonstra�~ao de amor e de miseri�ordia.�E muito dif��il, ontudo, desrever a nossa onep�~ao da verdadeira natureza do prop�osito evo-luion�ario que se desenvolve em Orvônton, mas pode ser sugerida, quando dizemos que nessa su-perria�~ao n�os sentimos que os seis prop�ositos singulares da evolu�~ao �osmia, do modo omo est~aomanifestados nas outras seis superria�~oes semelhantes, est~ao aqui interassoiados, em uma signi-�a�~ao que abrange o todo; e �e por essa raz~ao que, algumas vezes, onjeturamos que a pessoaliza�~aoevolu��da e aabada de Deus, o Supremo, ir�a, em um futuro remoto, governar os sete superuniver-sos perfeionados, a partir de Uversa; na sua majestade experienial plena e seu poder soberanoTodo-Poderoso, ent~ao j�a alan�ado.Do mesmo modo que Orvônton �e �unio, pela sua natureza, e individual, pelo seu destino, tamb�emada um dos outros seis superuniversos do onjunto o �e. Uma grande parte de tudo aquilo que est�aaonteendo em Orvônton n~ao �e, entretanto, revelado a v�os; e, dentre esses aspetos n~ao reveladosda vida de Orvônton, muitos enontrar~ao a express~ao mais plena em algum outro superuniverso. Ossete prop�ositos da evolu�~ao do superuniverso est~ao ativos em todos os sete superuniversos, mas adasuperria�~ao dar�a express~ao mais plena a apenas um desses prop�ositos. Para se ompreender maissobre esses prop�ositos dos superuniversos, grande parte de tudo aquilo que n~ao entendeis teria de serrevelada, e ainda assim v�os n~ao ir��eis ompreender sen~ao pouqu��ssimo. Toda esta narrativa apresentaapenas uma vis~ao r�apida da imensa ria�~ao da qual o vosso mundo e o vosso sistema loal s~ao umaparte.O vosso mundo �e hamado de Urantia, e o seu n�umero �e 606, no grupo planet�ario, ou sistema, que�e o de Satânia. Esse sistema tem, presentemente, 619 mundos habitados e mais de duzentos outros171



planetas que est~ao evoluindo favoravelmente no sentido de tornarem-se mundos habitados em algumtempo futuro.Satânia tem um mundo sede-entral hamado Jerus�em, e �e o sistema de n�umero vinte e quatro daonstela�~ao de Norlatiadeque. A vossa onstela�~ao, Norlatiadeque, onsiste em em sistemas loaise tem um mundo sede-entral hamado Edêntia. Norlatiadeque tem o n�umero 70, no universo deN�ebadon. O universo loal de N�ebadon onsiste em em onstela�~oes e tem uma apital onheidaomo S�alvington. O universo de N�ebadon �e o de n�umero oitenta e quatro, no setor menor de Ensa.O setor menor de Ensa onsiste em em universos loais e tem a apital hamada U Menor, atereira. Esse setor menor �e o de n�umero três no setor maior de Esplândon. Esplândon onsiste emem setores menores e tem um mundo sede-entral hamado U Maior, a quinta. �E o quinto setormaior do superuniverso de Orvônton, o s�etimo segmento do grande universo. Assim, v�os podeisloalizar o vosso planeta, no esquema da organiza�~ao e da administra�~ao do universo dos universos.O n�umero do vosso mundo, Urantia, no grande universo �e 5 342 482 337 666. Esse �e o n�umero doregistro em Uversa e no Para��so, �e o vosso n�umero no at�alogo dos mundos habitados. Eu onhe�o oseu n�umero de registro na esfera f��sia, mas �e de um tamanho t~ao extraordin�ario que seria de pouosigni�ado pr�atio para a mente mortal.O vosso planeta �e membro de um enorme osmo; v�os perteneis a uma fam��lia quase in�nita demundos, mas a vossa esfera �e t~ao preisamente administrada e fomentada, om tanto e tal amor, que�e omo se ela fosse o �unio mundo habitado em toda a existênia.[Apresentado por um Censor Universal proveniente de Uversa.℄
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Cap��tulo 16Os Sete Esp��ritos MestresOS SETE Esp��ritos Mestres do Para��so s~ao as pessoalidades primeiras do Esp��rito In�nito. Noato riativo s�etuplo de autoduplia�~ao, o Esp��rito In�nito esgotou as possibilidades matem�atias deombina�~ao, inerentes �a existênia real das três pessoas da Deidade. Tivesse sido poss��vel produzir umn�umero maior de Esp��ritos Mestres, e eles teriam sido riados, mas h�a justamente sete possibilidadesde assoia�~oes inerentes �as três Deidades, e apenas sete. E isso explia por que o universo funionaem sete grandes divis~oes; e por que o n�umero sete �e b�asio e fundamental na organiza�~ao e naadministra�~ao do universo.Os Sete Esp��ritos Mestres têm, assim, a sua origem �a semelhan�a das sete ombina�~oes seguintes,derivando delas as suas arater��stias individuais:1. O Pai Universal.2. O Filho Eterno.3. O Esp��rito In�nito.4. O Pai e o Filho.5. O Pai e o Esp��rito.6. O Filho e o Esp��rito.7. O Pai, o Filho e o Esp��rito.Sabemos pouo sobre a a�~ao do Pai e do Filho, na ria�~ao dos Esp��ritos Mestres. Aparentemente,eles foram trazidos �a existênia pelos atos pessoais do Esp��rito In�nito, mas de�nitivamente foi-nosinstru��do que o Pai assim omo o Filho partiiparam da origem deles.Pelo seu ar�ater e sua natureza espiritual, esses Sete Esp��ritos do Para��so s~ao omo um, mas, emtodos os outros aspetos da identidade, eles s~ao muito diferentes; e os resultados das suas atua�~oes nossuperuniversos s~ao tais que essas diferen�as individuais tornam-se disern��veis de modo inequ��voo.Todos os planos futuros para os sete segmentos do grande universo - e mesmo para os segmentosorrelatos do espa�o exterior - têm sido ondiionados por outras diversidades, al�em da espiritual,desses Sete Esp��ritos Mestres da supervis~ao suprema e �ultima.Os Esp��ritos Mestres têm muitas fun�~oes; no momento presente, ontudo, o seu âmbito espe���o�e a supervis~ao entral dos sete superuniversos. Cada Esp��rito Mestre mant�em uma enorme sede-entral foalizadora de for�a-potênia, que irula, vagarosamente, em torno da periferia do Para��so;e eles mantêm sempre uma posi�~ao de frente para o superuniverso da sua supervis~ao imediata eno ponto foal, no Para��so, do seu ontrole de poder espeializado e de distribui�~ao segmentar daenergia. As linhas radiais da fronteira de qualquer um dos superuniversos onvergem, om efeito,para a sede-entral, no Para��so, do Esp��rito Mestre que o supervisiona.173



16.1 Rela�~ao om a Deidade TrinaO Criador Conjunto, o Esp��rito In�nito, �e neess�ario para ompletar a pessoaliza�~ao trina da Deidadeindivisa. Essa pessoaliza�~ao tr��plie da Deidade �e s�etupla, inerentemente, pelas suas possibilidadesde express~ao individual e assoiativa; e, devido a isso, para o subseq�uente plano de riar universoshabitados por seres inteligentes e potenialmente espirituais, devidamente expressivos do Pai, do Filhoe do Esp��rito, tais pessoaliza�~oes dos Sete Esp��ritos Mestres tornaram-se inevit�aveis. J�a hegamosa referir-nos �a pessoaliza�~ao tr��plie da Deidade omo sendo a inevitabilidade absoluta e, ao mesmotempo, enaramos o surgimento dos Sete Esp��ritos Mestres omo sendo a inevitabilidade subabsoluta.Conquanto os Sete Esp��ritos Mestres n~ao sejam a express~ao total da Deidade tr��plie, eles s~ao oretrato eterno da Deidade s�etupla, das fun�~oes ativas e assoiativas das três pessoas sempre existentesda Deidade. Por interm�edio desses Sete Esp��ritos, neles e deles, o Pai Universal, o Filho Eterno ouo Esp��rito In�nito, ou qualquer assoia�~ao dual deles, �e apaz de funionar omo tal. Quando oPai, o Filho e o Esp��rito atuam em onjunto, Eles podem funionar, e funionam, por interm�edio doEsp��rito Mestre N�umero Sete, mas n~ao omo Trindade. Os Esp��ritos Mestres representam, ada umde per si, ou oletivamente, todas e quaisquer das fun�~oes poss��veis da Deidade, �unias e v�arias, masn~ao a oletiva, n~ao aquelas da Trindade. O Esp��rito Mestre N�umero Sete n~ao funiona pessoalmenteno que diz respeito �a Trindade do Para��so, e �e por isso que ele pode funionar de um modo pessoalpara o Ser Supremo.Quando, por�em, os Sete Esp��ritos Mestres deixam os seus postos individuais de poder pessoal eautoridade no superuniverso e ongregam-se em torno do Agente Conjunto, na presen�a trina daDeidade do Para��so, ali e naquele momento, eles representam oletivamente o poder funional, asabedoria e a autoridade da Deidade indivisa - a Trindade - perante os universos e nos universos emevolu�~ao. Tal uni~ao, no Para��so, da express~ao s�etupla da Deidade, de fato, abrange e literalmenteompreende todos e ada um dos atributos e atitudes das Três Deidades eternas, em Supremaia eUltimidade. Para todos os prop�ositos e intentos pr�atios, os Sete Esp��ritos Mestres ompreendem,ali e naquele momento, o dom��nio funional do Supremo-�Ultimo para o universo-mestre, e nele.At�e onde podemos disernir, esses Sete Esp��ritos est~ao assoiados �a atividade divina das trêsPessoas eternas da Deidade; n~ao detetamos nenhuma evidênia de assoia�~ao direta om as presen�asem funionamento das três fases eternas do Absoluto. Quando assoiados, os Esp��ritos Mestresrepresentam as Deidades do Para��so naquilo que pode, grosso modo, ser onebido omo o dom��nio�nito da a�~ao. Pode abranger muito daquilo que �e �ultimo, mas n~ao do absoluto.16.2 A Rela�~ao om o Esp��rito In�nitoExatamente omo o Filho Eterno e Original se revela por interm�edio das pessoas dos Filhos divinos,ujo n�umero rese onstantemente, tamb�em o Esp��rito Divino In�nito �e revelado pelos anais dosSete Esp��ritos Mestres e dos grupos dos esp��ritos a eles assoiados. No entro dos entros, o Esp��ritoIn�nito �e alan��avel, mas nem todos aqueles que hegam ao Para��so s~ao apazes de disernir ime-diatamente a sua pessoalidade e a sua presen�a, em separado; por�em todos aqueles que atingem ouniverso entral podem, imediatamente, omungar, e omungam, om um dos Sete Esp��ritos Mestres,aquele que estiver presidindo ao superuniverso, do qual prov�em o peregrino do espa�o re�em-hegado.O Pai, do Para��so, fala ao universo dos universos apenas por interm�edio do Seu Filho, se bem queEle e o Filho atuem, onjuntamente, apenas por interm�edio do Esp��rito In�nito. Fora do Para��so ede Havona, o Esp��rito In�nito fala apenas pelas vozes dos Sete Esp��ritos Mestres.O Esp��rito In�nito exere uma inuênia de presen�a pessoal, dentro dos on�ns do sistemaPara��so-Havona; em outros lugares, a sua presen�a espiritual pessoal �e exerida por interm�edio deum dos Sete Esp��ritos Mestres. Portanto, a presen�a espiritual, no superuniverso, da Tereira Fonte174



e Centro, em qualquer mundo, ou em qualquer indiv��duo, �e ondiionada pela natureza �unia super-visora do Esp��rito Mestre daquele segmento da ria�~ao. E, inversamente, as linhas ombinadas defor�a e informa�~ao espiritual passam para dentro, rumo �a Tereira Pessoa da Deidade, por interm�ediodos Sete Esp��ritos Mestres.Os Sete Esp��ritos Mestres s~ao oletivamente dotados om os atributos supremo-�ultimos da TereiraFonte e Centro. Ainda que ada um ompartilhe individualmente desse dom, apenas oletivamenteeles disp~oem dos atributos de onipotênia, de onisiênia e de onipresen�a. Assim, nenhum deles podefunionar, universalmente, omo indiv��duo e, no exer��io desses poderes de supremaia e ultimidade,ada um deles �a pessoalmente limitado ao superuniverso da sua supervis~ao direta.Tudo, de tudo o que vos foi dito, a respeito da divindade e da pessoalidade do Agente Conjunto,aplia-se, igual e ompletamente, aos Sete Esp��ritos Mestres, que t~ao efetivamente distribuem oEsp��rito In�nito aos sete segmentos do grande universo, de aordo om os seus dons divinos e segundoa maneira das suas naturezas diferentes e individualmente �unias. Seria apropriado, portanto, usar,para o grupo onjunto de todos os sete, todo e qualquer um dos nomes que se d�a ao Esp��rito In�nito.Coletivamente, eles s~ao um om o Criador Conjunto, em todos os n��veis subabsolutos.16.3 A Identidade e a Diversidade dos Esp��ritos MestresOs Sete Esp��ritos Mestres s~ao seres indesrit��veis, mas s~ao distinta e de�nitivamente pessoais. Elestêm nomes, mas esolhemos apresent�a-los por n�umeros. Enquanto pessoaliza�~oes primeiras doEsp��rito In�nito, eles s~ao semelhantes, mas, omo express~oes prim�arias das sete ombina�~oes poss��veisda Deidade trina, eles s~ao essenialmente diferentes, pelas suas naturezas, e essa diversidade de na-tureza determina o diferenial na sua onduta no superuniverso. Esses Sete Esp��ritos Mestres podemser desritos omo se segue:O Esp��rito Mestre N�umero Um. De uma maneira espeial, este Esp��rito �e a representa�~ao diretado Pai do Para��so. Ele �e uma manifesta�~ao peuliar e e�az do poder, do amor e da sabedoriado Pai Universal. Ele �e o oligado pr�oximo e o onselheiro superno do omandante dos MonitoresMisteriosos, aquele ser que preside ao Colegiado dos Ajustadores Pessoalizados, em Div��nington. Emtodas as interonex~oes entre os Sete Esp��ritos Mestres, �e sempre o Esp��rito Mestre N�umero Um quefala pelo Pai Universal.Esse Esp��rito preside ao primeiro superuniverso e, se bem que exponha infalivelmente a naturezadivina de uma pessoaliza�~ao primeira do Esp��rito In�nito, paree assemelhar-se mais espeialmenteao Pai Universal, pelo seu ar�ater. Ele est�a sempre em liga�~ao pessoal om os sete Esp��ritos Reetivosna sede-entral do primeiro superuniverso.O Esp��rito Mestre N�umero Dois. Este Esp��rito retrata adequadamente a natureza inompar�avel eo ar�ater enantador do Filho Eterno, o primogênito de toda a ria�~ao. Ele est�a sempre em liga�~aoestreita om todas as ordens de Filhos de Deus, sempre que aontee de estarem eles no universode residênia, omo indiv��duos, ou em onlaves jubilosos. Em todas as reuni~oes dos Sete Esp��ritosMestres, ele sempre fala pelo Filho Eterno e em nome Dele.Esse Esp��rito dirige os destinos do superuniverso n�umero dois, e rege esse vasto dom��nio, tal omoo faria o Filho Eterno. Ele est�a sempre em liga�~ao om os sete Esp��ritos Reetivos, situados naapital do segundo superuniverso.O Esp��rito Mestre N�umero Três. A pessoalidade deste Esp��rito assemelha-se espeialmente �a doEsp��rito In�nito, e ele dirige os movimentos e o trabalho de muitas dentre as altas pessoalidades doEsp��rito In�nito. Ele preside �as suas reuni~oes e est�a ligado estreitamente a todas as pessoalidadesque têm origem exlusiva na Tereira Fonte e Centro. Quando os Sete Esp��ritos Mestres est~ao emonselho, �e o Esp��rito Mestre N�umero Três que sempre fala pelo Esp��rito In�nito.175



Esse Esp��rito est�a enarregado do superuniverso de n�umero três, e administra os assuntos dessesegmento, tal omo o faria o Esp��rito In�nito. Ele est�a sempre em liga�~ao om os Esp��ritos Reetivosna sede-entral do tereiro super-universo.O Esp��rito Mestre N�umero Quatro. Ao ompartilhar das naturezas ombinadas do Pai e do Filho,este Esp��rito Mestre �e a inuênia determinante no que se relaiona �as pol��tias e aos proedimentosPai-Filho, nos onselhos dos Sete Esp��ritos Mestres. Este Esp��rito �e o diretor supremo e onselheirodaqueles seres asendentes que alan�aram o Esp��rito In�nito, havendo-se tornado, assim, andidatosa ver o Filho e o Pai. Ele inentiva �aquele grupo enorme de pessoalidades que têm origem no Pai-e-Filho. Quando se torna neess�ario representar Pai-e-Filho na assoia�~ao dos Sete Esp��ritos Mestres,�e sempre o Esp��rito Mestre N�umero Quatro quem fala.Esse Esp��rito estimula o quarto segmento do grande universo, de aordo om o onjunto peuliardos seus atributos do Pai Universal e do Filho Eterno. Ele est�a sempre em liga�~ao pessoal om osEsp��ritos Reetivos da sede-entral do quarto superuniverso.O Esp��rito Mestre N�umero Cino. Esta pessoalidade divina, que ombina om tanto re�namentoo ar�ater do Pai Universal e do Esp��rito In�nito, �e o onselheiro daquele enorme grupo de seresonheidos omo os diretores de potênia, os entros de potênia e os ontroladores f��sios. EsteEsp��rito tamb�em d�a fomento e inentiva todas as pessoalidades que têm origem no Pai e no AgenteConjunto. Nos onselhos dos Sete Esp��ritos Mestres, quando a atitude de Pai-e-Esp��rito est�a emquest~ao, �e sempre o Esp��rito Mestre N�umero Cino que tem a palavra.Esse Esp��rito dirige o bem-estar do quinto superuniverso, de um modo tal que sugere a a�~aoombinada do Pai Universal e do Esp��rito In�nito. Ele est�a sempre em liga�~ao om os Esp��ritosReetivos na sede-entral do quinto super-universo.O Esp��rito Mestre N�umero Seis. Este ser divino paree retratar o ar�ater ombinado do FilhoEterno e do Esp��rito In�nito. Quando as riaturas riadas onjuntamente pelo Filho e pelo Esp��ritoongregam-se no universo entral, este Esp��rito Mestre �e o seu onselheiro; e quando, nos onselhosdos Sete Esp��ritos Mestres, se torna neess�ario falar onjuntamente pelo Filho Eterno-e-Esp��ritoIn�nito, �e o Esp��rito Mestre N�umero Seis que responde.Esse esp��rito dirige os assuntos do sexto superuniverso, tal omo o fariam o Filho Eterno e oEsp��rito In�nito. Ele est�a sempre em liga�~ao om os Esp��ritos Reetivos na sede-entral do sextosuperuniverso.O Esp��rito Mestre N�umero Sete. O Esp��rito que preside ao s�etimo superuniverso �e um retrato�unio, sem igual, do Pai Universal, do Filho Eterno e do Esp��rito In�nito. O S�etimo Esp��rito, oonselheiro que inentiva e ampara todos os seres de origem trina, �e tamb�em o assessor e diretor detodos os peregrinos asendentes de Havona, esses seres inferiores que alan�aram as ortes da gl�oriamediante o minist�erio ombinado do Pai, do Filho e do Esp��rito.O S�etimo Esp��rito Mestre n~ao �e organiamente representante da Trindade do Para��so; mas �e fatoonheido que a sua natureza pessoal e espiritual seja o retrato do Agente Conjunto, nas mesmaspropor�~oes das três pessoas in�nitas, uja uni~ao de Deidade �e a Trindade do Para��so, e uja fun�~ao,omo tal, �e a fonte da natureza pessoal e espiritual de Deus, o Supremo. Por isso, o S�etimo Esp��ritoMestre revela uma rela�~ao pessoal e orgânia om a pessoa espiritual do Supremo em evolu�~ao.Portanto, nos onselhos dos Esp��ritos Mestres no alto, quando se torna neess�ario votar em nome daatitude pessoal ombinada de Pai-Filho-e-Esp��rito, ou desrever a atitude espiritual do Ser Supremo,�e o Esp��rito Mestre N�umero Sete quem atua. Assim, ele torna-se inerentemente aquele que presideao onselho, no Para��so, dos Sete Esp��ritos Mestres.Nenhum dos Sete Esp��ritos Mestres �e organiamente representativo da Trindade do Para��so, mas,quando eles se unem omo uma Deidade s�etupla, essa uni~ao, no sentido da Deidade - n~ao numsentido pessoal - , equivale a um n��vel funional ompar�avel �as fun�~oes da Trindade. Nesse sentido,o \Esp��rito S�etuplo", funionalmente, �e ompar�avel �a Trindade do Para��so. �E tamb�em nesse sentido176



que o Esp��rito Mestre N�umero Sete, algumas vezes, fala em on�rma�~ao das atitudes da Trindadeou, antes, atua omo porta-voz da atitude de uni~ao dos Sete Esp��ritos, no que diz respeito �a atitudeda uni~ao-tr��plie-da-Deidade, ou seja, �a atitude da Trindade do Para��so.As fun�~oes m�ultiplas do S�etimo Esp��rito Mestre variam, assim, desde um retrato ombinado dasnaturezas pessoais do Pai, do Filho e do Esp��rito, passando pela representa�~ao da atitude pessoalde Deus, o Supremo, at�e uma exposi�~ao da atitude de deidade da Trindade do Para��so. E, sobalguns aspetos, esse Esp��rito que preside, semelhantemente, exprime as atitudes do �Ultimo e doSupremo-�Ultimo.�E o Esp��rito Mestre N�umero Sete quem promove, pessoalmente, por meio das suas m�ultiplas a-paita�~oes, o progresso dos andidatos �a asens~ao, dos mundos do tempo, nas suas tentativas dealan�ar a ompreens~ao da Deidade indivisa da Supremaia. Tal ompreens~ao envolve o entendi-mento da soberania existenial da Trindade da Supremaia, oordenada, assim, om um oneito dasoberania experienial resente do Ser Supremo, para onstituir o entendimento que a riatura temda unidade da Supremaia. A ompreens~ao desses três fatores, da parte da riatura, equivale �a om-preens~ao que se tem, em Havona, da realidade da Trindade; al�em de dotar os peregrinos do tempoom a apaidade �nal de penetrar a Trindade, de desobrir as três pessoas in�nitas da Deidade.A inapaidade que os peregrinos de Havona têm de enontrar plenamente a Deus, o Supremo,�e ompensada pelo S�etimo Esp��rito Mestre, uja natureza trina �e, de um modo peuliar, reveladorada pessoa espiritual do Supremo. Durante a presente idade do universo, de n~ao-ontatabilidadeda pessoa do Supremo, o Esp��rito Mestre N�umero Sete funiona no lugar do Deus das riaturasasendentes, para as quest~oes de relaionamentos pessoais. Ele �e o elevado ser espiritual a quem todosos asendentes est~ao ertos de reonheer e, de um erto modo, ompreender, quando alan�arem osentros da gl�oria.Esse Esp��rito Mestre est�a sempre em liga�~ao om os Esp��ritos Reetivos de Uversa, a sede-entraldo s�etimo superuniverso, o nosso pr�oprio segmento da ria�~ao. A sua administra�~ao de Orvôntonevidenia a simetria maravilhosa da ombina�~ao oordenada das naturezas divinas do Pai, do Filhoe do Esp��rito.16.4 Os Atributos e as Fun�~oes dos Esp��ritos MestresOs Sete Esp��ritos Mestres s~ao a plena representa�~ao do Esp��rito In�nito, para os universos evolu-ion�arios. Eles representam a Tereira Fonte e Centro, nas rela�~oes de energia, mente e esp��rito. Sebem que funionem omo dirigentes oordenadores do ontrole administrativo universal do AgenteConjunto, n~ao vos esque�ais de que eles têm a sua origem nos atos riadores das Deidades do Para��so.�E literalmente verdade que esses Sete Esp��ritos sejam o poder f��sio pessoalizado, a mente �osmia ea presen�a espiritual da Deidade trina, \os Sete Esp��ritos de Deus enviados a todo o universo".Os Esp��ritos Mestres s~ao �unios naquilo em que atuam e funionam em todos os n��veis de realidadedo universo, exetuando-se o absoluto. Eles s~ao, portanto, supervisores e�ientes e perfeitos de todasas fases de assuntos administrativos, em todos os n��veis de atividades nos superuniversos. �E dif��il,para a mente mortal, ompreender bem, tudo, sobre os Esp��ritos Mestres, porque o trabalho deles�e t~ao altamente espeializado e ainda t~ao abrangente de tudo, t~ao exepionalmente material e, aomesmo tempo, t~ao depuradamente espiritual. Esses riadores vers�ateis da mente �osmia s~ao osanestrais dos Diretores do Poder no Universo e s~ao, eles pr�oprios, os diretores supremos da vasta evariada ria�~ao de riaturas espirituais.Os Sete Esp��ritos Mestres s~ao os riadores dos Diretores do Poder no Universo e dos seus olabo-radores, entidades indispens�aveis para a organiza�~ao, o ontrole e a regulagem das energias f��sias dogrande universo. E esses mesmos Esp��ritos Mestres, de um modo muito material, assistem os Filhos177



Criadores no trabalho de dar a forma e organiza�~ao aos universos loais.N�os n~ao somos apazes de estabeleer nenhuma onex~ao pessoal entre o trabalho dos Esp��ritosMestres om a energia �osmia e as fun�~oes de for�a-potênia do Absoluto Inquali��avel. As mani-festa�~oes de energia, sob a jurisdi�~ao dos Esp��ritos Mestres, s~ao todas dirigidas a partir da periferiado Para��so; elas n~ao pareem, de nenhum modo direto, estar assoiadas aos fenômenos de for�aidenti�ados om a superf��ie inferior do Para��so.Inquestionavelmente, quando enontramos as atividades funionais dos v�arios Supervisores doPoder Moronial, estamos fae a fae om alguma das atividades n~ao reveladas dos Esp��ritos Mestres.Quem, a n~ao ser esses anestrais, tanto dos ontroladores f��sios, quanto dos ministros espirituais,poderia haver onseguido ombinar e assoiar as energias materiais e espirituais de modo a produziruma fase, at�e este momento inexistente, da realidade do universo - a substânia moronial e a mentemoronial?Grande parte da realidade dos mundos espirituais �e da ordem moronial, sendo esta uma fase darealidade do universo inteiramente desonheida em Urantia. A meta da existênia da pessoalidade�e espiritual, mas as ria�~oes moroniais sempre se interp~oem, perfazendo a ponte sobre o vazioexistente entre os reinos materiais de origem mortal e as esferas do superuniverso de status espiritualavan�ado. �E nesse âmbito que os Esp��ritos Mestres d~ao a sua grande ontribui�~ao ao plano daasens~ao do homem ao Para��so.Os Sete Esp��ritos Mestres têm representantes pessoais que funionam por todo o grande universo;mas, omo uma grande maioria desses seres subordinados n~ao est�a diretamente ligada ao esquemaasendente de progress~ao mortal, na trajet�oria do perfeionamento at�e o Para��so, pouo ou nada foirevelado sobre eles. Uma parte bastante grande da atividade dos Sete Esp��ritos Mestres, permaneeoulta ao entendimento humano, porque n~ao pertene, de modo algum, diretamente �a vossa quest~aode asens~ao ao Para��so.�E altamente prov�avel, embora n~ao possamos apresentar prova de�nida disso, que o Esp��rito Mestrede Orvônton exer�a uma inuênia deisiva nas esferas de atividades relaionadas a seguir.1. Os proedimentos dos Portadores da Vida do universo loal para a iniia�~ao da vida.2. As ativa�~oes da vida dos esp��ritos ajudantes da mente, que o Esp��rito Criativo Materno de umuniverso loal outorga aos mundos.3. As utua�~oes nas manifesta�~oes de energia, enontradas nas unidades de mat�eria organizada,sens��veis �a gravidade linear.4. O omportamento da energia emergente, quando plenamente liberada da atra�~ao do AbsolutoInquali��avel, tornando-se, assim, sens��vel �a inuênia direta da gravidade linear e �as manipula�~oesdos Diretores de Potênia do Universo e seus olaboradores.5. A dota�~ao do esp��rito ministrador de um Esp��rito Criativo feminino de um universo loal,onheido em Urantia omo o Esp��rito Santo.6. A dota�~ao subseq�uente do esp��rito dos Filhos auto-outorgados, onheido em Urantia omo oConfortador ou o Esp��rito da Verdade.7. O meanismo da reetividade dos universos loais e do superuniverso. Muitas das arater��stiasligadas a esse fenômeno extraordin�ario di�ilmente podem ser expliadas, de modo razo�avel, ouraionalmente ompreendidas, sem que se postule a atividade dos Esp��ritos Mestres, em olabora�~aoom o Agente Conjunto e o Ser Supremo.N~ao obstante a nossa inapaidade de ompreender adequadamente a atua�~ao m�ultipla dos SeteEsp��ritos Mestres, estamos ertos de haver dois dom��nios, na vasta gama de atividades no universo,dos quais eles em nada partiipam: a outorga e minist�erio dos Ajustadores do Pensamento e asinesrut�aveis fun�~oes do Absoluto Inquali��avel.178



16.5 A Rela�~ao om as CriaturasCada segmento do grande universo, ada universo individual e ada mundo, embora goze dos be-nef��ios do onselho unido e da sabedoria de todos os Sete Esp��ritos Mestres, reebe a nuane e otoque pessoal de apenas um deles. E a natureza pessoal de ada Esp��rito Mestre permeia plenamentee ondiiona singularmente o seu superuniverso.Por meio dessa inuênia pessoal dos Sete Esp��ritos Mestres, todas as riaturas, de todas asordens de seres inteligentes, fora do Para��so e de Havona, devem trazer a estampa arater��stia daindividualidade indiativa da natureza anestral de um desses Sete Esp��ritos do Para��so. No queonerne aos sete superuniversos, ada riatura nativa, homem ou anjo, para sempre, ir�a trazer essamara de identi�a�~ao natal.Os Sete Esp��ritos Mestres n~ao invadem diretamente as mentes materiais das riaturas individuais,nos mundos evoluion�arios do espa�o. Os mortais de Urantia n~ao experimentam a presen�a pessoalda inuênia mental-espiritual do Esp��rito Mestre de Orvônton. Se esse Esp��rito Mestre efetivamenterealizar qualquer esp�eie de ontato om a mente individual mortal, durante as idades evoluion�ariasiniiais, de um mundo habitado, esse ontato deve oorrer por interm�edio da ministra�~ao do Esp��ritoCriativo Materno do universo loal, a olaboradora e onsorte do Filho Criador de Deus, que presideaos destinos de ada ria�~ao loal. Mas esse mesmo Esp��rito Criativo Materno �e, por natureza e porar�ater, exatamente omo o Esp��rito Mestre de Orvônton.O padr~ao f��sio de um Esp��rito Mestre �e parte da origem material do homem. Toda a arreiramoronial �e vivida sob a ont��nua inuênia desse mesmo Esp��rito Mestre. N~ao hega a ser estranhoque a arreira espiritual subseq�uente, de um mortal asendente, nuna erradique inteiramente amara arater��stia desse mesmo esp��rito supervisor. A aura impressa por um Esp��rito Mestre �eb�asia para a existênia pr�opria de ada est�agio pr�e-havonal da asens~ao dos mortais.As tendênias que distinguem a pessoalidade, exibidas na experiênia de vida dos mortais evo-luion�arios, as quais s~ao arater��stias de ada superuniverso e exprimem diretamente a naturezado Esp��rito Mestre dominante, nuna s~ao totalmente apagadas, nem mesmo ap�os tais seres asen-dentes sujeitarem-se aos longos estudos, aperfei�oamentos e disiplinas uni�adoras enontradas nobilh~ao de esferas eduaionais de Havona. Mesmo a ultura intensa subseq�uente, do Para��so, n~ao�e su�iente para erradiar as maras da origem superuniversal. Por toda a eternidade, um mortalasendente trar�a as arater��stias indiativas do Esp��rito que preside ao seu superuniverso de nas-imento. Mesmo no Corpo de Finalidade, quando �e desej�avel hegar a uma rela�~ao ompleta om aTrindade, ou retrat�a-la para a ria�~ao evoluion�aria, sempre �e reunido um grupo de sete �nalitores,um de ada superuniverso.16.6 A Mente C�osmiaOs Esp��ritos Mestres s~ao a fonte s�etupla da mente �osmia, o potenial inteletual do grande universo.Essa mente �osmia �e uma manifesta�~ao sub-absoluta da mente da Tereira Fonte e Centro e, deerto modo, est�a relaionada funionalmente �a mente do Ser Supremo em evolu�~ao.Num mundo omo Urantia, n�os n~ao enontramos a inuênia direta dos Sete Esp��ritos Mestres nosassuntos das ra�as humanas. V�os viveis sob a inuênia imediata do Esp��rito Criativo de N�ebadon.No entanto, esses mesmos Esp��ritos Mestres dominam as rea�~oes b�asias de todas as mentes dasriaturas, porque eles s~ao as fontes reais dos poteniais inteletuais e espirituais que se espeiali-zaram, nos universos loais, para funionar na vida daqueles indiv��duos que habitam os mundosevoluion�arios do tempo e do espa�o.O fato da existênia da mente �osmia explia a a�nidade entre v�arios tipos de mentes huma-179



nas e supra-humanas. N~ao apenas os esp��ritos a�ns atraem-se entre si, mas as mentes semelhantestamb�em s~ao muito fraternais, e inlinadas �a oopera�~ao umas om as outras. As mentes humanas, al-gumas vezes, s~ao observadas funionando em anais de similaridade surpreendente e em uma sintoniainexpli�avel.Existe, em todas as assoia�~oes de pessoalidades da mente �osmia, uma qualidade que poderiaser denominada de \resposta �a realidade". �E essa dota�~ao �osmia universal das riaturas dotadasde vontade que as salva de se tornarem v��timas passivas das suposi�~oes a priori impl��itas da iênia,da �loso�a e da religi~ao. Essa sensibilidade, �a realidade da mente �osmia, responde a ertas fasesda realidade, exatamente omo a mat�eria-energia responde �a gravidade. Seria mais orreto dizer queessas realidades supramateriais respondem desse modo �a mente do osmo.A mente �osmia infalivelmente responde (reonhee a resposta) em três n��veis de realidade do uni-verso. Essas respostas s~ao auto-evidentes para as mentes de raio��nio laro e pensamento profundo.Esses n��veis de realidade s~ao:1. A Causa�~ao - o dom��nio da realidade dos sentidos f��sios; o âmbito ient���o da uniformidadel�ogia; a diferenia�~ao do fatual e do n~ao-fatual; as onlus~oes reetivas baseadas na resposta�osmia. Esta �e a forma matem�atia da disrimina�~ao �osmia.2. O Dever - o dom��nio da realidade da moral, no âmbito �los�o�o; a arena da raz~ao, o reonhe-imento do bem e do mal relativos. Esta �e a forma judiial da disrimina�~ao �osmia.3. A Adora�~ao - o dom��nio espiritual da realidade da experiênia religiosa; a realiza�~ao pessoalda fraternidade divina; o reonheimento dos valores espirituais; a erteza da sobrevivênia eterna;a asens~ao desde o status de servos de Deus at�e o j�ubilo e a liberdade do status de �lhos de Deus.Este �e o disernimento interior mais elevado da mente �osmia, a forma de reverênia e adora�~ao dadisrimina�~ao �osmia.Esses disernimentos ient���os, morais e espirituais, essas respostas �osmias s~ao inatas �a mente�osmia que dota todas as riaturas volitivas. A experiênia de viver nuna falha em desenvolveressas três intui�~oes �osmias; elas onstituem a base da autoonsiênia no pensamento reexivo.Mas �e triste registrar que t~ao pouas pessoas em Urantia têm prazer em ultivar as qualidades deum pensamento �osmio orajoso e independente.Nas outorgas da mente ao universo loal, esses três disernimentos da mente �osmia onstituemas hip�oteses a priori que tornam poss��vel ao homem funionar omo uma pessoalidade raional eautoonsiente, nos dom��nios da iênia, da �loso�a e da religi~ao. Coloado de outro modo: oreonheimento da realidade dessas três manifesta�~oes do In�nito d�a-se por uma t�enia �osmiade auto-revela�~ao. A energia-mat�eria �e reonheida pela l�ogia matem�atia dos sentidos; a raz~ao-mente intuitivamente sabe o seu dever moral; a f�e-esp��rito (a adora�~ao) �e a religi~ao da realidade daexperiênia espiritual. Esses três fatores b�asios do pensamento reexivo podem ser uni�ados e o-ordenados no desenvolvimento da pessoalidade, ou podem tornar-se desproporionais e virtualmenten~ao relaionados nas suas respetivas fun�~oes. Todavia, quando se tornam uni�ados, eles produzemum ar�ater forte, que onsiste na orrela�~ao om uma iênia fatual, uma �loso�a moral e umaexperiênia religiosa genu��nas. E s~ao essas três intui�~oes �osmias que onferem validade objetiva erealidade �a experiênia humana, nas oisas, nos signi�ados e nos valores, e, om as oisas, om ossigni�ados e om os valores.O prop�osito da edua�~ao �e desenvolver e tornar mais agu�ados esses dons inatos da mente humana;o da iviliza�~ao �e express�a-los; o da experiênia da vida �e ompreendê-los; o da religi~ao �e enobreê-los;e o da pessoalidade �e uni��a-los.
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16.7 A Moral, a Virtude e a PessoalidadeA inteligênia, por si s�o, n~ao pode expliar a natureza moral. A moralidade, ou virtude, �e inerente�a pessoalidade humana. A intui�~ao moral e a ompreens~ao do dever s~ao omponentes dos donsda mente humana, e est~ao assoiadas aos outros elementos inalien�aveis da natureza humana: auriosidade ient���a e o disernimento espiritual. A mentalidade do homem transende, em muito,a dos seus primos animais, todavia s~ao as suas naturezas moral e religiosa que espeialmente odistinguem do mundo animal.A resposta seletiva de um animal �e limitada ao n��vel motor de omportamento. O disernimentosuposto dos animais mais elevados est�a em um n��vel motor e, omumente, surge apenas depois dapassagem por experiênias e erros motores. O homem �e apaz de exerer o disernimento ient���o,moral e espiritual, antes de qualquer explora�~ao ou experimenta�~ao.Apenas uma pessoalidade pode saber o que est�a fazendo, antes de fazê-lo; apenas as pessoalidadespossuem o disernimento, antes da experiênia. Uma pessoalidade pode observar antes de efetuarum salto e, portanto, pode aprender tanto olhando quanto saltando. O animal n~ao-pessoal em geralaprende, apenas, saltando.Como resultado da experiênia, um animal torna-se apaz de examinar os modos diferentes deatingir um objetivo e de seleionar um enfoque baseado na experiênia aumulada. Mas uma pesso-alidade pode tamb�em examinar o objetivo, em si mesmo, e julgar se vale a pena avaliar o seu valor.Apenas a inteligênia pode disernir quanto aos melhores meios para atingir �ns indisriminados,mas um ser moral possui um disernimento interior que o apaita a disriminar entre os �ns, assimomo entre os meios. E um ser moral, ao optar pela virtude, est�a sendo n~ao menos inteligente. Elesabe o que est�a fazendo, por que o est�a fazendo, para onde est�a indo e omo ir�a hegar l�a.Quando o homem deixa de disernir os �ns das suas lutas mortais, ele se vê atuando apenasno n��vel animal da existênia. Ele ter�a falhado na sua avalia�~ao de si pr�oprio, sobre as vantagenssuperiores dessa apaidade material de agudeza, de disernimento moral e vis~ao espiritual, que s~aoparte integrante da dota�~ao de mente-�osmia que reebeu omo ser pessoal.A virtude �e retid~ao - onformidade om o osmo. Dar nomes �as virtudes n~ao �e de�ni-las; vivê-las,no entanto, �e onheê-las. A virtude n~ao �e mero onheimento, nem mesmo sabedoria, mas antes, �erealidade de experiênia progressiva, durante o alan�ar dos n��veis asendentes da realiza�~ao �osmia.No dia-a-dia da vida do homem mortal, a virtude �e realizada pela preferênia onsistente do bem aomal, e tal apaidade de esolha �e a evidênia da posse de uma natureza moral.A esolha feita pelo homem, entre o bem e o mal, �e inueniada n~ao apenas pela auidade da suanatureza moral, mas tamb�em por for�as, tais omo a ignorânia, imaturidade e ilus~ao. Um ertosenso de propor�~ao tamb�em est�a envolvido no exer��io da virtude, porque o mal pode ser perpetradoquando o menor �e preferido ao maior, em onseq�uênia de distor�~ao ou engano. A arte de estimarrelativamente, ou de medida omparativa, entra na pr�atia das virtudes do âmbito moral.A natureza moral do homem seria impotente sem a arte da medida, da disrimina�~ao inorporada �asua apaidade de esrutinar os signi�ados. Do mesmo modo, a esolha moral seria mera futilidade,sem aquela larividênia �osmia que produz a onsiênia dos valores espirituais. Do ponto de vistada inteligênia, o homem asende ao n��vel de ente moral por ser dotado de pessoalidade.A moralidade nuna pode ser promovida pela lei nem pela for�a. �E uma quest~ao da pessoalidadee do livre-arb��trio, e deve ser disseminada pelo ont�agio, a partir do ontato das pessoas moralmenteatraentes om aquelas que s~ao menos respons�aveis moralmente, mas que, em alguma medida, tamb�emest~ao desejosas de umprir a vontade do Pai.Os atos morais s~ao as atua�~oes humanas araterizadas pela mais elevada inteligênia, dirigidaspela disrimina�~ao seletiva na esolha dos �ns superiores e na sele�~ao dos meios morais para atingir181



esses �ns. Tal onduta �e virtuosa. A suprema virtude, ent~ao, ser�a esolher, de todo o ora�~ao,umprir a vontade do Pai nos �eus.16.8 A Pessoalidade em UrantiaO Pai Universal doa a pessoalidade a in�umeras ordens de seres, os quais atuam em diversos n��veisda realidade no universo. Os seres humanos de Urantia s~ao dotados om a pessoalidade do tipomortal-�nito, funionando no n��vel de �lhos asendentes de Deus.Embora di�ilmente possamos onseguir de�nir pessoalidade, podemos tentar desrever a nossaompreens~ao dos fatores onheidos que ir~ao onstituir o onjunto das energias materiais, mentais eespirituais, uja interassoia�~ao onstitui o meanismo om o qual, no qual e por meio do qual, o PaiUniversal leva a sua outorga da pessoalidade a funionar.A pessoalidade �e um dom �unio, de natureza original, uja existênia anteede a outorga doAjustador do Pensamento e independe desta. No entanto, a presen�a do Ajustador, sem d�uvida,aentua a manifesta�~ao qualitativa da pessoalidade. Os Ajustadores do Pensamento s~ao idêntiosem natureza, ao advirem do Pai; mas suas pessoalidades s~ao diversi�adas, originais e exlusivas. E,al�em disso, a manifesta�~ao da pessoalidade �e espei�ada, ondiionada e quali�ada pela naturezae qualidades das energias de natureza material, mental e espiritual, assoiadas a ela, que onstituemo ve��ulo do organismo para a manifesta�~ao da pessoalidade.As pessoalidades podem ser semelhantes, mas nuna s~ao iguais. Pessoas de um dado arqu�etipo,s�erie, tipo ou ordem podem pareer-se umas �as outras, e de fato se pareem, mas nuna s~ao idêntias.A pessoalidade �e aquele aspeto que n�os onheemos de um indiv��duo, e que nos apaita a identi�aresse ser, em qualquer tempo futuro, a despeito da natureza e da extens~ao das mudan�as na sua forma,na sua mente, ou no seu status espiritual. A pessoalidade �e aquela parte, em qualquer indiv��duo,que nos apaita a reonheer e identi�ar, om seguran�a, aquela pessoa, omo sendo a que era porn�os onheida anteriormente, n~ao importa o quanto ela haja mudado, por ausa das modi�a�~oes dove��ulo de express~ao e manifesta�~ao da sua pessoalidade.A pessoalidade, na riatura, �e araterizada por dois fenômenos automanifestados e arater��stios,de omportamento reativo dos seres mortais: a autoonsiênia e, interassoiado a esta, um relativolivre-arb��trio.A autoonsiênia onsiste no disernimento inteletual da realidade da pessoalidade e inlui aapaidade para reonheer a realidade de outras pessoalidades. India uma apaidade individua-lizada, para a experiênia, dentro das realidades �osmias e om elas, equivalendo �a realiza�~ao dostatus de identidade nos relaionamentos das pessoalidades no universo. A autoonsiênia denotao reonheimento da realidade da ministra�~ao da mente e a ompreens~ao da independênia relativado livre-arb��trio riativo e determinativo.O livre-arb��trio relativo, que arateriza a autoonsiênia da pessoalidade humana, est�a envolvido:1. Na deis~ao moral; a sabedoria mais elevada.2. Na esolha espiritual; o disernimento da verdade.3. No amor altru��sta; o servi�o fraterno.4. Na oopera�~ao volunt�aria; a lealdade grupal.5. No disernimento �osmio; a apreens~ao dos signi�ados no universo.6. Na dedia�~ao da pessoalidade; a devo�~ao a fazer a vontade do Pai, om todo o ora�~ao.7. Na adora�~ao; a busa sinera dos valores divinos e o amor irrestrito ao divino Doador dosValores. 182



O tipo de pessoalidade humana de Urantia pode ser onsiderado omo funionando em um mea-nismo f��sio que onsiste na modi�a�~ao planet�aria do tipo nebadônio de organismo; o qual pertene�a ordem eletroqu��mia de ativa�~ao de vida dotada om a ordem nebadônia, da s�erie orvontônia demente �osmia, de modelo reprodutivo parental. A outorga da d�adiva divina da pessoalidade a essemeanismo mortal dotado de mente onfere-lhe a dignidade de idadania �osmia e apaita essariatura mortal, da�� por diante, a tornar-se sens��vel ao reonheimento do que onstituem as trêsrealidades b�asias da mente do osmo:1. O reonheimento matem�atio ou l�ogio da uniformidade da ausa�~ao f��sia.2. O reonheimento, pela raz~ao, da obriga�~ao de ter uma onduta moral.3. O entendimento-f�e da adora�~ao fraterna da Deidade, aliado ao servi�o amoroso �a humanidade.A plena fun�~ao de um dom de pessoalidade omo esse �e o in��io da ompreens~ao do parentesoom a Deidade. Um eu omo esse, residido por um fragmento pr�e-pessoal de Deus, o Pai, em verdadee de fato, �e um �lho espiritual de Deus. Uma riatura omo essa, n~ao apenas revela a apaidadede reep�~ao do dom da divina presen�a, omo tamb�em demonstra resposta reativa ao iruito degravidade da pessoalidade do Pai, no Para��so, de todas as pessoalidades.16.9 A Realidade da Consiênia HumanaA riatura pessoal, dotada de mente-�osmia e residida por um Ajustador, possui um reonheimentoe uma ompreens~ao inatos da realidade da energia, da realidade da mente e da realidade do esp��rito.A riatura volitiva est�a, assim, equipada para disernir o fato da presen�a de Deus, a Sua lei e o Seuamor. �A parte essas três prerrogativas inalien�aveis da onsiênia humana, toda experiênia humana�e subjetiva na realidade, exeto a ompreens~ao intuitiva da validade ligada �a uni�a�~ao dessas trêsrespostas das realidades do universo, em reonheimento �osmio.O mortal que diserne a Deus �e apaz de pereber o valor da uni�a�~ao dessas três qualidades�osmias para a evolu�~ao da alma que sobreviver�a, e essa evolu�~ao �e a fa�anha suprema do homemenquanto permanee no tabern�aulo f��sio: o feito de que a mente moral olabora om o esp��ritodivino residente nela, para a dualiza�~ao da alma imortal. Desde a sua inipiênia mais iniial, a alma�e real, e traz em si as qualidades �osmias da sobrevivênia.Se o homem mortal n~ao tiver o êxito de sobreviver �a morte natural, os valores espirituais reais dasua experiênia humana sobrevivem omo parte da experiênia do Ajustador do Pensamento, o qualontinua. Os valores da pessoalidade desse n~ao-sobrevivente subsistem omo um fator na pessoalidadedo Ser Supremo que est�a em fatualiza�~ao. Essas qualidades da pessoalidade, que sobrevivem, �amdespojadas de identidade, mas n~ao dos valores experieniais aumulados durante tal vida mortal naarne. A sobrevivênia da identidade depende da sobrevivênia da alma imortal, de status moronial,ujo valor divino �e resente. A identidade da pessoalidade sobrevive por meio da sobrevivênia daalma e na pr�opria alma.A autoonsiênia humana implia o reonheimento da realidade de outros eus, que n~ao o euonsiente, e implia, ulteriormente, que tal onsiênia seja m�utua: que o eu seja onheido, tantoquanto onhee. Isto �e mostrado de uma maneira puramente humana na vida soial do homem.Contudo, v�os n~ao podeis estar t~ao absolutamente ertos da realidade do ser de um semelhante, tantoquanto da realidade da presen�a de Deus, que vive dentro de v�os. A onsiênia soial n~ao �e ina-lien�avel, omo o �e a onsiênia de Deus; �e um desenvolvimento ultural e depende do onheimento,s��mbolos e ontribui�~oes dos dons que onstituem o homem - iênia, moralidade e religi~ao. E essasd�adivas �osmias, quando soializadas, formam a iviliza�~ao.As iviliza�~oes s~ao inst�aveis, porque n~ao s~ao �osmias; n~ao s~ao inatas aos indiv��duos das ra�as.Elas devem ser nutridas pelas ontribui�~oes ombinadas dos fatores onstituintes do homem - iênia,183



moralidade e religiosidade. As iviliza�~oes vêm e v~ao, mas a iênia, a moralidade e a religi~ao sempresobrevivem �a destrui�~ao.Jesus n~ao apenas revelou Deus ao homem, mas tamb�em fez uma nova revela�~ao do homem a simesmo e aos outros homens. Na vida de Jesus, podeis ver o homem no seu melhor e mais elevado.O homem torna-se, assim, maravilhosamente real, pois Jesus teve tanto de Deus, na sua vida, e aompreens~ao (o reonheimento) de Deus �e inalien�avel e �e parte onstituinte de todos os homens.O altru��smo, exeto no instinto paternal, n~ao �e de todo natural; ao pr�oximo n~ao se ama natu-ralmente, nem se serve soialmente. S~ao neess�arios o eslareimento da raz~ao, a moralidade e oest��mulo da religi~ao e a onsiênia de Deus para gerar uma ordem soial n~ao-egotista e altru��sta.A pr�opria onsiênia da pessoalidade no homem, a autoonsiênia, depende tamb�em diretamentedesse mesmo fato da inata onsiênia do outro, essa apaidade inata de reonheer e de apreendera realidade de uma outra pessoalidade, desde a humana at�e a divina.A onsiênia soial n~ao egotista deve ser, na sua base, uma onsiênia religiosa; isto �e, se quiserser objetiva; se assim n~ao for, ser�a uma abstra�~ao �los�o�a puramente subjetiva e, onseq�uentemente,desprovida de amor. Apenas um indiv��duo onsiente de Deus pode amar uma outra pessoa, omoama a si pr�oprio.A onsiênia de si, em essênia, �e uma onsiênia omum a todos: Deus e o homem, o Pai e o�lho, o Criador e a riatura. Na autoonsiênia humana, quatro ompreens~oes da fatualidade douniverso se fazem inerentes e latentes:1. A busa do onheimento; a l�ogia da iênia.2. A busa dos valores morais; o senso do dever.3. A busa dos valores espirituais; a experiênia religiosa.4. A busa dos valores da pessoalidade; a apaidade de reonheer a realidade de Deus omouma pessoalidade, e a ompreens~ao simultânea da nossa rela�~ao fraternal om as pessoalidades dosseres irmanados.V�os vos tornais onsientes do homem, omo o vosso irm~ao-riatura, porque sois j�a onsientesde Deus, omo o vosso Pai Criador. A paternidade �e a rela�~ao a partir da qual n�os induzimos oreonheimento da irmandade. E a paternidade torna-se, ou pode tornar-se, uma realidade universalpara todas as riaturas morais, porque o pr�oprio Pai onedeu pessoalidade a todos esses seres, eos onetou por meio da atra�~ao exerida pelo iruito universal da pessoalidade. N�os adoramos aDeus, primeiro porque Ele �e; e, ent~ao, porque Ele �e em n�os e, �nalmente, porque n�os somos e estamosNele.Como poderia ser estranho, ent~ao, que a mente �osmia fosse autoonsientemente sabedora dasua pr�opria fonte, a mente in�nita do Esp��rito In�nito, e, ao mesmo tempo onsiente da realidadef��sia dos m�ultiplos universos, da realidade espiritual do Filho Eterno, e da realidade da pessoalidadedo Pai Universal?[Auspiiado por um Censor Universal de Uversa.℄
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Cap��tulo 17Os Sete Grupos de Esp��ritos SupremosOS SETE grupos de Esp��ritos Supremos s~ao os diretores oordenadores universais da administra�~aodos sete segmentos do grande universo. Embora todos se agrupem omo sendo da fam��lia funionaldo Esp��rito In�nito, os três grupos seguintes s~ao usualmente lassi�ados omo �lhos da Trindade doPara��so:1. Os Sete Esp��ritos Mestres.2. Os Sete Exeutivos Supremos.3. Os Esp��ritos Reetivos.Os quatro grupos remanesentes s~ao trazidos �a existênia por atos riadores do Esp��rito In�nitoou dos seus oligados de status riativo:4. Os Auxiliares Reetivos de Imagens.5. Os Sete Esp��ritos dos Ciruitos.6. Os Esp��ritos Criativos dos Universos Loais.7. Os Esp��ritos Ajudantes da Mente.Essas sete ordens s~ao onheidas, em Uversa, omo os sete grupos de Esp��ritos Supremos. O seudom��nio funional estende-se desde a presen�a pessoal dos Sete Esp��ritos Mestres, na periferia daIlha Eterna, passando pelos sete sat�elites do Esp��rito, no Para��so, pelos iruitos de Havona, pelosgovernos dos superuniversos e pela administra�~ao e a supervis~ao dos universos loais, e abrangem,at�e mesmo, os servi�os menos elevados dos ajudantes onedidos aos reinos da mente evoluion�aria,nos mundos do tempo e do espa�o.Os Sete Esp��ritos Mestres s~ao os diretores oordenadores desse vasto dom��nio administrativo. Emalgumas quest~oes pertinentes �a regulamenta�~ao administrativa do poder f��sio organizado, da ener-gia mental e do minist�erio impessoal do esp��rito, eles atuam pessoal e diretamente; e em outras, elesatuam por meio dos seus olaboradores multivariados. Para todas as quest~oes de natureza exeutiva- os ditames, regulamenta�~oes, ajustamentos e deis~oes administrativas - os Esp��ritos Mestres atuampor interm�edio das pessoas dos Sete Exeutivos Supremos. No universo entral, os Esp��ritos Mestrespodem atuar por meio dos Sete Esp��ritos dos Ciruitos de Havona; nas sedes-entrais dos sete supe-runiversos, eles revelam-se pelo anal dos Esp��ritos Reetivos e atuam por interm�edio das pessoas dosAni~aes dos Dias, om quem se mantêm em omunia�~ao pessoal, por meio dos Auxiliares Reetivosde Imagens.Os Sete Esp��ritos Mestres n~ao têm ontato, pessoal e diretamente, om a administra�~ao dosuniversos, nos n��veis abaixo dos tribunais dos Ani~aes dos Dias. O vosso universo loal �e administrado,omo uma parte do nosso superuniverso, pelo Esp��rito Mestre de Orvônton; mas a fun�~ao dele,em rela�~ao aos seres nativos de N�ebadon, passa a ser imediatamente desempenhada e pessoalmente185



dirigida pelo Esp��rito Criativo Materno residente em S�alvington, sede-entral do vosso universo loal.17.1 Os Sete Exeutivos SupremosA sede-entral exeutiva dos Esp��ritos Mestres oupa os sete sat�elites do Esp��rito In�nito no Para��so,os quais giram em torno da Ilha Central, entre as esferas resplandeentes do Filho Eterno e as �orbitasdo iruito mais interno de Havona. Essas esferas exeutivas est~ao sob a dire�~ao dos ExeutivosSupremos: um grupo de sete que foi trinitarizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Esp��rito, segundoas espei�a�~oes dos Sete Esp��ritos Mestres, para seres do tipo que possa funionar omo os seusrepresentantes universais.Os Esp��ritos Mestres mantêm ontato om as v�arias divis~oes dos governos do superuniverso, porinterm�edio desses Exeutivos Supremos. S~ao sobretudo eles que determinam, em ampla medida, astendênias onstituintes b�asias dos sete superuniversos. Eles s~ao uniforme e divinamente perfeitos,mas tamb�em possuem diversidades de pessoalidade. Eles n~ao têm um superior permanente; ada vezque se re�unem esolhem um, dentre eles, para presidir ao onselho onjunto. Eles viajam ao Para��so,periodiamente, para reunir-se em onselho om os Sete Esp��ritos Mestres.Os Sete Exeutivos Supremos atuam omo oordenadores administrativos do grande universo; elespoderiam ser hamados de junta de diretores exeutivos da ria�~ao p�os-Havona. Eles n~ao se oupamdos assuntos internos do Para��so; e dirigem as suas limitadas esferas de atividade em Havona porinterm�edio dos Sete Esp��ritos dos Ciruitos. Fora disso, h�a pouos limites para o âmbito da suasupervis~ao; eles engajam-se, f��sia, inteletual e espiritualmente na dire�~ao das oisas; a tudo vêem,esutam tudo, sentem tudo e at�e sabem de tudo o que aontee nos sete universos e em Havona.Esses Exeutivos Supremos n~ao d~ao origem a diretrizes, nem alteram os proedimentos nos univer-sos; eles oupam-se da exeu�~ao dos planos da divindade, tais omo promulgados pelos Sete Esp��ritosMestres. E eles tamb�em n~ao interferem no governo dos Ani~aes dos Dias, nos superuniversos, nem nasoberania dos Filhos Criadores, nos universos loais. Eles s~ao os exeutivos oordenadores uja fun�~ao�e dar ontinuidade aos atos diretivos ombinados de todos os soberanos devidamente onstitu��dos nogrande universo.Cada um dos exeutivos, bem omo os reursos da sua esfera, s~ao onsagrados �a administra�~aoe�iente de um �unio superuniverso. O Exeutivo Supremo N�umero Um, funionando na esferaexeutiva de n�umero um, oupa-se totalmente om os assuntos do superuniverso n�umero um; e assimpor diante, at�e o Exeutivo Supremo N�umero Sete, que trabalha no s�etimo sat�elite do Esp��rito, noPara��so, devotando as suas energias �a administra�~ao do s�etimo superuniverso. O nome dessa s�etimaesfera �e Orvônton, pois os sat�elites do Esp��rito, no Para��so, têm o mesmo nome dos superuniversosaos quais se relaionam; na verdade, os superuniversos reeberam os seus nomes de aordo om elas.Na esfera exeutiva do s�etimo superuniverso, o pessoal enarregado de manter em ordem os assun-tos de Orvônton atinge um n�umero al�em da ompreens~ao humana, abrangendo pratiamente todas asordens de inteligênias elestes. Todos os servi�os, no superuniverso, de embarque das pessoalidades(exeto o dos Esp��ritos Inspirados da Trindade e dos Ajustadores do Pensamento) passam por umdesses sete mundos exeutivos, nas suas viagens pelos universos, de ida e vinda ao Para��so, e neless~ao mantidos os registros entrais de todas as pessoalidades riadas pela Tereira Fonte e Centro, osquais funionam nos superuniversos. O sistema dos arquivos materiais, moroniais e espirituais, emum desses mundos exeutivos do Esp��rito, assombra at�e os seres da minha ordem.Os subordinados imediatos dos Exeutivos Supremos onsistem, prinipalmente, nos �lhos trini-tarizados das pessoalidades do Para��so-Havona e da progênie trinitarizada dos mortais glori�adosque se tenham graduado nos estudos e aperfei�oamentos de longa dura�~ao, no esquema asendentedo tempo e do espa�o. Esses �lhos trinitarizados s~ao designados para o servi�o, om os Exeutivos186



Supremos, pelo dirigente do Conselho Supremo do Corpo de Finalidade do Para��so.Cada Exeutivo Supremo tem dois gabinetes de onselheiros: os �lhos do Esp��rito In�nito, nasede-entral de ada superuniverso, esolhem os representantes das suas �leiras para servirem, porum milênio, no gabinete onsultivo prim�ario do seu Exeutivo Supremo. Para todas as quest~oesque afetam os mortais asendentes do tempo, h�a um gabinete seund�ario, onsistindo em mortaisque alan�aram o Para��so e �lhos trinitarizados de mortais glori�ados; este orpo �e esolhido pelosseres em perfeionamento e em asens~ao, que, transitoriamente, habitam as sedes-entrais dos setesuperuniversos. Todos os outros dirigentes de assuntos s~ao apontados pelos Exeutivos Supremos.De tempos em tempos, s~ao realizados grandes onlaves nesses sat�elites do Esp��rito, no Para��so.Os �lhos trinitarizados designados para esses mundos, junto om os seres asendentes que atingiramo Para��so, ongregam-se om as pessoalidades espirituais da Tereira Fonte e Centro, nas reuni~oessobre as lutas e os triunfos da arreira asendente. Os Exeutivos Supremos sempre presidem a essasreuni~oes fraternais.Uma vez, em ada milênio do Para��so, os Sete Exeutivos Supremos deixam vagos os seus assentosde autoridade e v~ao ao Para��so, onde têm o seu onlave milenar de sauda�~ao universal e de bonsaug�urios �as hostes inteligentes da ria�~ao. Essa oasi~ao memor�avel tem lugar na presen�a direta deMajeston, o dirigente de todos os grupos reetivos do esp��rito. E assim, pois, eles tornam-se apazesde omuniar-se simultaneamente om todos os seus olaboradores assoiados, no grande universo,por meio da fun�~ao singular da reetividade universal.17.2 Majeston - O Dirigente da ReetividadeOs Esp��ritos Reetivos têm origem divina na Trindade. Existem inq�uenta desses seres �unios e,de erto modo, misteriosos. Sete dessas pessoalidades extraordin�arias foram riadas em um mesmomomento, e ada um dos epis�odios riadores delas foi efetivado por meio de um enlae da Trindadedo Para��so om um dos Sete Esp��ritos Mestres.Essas opera�~oes memor�aveis, que oorreram na aurora dos tempos, demonstram o esfor�o iniialdas Pessoalidades Criadoras Supremas, representadas pelos Esp��ritos Mestres, para atuarem omoo-riadoras om a Trindade do Para��so. Essa uni~ao do poder riador dos Criadores Supremos omos poteniais riadores da Trindade �e a fonte mesma da realidade do Ser Supremo. �E por isso que,ap�os o ilo da ria�~ao reetiva haver perorrido todo o seu urso, quando ada um dos Sete Esp��ritosMestres j�a havia enontrado a sinronia perfeita de ria�~ao om a Trindade do Para��so, e quando oquadrag�esimo nono Esp��rito Reetivo estava j�a pessoalizado, s�o ent~ao oorreu uma nova e abrangenterea�~ao, no âmbito do Absoluto da Deidade, que onferiu novas prerrogativas de pessoalidade ao SerSupremo, e isso ulminou na pessoaliza�~ao de Majeston, o dirigente da reetividade e o entralizador,no Para��so, de todo o trabalho dos quarenta e nove Esp��ritos Reetivos e dos seus olaboradores emtodo o universo dos universos.Majeston �e uma pessoa verdadeira, �e o entro pessoal e infal��vel dos fenômenos da reetividade,em todos os sete superuniversos do tempo e do espa�o. Ele mant�em a sua sede-entral permanenteno Para��so, perto do entro de todas as oisas, no ponto de onuênia dos Sete Esp��ritos Mestres.Ele enarrega-se apenas da oordena�~ao e da manuten�~ao do servi�o de reetividade, em toda a vastaria�~ao; ele n~ao se envolve, de outro modo, na administra�~ao dos assuntos do universo.Majeston n~ao est�a inlu��do na nossa ataloga�~ao das pessoalidades do Para��so, porque ele �e a �uniapessoalidade existente da divindade, riada pelo Ser Supremo em enlae funional om o Absolutoda Deidade. Ele �e uma pessoa, mas est�a exlusiva e automatiamente enarregado, aparentementeapenas dessa �unia fase da eonomia do universo; ele n~ao emprega nenhuma habilidade pessoal emfun�~ao de outras ordens (n~ao-reetivas) de pessoalidades do universo.187



A ria�~ao de Majeston assinalou o primeiro ato supremo riativo do Ser Supremo. Tal vontadepara a a�~ao foi volunt�aria, da parte do Ser Supremo, mas a estupenda rea�~ao do Absoluto da Deidaden~ao era onheida de antem~ao. Desde o surgimento-em-eternidade de Havona, o universo n~ao haviatestemunhado uma fatualiza�~ao t~ao extraordin�aria de um alinhamento t~ao giganteso e vasto depoder e oordena�~ao de atividades espirituais funionais. A resposta da Deidade �a vontade riadorado Ser Supremo, e seus interassoiados, esteve muito al�em do intento proposital deles e exedeu,grandemente, os seus progn�ostios oneituais.Tudo aquilo que o Supremo e o �Ultimo podem alan�ar em termos de novos n��veis de divindade,asendendo a novos dom��nios de fun�~ao da pessoalidade, ausa em n�os um espanto reverente pelaspossibilidades daquilo que as idades futuras poder~ao testemunhar nos dom��nios da dei�a�~ao de outrosseres inesperados e n~ao-sonhados ainda, possuidores de poderes inimagin�aveis para uma oordena�~aoainda mais elevada do universo. Pareeria n~ao haver limites ao potenial de resposta do Absoluto daDeidade a tal uni�a�~ao de rela�~oes entre a Deidade experienial e a Trindade existenial do Para��so.17.3 Os Esp��ritos ReetivosOs quarenta e nove Esp��ritos Reetivos s~ao origin�arios da Trindade, mas ada um dos sete epis�odiosriadores que determinaram o surgimento deles produziu um tipo de ser de natureza semelhante �asarater��stias do Esp��rito Mestre que foi o seu oanestral. Assim, eles reetem variadamente asnaturezas e os arateres das sete ombina�~oes poss��veis de assoia�~ao entre as arater��stias divinasdo Pai Universal, do Filho Eterno e do Esp��rito In�nito. Por essa raz~ao, �e neess�ario que haja setedesses Esp��ritos Reetivos nas sedes-entrais de ada superuniverso. Faz-se neess�ario um, de ada umdos sete tipos, para realizar a perfeita reex~ao de todas as fases, de ada manifesta�~ao poss��vel das trêsDeidades do Para��so; pois tais fenômenos poderiam oorrer em qualquer parte dos sete superuniversos.E, sendo assim, um de ada tipo foi designado para o servi�o em ada superuniverso. Esses grupos,de sete Esp��ritos Reetivos diferentes, mantêm sedes-entrais nas apitais dos superuniversos, no fooreetivo de ada reino; e esse foo, por sua vez, n~ao oinide om o ponto de polaridade espiritual.Os Esp��ritos Reetivos têm nomes, mas essas designa�~oes n~ao s~ao reveladas aos mundos do espa�o.Esses nomes pertenem �a natureza e ao ar�ater desses seres e s~ao uma parte dos sete mist�eriosuniversais das esferas seretas do Para��so.O atributo da reetividade, o fenômeno dos n��veis mentais do Agente Conjunto, do Ser Supremoe dos Esp��ritos Mestres, �e transmiss��vel a todos os seres enarregados do funionamento desse vastoesquema de informa�~ao universal. E nisso repousa um grande mist�erio: nem os Esp��ritos Mestres,nem as Deidades do Para��so, singular ou oletivamente, demonstram ter esses poderes da reetividadeuniversal oordenada, do modo omo s~ao manifestados nessas quarenta e nove pessoalidades ligadasa Majeston, n~ao obstante serem eles os riadores de todos esses seres maravilhosamente dotados. Ahereditariedade divina, algumas vezes, revela na riatura ertos atributos n~ao disern��veis no Criador.O pessoal do servi�o de reetividade, �a exe�~ao de Majeston e dos Esp��ritos Reetivos, �e ompostotodo de riaturas do Esp��rito In�nito bem omo de olaboradores e subordinados diretos seus. OsEsp��ritos Reetivos de ada superuniverso s~ao os riadores dos seus Auxiliares Reetivos da Imagem,que s~ao as suas vozes pessoais para as ortes dos Ani~aes dos Dias.Os Esp��ritos Reetivos n~ao s~ao meramente agentes de transmiss~ao; eles s~ao tamb�em pessoalidadesretentoras. A sua progênie, de seona�ns, tamb�em �e de retentores ou pessoalidades de registro. Tudoaquilo que tiver valor espiritual verdadeiro �e registrado em dupliata; e uma impress~ao �e preservada,no equipamento pessoal de algum membro de uma das in�umeras ordens de pessoalidades seor�a�aspertenentes �a vasta equipe dos Esp��ritos Reetivos.Os registros formais dos universos s~ao transmitidos pelos registradores ang�elios e por meio deles;188



mas os verdadeiros registros espirituais est~ao reunidos, por reetividade, e preservados nas mentesdas pessoalidades adequadas e apropriadas, pertenentes �a fam��lia do Esp��rito In�nito. Estes s~aoos registros vivos, em ontraste om os registros formais e mortos do universo; e s~ao perfeitamentepreservados nas mentes vivas das pessoalidades de registro do Esp��rito In�nito.A organiza�~ao da reetividade �e, tamb�em, o meanismo de reuni~ao das not��ias e dissemina�~aodos deretos de toda a ria�~ao. E mant�em-se em onstante opera�~ao, ao ontr�ario do funionamentoperi�odio de v�arios servi�os de transmiss~ao.Tudo de importânia que aontee na sede-entral de um universo loal �e, inerentemente, reetidopara a apital do seu superuniverso. E, inversamente, tudo o que tenha signi�ado para o universoloal �e reetido para fora das sedes-entrais do seu superuniverso, indo at�e as apitais dos universosloais. O servi�o de reetividade, dos universos do tempo at�e os superuniversos, paree ser autom�atioou auto-operante, mas n~ao �e. Tudo �e muito pessoal e inteligente; tal preis~ao resulta da perfei�~ao daoopera�~ao entre as pessoalidades e, portanto, di�ilmente pode ser atribu��do �as presen�as-atua�~oesimpessoais dos Absolutos.Embora os Ajustadores do Pensamento n~ao partiipem da opera�~ao do sistema de reetividadeuniversal, n�os temos todos os motivos para areditar que todos os fragmentos do Pai sejam plena-mente onheedores dessas transa�~oes e sejam, por si pr�oprios, apazes de oloar-se a par dos seusonte�udos.Durante a era atual do universo, o alane espaial do servi�o de reetividade extra-Para��so pareeestar limitado pela periferia dos sete superuniversos. Por outro lado, a fun�~ao desse servi�o pareeser independente do tempo e do espa�o; paree ser independente de todos os iruitos subabsolutosonheidos do universo.Nas sedes-entrais de ada superuniverso, a organiza�~ao da reetividade funiona omo uma uni-dade em separado; mas, em ertas oasi~oes espeiais, sob a dire�~ao de Majeston, todas as sete sedespodem agir, e o fazem, em un��ssono universal, tal omo no evento do jubileu oasionado pelo esta-beleimento de um universo loal inteiro, em luz e vida, e nas �epoas das sauda�~oes milenares dosSete Exeutivos Supremos.17.4 Os Auxiliares Reetivos das ImagensOs quarenta e nove Auxiliares Reetivos da Imagem foram riados pelos Esp��ritos Reetivos; e h�aapenas sete Auxiliares nas sedes-entrais de ada superuniverso. Os primeiros atos riadores dosSete Esp��ritos Reetivos de Uversa foram a produ�~ao dos seus sete Auxiliares das Imagens, adaEsp��rito Reetivo riando o seu pr�oprio Auxiliar. Os Auxiliares das Imagens s~ao, onsiderandoertos atributos e arater��stias, reprodu�~oes perfeitas dos seus Esp��ritos Reetivos Maternos; s~aoduplia�~oes virtuais, exetuando-se o atributo da reetividade. Eles s~ao verdadeiras imagens e funi-onam, onstantemente, omo anal de omunia�~ao entre os Esp��ritos Reetivos e as autoridades dossuperuniversos. Os Auxiliares das Imagens n~ao s~ao meramente assistentes; eles s~ao as representa�~oesreais dos seus respetivos Esp��ritos anestrais; eles s~ao imagens, e s~ao ��eis ao seu nome.Os Esp��ritos Reetivos, eles pr�oprios, s~ao verdadeiras pessoalidades, mas de uma ordem inompre-ens��vel para os seres materiais. Mesmo na esfera da sede-entral de um superuniverso, eles requerema assistênia dos seus Auxiliares das Imagens, para todo o interâmbio pessoal om os Ani~aes dosDias e os seus olaboradores. Nos ontatos entre os Auxiliares das Imagens e os Ani~aes dos Dias,algumas vezes, um �unio Auxiliar funiona aeitavelmente, enquanto, em outras oasi~oes, dois, três,quatro e mesmo at�e todos os sete se fazem neess�arios, para a apresenta�~ao, pr�opria e total, da o-munia�~ao on�ada �a sua transmiss~ao. Do mesmo modo, as mensagens dos Auxiliares das Imagenss~ao, variavelmente, reebidas por um, dois ou todos os três Ani~aes dos Dias, onforme o onte�udo189



da omunia�~ao possa requerer.Os Auxiliares das Imagens servem, para sempre, junto aos seus Esp��ritos anestrais e têm, �asua disposi�~ao, uma hoste inaredit�avel de seona�ns ajudantes. Os Auxiliares das Imagens n~aofunionam diretamente em onex~ao om os mundos de edua�~ao dos mortais asendentes. Eles est~aoestreitamente interligados ao servi�o de informa�~ao do esquema universal da progress~ao mortal; masv�os n~ao entrareis em ontato pessoal om eles, quando estiverdes nas esolas de Uversa, porque essesseres, aparentemente pessoais, s~ao desprovidos de vontade; eles n~ao exerem o poder de esolha.Eles s~ao verdadeiras imagens, totalmente reetivas, da pessoalidade e da mente do seu Esp��ritoanestral individual. Como lasse, os mortais asendentes n~ao entram em ontato, estreitamente,om a reetividade. Sempre algum ser de natureza reetiva interpor-se-�a entre v�os e a opera�~ao realdesse servi�o.17.5 Os Sete Esp��ritos dos CiruitosOs Sete Esp��ritos dos Ciruitos de Havona s~ao a representa�~ao impessoal onjunta do Esp��rito In�nitoe dos Sete Esp��ritos Mestres perante os sete iruitos do universo entral. Eles s~ao os servidores dosEsp��ritos Mestres, de quem s~ao progênie oletiva. Os Esp��ritos Mestres suprem os sete superuniversosom uma individualidade administrativa distinta e diversi�ada. Por interm�edio desses Esp��ritosuniformes dos Ciruitos de Havona, os Esp��ritos Mestres tornam-se apazes de prover o universoentral de uma supervis~ao espiritual uni�ada, uniforme e oordenada.Os Sete Esp��ritos dos Ciruitos est~ao limitados, ada um deles, a permear apenas um iruito deHavona. Eles n~ao est~ao diretamente envolvidos om os regimes dos Eternos dos Dias, governantesdos mundos individuais de Havona. Contudo, est~ao em liga�~ao om os Sete Exeutivos Supremose sinronizam-se om a presen�a do Ser Supremo no universo entral. O seu trabalho �e totalmenteon�nado a Havona.Esses Esp��ritos dos Ciruitos fazem ontato om aqueles que permaneem em Havona por meio dasua progênie pessoal, os superna�ns teri�arios. Embora os Esp��ritos dos Ciruitos sejam oexistentesom os Sete Esp��ritos Mestres, a fun�~ao dos Esp��ritos dos Ciruitos na ria�~ao dos superna�nsteri�arios s�o atingiu maior importânia quando os primeiros peregrinos do tempo hegaram ao iruitoexterno de Havona, nos dias de Grandfanda.�A medida que avan�ardes, de iruito a iruito, em Havona, v�os aprendereis sobre os Esp��ritosdos Ciruitos, ontudo n~ao sereis apazes de manter omunh~ao pessoal om eles, ainda que possais,pessoalmente, gozar da sua presen�a impessoal e at�e reonheer a sua inuênia espiritual.Os Esp��ritos dos Ciruitos est~ao relaionados aos habitantes nativos de Havona, tanto quantoos Ajustadores do Pensamento est~ao relaionados �as riaturas mortais que habitam os mundos dosuniversos evoluion�arios. Como os Ajustadores do Pensamento, os Esp��ritos dos Ciruitos s~ao impes-soais; e eles onsoriam-se �as mentes perfeitas dos seres de Havona, de um modo muito semelhante�aquele pelo qual os esp��ritos impessoais do Pai Universal residem nas mentes �nitas dos homens mor-tais. Entretanto, os Esp��ritos dos Ciruitos nuna se tornam uma parte permanente das pessoalidadesde Havona.17.6 Os Esp��ritos Criativos do Universo LoalGrande parte daquilo que diz respeito �a natureza e fun�~ao dos Esp��ritos Criativos Maternos douniverso loal pertene mais propriamente �a narrativa da sua assoia�~ao om os Filhos Criadores,na organiza�~ao e na gest~ao das ria�~oes loais; mas h�a muitos aspetos, anteriores �as experiênias190



no universo loal, desses seres maravilhosos, que podem ser narrados aqui omo uma parte destadisserta�~ao sobre os sete grupos de Esp��ritos Supremos.Estamos familiarizados om seis fases da arreira de um Esp��rito Materno de um universo loale temos muitas ogita�~oes a fazer sobre a probabilidade de um s�etimo est�agio de atividade. Essesdiferentes est�agios de existênia s~ao:1. A Diferenia�~ao Iniial no Para��so. Quando um Filho Criador �e pessoalizado, pela a�~ao on-junta do Pai Universal e do Filho Eterno, simultaneamente oorre, na pessoa do Esp��rito In�nito,aquilo que �e onheido omo uma \rea�~ao suprema de omplemento". N�os n~ao entendemos a natu-reza dessa rea�~ao, mas ompreendemos que ela designa uma modi�a�~ao inerente das possibilidadespessoaliz�aveis abrangidas pelo potenial riativo do Criador Conjunto. Assim, o nasimento de umFilho Criador oordenado assinala o nasimento, dentro da pessoa do Esp��rito In�nito, do potenialde uma futura onsorte, no universo loal, para esse Filho do Para��so. N~ao somos onheedores danova identi�a�~ao pr�e-pessoal dessa entidade, mas sabemos que esse fato se enontra nos registrosdo Para��so, referentes �a arreira de ada Filho Criador.2. O Aperfei�oamento Preliminar das Fauldades de Criador. Durante o longo per��odo preliminarda edua�~ao de um Filho Mihael, sobre a organiza�~ao e a administra�~ao dos universos, a sua futuraonsorte �e submetida a um desenvolvimento posterior de entidade, e torna-se onsiente do grupodo destino. N~ao sabemos, mas suspeitamos que tal entidade, om onsiênia de grupo, torne-seonheedora do espa�o e omee aquela edua�~ao preliminar que �e requisito para que ela adquiraa per��ia espiritual, no seu futuro trabalho, de olabora�~ao om o seu Mihael omplementar, naria�~ao e administra�~ao de um universo.3. A Etapa da Cria�~ao F��sia. No momento em que o Filho Eterno enarrega o Filho Mihaelda tarefa de ria�~ao, o Esp��rito Mestre que dirige o superuniverso ao qual esse novo Filho Criadorest�a destinado, d�a express~ao �a \ora�~ao de identi�a�~ao", na presen�a do Esp��rito In�nito; e, pelaprimeira vez, a entidade do subseq�uente Esp��rito Criativo Materno aparee de modo difereniado dapessoa do Esp��rito In�nito. E, indo diretamente at�e a pessoa do Esp��rito Mestre soliitante, essaentidade desaparee imediatamente do nosso ampo de reonheimento, tornando-se aparentementeuma parte da pessoa desse Esp��rito Mestre. O Esp��rito Criativo re�em-identi�ado permanee omo Esp��rito Mestre at�e o momento da partida do Filho Criador para a aventura do espa�o; a partirdeste momento, o Esp��rito Mestre entrega a nova onsorte-Esp��rito aos uidados do Filho Criador, aomesmo tempo administrando �a onsorte-Esp��rito o enargo de eterna �delidade e in�nd�avel lealdade.E ent~ao se d�a um dos epis�odios mais profundamente toantes entre todos os que aonteem noPara��so. O Pai Universal fala em reonheimento �a eterna uni~ao do Filho Criador e do Esp��ritoCriativo Materno, e em on�rma�~ao de alguns poderes onjuntos de administra�~ao, outorgados peloEsp��rito Mestre da jurisdi�~ao do superuniverso.O Filho Criador e o Esp��rito Materno, unidos pelo Pai, ent~ao, seguem adiante para a sua aventurada ria�~ao de um universo. E eles trabalham juntos, nessa forma de enlae, durante todo o longo e�arduo per��odo de organiza�~ao material do seu universo.4. A Era de Cria�~ao da Vida. Quando o Filho Criador delara a sua inten�~ao de riar a vida,ome�am no Para��so as \erimônias de pessoaliza�~ao", das quais partiipam os Sete Esp��ritos Mes-tres, e que s~ao pessoalmente experieniadas pelo Esp��rito Mestre supervisor. Essa �e uma ontribui�~aoda Deidade do Para��so para a individualidade da onsorte-Esp��rito, do Filho Criador, que se tornamanifesta, ao universo, no fenômeno da \erup�~ao prim�aria" na pessoa do Esp��rito In�nito. Simul-taneamente a esse fenômeno, no Para��so, a onsorte-Esp��rito do Filho Criador, at�e aqui, impessoaltorna-se, para todos os prop�ositos e intentos pr�atios, uma pessoa autêntia. Da�� em diante, e parasempre, esse mesmo Esp��rito Materno de um universo loal ser�a onsiderado uma pessoa, e ir�a manterrela�~oes pessoais om todas as hostes de pessoalidades subseq�uentes �a ria�~ao da vida.5. As Idades Posteriores �as Auto-outorgas. Outra grande mudan�a oorre na arreira sem �m de191



um Esp��rito Criativo, quando o Filho Criador retorna �a sede-entral do universo, ap�os umprir a suas�etima auto-outorga e, pois, subseq�uentemente �a sua aquisi�~ao da plena soberania sobre o universo.Nessa oasi~ao, perante os administradores do universo reunidos, o Filho Criador triunfante eleva oEsp��rito Materno do Universo �a o-soberania e reonhee essa onsorte-Esp��rito omo a sua igual.6. As Idades de Luz e Vida. Ap�os o estabeleimento da era de luz e vida, a o-soberana do universoloal ingressa na sexta fase da arreira de um Esp��rito Criativo. Todavia n~ao podemos desrevera natureza dessa grande experiênia. Tais oisas pertenem a um est�agio futuro de evolu�~ao emN�ebadon.7. A Carreira N~ao Revelada. Sabemos dessas seis fases da arreira de um Esp��rito Materno deum universo loal. E �e inevit�avel que devêssemos perguntar: existe uma s�etima arreira? Somossabedores, e h�a o registro, de que, quando os �nalitores alan�am o que paree ser o seu destino �nalde asens~ao mortal, eles entram na arreira dos esp��ritos de sexta etapa. Conjeturamos que umaoutra arreira n~ao revelada, de ompromisso no universo, espera pelos �nalitores. �E de se esperar queonsideremos, do mesmo modo, que os Esp��ritos Maternos do Universo tenham, diante de si, umaarreira n~ao revelada que onstituir�a a sua s�etima fase da experiênia pessoal, no servi�o universal ede leal oopera�~ao om a ordem dos Criadores Miha�eis.17.7 Os Esp��ritos Ajudantes da MenteEsses Esp��ritos ajudantes s~ao uma outorga mental s�etupla do Esp��rito Criativo Materno de umuniverso loal, �as riaturas vivas da ria�~ao onjunta do Filho Criador e desse Esp��rito Criativo.Essa outorga torna-se poss��vel no momento da eleva�~ao do Esp��rito Criativo �as prerrogativas dostatus de pessoalidade. A narrativa da natureza e funionamento dos sete esp��ritos ajudantes damente pertene mais propriamente �a hist�oria do vosso universo loal de N�ebadon.17.8 As Fun�~oes dos Esp��ritos SupremosOs sete grupos de Esp��ritos Supremos onstituem o n�uleo da fam��lia funional da Tereira Fontee Centro, tomada, ao mesmo tempo, tanto enquanto Esp��rito In�nito quanto omo Agente Con-junto. O dom��nio dos Esp��ritos Supremos estende-se desde a presen�a da Trindade no Para��so, at�eo funionamento da mente, na ordem dos mortais evoluion�arios dos planetas do espa�o. Dessamaneira, eles uni�am os n��veis administrativos desendentes e oordenam as fun�~oes m�ultiplas dopessoal envolvido. A atividade dos Esp��ritos Supremos �e enontrada em todos os lugares, no universoentral, no superuniverso e nos universos loais; seja junto a um grupo de Esp��ritos Reetivos, emliga�~ao om os Ani~aes dos Dias; junto a um Esp��rito Criativo, atuando em un��ssono om um FilhoMihael ou, ainda, junto aos Sete Esp��ritos Mestres, em iruito om a Trindade do Para��so. Elesfunionam do mesmo modo, tanto om as pessoalidades da Trindade da ordem dos \Dias", quantoom as pessoalidades do Para��so da ordem dos \Filhos".Junto om os seus Esp��ritos Maternos In�nitos, os grupos dos Esp��ritos Supremos s~ao os riadoresdiretos da vasta fam��lia das riaturas da Tereira Fonte e Centro. Todas as ordens de esp��ritosministradores surgem dessa liga�~ao. Os superna�ns prim�arios originam-se no Esp��rito In�nito; osseres seund�arios dessa ordem s~ao riados pelos Esp��ritos Mestres; os superna�ns teri�arios, pelos SeteEsp��ritos dos Ciruitos. Os Esp��ritos Reetivos, oletivamente, s~ao as m~aes riadoras de uma ordemmaravilhosa de hostes ang�elias, a dos poderosos seona�ns do servi�o do superuniverso. Um Esp��ritoCriativo Materno �e a m~ae das ordens ang�elias de uma ria�~ao loal; tais ministros ser�a�os s~aoorigin�arios de ada universo loal, embora eles sejam modelados a partir dos arqu�etipos do universoentral. Todos esses riadores de esp��ritos ministradores s~ao assistidos, apenas indiretamente, pelo192



foo entral do Esp��rito In�nito, m~ae original e eterna de todos os ministros ang�elios.Os sete grupos de Esp��ritos Supremos s~ao os oordenadores da ria�~ao habitada. A interassoia�~aodos seus hefes diretos, os Sete Esp��ritos Mestres, paree oordenar as extensas atividades de Deus,o S�etuplo:1. Coletivamente, os Esp��ritos Mestres quase equivalem ao n��vel de divindade das Deidades daTrindade do Para��so.2. Individualmente, eles abrangem todas as possibilidades prim�arias de ombina�~ao da DeidadeTrina.3. Como representantes diversi�ados do Agente Conjunto, eles s~ao deposit�arios daquela soberaniade poder-mente-esp��rito do Ser Supremo, a qual, pessoalmente, ele ainda n~ao exere.4. Por interm�edio dos Esp��ritos Reetivos, eles sinronizam os governos dos Ani~aes dos Dias, nosuperuniverso, om Majeston, o entralizador, no Para��so, da reetividade universal.5. Com a sua partiipa�~ao na individualiza�~ao das Ministras Divinas, dos universos loais, osEsp��ritos Mestres ontribuem para o �ultimo n��vel de Deus, o S�etuplo, na uni~ao do Filho Criador edo Esp��rito Criativo Materno dos universos loais.A unidade funional inerente ao Agente Conjunto revela-se aos universos em evolu�~ao por meio dosSete Esp��ritos Mestres, as suas pessoalidades prim�arias. Contudo, nos superuniversos perfeionadosdo futuro, essa unidade, sem d�uvida, ser�a insepar�avel da soberania experienial do Supremo.[Apresentado por um Conselheiro Divino de Uversa.℄
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Cap��tulo 18As Pessoalidades Supremas da TrindadeTODAS AS Pessoalidades Supremas da Trindade s~ao riadas para um servi�o espe���o. S~ao one-bidas pela Trindade divina para umprirem alguns deveres espe���os; e s~ao quali�adas para servirom perfei�~ao de t�enia e �nalidade de devo�~ao. H�a sete ordens de Pessoalidades Supremas daTrindade:1. Os Segredos Trinitarizados da Supremaia.2. Os Eternos dos Dias.3. Os Ani~aes dos Dias.4. Os Perfei�~oes dos Dias.5. Os Reentes dos Dias.6. Os Uni~oes dos Dias.7. Os Fi�eis dos Dias.Esses seres de perfei�~ao administrativa existem em n�umero de�nido e �nal. A sua ria�~ao �e umevento passado; mais nenhum deles �e pessoalizado.Em todo o grande universo, essas Pessoalidades Supremas da Trindade representam as diretrizesadministrativas da Trindade do Para��so, representam a justi�a e s~ao o julgamento exeutivo daTrindade do Para��so. Elas formam uma orrente de inter-relaionamento na perfei�~ao administrativaque se estende desde as esferas do Pai, no Para��so, aos mundos-sede dos universos loais, indo mesmoat�e as apitais das onstela�~oes que os omp~oem.Todos os seres om origem na Trindade s~ao riados na perfei�~ao do Para��so, em todos os seusatributos divinos. Apenas no dom��nio da experiênia, o passar do tempo ter�a aresentado algo aoseu preparo para o servi�o �osmio. N~ao h�a nuna qualquer perigo de n~ao-umprimento, ou de risode rebeli~ao, entre os seres origin�arios da Trindade. Eles s~ao de essênia divina e nuna se teve not��iade que se hajam desviado do aminho divino e perfeito de onduta da pessoalidade.18.1 Os Segredos Trinitarizados da SupremaiaExistem sete mundos, no iruito mais interno dos sat�elites do Para��so, e um orpo de dez SegredosTrinitarizados da Supremaia preside a ada um desses mundos exelsos. Eles n~ao s~ao riadores,mas s~ao administradores supremos e �ultimos. A ondu�~ao dos assuntos dessas sete esferas fraternais�e totalmente entregue a esse orpo de setenta diretores supremos. Embora a progênie da Trindadesupervisione essas sete esferas sagradas mais pr�oximas do Para��so, esse grupo de mundos �e univer-salmente onheido omo o iruito pessoal do Pai Universal.195



Os Segredos Trinitarizados da Supremaia funionam em grupos de dez, omo diretores oorde-nados e onjuntos das suas respetivas esferas, mas tamb�em funionam individualmente, em amposde responsabilidades espe���as. O trabalho de ada um desses mundos espeiais �e dividido em setedepartamentos prinipais, e, desses governantes oordenados, um preside a ada uma dessas divis~oesde atividades espeializadas. Os três restantes atuam omo representantes pessoais da Deidade trinaem rela�~ao aos outros sete; um representando o Pai; outro, o Filho; e o tereiro, o Esp��rito.Embora haja uma semelhan�a de�nida de lasse que tipi�a os Segredos Trinitarizados da Supre-maia, eles tamb�em apresentam sete arater��stias distintas de grupo. Os dez diretores supremosdos assuntos de Div��nington s~ao um reexo do ar�ater pessoal e natureza do Pai Universal; e assim�e om ada uma dessas sete esferas: ada grupo de dez assemelha-se �aquela Deidade, ou assoia�~aode Deidades, que �e arater��stia do seu dom��nio. Os dez diretores que governam Asêndington s~aoum reexo da natureza ombinada do Pai, Filho e Esp��rito.Pouqu��ssimo �e o que eu posso revelar sobre o trabalho dessas altas pessoalidades nos sete mundossagrados do Pai, pois elas s~ao verdadeiramente Segredos da Supremaia. N~ao h�a segredos arbitr�ariosrelaionados om o aesso ao Pai Universal, ao Filho Eterno ou ao Esp��rito In�nito. As Deidadess~ao um livro aberto a todos aqueles que alan�am a perfei�~ao divina, mas nuna se pode alan�arplenamente todos os Segredos da Supremaia. Seremos sempre inapazes de penetrar plenamente osdom��nios que ontêm os segredos da pessoalidade da assoia�~ao da Deidade om os agrupamentoss�etuplos de seres riados.J�a que o trabalho desses diretores supremos tem a ver om o ontato estreito e pessoal das Deidadesom esses sete agrupamentos b�asios de seres do universo, quando domiiliados nesses sete mundosespeiais, ou funionando em todo o grande universo, torna-se adequado que tais rela�~oes, bastantespessoais, e tais ontatos extraordin�arios devam ser sagradamente mantidos em segredo. Os Criadoresdo Para��so respeitam a privaidade e a santidade da pessoalidade, mesmo a das suas riaturas maisinferiores. E isso �e verdadeiro, tanto para os indiv��duos quanto para as v�arias ordens independentesde pessoalidades.Mesmo para os seres que j�a alan�aram uma realiza�~ao elevada no universo, esses mundos seretospermaneem sempre omo um teste de lealdade. �E-nos dado, inteira e pessoalmente, onheer osDeuses eternos, onheer livremente os seus arateres de divindade e perfei�~ao; todavia n~ao nos �eonedido penetrar totalmente em todas as rela�~oes pessoais dos Governantes do Para��so om todosos seus seres riados.18.2 Os Eternos dos DiasCada um dentre os mundos de Havona, ujo total �e de um bilh~ao, �e dirigido por uma PessoalidadeSuprema da Trindade. Esses governantes s~ao onheidos omo os Eternos dos Dias; e o n�umero deles�e, exatamente, de um bilh~ao, um para ada uma das esferas de Havona. Eles s~ao uma progênie daTrindade do Para��so, mas, omo suede om os Segredos da Supremaia, n~ao h�a nenhum registroda sua origem. Desde sempre esses dois grupos de pais onisientes governaram os seus maravilhososmundos do sistema Para��so-Havona; e funionam sem revezamento e sem mudan�as de posto.Os Eternos dos Dias s~ao vis��veis para todas as riaturas volitivas que habitam os seus dom��nios.Eles presidem aos onlaves planet�arios regulares. Periodiamente, e por revezamento, eles visitamas esferas-sede dos sete superuniversos. Sendo muito semelhantes aos Ani~aes dos Dias, s~ao os iguaisdivinos deles, que presidem aos destinos dos sete supergovernos. Quando um Eterno dos Dias est�aausente da sua esfera, o seu mundo �e dirigido por um Filho Instrutor da Trindade.Exluindo a quest~ao estabeleida das ordens de vida, e tal omo se d�a om os nativos de Havonae outras riaturas viventes do universo entral, os Eternos dos Dias residentes desenvolveram as196



suas respetivas esferas inteiramente de aordo om as suas pr�oprias id�eias e ideais. Eles visitam osplanetas uns dos outros, mas n~ao opiam ou imitam; s~ao sempre e totalmente originais.A arquitetura, a ornamenta�~ao natural, as estruturas moroniais e as ria�~oes espirituais s~aoexlusivas e �unias, em ada esfera. Cada um dos mundos �e um loal de beleza sempiterna, sendoompletamente diferente de qualquer outro no universo entral. E v�os ireis permaneer um tempomais longo, ou mais urto, em ada uma dessas esferas �unias e estimulantes, no vosso aminhointerior, atrav�es de Havona, at�e o Para��so. �E natural, no vosso mundo, menionar o Para��so omoestando em ima; mas seria mais orreto, quando vos referirdes �a meta divina de asens~ao, dizer irpara dentro.18.3 Os Ani~aes dos DiasQuando os mortais do tempo graduam-se, nos mundos de edua�~ao e aperfei�oamento, existentes emtorno de um universo loal, e avan�am at�e as esferas eduaionais dos seus superuniversos, signi�aque progrediram, no seu desenvolvimento espiritual, at�e aquele ponto em que se tornam apazesde reonheer e omuniar-se om os altos governantes espirituais e diretores dos reinos avan�ados,inluindo os Ani~aes dos Dias.Basiamente, os Ani~aes dos Dias s~ao idêntios entre si; eles revelam o ar�ater e a natureza uni�-ada da Trindade. Possuem individualidade e têm pessoalidade difereniada, mas n~ao diferem entresi omo os Sete Esp��ritos Mestres. Eles proporionam uma dire�~ao uniforme aos sete superuniversos,os quais, afora esse aspeto, s~ao diferentes entre si, ada um sendo uma ria�~ao distinta, separadae �unia. Os Sete Esp��ritos Mestres s~ao diferentes em natureza e atributos; os Ani~aes dos Dias, osgovernantes pessoais dos superuniversos, por�em, s~ao todos uma progênie uniforme e superperfeita daTrindade do Para��so.Os Sete Esp��ritos Mestres, nas alturas, determinam a natureza dos seus respetivos superuniver-sos; ao passo que os Ani~aes dos Dias ditam a administra�~ao desses mesmos superuniversos. Elessobrep~oem a uniformidade administrativa �a diversidade riadora e asseguram a harmonia do todo,em fae das diferen�as riativas subjaentes aos sete segmentos agrupados do grande universo.Os Ani~aes dos Dias foram todos trinitarizados ao mesmo tempo. Eles representam o in��io dosregistros para as pessoalidades do universo dos universos, da�� o seu nome - Ani~aes dos Dias. Quandov�os alan�ardes o Para��so e prourardes registros esritos do ome�o das oisas, vereis que a primeiraentrada que aparee, na se�~ao das pessoalidades, �e o relato da trinitariza�~ao desses vinte e um Ani~aesdos Dias.Esses seres elevados governam sempre em grupos de três. H�a muitas fases de atividades nas quaiseles operam individualmente, e em outras, ainda, quaisquer dois podem funionar; todavia, para asesferas mais elevadas da sua administra�~ao, os três devem atuar em onjunto. Eles nuna deixampessoalmente os seus mundos de residênia, e tamb�em n~ao têm de fazê-lo, pois esses mundos s~ao ospontos foais, no superuniverso, do amplo sistema de reetividade.As moradas pessoais de ada trio de Ani~aes dos Dias est~ao loalizadas no ponto de polaridadeespiritual da esfera da sua sede-entral de governo. Essa esfera est�a dividida em setenta setoresadministrativos e tem setenta apitais divisionais nas quais os Ani~aes dos Dias residem de temposem tempos.Em termos de poder, âmbito de autoridade e extens~ao de jurisdi�~ao, os Ani~aes dos Dias s~ao osmais potentes e poderosos entre os governantes diretos das ria�~oes do espa�o-tempo. Em todo ovasto universo dos universos, apenas eles est~ao investidos dos altos poderes do julgamento exeutivo�nal, no que onerne �a extin�~ao eterna das riaturas mortais volitivas. E todos os três Ani~aes dosDias devem partiipar de uma dereta�~ao �nal do tribunal supremo de um superuniverso.197



�A parte as Deidades e os Seus assoiados do Para��so, os Ani~aes dos Dias s~ao os governantes maisperfeitos, mais vers�ateis e mais divinamente dotados de toda a existênia no espa�o-tempo. Aparen-temente, s~ao os governantes supremos dos superuniversos; mas n~ao ganharam experienialmente essedireito de governar e, portanto, est~ao destinados, em algum tempo, a serem sobrepujados pelo SerSupremo, um soberano experienial, de quem eles se tornar~ao, sem a menor d�uvida, os vie-regentes.O Ser Supremo est�a alan�ando a soberania dos sete superuniversos por meio do servi�o experien-ial, do mesmo modo que um Filho Criador experienialmente onquista a soberania do seu universoloal. Todavia, durante a idade atual de evolu�~ao inompleta do Supremo, os Ani~aes dos Diasproporionam um superontrole administrativo oordenado e perfeito dos universos em evolu�~ao dotempo e do espa�o. E a sabedoria da originalidade e a iniiativa da individualidade araterizamtodos os deretos e ditames dos Ani~aes dos Dias.18.4 Os Perfei�~oes dos DiasH�a exatamente duzentos e dez Perfei�~oes dos Dias; e eles presidem aos governos dos dez setoresmaiores de ada superuniverso. Eles foram trinitarizados para o trabalho espeial de dar assistêniaaos diretores dos superuniversos, e governam omo vie-regentes pessoais imediatos dos Ani~aes dosDias.Três Perfei�~oes dos Dias est~ao designados para ada apital de um setor maior, mas, diferentementedos Ani~aes dos Dias, n~ao se faz neess�ario que todos os três estejam presentes o tempo inteiro. Detempos em tempos, um dos três pode ausentar-se para onferênias pessoais om os Ani~aes dosDias, a respeito do bem-estar do seu reino.Esses seres, governantes trinos dos setores maiores, s~ao peuliarmente perfeitos na mestria sobredetalhes administrativos, da�� o seu nome - Perfei�~oes dos Dias. Ao efetuarmos, nestes doumentos,o registro dos nomes desses seres do mundo espiritual, n�os deparamos om o problema de traduzi-los para a vossa l��ngua e, freq�uentemente, torna-se exessivamente dif��il enontrar uma tradu�~aosatisfat�oria. N~ao apreiamos usar designa�~oes arbitr�arias, que poderiam n~ao ter nenhum signi�adopara v�os; por isso, freq�uentemente ahamos dif��il esolher um nome adequado, que seja laro parav�os, e, ao mesmo tempo, representativo, de um erto modo, do original.Os Perfei�~oes dos Dias têm um orpo de Conselheiros Divinos, de Perfeionadores da Sabedo-ria e de Censores Universais, de porte moderado, ligado ao seu governo. E, em n�umero um pouomaior, eles têm: Mensageiros Poderosos, Aqueles Elevados Em Autoridade e Aqueles Sem Nome NemN�umero. Todavia, grande parte do trabalho de rotina dos assuntos do setor maior �e tratada pelosGuardi~aes Celestes e pelos Assistentes do Filho Elevado. Esses �ultimos dois grupos provêm do orpoda desendênia trinitarizada, seja de alguma das pessoalidades de Havona-Para��so, seja dos �nali-tores mortais glori�ados. Algumas dentre essas duas ordens de seres trinitarizados-por-riaturas,s~ao re-trinitarizadas pelas Deidades do Para��so e, ent~ao, s~ao enviadas para prestar assistênia naadministra�~ao dos governos dos superuniversos.A maior parte dos Guardi~aes Celestes e dos Assistentes do Filho Elevado est�a destinada ao servi�odos setores maior e menor, mas os Cust�odios Trinitarizados (sera�ns e seres intermedi�arios abra�adospela Trindade) s~ao funion�arios das ortes de todas as três divis~oes, atuando nos tribunais dos Ani~aesdos Dias, dos Perfei�~oes dos Dias e dos Reentes dos Dias. Os Embaixadores Trinitarizados (mortaisasendentes, abra�ados pela Trindade, da natureza de fusionamento om o Filho, ou om o Esp��rito)podem ser enontrados em qualquer loal, em um superuniverso, mas a maioria est�a a servi�o dossetores menores.Antes dos tempos do pleno desdobramento do esquema de governo dos sete superuniversos, pra-tiamente todos os administradores das v�arias divis~oes desses governos, �a exe�~ao dos Ani~aes dos198



Dias, serviram omo aprendizes, por per��odos de dura�~oes variadas, junto aos Eternos dos Dias, nosv�arios mundos do universo perfeito de Havona. Os seres trinitarizados posteriormente, do mesmomodo, passaram por um per��odo de instru�~ao om os Eternos dos Dias, antes que se engajassemno servi�o dos Ani~aes dos Dias, dos Perfei�~oes dos Dias e dos Reentes dos Dias. Todos eles s~aoadministradores maduros, provados e experientes.Quando avan�ardes at�e a sede-entral de Esplândon, depois da vossa estada nos mundos do vossosetor menor, logo vereis os Perfei�~oes dos Dias, pois esses exelsos governantes, est~ao estreitamenteligados aos setenta mundos dos setores maiores no aprendizado mais elevado dado �as riaturas as-endentes do tempo. Os Perfei�~oes dos Dias administram, pessoalmente, os juramentos grupais dosgraduados asendentes das esolas dos setores maiores.O trabalho dos peregrinos do tempo, nos mundos que rodeiam a sede-entral de um setor maior, �eprinipalmente de natureza inteletual, ao ontr�ario do unho mais f��sio e material do aprendizadonas sete esferas eduaionais de um setor menor e, tamb�em, ao ontr�ario dos exer��ios espirituaisnos quatroentos e noventa mundos universit�arios da sede-entral de um superuniverso.Ainda que v�os sejais registrados apenas no setor maior de Esplândon, que abrange o universo loalda vossa origem, tereis de passar por todas as dez divis~oes maiores do nosso superuniverso. E v�osvereis todos os trinta Perfei�~oes dos Dias de Orvônton, antes de hegardes a Uversa.18.5 Os Reentes dos DiasOs Reentes dos Dias s~ao os mais jovens dos diretores supremos dos super-universos; em grupos detrês, eles presidem aos assuntos dos setores menores. Pela sua natureza, eles est~ao oordenados omos Perfei�~oes dos Dias, mas, em autoridade administrativa, �am subordinados a eles. H�a apenasvinte e uma mil dessas pessoalidades individualmente gloriosas e divinamente e�ientes da Trindade.Elas foram riadas simultaneamente e, junto om os Eternos dos Dias, realizaram o seu aprendizadoem Havona.Os Reentes dos Dias têm um orpo de olaboradores e assistentes semelhante ao dos Perfei�~oesdos Dias. E, designados para si, ainda, eles têm um n�umero enorme de seres elestes de v�arias ordenssubordinadas. Na administra�~ao dos setores menores, eles utilizam grandes n�umeros de mortaisasendentes residentes, o pessoal das v�arias olônias de ortesia e v�arios grupos que se originam doEsp��rito In�nito.Os governos dos setores menores est~ao oupados, em boa medida, embora n~ao exlusivamente, omos grandes problemas f��sios dos superuniversos. As esferas dos setores menores s~ao as sedes-entraisdos Mestres Controladores F��sios. Nesses mundos, os mortais asendentes fazem os seus estudos e assuas experiênias onernentes a uma an�alise das atividades da tereira ordem dos Centros Supremosde Potênia e de todas as sete ordens de Mestres Controladores F��sios.J�a que o regime de um setor menor est�a t~ao extensamente oupado om problemas f��sios, osseus três Reentes dos Dias s�o muito raramente �am juntos na esfera da apital. A maior partedo tempo um deles est�a afastado, para alguma onferênia om os Perfei�~oes dos Dias, do setormaior de supervis~ao, ou ausente para representar os Ani~aes dos Dias, nos onlaves dos altos seresorigin�arios da Trindade, no Para��so. Eles alternam-se, om os Perfei�~oes dos Dias, na representa�~aodos Ani~aes dos Dias, nos onselhos supremos do Para��so. Nesse meio tempo, um outro Reentedos Dias pode estar afastado, em uma viagem de inspe�~ao, pelos mundos-sede de universos loaispertenentes �a sua jurisdi�~ao. Mas pelo menos um desses governantes permanee sempre na suafun�~ao nas sedes-entrais de um setor menor.Em algum momento todos v�os ireis, onheer os três Reentes dos Dias enarregados de Ensa, ovosso setor menor, pois deveis passar pelas suas m~aos, no vosso aminho para dentro, at�e os mundos199



de aprendizado dos setores maiores. Ao asender at�e Uversa, v�os ireis passar apenas por um grupode esferas de instru�~ao do setor menor.18.6 Os Uni~oes dos DiasAs pessoalidades da Trindade da ordem dos \Dias" n~ao desempenham fun�~oes administrativas em umn��vel abaixo dos governos dos superuniversos. Nos universos loais em evolu�~ao, eles atuam apenasomo onselheiros e assessores. Os Uni~oes dos Dias s~ao um grupo de pessoalidades de liga�~ao,redeniadas pela Trindade do Para��so, perante os governantes duais dos universos loais. Cadauniverso loal, organizado e habitado tem, designado para o seu âmbito, um desses onselheiros doPara��so, que atua omo o representante da Trindade e, apenas para alguns �ns, do Pai Universal, naria�~ao loal.H�a seteentos mil desses seres em existênia, embora ainda nem todos tenham reebido miss~oes. Oorpo de reserva dos Uni~oes dos Dias funiona no Para��so omo o Conselho Supremo de Ajustamentosno Universo.De uma maneira espeial, esses observadores da Trindade oordenam as atividades administrativasde todas as rami�a�~oes do governo universal, desde as do universo loal e as dos governos dos setores,at�e as do superuniverso, da�� o seu nome - Uni~oes dos Dias. Eles apresentam um informe tr��plie aosseus superiores: relatam os dados pertinentes de natureza f��sia e semi-inteletual aos Reentes dosDias do seu setor menor; reportam os aonteimentos inteletuais e quase espirituais aos Perfei�~oesdos Dias dos seus setores maiores; e mostram sobre as quest~oes espirituais e semiparadis��aas aosAni~aes dos Dias, na apital do seu superuniverso.Como s~ao seres origin�arios da Trindade, eles ontam om a disponibilidade de todos os iruitosdo Para��so, para interomunia�~oes, e assim est~ao sempre em ontato uns om os outros e om todasas outras pessoalidades que se �zerem neess�arias, at�e om os onselhos supremos do Para��so.Um Uni~ao dos Dias n~ao se enontra organiamente onetado ao governo do universo loal parao qual est�a designado. �A parte os seus deveres omo observador, ele atua junto �as autoridadesloais apenas a pedido. Ele �e um membro ex oÆio de todos os onselhos prim�arios e de todos osonlaves importantes da ria�~ao loal, mas n~ao partiipa da onsidera�~ao t�enia dos problemasadministrativos.Quando um universo loal �e estabeleido em luz e em vida, os seus seres glori�ados assoiam-selivremente ao Uni~ao dos Dias, que ent~ao atua em uma fun�~ao mais ampli�ada em tal reino de per-fei�~ao evoluion�aria. Todavia, primordialmente, ele �e um embaixador da Trindade e um onselheirodo Para��so.Um universo loal �e governado diretamente por um Filho divino, que tem origem dual na Deidade;entretanto esse Filho tem, onstantemente, a seu lado, um irm~ao do Para��so, uma pessoalidadeorigin�aria da Trindade. No aso da ausênia tempor�aria de um Filho Criador da sede-entral doseu universo loal, os governantes em exer��io, nas suas deis~oes prinipais, s~ao guiados, em grandeparte, pelo aonselhamento do seu Uni~ao dos Dias.18.7 Os Fi�eis dos DiasEssas altas pessoalidades, origin�arias da Trindade, s~ao os onselheiros do Para��so para os governantesde uma entena de onstela�~oes, em ada universo loal. H�a setenta milh~oes de Fi�eis dos Dias e,omo os Uni~oes dos Dias, nem todos permaneem a servi�o. O orpo de reserva dos Fi�eis dos Dias,no Para��so, forma a Comiss~ao de Aonselhamento de �Etia Interuniversal e Autogoverno. Os Fi�eis200



dos Dias revezam-se no servi�o, onforme as deis~oes dos governos dos onselhos supremos do seuorpo de reserva.Tudo o que um Uni~ao dos Dias �e para um Filho Criador de um universo loal, os Fi�eis dos Diass~ao para os Filhos Vorondadeques que governam as onstela�~oes de uma ria�~ao loal. Eles s~aosupremamente devotados e divinamente ��eis ao bem-estar das onstela�~oes da sua designa�~ao, da�� oseu nome - Fi�eis dos Dias. Eles atuam apenas omo onselheiros; nuna partiipam das atividadesadministrativas, exeto a onvite das autoridades da onstela�~ao. E tamb�em n~ao �am diretamenteoupados em ministra�~oes eduaionais aos peregrinos em asens~ao, nas esferas arquitetônias deestudos que rodeiam as sedes-entrais de uma onstela�~ao. Todos esses empreendimentos est~ao soba supervis~ao dos Filhos Vorondadeques.Todos os Fi�eis dos Dias que funionam nas onstela�~oes de um universo loal est~ao sob a jurisdi�~aodos Uni~oes dos Dias, aos quais se reportam diretamente. Eles n~ao têm um sistema amplo de intero-munia�~ao, sendo ordinariamente autolimitados a interassoia�~oes dentro dos limites de um universoloal. Qualquer Fiel dos Dias, a servi�o em N�ebadon, pode omuniar-se, e de fato omunia-se, omtodos os outros membros da sua ordem a servi�o neste universo loal.Como os Uni~oes dos Dias, em uma sede-entral de um universo, os Fi�eis dos Dias mantêm as suasresidênias pessoais nas apitais da onstela�~ao, separadas das dos diretores administrativos dessesreinos. As suas moradias s~ao de fato modestas, se omparadas om as dos governantes Vorondadequesdas onstela�~oes.Os Fi�eis dos Dias s~ao o �ultimo v��nulo, na longa orrente administrativa-oniliar, que se estendedesde as esferas sagradas do Pai Universal, pr�oximas do entro de todas as oisas, at�e as divis~oesprim�arias dos universos loais. O regime origin�ario da Trindade tem o seu �m nas onstela�~oes;nenhum desses onselheiros do Para��so �a permanentemente �xado nos sistemas omponentes deuma onstela�~ao, nem nos seus mundos habitados. Essas �ultimas unidades administrativas est~aoompletamente sob a jurisdi�~ao dos seres nativos dos universos loais.[Apresentado por um Conselheiro divino de Uversa.℄
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Cap��tulo 19Os Seres Coordenados Origin�arios daTrindadeESSE grupo do Para��so, hamado de Seres Coordenados Origin�arios da Trindade, abrange: os FilhosInstrutores da Trindade, tamb�em lassi�ados entre os Filhos de Deus do Para��so; três grupos dealtos administradores dos superuniversos; e a ategoria, de um erto modo impessoal, dos Esp��ritosInspirados da Trindade. At�e mesmo os nativos de Havona podem ser inlu��dos, apropriadamente,nessa lassi�a�~ao de pessoalidades da Trindade, junto om in�umeros grupos de seres residentes noPara��so. Nesta exposi�~ao, os seres origin�arios da Trindade, a serem inlu��dos, s~ao:1. Os Filhos Instrutores da Trindade.2. Os Perfeionadores da Sabedoria.3. Os Conselheiros Divinos.4. Os Censores Universais.5. Os Esp��ritos Inspirados da Trindade.6. Os Nativos de Havona.7. Os Cidad~aos do Para��so.�A exe�~ao dos Filhos Instrutores da Trindade e possivelmente dos Esp��ritos Inspirados da Trindade,esses grupos têm um n�umero de�nido de seres; a sua ria�~ao �e um evento onlu��do e passado.19.1 Os Filhos Instrutores da TrindadeDentre todas as ordens elevadas de pessoalidades elestes reveladas a v�os, apenas a dos Filhos Ins-trutores da Trindade atua em uma apaidade dual. Tendo na Trindade a origem da sua natureza,eles s~ao quase que totalmente devotados, na sua fun�~ao, aos servi�os da �lia�~ao divina. S~ao seresde liga�~ao e, no abismo universal, s~ao uma ponte entre as pessoalidades origin�arias da Trindade e aspessoalidades de origem dual.Enquanto o n�umero dos Filhos Estaion�arios da Trindade est�a ompleto, o n�umero dos FilhosInstrutores est�a onstantemente resendo. Qual ser�a o n�umero �nal de Filhos Instrutores, eu n~aosei. Posso, ontudo, a�rmar que, no �ultimo relato peri�odio para Uversa, os registros do Para��soindiavam 21 001 624 821 desses Filhos em servi�o.Esses seres formam o �unio grupo revelado a v�os, de Filhos de Deus, uja origem �e a Trindadedo Para��so. Eles distribuem-se pelo universo entral e pelos superuniversos, e um orpo enormedeles enontra-se designado para ada universo loal. Tamb�em servem aos planetas individuais, tal203



omo o fazem os outros Filhos de Deus do Para��so. O sistema do grande universo n~ao estandoainda plenamente desenvolvido, um grande n�umero de Filhos Instrutores tem de ser mantido nasreservas do Para��so; e eles fazem-se volunt�arios para os enargos de emergênia e servi�os inomuns,em todas as divis~oes do grande universo, nos mundos solit�arios do espa�o, nos universos loais, nossuperuniversos e mundos de Havona. E funionam tamb�em no Para��so, mas ser�a mais �util postergaruma onsidera�~ao mais detalhada, at�e hegarmos �a exposi�~ao sobre os Filhos de Deus do Para��so.A esse respeito pode ser notado, todavia, que os Filhos Instrutores s~ao as pessoalidades supremasde oordena�~ao de origem na Trindade. Num universo dos universos t~ao vasto h�a sempre um grandeperigo de suumbir-se ao erro de limitar o ponto de vista, inorrendo no mal que adv�em de umaonep�~ao segmentada da realidade e da divindade.Por exemplo: a mente humana normalmente anseia por abordar a �loso�a �osmia, retratadanestas revela�~oes, por meio de um proedimento que parte do simples e do �nito, indo ao omplexo ein�nito, das origens humanas aos destinos divinos. Mas esse aminho n~ao leva �a sabedoria espiritual.Esse proedimento �e o aminho mais f�ail, para ertas formas de onheimento gen�etio, mas, namelhor das hip�oteses, pode apenas revelar as origens do homem; e pouo ou nada revela sobre odestino divino deste.Mesmo no estudo da evolu�~ao biol�ogia do homem, em Urantia, h�a graves obje�~oes a uma abor-dagem exlusivamente hist�oria, do seu status atual e problemas presentes. A verdadeira perspetivade qualquer quest~ao da realidade - humana ou divina, terrestre ou �osmia - apenas pode ser obtidapor interm�edio de um estudo ompleto, sem preoneitos, e por meio de uma orrela�~ao entre as trêsfases da realidade do universo: a sua origem, hist�oria e destino. Um entendimento apropriado dessastrês realidades experieniais proporiona a base para uma estimativa s�abia do que �e o status atual.Quando a mente humana se prop~oe a seguir a t�enia �los�o�a, de partir do mais baixo paraatingir o mais elevado, seja em biologia, seja em teologia, �a sempre exposta ao riso de ometerquatro erros de raio��nio:1. Pode deixar totalmente de pereber a meta evoluion�aria �nal e ompleta; seja de alanepessoal, ou de destino �osmio.2. Pode ometer o supremo erro �los�o�o de supersimpli�ar a realidade �osmia evoluion�aria(experienial), levando assim �a distor�~ao de fatos, �a deturpa�~ao da verdade e uma interpreta�~aoerrônea dos destinos.3. O estudo da ausa�~ao �e uma leitura da hist�oria, mas o onheimento de omo um ser setransforma, n~ao proporiona, neessariamente, uma ompreens~ao inteligente do status atual e doverdadeiro ar�ater desse ser.4. A hist�oria, isoladamente, falha em revelar adequadamente o desenvolvimento futuro - o destino.As origens �nitas s~ao de ajuda; no entanto s�o as ausas divinas revelam os efeitos �nais. Os �nseternos n~ao s~ao mostrados pelos ome�os no tempo. O presente pode ser interpretado de fato �a luzdo passado e do futuro, apenas de um modo orrelaionado.Portanto, por esse motivo e ainda por outras raz~oes, �e que empregamos a t�enia de abordar ohomem e seus problemas planet�arios, embarando em uma jornada no espa�o-tempo, partindo daFonte e Centro do Para��so, in�nita, eterna e divina de toda a realidade da pessoalidade e toda aexistênia �osmia.19.2 Os Perfeionadores da SabedoriaOs Perfeionadores da Sabedoria onstituem uma ria�~ao espeializada da Trindade do Para��so,destinada a personi�ar a sabedoria da divindade, nos superuniversos. H�a exatamente sete bilh~oes204



de tais seres em existênia; sendo um bilh~ao deles designado a ada um dos sete superuniversos.Os Perfeionadores da Sabedoria, juntamente om os seus oordenados, os Conselheiros Divinose os Censores Universais, passaram pela sabedoria do Para��so, de Havona e, exeto Div��nington,pelas esferas do Pai, no Para��so. Ap�os tais experiênias, os Perfeionadores da Sabedoria foramdesignados permanentemente para o servi�o dos Ani~aes dos Dias. E n~ao servem nem no Para��so,nem nos mundos dos iruitos do Para��so-Havona; oupam-se inteiramente da administra�~ao dosgovernos dos superuniversos.Onde quer que funione um Perfeionador da Sabedoria, e sempre que ele funionar, l�a estar�aonseq�uentemente em atua�~ao a sabedoria divina. H�a realidade de presen�a e perfei�~ao de mani-festa�~ao no onheimento e sabedoria representados pelos feitos dessas pessoalidades poderosas emajestosas. Eles n~ao reetem a sabedoria da Trindade do Para��so; eles s~ao essa sabedoria. E s~aoas fontes da sabedoria, para todos os mestres, na aplia�~ao do onheimento universal; s~ao as fontesda disrimina�~ao prudente e os mananiais do disernimento em todas as institui�~oes de ensino eeslareimento, em todos os universos.A sabedoria tem origem dupla; �e derivada da perfei�~ao do disernimento divino inerente aos seresperfeitos e da experiênia pessoal adquirida pelas riaturas evoluion�arias. Os Perfeionadores daSabedoria s~ao a sabedoria divina da perfei�~ao do Para��so e do disernimento interno da Deidade. Osseus olaboradores administrativos em Uversa, tais omo os Mensageiros Poderosos, Aqueles SemNome Nem N�umero e Aqueles Elevados Em Autoridade, quando atuam em onjunto, s~ao a sabedo-ria da experiênia do universo. Um ser divino pode ter a perfei�~ao do onheimento divino e ummortal evoluion�ario pode, em algum momento, alan�ar a perfei�~ao do onheimento asendente;no entanto, nenhum desses dois tipos de seres isoladamente exaure os poteniais de toda a sabe-doria poss��vel. Por onseguinte, quando se deseja atingir o m�aximo de sabedoria administrativa,na ondu�~ao do superuniverso, os Perfeionadores da Sabedoria, om o seu disernimento divino,sempre se assoiam �as pessoalidades asendentes que atingiram altas responsabilidades de autoridadesuperuniversal por meio de atribula�~oes experieniais na progress~ao evoluion�aria.Os Perfeionadores da Sabedoria sempre neessitar~ao desse omplemento, o da sabedoria expe-rienial, para aditar a sua sagaidade administrativa. Mas tem sido postulado que os �nalitores doPara��so ertamente poder~ao alan�ar um n��vel elevado e at�e ent~ao n~ao atingido de sabedoria, depoisque forem induzidos, em um determinado momento, a penetrar o s�etimo est�agio da experiênia espi-ritual. Se essa inferênia estiver orreta, ent~ao esses seres perfeionados de asens~ao evoluion�aria,sem d�uvida, ir~ao transformar-se nos administradores do universo, os mais e�ientes a serem jamaisonheidos em toda a ria�~ao. Aredito ser esse o alto destino dos �nalitores.A versatilidade dos Perfeionadores da Sabedoria apaita-os a partiipar pratiamente de todosos servi�os elestes, ligados �as riaturas asendentes. Os Perfeionadores da Sabedoria e a minhaordem de pessoalidades, a dos Conselheiros Divinos junto om a dos Censores Universais, onstituemas mais altas ordens de seres que podem assumir, e assumem, os trabalhos de revela�~ao da verdade, deforma individualizada, aos planetas e sistemas, seja nas suas �epoas primitivas, seja quando estiveremestabeleidos em luz e vida. De tempos em tempos, todos n�os entramos em ontato om o servi�oaos mortais asendentes, seja na vida iniial de um planeta, seja em um universo loal ou em umsuperuniverso, e partiularmente neste �ultimo.
19.3 Os Conselheiros DivinosEsses seres origin�arios da Trindade formam o onselho da Deidade para os reinos dos sete superu-niversos. Eles n~ao s~ao um reexo do onselho divino da Trindade; eles s~ao esse onselho. Existemvinte e um bilh~oes de Conselheiros em servi�o, e três bilh~oes est~ao designados a ada superuniverso.205



Os Conselheiros Divinos s~ao os olaboradores dos Censores Universais e Perfeionadores da Sa-bedoria, sendo iguais a eles; e, de um a sete Conselheiros, �am ligados a ada uma daquelas pes-soalidades. Todas essas três ordens partiipam do governo dos Ani~aes dos Dias, inluindo o dossetores maiores e menores, dos universos loais e onstela�~oes; bem omo os on��lios dos soberanosdos sistemas loais.Atuamos omo indiv��duos, omo eu o fa�o agora, ao ditar este doumento; mas tamb�em fun-ionamos omo um trio, quando a oasi~ao o exigir. Quando atuamos em uma fun�~ao exeutiva,sempre atuamos assoiados a um Perfeionador da Sabedoria, a um Censor Universal e a at�e seteConselheiros Divinos.Um Perfeionador da Sabedoria, sete Conselheiros Divinos e um Censor Universal onstituemum tribunal om a divindade da Trindade, o mais alto orpo assessor m�ovel nos universos do tempoe espa�o. Esse grupo de nove entes �e onheido omo um tribunal, que oleta informa�~oes, ou faza revela�~ao da verdade e, quando se re�une para o julgamento de uma quest~ao e toma uma deis~ao,�e exatamente omo se um Ani~ao dos Dias houvesse julgado a quest~ao, pois, em todos os anais dossuperuniversos, sequer um veredito omo tal foi jamais revertido mesmo por um Ani~ao dos Dias.Quando os três Ani~aes dos Dias atuam, a Trindade do Para��so atua. Quando o tribunal dos novehega a uma deis~ao, seguindo suas delibera�~oes uni�adas, para todos intentos e prop�ositos, �e omose os Ani~aes dos Dias houvessem falado. E �e dessa maneira que os Governantes do Para��so fazemontato pessoal, para as quest~oes administrativas e regulamenta�~oes governamentais, om os mundosindividuais, sistemas e universos.Os Conselheiros Divinos s~ao a perfei�~ao do onselho divino da Trindade do Para��so. N�os repre-sentamos, e de fato somos, o onselho da perfei�~ao. Quando somos suplementados pelo onselhoexperienial dos nossos assoiados, seres perfeionados, de asens~ao evoluion�aria e abra�ados pelaTrindade, as nossas onlus~oes ombinadas s~ao, n~ao apenas ompletas, mas repletas. Uma vez queo nosso onselho uni�ado haja sido julgado, on�rmado, promulgado e assoiado a um CensorUniversal, �e muito prov�avel que atinja mesmo os umbrais da totalidade universal. Tais vereditosrepresentam a abordagem mais pr�oxima poss��vel da atitude absoluta da Deidade, dentro dos limitesdo espa�o-tempo da situa�~ao envolvida para o respetivo problema.Sete Conselheiros Divinos, em onex~ao om um trio evoluion�ario trinitarizado - um MensageiroPoderoso, Um Elevado em Autoridade e Um Sem Nome nem N�umero - representam a maior apro-xima�~ao superuniversal da uni�a�~ao entre o ponto de vista humano e a atitude divina, em n��veisquase paradis��aos de signi�a�~oes espirituais e valores de realidade. Uma aproxima�~ao t~ao n��tidaentre as atitudes �osmias da riatura e do Criador apenas pode ser sobrepujada por um Filho doPara��so, que se auto-outorga e que �e, em todas as fases da experiênia da pessoalidade, Deus ehomem.19.4 Os Censores UniversaisH�a exatamente oito bilh~oes de Censores Universais em existênia. Esses seres �unios s~ao o julgamentoda Deidade. Eles n~ao s~ao meramente um reexo das deis~oes da perfei�~ao; eles s~ao o julgamentoda Trindade do Para��so. Mesmo os Ani~aes dos Dias n~ao se re�unem para julgamento, a n~ao ser emassoia�~ao om os Censores Universais.Um Censor �e indiado para ada um daquele total de um bilh~ao de mundos do universo entral,tornando-se um adjunto da administra�~ao planet�aria do Eterno dos Dias residente. Nem os Per-feionadores da Sabedoria, nem os Conselheiros Divinos tornam-se, assim, adjuntos, de um modot~ao permanente das administra�~oes de Havona; e n~ao entendemos inteiramente por que os CensoresUniversais est~ao sediados no universo entral. As suas atividades atuais di�ilmente justi�am a206



essa designa�~ao para Havona, e por isso suspeitamos que eles estejam ali por anteipa�~ao das ne-essidades de alguma idade futura do universo, na qual a popula�~ao de Havona poder�a ser alteradaparialmente.Um bilh~ao de Censores �e designado para ada um dos sete superuniversos. Tanto na sua apaidadeindividual, quanto na assoia�~ao om os Perfeionadores da Sabedoria e os Conselheiros Divinos, elesoperam em todas as divis~oes dos sete superuniversos. Assim, os Censores atuam em todos os n��veisdo grande universo, desde os mundos perfeitos de Havona at�e os onselhos dos Soberanos de Sistemas;e s~ao uma parte orgânia de todos os julgamentos dispensaionais dos mundos evoluion�arios.Onde um Censor Universal estiver presente, e quando estiver presente, a�� e ent~ao estar�a o julga-mento da Deidade. E, j�a que os Censores sempre pronuniam os seus vereditos em onjunto om osPerfeionadores da Sabedoria e os Conselheiros Divinos, essas deis~oes abrangem a sabedoria uni�-ada, o onselho e o julgamento da Trindade do Para��so. Nesse trio em jurisdi�~ao, o Perfeionadorda Sabedoria representaria o \Eu fui", o Conselheiro Divino, o \Eu serei"; mas o Censor Universal�e sempre o \Eu sou".Os Censores s~ao pessoalidades totalizadoras do universo. Quando mil testemunhas - ou um milh~ao- houverem prestado testemunho, quando a voz da sabedoria houver falado e o onselho da divindadehouver sido registrado; quando o testemunho da perfei�~ao asendente houver sido aresentado, ent~aoo Censor funiona; e imediatamente �e revelada uma totaliza�~ao, sem erro e divina, de tudo o quehouver aonteido; e essa alara�~ao representa a onlus~ao divina, a soma e a essênia de uma deis~ao�nal e perfeita. Quando um Censor, portanto, houver falado, ningu�em mais pode falar, pois o Censorhaver�a apresentado o total, o verdadeiro e o inequ��voo sobre tudo aquilo que suedeu antes. Depoisque ele fala, n~ao h�a mais apela�~ao.Eu ompreendo plenamente a opera�~ao da mente de um Perfeionador da Sabedoria, mas, omerteza, eu n~ao entendo integralmente o trabalho da mente jurisprudente de um Censor Universal.Paree-me que os Censores formulam novas signi�a�~oes e originam valores novos de assoia�~aoentre os fatos, verdades e evidênias enontrados, apresentados a eles no urso de uma investiga�~aodos assuntos do universo. Paree prov�avel que os Censores Universais sejam apazes de formularinterpreta�~oes originais, partindo das ombina�~oes entre o disernimento do Criador perfeito e aexperiênia da riatura perfeionada. Tal assoia�~ao entre a perfei�~ao do Para��so e a experiênia douniverso, sem d�uvida, traz �a existênia, por onseq�uênia, um novo valor em ultimidade.Mas isso n~ao �e o �m das nossas di�uldades, no que onerne ao funionamento das mentesdos Censores Universais. Mesmo havendo efetuado todas as oness~oes devidas, por tudo o queonheemos ou onjeturamos sobre o modo de atua�~ao de um Censor, em qualquer situa�~ao nouniverso, veri�amos n~ao sermos ainda apazes de predizer suas deis~oes, nem prognostiar seusvereditos. N�os determinamos, muito uidadosamente, o resultado prov�avel da assoia�~ao da atitudedo Criador e da experiênia da riatura, mas tais onlus~oes nem sempre s~ao os progn�ostios auradosdas revela�~oes do Censor. Quer-nos pareer que os Censores, de alguma maneira, estejam em liga�~aoom o Absoluto da Deidade; pois, de outro modo, n~ao poder��amos expliar muitas das suas deis~oese ditames.Os Perfeionadores da Sabedoria, os Conselheiros Divinos e os Censores Universais, junto omas sete ordens das Pessoalidades Supremas da Trindade, onstituem aqueles dez grupos que algumasvezes têm sido denominados Filhos Estaion�arios da Trindade. Juntos, eles omp~oem o grande orpode administradores, governantes, exeutivos, assessores, onselheiros e ju��zes da Trindade. O seun�umero ultrapassa ligeiramente os trinta e sete bilh~oes. Dois bilh~oes e setenta milh~oes permaneemestaionados no universo entral; e era de pouo mais de ino bilh~oes em ada superuniverso.�E muito dif��il desrever os limites funionais dos Filhos Estaion�arios da Trindade. Seria inorretodizer que as suas atua�~oes se limitam ao �nito, pois h�a transa�~oes registradas nos arquivos dossuperuniversos a indiar o ontr�ario. Eles atuam em qualquer n��vel da administra�~ao ou jurisdi�~ao207



do universo para o qual possam ser requisitados pelas ondi�~oes tempo-espaiais, e que se referem �aevolu�~ao do universo-mestre no passado, presente e futuro.19.5 Os Esp��ritos Inspirados da TrindadeSerei apaz de dizer pouqu��ssimo sobre os Esp��ritos Inspirados da Trindade, pois eles s~ao uma daspouas ordens totalmente seretas de seres em existênia; sereta, sem d�uvida, por lhes ser imposs��velrevelar inteiramente a si pr�oprios, at�e mesmo �aqueles em nosso meio uja origem �e muito pr�oximada fonte de ria�~ao deles. Eles vêm �a existênia por um ato da Trindade do Para��so e podem serutilizados por Uma ou Duas, quaisquer, das Deidades, bem omo pelo onjunto das Três. N~aosabemos se esses Esp��ritos têm o seu n�umero limitado e ompleto, ou se esse n�umero est�a resendoonstantemente, mas inlinamo-nos a areditar que o seu n�umero n~ao seja �xo.N~ao ompreendemos totalmente a natureza nem a onduta dos Esp��ritos Inspirados. Podem,provavelmente, pertener �a ategoria de esp��ritos suprapessoais. Pareem operar em todos os iruitosonheidos e pareem atuar quase independentemente do tempo e do espa�o. Mas �e pouqu��ssimoo que sabemos sobre eles, exeto pelo que deduzimos do seu ar�ater, a partir da natureza das suasatividades, ujos resultados ertamente observamos aqui e ali, nos universos.Sob ertas ondi�~oes, esses Esp��ritos Inspirados podem individualizar-se o su�iente para hegarema ser reonheidos por seres origin�arios da Trindade. Eu j�a os vi; mas nuna seria poss��vel, �asordens mais baixas de seres elestes, reonheer um deles. Certas irunstânias surgem, de temposem tempos, quando da ondu�~ao dos universos em evolu�~ao, nas quais qualquer ser origin�ario daTrindade pode empregar diretamente os servi�os desses Esp��ritos para melhor umprir as pr�opriastarefas. Sabemos, portanto, que eles existem e que, sob ertas ondi�~oes, podemos soliitar e reebera assistênia deles; e, algumas vezes, at�e reonheer a sua presen�a. Contudo, eles n~ao s~ao umaparte da organiza�~ao manifesta e de�nidamente revelada, enarregada da ondu�~ao dos universos doespa�o-tempo, antes que essas ria�~oes materiais se estabele�am em luz e vida. Eles n~ao têm umlugar laramente disern��vel na eonomia atual, nem na administra�~ao dos sete superuniversos emevolu�~ao. Eles onstituem um segredo da Trindade do Para��so.Os Melquisedeques de N�ebadon ensinam que os Esp��ritos Inspirados da Trindade est~ao destinados,em algum tempo no futuro eterno, a funionar no lugar dos Mensageiros Solit�arios, ujas �leiras est~ao,vagarosa, mas ertamente, desfalando-se, por ausa das suas designa�~oes omo assoiados de algunstipos de �lhos trinitarizados.Os Esp��ritos Inspirados s~ao os Esp��ritos solit�arios do universo dos universos. Enquanto Esp��ritos,s~ao muito semelhantes aos Mensageiros Solit�arios, exeto por estes �ultimos serem pessoalidades dis-tintas. Muito do nosso onheimento sobre os Esp��ritos Inspirados vem dos Mensageiros Solit�arios, osquais detetam a proximidade deles, em virtude de possu��rem uma inerente sensibilidade �a presen�ados Esp��ritos Inspirados, que funiona t~ao infalivelmente quanto a agulha magnetizada india o nortemagn�etio. Quando um Mensageiro Solit�ario est�a perto de um Esp��rito Inspirado da Trindade, elese torna onsiente de uma india�~ao qualitativa daquela presen�a divina e tamb�em de um registroquantitativo muito de�nido, que o apaita fatualmente a onheer a lassi�a�~ao ou o n�umero dapresen�a ou presen�as dos Esp��ritos.Posso ainda relatar um fato interessante: quando um Mensageiro Solit�ario est�a em um planetaujos habitantes s~ao resididos por Ajustadores do Pensamento, omo em Urantia, ele torna-se ons-iente de uma exita�~ao qualitativa na sua apta�~ao-sensibilidade �a presen�a de esp��ritos. Em taisirunstânias n~ao h�a exita�~ao quantitativa, apenas uma agita�~ao qualitativa. Quando est�a emum planeta no qual os Ajustadores do Pensamento n~ao v~ao, o ontato om os nativos n~ao produznenhuma rea�~ao similar. Isso sugere que os Ajustadores do Pensamento estejam relaionados, dealguma maneira, aos Esp��ritos Inspirados da Trindade do Para��so, ou onetados a eles. De algum208



modo, podem estar assoiados, em ertas fases de trabalho; mas realmente de nada sabemos. Todoseles se originam perto do Centro e Fonte de todas as oisas, mas n~ao s~ao a mesma ordem de seres.Os Ajustadores do Pensamento brotam apenas do Pai; os Esp��ritos Inspirados s~ao uma progênie daTrindade do Para��so.Os Esp��ritos Inspirados n~ao pertenem, aparentemente, ao esquema evoluion�ario dos planetasindividuais, nem dos universos; mas, ainda assim, pareem estar em quase todo lugar. Agora mesmo,enquanto me empenho em formular esta delara�~ao, a sensibilidade pessoal �a presen�a dessa ordem deEsp��ritos, do Mensageiro Solit�ario assoiado a mim, india que est�a onoso, neste momento mesmo,a uma distânia n~ao maior que oito metros, um Esp��rito da ordem Inspirada e do tereiro volumede presen�a de poder. O tereiro volume de presen�a de poder sugere-nos a possibilidade de trêsEsp��ritos Inspirados funionando em oliga�~ao.Das mais de doze ordens de seres assoiados a mim, neste momento, o Mensageiro Solit�ario �eo �unio a estar onsiente da presen�a dessas entidades misteriosas da Trindade. E mais: mesmoestando assim prevenidos sobre a proximidade desses Esp��ritos divinos, permaneemos, todos, naignorânia quanto �a sua miss~ao. Realmente n~ao sabemos se s~ao observadores meramente interessadosnas nossas a�~oes, ou se est~ao, de alguma maneira desonheida para n�os, ontribuindo de fato parao suesso da nossa tarefa.Sabemos que os Filhos Instrutores da Trindade devotam-se ao eslareimento, ou ilumina�~ao,onsiente das riaturas do universo. Cheguei �a onlus~ao �rme de que os Esp��ritos Inspiradosda Trindade, por meio de t�enias supraonsientes, est~ao tamb�em funionando omo instrutoresdos reinos. Estou onvenido de que h�a uma vasta parte do onheimento espiritual essenial, daverdade indispens�avel �a onquista de um elevado n��vel espiritual, que n~ao pode ser reebida demodo onsiente; a autoonsiênia iria efetivamente oloar em riso a seguran�a da reep�~ao. Seestivermos ertos sobre esse oneito, e toda a minha ordem de seres ompartilha dele, a miss~aodesses Esp��ritos Inspirados pode ser a de vener essa di�uldade, de riar a ponte ligando o abismoexistente no esquema universal entre o eslareimento moral e o avan�o espiritual. Ahamos que essesdois tipos de instrutores, origin�arios da Trindade, têm alguma esp�eie de liga�~ao nas suas atividades,mas na realidade de nada sabemos.Nos mundos de aprendizado dos superuniversos e nos iruitos eternos de Havona, tenho on-fraternizado om mortais em perfeionamento - almas espiritualizadas e asendentes, dos reinosevoluion�arios - mas estes nuna estiveram onsientes dos Esp��ritos Inspirados que os poderes de-tetores dos Mensageiros Solit�arios indiavam, de quando em quando, estar bem pr�oximos de n�os.Tenho onversado livremente om todas as ordens de Filhos de Deus, mais elevadas e menos eleva-das, e eles, do mesmo modo, n~ao se tornam onsientes das advertênias dos Esp��ritos Inspiradosda Trindade. Eles podem examinar e examinam, retrospetivamente, as suas experiênias passadase enontram aonteimentos que seriam dif��eis de expliar sem levar em onta alguma atua�~ao detais Esp��ritos. Contudo, �a exe�~ao dos Mensageiros Solit�arios e, algumas vezes, de seres origin�ariosda Trindade, nenhum membro das fam��lias elestes jamais esteve onsiente da proximidade dosEsp��ritos Inspirados.N~ao aredito que os Esp��ritos Inspirados da Trindade estejam brinando de esonde-esonde o-migo. Eles est~ao tentando, muito provavelmente, revelar-se a mim, tanto quanto eu estou tentandoomuniar-me om eles; as nossas di�uldades e limita�~oes devem ser m�utuas e inerentes. Sinto-meontente de n~ao haver segredos arbitr�arios no universo e, por isso, nuna essarei os meus esfor�ospara resolver o mist�erio do isolamento desses Esp��ritos que pertenem �a minha ordem de ria�~ao.E, de tudo isso, v�os, mortais, que estais dando os primeiros passos na jornada eterna, podeisonluir que deveis avan�ar ainda por um longo aminho antes de onseguirdes progredir pela \vista"e pela erteza \material". Por um longo tempo, ainda, usareis da f�e e dependereis da revela�~ao, seesperardes progredir r�apida e seguramente. 209



19.6 Os Nativos de Havona
Os nativos de Havona s~ao uma ria�~ao direta da Trindade do Para��so, e o seu n�umero �e maior do queas vossas mentes irunsritas podem oneber. Tampouo �e poss��vel, aos urantianos, oneber osdons inerentes a riaturas t~ao divinamente perfeitas quanto essas ra�as do universo eterno origin�ariasda Trindade. N~ao podeis ainda visualizar verdadeiramente essas riaturas gloriosas; antes, deveisesperar a vossa hegada a Havona, quando ent~ao podereis saud�a-las omo esp��ritos ompanheiros.Durante a vossa longa permanênia naquele bilh~ao de mundos da ultura de Havona, ireis desen-volver uma eterna amizade por esses seres magn���os. E qu~ao profunda, e resente, �e tal amizadeentre a mais baixa das riaturas pessoais do mundo do espa�o e esses elevados seres pessoais, nativosdas esferas perfeitas do universo entral! Os mortais asendentes, na sua liga�~ao longa e amorosaom os nativos de Havona, realizam muito para ompensar o empobreimento espiritual dos est�agiosiniiais da sua progress~ao mortal. Ao mesmo tempo, por meio dos seus ontatos om os peregrinosasendentes, os havonianos adquirem uma experiênia que ompensa, de um modo onsider�avel, aslimita�~oes experieniais de terem sempre vivido uma vida de perfei�~ao divina. Os benef��ios, tantopara o mortal asendente quanto para o nativo de Havona, s~ao grandes e m�utuos.Os nativos de Havona, omo todas as outras pessoalidades origin�arias da Trindade, s~ao onebi-dos na perfei�~ao divina e podem ter as suas reservas de dons experieniais ampliadas om o passardo tempo, tal omo aontee �as outras pessoalidades origin�arias da Trindade. Contudo, diferente-mente dos Filhos Estaion�arios da Trindade, os havonianos podem evoluir em status, podem terum futuro n~ao-revelado de eternidade-destino. E isso �e ilustrado por aqueles havonianos que, pormeio do servi�o, fatualizam a sua apaidade de fus~ao om um fragmento (n~ao-Ajustador) do Pai,quali�ando-se, assim, para serem membros do Corpo Mortal de Finalidade. E h�a outros orpos de�nalitores abertos para reepionar esses nativos do universo entral.A evolu�~ao, em status, dos nativos de Havona tem oasionado muita espeula�~ao em Uversa.Posto que eles estejam onstantemente in�ltrando-se nos v�arios Corpos de Finalidade do Para��so, ej�a que eles n~ao mais têm sido riados, torna-se evidente que o n�umero de nativos que permanee emHavona esteja onstantemente diminuindo. As onseq�uênias �ultimas dessas transa�~oes nuna foramreveladas a n�os, mas jamais areditamos que Havona hegue a ser despojada inteiramente dos seusnativos. Temos alimentado a teoria de que os havonianos essar~ao, em algum tempo, possivelmente,de integrar os orpos de �nalitores, durante as idades das ria�~oes suessivas nos n��veis do espa�oexterior. Tamb�em alimentamos o pensamento de que, nessas idades subseq�uentes do universo, ouniverso entral poder�a ser povoado por um grupo misto de seres residentes, a idadania onsistindo,apenas em parte, de nativos originais de Havona. N~ao sabemos qual ordem ou tipo de riatura podeassim estar destinada ao status residenial, na Havona do futuro, mas pensamos:1. Nos univit�atias, que s~ao presentemente os idad~aos permanentes das onstela�~oes dos universosloais.2. Nos tipos futuros de mortais, que podem naser nas esferas habitadas dos superuniversos, naoresênia das idades de luz e vida.3. Na aristoraia espiritual vindoura, dos espa�os exteriores suessivos.Sabemos que a Havona da idade anterior do universo era, de erto modo, diferente da Havona daidade presente. Consideramos que seja n~ao mais do que razo�avel supor que estamos agora preseni-ando, no universo entral, aquelas mudan�as lentas que anteipam as idades que vir~ao. Uma oisa �eerta: o universo �e n~ao est�atio; apenas Deus �e imut�avel.210



19.7 Os Cidad~aos do Para��soH�a numerosos grupos de seres magn���os residindo no Para��so: os Cidad~aos do Para��so. Eles n~aoest~ao diretamente ligados ao esquema de perfeionamento das riaturas volitivas asendentes; e,por isso, n~ao s~ao plenamente revelados aos mortais de Urantia. H�a mais de três mil ordens dessasinteligênias supernas; o �ultimo desses grupos foi pessoalizado simultaneamente om o mandado daTrindade, o qual promulgou o plano riador dos sete superuniversos no tempo e no espa�o.Os Cidad~aos do Para��so e os nativos de Havona, algumas vezes, s~ao designados oletivamenteomo as pessoalidades do Para��so-Havona.Com isso, torna-se ompleta a hist�oria dos seres que foram trazidos �a existênia pela Trindade doPara��so. Nenhum deles jamais se desviou. E, todavia, no sentido mais elevado, todos s~ao dotados delivre-arb��trio.Os seres origin�arios da Trindade possuem prerrogativas de trânsito, o que os torna independentesdas pessoalidades de transporte, tais omo os sera�ns. Todos possu��mos o poder de movimentar-noslivre e rapidamente, no universo dos universos. Exetuando-se os Esp��ritos Inspirados da Trindade,n~ao podemos atingir a quase inaredit�avel veloidade dos Mensageiros Solit�arios, mas somos apazesde utilizar a soma total dos meios de transporte dispon��veis no espa�o para hegar a qualquer ponto,dentro de um superuniverso, partindo da sua sede-entral, em menos de um ano do tempo de Urantia.Foram neess�arios 109 dias do vosso tempo para que eu viajasse de Uversa a Urantia.Por meio das mesmas vias, somos apazes de interomuniar-nos instantaneamente. Toda a nossaordem de ria�~ao aha-se em ontato om ada um dos indiv��duos ompreendidos por todas as divis~oesde �lhos da Trindade do Para��so, salvo apenas os Esp��ritos Inspirados.[Apresentado por um Conselheiro Divino de Uversa.℄
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Cap��tulo 20Os Filhos de Deus, do Para��soOS FILHOS de Deus, pelo modo omo funionam no superuniverso de Orvônton, s~ao lassi�adossob as seguintes três linhagens prinipais:1. Os Filhos Desendentes de Deus2. Os Filhos Asendentes de Deus3. Os Filhos Trinitarizados de DeusAs ordens desendentes de �lia�~ao inluem pessoalidades que s~ao de ria�~ao divina e direta. Os�lhos asendentes, tais omo as riaturas mortais, alan�am o status de asendentes por partiiparemexperienialmente da t�enia riativa onheida omo evolu�~ao. Os �lhos trinitarizados formam umgrupo de origem omposta, que inlui todos os seres abra�ados pela Trindade do Para��so, ainda quen~ao se originem diretamente da Trindade.20.1 Os Filhos Desendentes de DeusTodos os Filhos desendentes de Deus têm origem elevada e divina. Eles dediam-se �a ministra�~aodesendente de servi�o aos mundos e sistemas do tempo e do espa�o, failitando o progresso deesalada at�e o Para��so para as riaturas mais baixas, de origem evoluion�aria - os �lhos asendentesde Deus. Sete das in�umeras ordens de Filhos desendentes ser~ao desritas nestas narrativas. OsFilhos que provêm das Deidades, da Ilha Central de Luz e Vida, s~ao hamados de Filhos de Deus doPara��so, e abrangem as três ordens seguintes:1. Filhos Criadores - os Miha�eis.2. Filhos Magisteriais - os Avonais.3. Filhos Instrutores da Trindade - os Dainais.As quatro ordens remanesentes de �lia�~ao desendente s~ao onheidas omo os Filhos de Deusdos Universos Loais:4. Filhos Melquisedeques.5. Filhos Vorondadeques.6. Filhos Lanonandeques.7. Portadores da Vida.Os Melquisedeques s~ao uma progênie onjunta do Filho Criador de um universo loal, do Esp��ritoCriativo Materno e do Pai Melquisedeque. Tanto os Vorondadeques quanto os Lanonandeques s~aotrazidos �a vida por um Filho Criador e pelo seu Esp��rito Criativo Materno oligado. Os Voronda-213



deques s~ao mais onheidos omo os Alt��ssimos, os Pais da Constela�~ao; os Lanonandeques, omoSoberanos dos Sistemas e omo Pr��nipes Planet�arios. A ordem tr��plie dos Portadores da Vida �etrazida �a existênia pela assoia�~ao do Filho Criador e do Esp��rito Criativo Materno, junto om umdos três Ani~aes dos Dias da jurisdi�~ao do superuniverso. Mas as naturezas e as atividades dessesFilhos de Deus do Universo Loal s~ao desritas om mais propriedade nos doumentos que est~aoligados aos assuntos da ria�~ao dos universos loais.Os Filhos de Deus do Para��so têm três origens: os prim�arios, ou os Filhos Criadores, que s~aotrazidos �a existênia pelo Pai Universal e pelo Filho Eterno; os seund�arios, ou Filhos Magisteriais,que s~ao �lhos do Filho Eterno e do Esp��rito In�nito; os Filhos Instrutores da Trindade, que s~ao umaprogênie do Pai, do Filho e do Esp��rito. Do ponto de vista do servi�o, da adora�~ao e da suplia�~ao,os Filhos do Para��so s~ao omo um; o seu esp��rito �e um e o seu trabalho �e idêntio em qualidade e emintegralidade.Do mesmo modo que as ordens dos Dias demonstraram ser de administradores divinos, as ordensde Filhos do Para��so revelaram-se omo ministros divinos - riadores, servidores, outorgadores, ju��zes,instrutores e reveladores da verdade. Eles perorrem o universo dos universos, desde as margens daIlha Eterna at�e os mundos habitados do tempo e do espa�o, realizando, no universo entral e nossuperuniversos, servi�os m�ultiplos, nem todos desvelados nestas narrativas. Eles organizam-se deum modo variado, dependendo da natureza e eranias onde prestam os seus servi�os; mas, em umuniverso loal, tanto os Filhos Magisteriais quanto os Filhos Instrutores servem sob a dire�~ao doFilho Criador, que preside �aquele dom��nio.Os Filhos Criadores pareem possuir um dom espiritual entrado nas suas pessoas, o qual �e poreles ontrolado e que eles podem outorgar; omo o fez o vosso pr�oprio Filho Criador quando efundiuo seu esp��rito por sobre toda a arne mortal em Urantia. Cada Filho Criador �e dotado om essepoder de atra�~ao espiritual, no seu pr�oprio reino; ele �e pessoalmente onsiente de ada ato e adaemo�~ao de todos os Filhos desendentes de Deus que servem no seu dom��nio. Nisso est�a um reexodivino, uma duplia�~ao, em um universo loal, do poder absoluto de atra�~ao espiritual do FilhoEterno, que O apaita a alan�ar os seus Filhos do Para��so para fazer e manter ontato om eles,n~ao importando onde possam estar, em todos os universos dos universos.Os Filhos Criadores do Para��so servem, n~ao apenas omo Filhos, na sua ministra�~ao desendentede servi�o e auto-outorga, mas tamb�em, depois de haverem ompletado as suas arreiras de auto-outorga, ada um funiona omo um Pai do universo, no âmbito da sua pr�opria ria�~ao; enquantoos outros Filhos de Deus ontinuam os servi�os de auto-outorga e eleva�~ao espiritual, destinados aonquistar para os planetas, um a um, o reonheimento volunt�ario da lei do amor do Pai Universal,ulminando na onsagra�~ao da riatura �a vontade do Pai do Para��so e na lealdade planet�aria �asoberania do seu Filho Criador sobre aquele universo.Em um Filho Criador s�etuplo, Criador e riatura est~ao, para sempre, fundidos em uma assoia�~aoplena de entendimento, miseri�ordia e ompaix~ao. A ordem dos Miha�eis, dos Filhos Criadores, �e todat~ao �unia que as onsidera�~oes sobre as suas naturezas e atividades �ar~ao reservadas ao pr�oximodoumento desta s�erie. Na narrativa presente, oupar-nos-emos prinipalmente das duas ordensremanesentes de �lia�~ao do Para��so: os Filhos Magisteriais e os Filhos Instrutores da Trindade.20.2 Os Filhos MagisteriaisToda vez que um oneito original e absoluto de ser, formulado pelo Filho Eterno, une-se a umideal novo e divino de servi�o-amor, onebido pelo Esp��rito In�nito, �e produzido um Filho de Deusnovo e original, um Filho Instrutor do Para��so. Esses Filhos onstituem a ordem dos Avonais, quese difereniam bem da ordem dos Miha�eis, os Filhos Criadores. Embora n~ao sejam riadores, nosentido pessoal, eles est~ao estreitamente ligados aos Miha�eis, em todo o seu trabalho. Os Avonais214



s~ao ministros e ju��zes planet�arios, os magistrados dos reinos do espa�o-tempo - de todas as ra�as,para todos os mundos e em todos os universos.Temos motivos para areditar que o n�umero total de Filhos Magisteriais, em todo o grande uni-verso, seja de era de um bilh~ao. Eles s~ao uma ordem que se autogoverna, sendo dirigida pelo seuonselho supremo no Para��so, que �e onstitu��do de Avonais experientes, esolhidos entre os servi�osde todos os universos. Todavia, quando designados para um universo loal e ali funionando, elesservem sob a dire�~ao do Filho Criador daquele dom��nio.Os Avonais s~ao os Filhos do Para��so para o servi�o e para a auto-outorga, em partiular, nosplanetas dos universos loais. E, posto que ada Filho Avonal possua uma pessoalidade exlusivae omo n~ao h�a dois iguais, o seu trabalho �e individualmente �unio, nos reinos da sua permanênia,aonde om freq�uênia eles se enarnam �a semelhan�a da arne mortal, algumas vezes nasendo dem~aes terrestres nos mundos evoluion�arios.Por ar�esimo aos seus servi�os, em n��veis administrativos mais elevados, os Avonais têm fun�~oestr��plies nos mundos habitados:1. As A�~oes Judiiais. Eles atuam nos enerramentos das dispensa�~oes planet�arias. No tempo, taismiss~oes podem ser exeutadas - �as dezenas ou �as entenas - em ada mundo individual; e os Avonaispodem ir para o mesmo mundo ou para outros mundos por in�umeras vezes, omo terminadores dasdispensa�~oes e liberadores dos sobreviventes adormeidos.2. As Miss~oes Magisteriais. Uma visita�~ao planet�aria desse tipo oorre, usualmente, antes dahegada de um Filho auto-outorgado. Em tal miss~ao, um Avonal surge omo um adulto do reino,por uma t�enia de enarna�~ao que n~ao envolve o nasimento mortal. Posteriormente a essa primeiravisita magisterial usual, os Avonais podem repetidamente servir na fun�~ao magisterial, no mesmoplaneta, tanto antes quanto depois do surgimento do Filho auto-outorgado. Nessas miss~oes magiste-riais adiionais, um Avonal pode ou n~ao surgir, em uma forma material e vis��vel, mas em nenhumadelas vir�a ao mundo omo um re�em-nasido desamparado.3. As Miss~oes de Auto-outorga. Todos os Filhos Avonais, ao menos por uma vez, outorgam a sipr�oprios, em alguma ra�a mortal, em algum mundo evoluion�ario. As visitas judiiais s~ao in�umeras,as miss~oes magisteriais podem ser plurais, mas em ada planeta n~ao surge sen~ao um Filho auto-outorgado. Os Avonais auto-outorgados nasem de mulher, omo Mihael de N�ebadon enarnou-seem Urantia.N~ao h�a limite para o n�umero de vezes que os Filhos Avonais podem servir em miss~oes magisteriaise de auto-outorga, mas usualmente, quando a experiênia houver aonteido por sete vezes, h�a umasuspens~ao em favor daqueles que houverem tido menos desse servi�o. Esses Filhos, de experiêniaauto-outorgante m�ultipla, s~ao designados, ent~ao, para o alto onselho pessoal de um Filho Criador,tornando-se assim partiipantes da administra�~ao dos assuntos do universo.Em todos os seus trabalhos para os mundos, e nos mundos habitados, os Filhos Magisteriaiss~ao assistidos por duas ordens de riaturas do universo loal: os Melquisedeques e os aranjos. E,quando est~ao em miss~oes de auto-outorga, eles s~ao aompanhados tamb�em pelos Brilhantes EstrelasVespertinas, que s~ao tamb�em origin�arios do universo loal. Em todo o seu esfor�o planet�ario, osFilhos seund�arios do Para��so, os Avonais, têm o apoio do poder pleno e da autoridade de um Filhoprim�ario do Para��so, o Filho Criador do universo do servi�o deles. Para todos os intentos e prop�ositos,o trabalho deles, nas esferas habitadas, �e t~ao e�iente e aeit�avel omo teria sido o servi�o de umFilho Criador, em tais mundos de residênia dos mortais.
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20.3 As A�~oes JudiiaisOs Avonais s~ao onheidos omo Filhos Magisteriais porque s~ao os altos magistrados dos reinos, osjulgadores das suessivas dispensa�~oes dos mundos do tempo. Eles presidem ao despertar dos sobre-viventes adormeidos e enarregam-se dos julgamentos dos reinos; p~oem �m a uma dispensa�~ao deadiamento de senten�as e exeutam os mandados de uma idade de miseri�ordia probat�oria; redesig-nam as riaturas espaiais da ministra�~ao planet�aria para as tarefas da nova dispensa�~ao e retornam�a sede-entral do seu universo loal, ap�os ompletarem a sua miss~ao.Quando julgam os destinos de uma idade, os Avonais deretam o que aonteer�a �as ra�as evo-luion�arias, mas, ainda que possam efetuar julgamentos, de extin�~ao da identidade de riaturaspessoais, eles n~ao exeutam tais senten�as. Os vereditos dessa natureza s~ao exeutados apenaspelas autoridades do superuniverso.A hegada de um Avonal do Para��so, em um mundo evoluion�ario, om o prop�osito de terminaruma dispensa�~ao e inaugurar uma nova era de progresso planet�ario, n~ao �e neessariamente uma miss~aomagisterial nem uma miss~ao de auto-outorga. As miss~oes magisteriais, algumas vezes, e as miss~oesde auto-outorga, sempre, s~ao enarna�~oes; isto �e, em tais ompromissos, os Avonais servem em umplaneta sob a forma material - literalmente. As suas outras visitas s~ao \t�enias" e, nessa fun�~ao, umAvonal n~ao �e enarnado para o servi�o planet�ario. Se um Filho Magisterial vem puramente omo umjulgador dispensaional, ele hega a um planeta omo um ser espiritual, invis��vel para as riaturasmateriais do reino. Tais visitas t�enias oorrem repetidamente, na longa hist�oria de um mundohabitado.Os Filhos Avonais podem atuar, omo ju��zes planet�arios, tanto antes da experiênia magisterial,quanto da experiênia de auto-outorga. Em qualquer dessas miss~oes, ontudo, o Filho enarnadojulgar�a a idade planet�aria que �nda, do mesmo modo que o faz um Filho Criador, quando enarnadoem uma miss~ao de auto-outorga, �a semelhan�a da arne mortal. Quando um Filho do Para��sovisita um mundo evoluion�ario e torna-se omo que um dos seus habitantes, a sua presen�a d�a porterminada uma dispensa�~ao e onstitui um julgamento daquele reino.20.4 As Miss~oes MagisteriaisAntes do surgimento planet�ario de um Filho em auto-outorga, um mundo habitado �e usualmentevisitado por um Avonal do Para��so, em uma miss~ao magisterial. Se essa for uma visita�~ao magisterialiniial, o Avonal �e sempre enarnado omo um ser material. Ele surge, no planeta em que se auto-outorgar�a, omo um var~ao maduro das ra�as mortais, um ser plenamente vis��vel e em ontato om asriaturas mortais daqueles dias e gera�~ao. Durante uma enarna�~ao magisterial, a onex~ao do FilhoAvonal om as for�as espirituais loais e universais �e ompleta e ininterrupta.Um planeta pode experimentar muitas visita�~oes magisteriais, tanto antes quanto depois do apa-reimento de um Filho auto-outorgado. Pode ser visitado muitas vezes por um mesmo ou por outrosAvonais, atuando omo julgadores dispensaionais; mas tais miss~oes t�enias de julgamento n~ao s~aonem de outorga de si pr�oprios, nem magisteriais; e os Avonais nuna se enarnam em tais oasi~oes.Mesmo sendo um planeta aben�oado por repetidas miss~oes magisteriais, os Avonais nem semprese submetem a enarna�~oes mortais e, quando servem �a semelhan�a da arne mortal, eles sempresurgem omo seres adultos do reino; n~ao nasem de mulher.Quando enarnados em miss~oes de auto-outorga, tanto omo nas miss~oes magisteriais, os Filhosdo Para��so têm experimentado a residênia dos Ajustadores, e esses Ajustadores s~ao diferentes emada enarna�~ao. Os Ajustadores que oupam as mentes dos Filhos de Deus enarnados n~ao podemnuna esperar adquirir pessoalidade por meio da fus~ao om os seres humanos-divinos resididos poreles, mas s~ao, sim, freq�uentemente pessoalizados por um ato do Pai Universal. Tais Ajustadores216



formam o onselho supremo diretor de Div��nington, para administra�~ao, identi�a�~ao e despaho dosMonitores Misteriosos aos reinos habitados. Eles tamb�em reebem e redeniam os Ajustadores, nosseus retornos ao \seio do Pai", quando da dissolu�~ao mortal dos seus tabern�aulos terrenos. Dessemodo, pois, os ��eis Ajustadores dos julgadores dos mundos tornam-se os dirigentes enalteidos dasua esp�eie.Urantia nuna reebeu um Filho Avonal, em uma miss~ao magisterial. Tivesse Urantia seguidoo plano geral para os mundos habitados, e teria sido aben�oada om uma miss~ao magisterial, emalguma �epoa, entre os dias de Ad~ao e a auto-outorga de Cristo Mihael. Mas a seq�uênia regularde Filhos do Para��so, no vosso planeta, foi totalmente desfeita pelo apareimento do vosso FilhoCriador, na sua auto-outorga terminal, h�a era de dezenove s�eulos.Urantia pode ainda ser visitada por um Avonal, inumbido de enarnar em uma miss~ao magisterial,mas, no que onerne ao futuro apareimento de Filhos do Para��so, nem mesmo \os anjos nos �eussabem o tempo ou o modo de tais visita�~oes", porque um mundo no qual Mihael se auto-outorgoutornou-se o dom��nio individual e pessoal desse Filho Mestre e, omo tal, �a totalmente sujeito aospr�oprios planos e regulamenta�~oes dele. E, no vosso mundo, tudo isso �a ainda mais ompliadoem vista da promessa de Mihael de retornar. Independentemente das interpreta�~oes errôneas sobreos aonteimentos durante a estada de Mihael de N�ebadon em Urantia, uma oisa ertamente �eautêntia: a promessa, feita por ele, de voltar ao vosso mundo. Em vista dessa perspetiva, apenaso tempo poder�a revelar a futura ordem das visita�~oes, em Urantia, dos Filhos de Deus do Para��so.20.5 A Auto-outorga dos Filhos de Deus do Para��soO Filho Eterno �e a eterna Palavra de Deus. O Filho Eterno �e a express~ao perfeita do \primeiro"pensamento absoluto e in�nito do seu Pai eterno. Quando uma duplia�~ao pessoal, ou uma extens~aodivina desse Filho Original, parte em uma miss~ao de outorga de si pr�oprio, em uma enarna�~aomortal, torna-se literalmente verdade que o divino \Verbo se fez arne" e que o Verbo, assim, resideentre os seres mais baixos de origem animal.Em Urantia est�a disseminada a ren�a de que o prop�osito da auto-outorga de um Filho, de umaerta forma, aontee para inueniar a atitude do Pai Universal. Mas o vosso disernimento deveriaindiar-vos que isso n~ao �e verdadeiro. As auto-outorgas dos Filhos Avonais e Miha�eis s~ao umaparte neess�aria ao proesso experienial destinado a fazer, desses Filhos, magistrados e governantesseguros e ompassivos para om os povos e os planetas do tempo e do espa�o. A arreira de auto-outorgas s�etuplas �e a meta suprema de todos os Filhos Criadores do Para��so. E todos os FilhosMagisteriais motivam-se por esse mesmo esp��rito de servi�o, que t~ao abundantemente arateriza osFilhos Criadores prim�arios e o Filho Eterno do Para��so.Alguma ordem de Filhos do Para��so deve ser auto-outorgada, em ada mundo mortal habitado,om a �nalidade de tornar poss��vel aos Ajustadores do Pensamento residirem nas mentes de todosos seres humanos normais naquela esfera, pois os Ajustadores n~ao vêm para todos os seres humanosde boa-f�e antes que o Esp��rito da Verdade haja sido efundido em toda a arne; e o envio do Esp��ritoda Verdade depende do retorno, �a sede-entral do universo, do Filho do Para��so, que haja umpridoom êxito uma miss~ao de auto-outorga mortal em um mundo em evolu�~ao.Durante o urso da longa hist�oria de um planeta habitado, v�arios julgamentos dispensaionaisser~ao realizados e mais do que uma miss~ao magisterial pode oorrer; mas, geralmente, apenas poruma vez um Filho auto-outorgador servir�a em uma mesma esfera. A ada mundo individual habitado,�e neess�ario que, por uma vez apenas, um Filho auto-outorgado haja vivido totalmente ali uma vidamortal, do nasimento �a morte. Mais edo ou mais tarde, a despeito do seu status espiritual, adamundo habitado por mortais est�a destinado a hospedar um Filho Magisterial, em uma miss~ao deauto-outorga, exetuando-se um �unio planeta, em ada universo loal, no qual o Filho Criador haja217



esolhido efetuar a sua auto-outorga mortal.Entendendo mais sobre os Filhos auto-outorgadores, sabereis por que tanto interesse reai sobreUrantia, na hist�oria de N�ebadon. O vosso pequeno e insigni�ante planeta �e de interesse para ouniverso loal, simplesmente porque �e o lar mortal de Jesus de Nazar�e. Ele foi o en�ario da auto-outorga �nal, e triunfante, do vosso Filho Criador; foi a arena na qual Mihael ganhou a soberaniapessoal suprema do universo de N�ebadon.Na sede-entral do seu universo loal, espeialmente depois de ompletar a sua pr�opria auto-outorga mortal, um Filho Criador passa grande parte do seu tempo aonselhando e instruindo ool�egio dos Filhos assoiados, os Filhos Magisteriais e outros. Em amor e devo�~ao, om terna mi-seri�ordia e onsidera�~ao afetuosa, esses Filhos Magisteriais auto-outorgam-se, doando a si pr�opriosaos mundos do espa�o. E de nenhum modo esses servi�os planet�arios s~ao inferiores �as auto-outorgasmortais dos Miha�eis. �E verdade que o vosso Filho Criador seleionou, omo o reino da sua aven-tura �nal de experiênia omo riatura, um planeta que tivesse tido infeliidades inomuns. Masnenhum planeta poderia estar em uma ondi�~ao tal que requisitasse a auto-outorga de um FilhoCriador, para efetivar a sua reabilita�~ao espiritual. Qualquer Filho, do grupo auto-outorgador, teriasido igualmente su�iente, pois em todo o seu trabalho, nos mundos de um universo loal, os FilhosMagisteriais s~ao t~ao divinamente e�ientes e todo-s�abios quanto o foi o seu irm~ao do Para��so, o FilhoCriador.Embora uma possibilidade de desastre paire sempre sobre esses Filhos do Para��so, durante as suasenarna�~oes de auto-outorga, eu estou ainda para ver o registro de um fraasso ou n~ao-umprimento,seja de um Filho Magisterial, seja de um Filho Criador, em uma miss~ao de auto-outorga. Ambostêm uma origem pr�oxima demais da perfei�~ao absoluta para hegarem a falhar. E de fato assumemrisos, realmente tornam-se omo as riaturas mortais de arne e sangue e, por isso, onquistam aexperiênia �unia da riatura; mas, dentro do âmbito da minha observa�~ao, eles sempre têm tidoêxito. Nuna fraassam na realiza�~ao da meta da sua miss~ao de auto-outorga. A hist�oria das suasauto-outorgas e dos servi�os planet�arios, em todo o N�ebadon, onstitui o ap��tulo mais nobre efasinante da hist�oria do vosso universo loal.20.6 As Carreiras de Auto-outorga MortalO m�etodo pelo qual um Filho do Para��so torna-se pronto para a enarna�~ao mortal, omo um Filhoauto-outorgado, hegando at�e a naser de uma m~ae, no planeta da sua outorga, �e um mist�eriouniversal; e qualquer esfor�o para desvendar o trabalho dessa t�enia de Son�arington, seguramenteestar�a destinado a fraassar. Deixai que o onheimento sublime da vida mortal de Jesus de Nazar�emergulhe nas vossas almas, mas n~ao desperdieis pensamentos em ogita�~oes in�uteis, sobre omo seefetuou essa misteriosa enarna�~ao de Mihael de N�ebadon. Que nos regozijemos pelo onheimentoe erteza de que tais realiza�~oes sejam poss��veis �a natureza divina, mas n~ao desperdiemos tempoem onjeturas f�uteis sobre a t�enia empregada pela sabedoria divina ao efetuar tal fenômeno.Numa miss~ao de auto-outorga mortal, um Filho do Para��so sempre nase de mulher e rese omouma rian�a masulina do reino, omo o fez Jesus, em Urantia. Esses �lhos do servi�o supremopassam pela infânia e pela juventude, at�e a maturidade, exatamente omo o faz um ser humano.Sob todos os aspetos, tornam-se omo os mortais, da ra�a na qual naseram. Fazem pedidos ao Pai,omo o fazem os �lhos do reino em que servem. Do ponto de vista material, esses Filhos humano-divinos vivem vidas omuns, om uma �unia exe�~ao: n~ao geram nenhuma progênie nos mundos dasua permanênia; essa �e uma restri�~ao universal, imposta a todas as ordens de Filhos do Para��so quefazem essa autodoa�~ao de outorga.Assim omo Jesus trabalhou no vosso mundo, omo um �lho de arpinteiro, tamb�em os outrosFilhos do Para��so trabalham em v�arios afazeres, nos seus planetas de outorga. V�os, di�ilmente,218



onseguir��eis loalizar alguma voa�~ao que n~ao haja sido seguida por algum Filho do Para��so, nourso da sua auto-outorga, em algum dos planetas evoluion�arios do tempo.Quando um Filho auto-outorgado tem, sob a sua mestria, a experiênia da vida, omo um mortal;quando ele houver alan�ado a perfei�~ao na sintonia om o seu Ajustador residente, ent~ao, ele d�ain��io �aquela parte da sua miss~ao planet�aria destinada a iluminar as mentes e inspirar as almas dosseus irm~aos na arne. Como mestres, esses Filhos devotam-se exlusivamente �a ilumina�~ao espiritualdas ra�as mortais, nos mundos da sua permanênia.As arreiras de auto-outorga mortal dos Miha�eis e Avonais, ainda que equipar�aveis, n~ao s~aoidêntias em todos os aspetos: um Filho Magisterial nuna prolama \Quem tiver visto o Filho,ter�a visto o Pai", omo o fez o vosso Filho Criador, quando em Urantia vivendo na arne. Um Avonalauto-outorgado, entretanto, delara: \Quem tiver visto a mim, ter�a visto o Filho Eterno de Deus".Os Filhos Magisteriais n~ao s~ao de desendênia imediata do Pai Universal, nem enarnam parasujeitar-se �a vontade do Pai; eles sempre se auto-outorgam, omo Filhos do Para��so, sujeitando-se �avontade do Filho Eterno do Para��so.Quando os Filhos auto-outorgados, Criadores ou Magisteriais, passam pelos portais da morte, elesressurgem, ao tereiro dia. Mas v�os n~ao dever��eis nutrir a id�eia de que eles sempre têm o tr�agio�m que teve o vosso Filho Criador, que visitou o vosso mundo, h�a era de dezenove s�eulos. Aexperiênia extraordin�aria e estranhamente ruel, pela qual Jesus de Nazar�e passou, levou Urantia aser onheida no universo loal omo o \mundo da ruz". N~ao se faz neess�ario que um tratamentot~ao desumano seja dispensado a um Filho de Deus; e a grande maioria de planetas tem dispensado aeles uma reep�~ao de muito maior onsidera�~ao, permitindo-lhes terminar as suas arreiras mortais,enerrar a �epoa, julgar os sobreviventes adormeidos e inaugurar uma nova dispensa�~ao, sem impor-lhes nenhuma morte violenta. Um Filho auto-outogado deve enontrar a morte, deve passar por todaa experiênia real dos mortais dos reinos, mas, que essa morte seja violenta ou inomum, n~ao �e umquesito do plano divino.Quando n~ao s~ao levados �a morte pela violênia, os Filhos auto-outorgados abandonam voluntari-amente as suas vidas e passam pelos portais da morte, n~ao para satisfazer �as exigênias da \severajusti�a" ou da \ira divina", mas antes para ompletar a outorga, \para beber do �alie" da arreira daenarna�~ao e da experiênia pessoal, de tudo o que onstitui a vida de uma riatura, do modo omo�e vivida nos planetas de existênia mortal. A outorga, a doa�~ao de si pr�oprio, �e uma neessidadeplanet�aria e do universo; e a morte f��sia nada mais �e do que uma parte neess�aria, em uma miss~aode auto-outorga.Quando a enarna�~ao mortal termina, o Avonal em servi�o enaminha-se ao Para��so, �e aeitopelo Pai Universal, retorna ao universo loal da sua miss~ao, e �e reonheido pelo Filho Criador. Apartir da��, o Avonal auto-outorgado e o Filho Criador enviam o seu Esp��rito da Verdade, onjunto,para funionar nos ora�~oes das ra�as mortais que habitam o mundo da outorga. Nas idades depr�e-soberania, de um universo loal, esse esp��rito onjunto de ambos os Filhos �e implementado peloEsp��rito Criativo Materno. E ele difere ligeiramente do Esp��rito da Verdade, o qual arateriza asidades dos universos loais que vêm depois da s�etima auto-outorga de um Filho Mihael.Quando se ompleta a auto-outorga �nal de um Filho Criador, o Esp��rito da Verdade, previamenteenviado a todos os mundos de outorgas Avonais daquele universo loal, transforma-se na sua natureza,tornando-se mais literalmente o esp��rito do Mihael soberano. Esse fenômeno oorre simultaneamenteom a libera�~ao do Esp��rito da Verdade, para servi�o no planeta em que oorreu a auto-outorga mortaldo Filho Mihael. Da�� em diante, ada mundo honrado om uma auto-outorga Magisterial reeber�ao mesmo esp��rito Confortador do Filho Criador s�etuplo, em oliga�~ao om o do Filho Magisterial,o mesmo que o mundo teria reebido, aso o Soberano daquele universo loal houvesse enarnadopessoalmente omo o seu Filho auto-outorgado.
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20.7 Os Filhos Instrutores da TrindadeEsses Filhos do Para��so, altamente pessoais e altamente espirituais, s~ao trazidos �a existênia pelaTrindade do Para��so. S~ao onheidos em Havona omo a ordem dos Dainais. Em Orvônton, est~aoregistrados omo Filhos Instrutores da Trindade, assim denominados por ausa da sua asendênia.Em S�alvington, algumas vezes, s~ao denominados Filhos Espirituais do Para��so.O n�umero dos Filhos Instrutores est�a onstantemente resendo. A �ultima transmiss~ao do ensouniversal forneeu um n�umero um pouo maior do que vinte e um bilh~oes desses Filhos atuando nouniverso entral e nos superuniversos; e isso exlui as reservas do Para��so, que s~ao de mais de umter�o de todos os Filhos Instrutores da Trindade em existênia.A ordem Dainal de �lia�~ao n~ao �e uma parte orgânia das administra�~oes dos universos loais e su-peruniversos. Os seus membros n~ao s~ao riadores ou resgatadores, nem ju��zes ou governantes. Est~aomenos oupados om a administra�~ao do universo do que om o eslareimento moral e o desenvolvi-mento espiritual. Eles s~ao os eduadores universais, permaneendo dediados ao despertar espirituale �a orienta�~ao moral de todos os reinos. A sua ministra�~ao est�a intimamente inter-relaionada oma das pessoalidades do Esp��rito In�nito e intimamente assoiada �a asens~ao dos seres-riaturas aoPara��so.Esses Filhos da Trindade ompartilham das naturezas ombinadas das três Deidades do Para��so,mas, em Havona, paree que reetem mais a natureza do Pai Universal. Nos superuniversos pareemretratar a natureza do Filho Eterno, enquanto, nas ria�~oes loais, pareem demonstrar o ar�aterdo Esp��rito In�nito. Em todos os universos, eles s~ao a inorpora�~ao do servi�o e a prudênia dasabedoria.Diferentemente dos Miha�eis e dos Avonais, seus irm~aos do Para��so, os Filhos Instrutores daTrindade n~ao reebem nenhum aperfei�oamento preliminar no universo entral. S~ao despahados di-retamente para as sedes-entrais dos superuniversos e, dali, designados para servir em algum universoloal. Na sua ministra�~ao, nos reinos evoluion�arios, eles utilizam a inuênia espiritual ombinadade um Filho Criador e dos Filhos Magisteriais assoiados a ele, pois os Dainais n~ao possuem umpoder de atra�~ao espiritual em si e por si pr�oprios.20.8 A Ministra�~ao dos Dainais ao Universo LoalOs Filhos Espirituais do Para��so s~ao seres singulares, origin�arios da Trindade; e s~ao as �unias ri-aturas da Trindade a ligar-se assim t~ao inteiramente �a ondu�~ao dos universos de origem dual.Devotam-se afetuosamente ao minist�erio eduaional, �as riaturas mortais e ordens mais baixas deseres espirituais. Come�am seus trabalhos nos sistemas loais e, de aordo om suas experiênias erealiza�~oes, avan�am para dentro, por meio do servi�o, nas onstela�~oes, aos mais elevados trabalhosda ria�~ao loal. Ap�os haverem sido erti�ados, podem transformar-se em embaixadores espirituais,representando o universo loal do seu servi�o.N~ao sei qual �e o n�umero exato de Filhos Instrutores em N�ebadon; h�a muitos milhares deles. Muitosdos dirigentes de departamentos, nas esolas dos Melquisedeques, pertenem �a sua ordem, enquantoo onjunto do pessoal da Universidade de S�alvington, regularmente onstitu��da, abrange mais deem mil seres, inlusive desses Filhos. Um grande n�umero deles enontra-se estaionado nos v�ariosmundos de aprendizado moronial; todavia, n~ao est~ao oupados apenas om o avan�o espiritual einteletual das riaturas mortais, est~ao igualmente oupados om a instru�~ao dos seres ser�a�os eoutros nativos das ria�~oes loais. Muitos dos seus assistentes s~ao provenientes das �leiras de serestrinitarizados-por-riaturas.Os Filhos Instrutores omp~oem as fauldades que administram todos os exames e onduzem todos220



os testes para a quali�a�~ao e erti�a�~ao, em todas as fases subordinadas de servi�o no universo;desde os deveres das sentinelas em postos avan�ados, at�e os de estudantes das estrelas. Eles onduzemum tipo de urso de edua�~ao que dura toda uma era, variando desde os ursos planet�arios at�e asaltas Fauldades do Saber loalizadas em S�alvington. O reonheimento indiativo do esfor�o erealiza�~ao �e onedido a todos, sejam mortais asendentes ou querubins arrojados, que ompletamessas aventuras no saber e na verdade.Em todos os universos, todos os Filhos de Deus admiram esses Filhos Instrutores da Trindade,sempre ��eis e universalmente e�ientes. S~ao os professores exelsos de todas as pessoalidades espiri-tuais, sendo at�e mesmo os instrutores experimentados, aprovados e verdadeiros, dos pr�oprios Filhosde Deus. Todavia, sobre os detalhes sem �m dos deveres e fun�~oes dos Filhos Instrutores, pouoposso dizer-vos. Os vastos dom��nios das atividades da �lia�~ao dos Dainais ser~ao mais bem ompreen-didos, em Urantia, t~ao logo estiverdes mais avan�ados em inteligênia, e depois que haja terminadoo isolamento espiritual do vosso planeta.20.9 O Servi�o Planet�ario dos DainaisQuando o progresso dos aonteimentos, em um mundo evoluion�ario, indiar que o tempo est�a ma-duro para iniiar uma idade espiritual, os Filhos Instrutores da Trindade sempre s~ao volunt�arios paraesse servi�o. N~ao estais familiarizados om essa ordem de �lia�~ao, porque Urantia nuna experien-iou uma idade espiritual, um milênio de eslareimento �osmio. Contudo, os Filhos Instrutores,ainda agora, visitam o vosso mundo om o prop�osito de formular planos visando as temporadasque projetam passar na vossa esfera. Eles apareer~ao devidamente, em Urantia, ap�os os seus habi-tantes haverem onquistado uma relativa liberta�~ao das orrentes da animalidade e das adeias domaterialismo.Os Filhos Instrutores da Trindade n~ao têm nada a ver om a termina�~ao das dispensa�~oes pla-net�arias. Eles n~ao julgam os mortos, nem transladam os vivos; entretanto, em ada miss~ao planet�aria,eles s~ao aompanhados por um Filho Magisterial que exeuta esses servi�os. Os Filhos Instrutoresoupam-se integralmente om a iniia�~ao de uma idade espiritual, om a aurora de uma era de re-alidades espirituais, em um planeta evoluion�ario. Eles tornam reais as ontrapartes espirituais doonheimento material e da sabedoria temporal.Os Filhos Instrutores, em geral, permaneem nos seus planetas de visita�~ao, por mil anos do tempoplanet�ario. Um Filho Instrutor preside ao reino do planeta de uma forma milenar e �e assistido porsetenta assoiados da sua ordem. Os Dainais n~ao se enarnam nem se materializam, de qualqueroutro modo, para se fazerem vis��veis aos seres mortais; e, por isso, o ontato om o mundo da suavisita�~ao �e mantido por meio das atividades dos Brilhantes Estrelas Vespertinas, pessoalidades douniverso loal que se assoiam aos Filhos Instrutores da Trindade.Os Dainais podem retornar, muitas vezes, a um mundo habitado e, ap�os a sua miss~ao �nal, oplaneta entrar�a no status de esfera estabeleida em luz e vida, meta evoluion�aria visada por todosos mundos habitados por mortais, na presente idade do universo. Os Corpos Mortais de Finalidademuito têm a ver om as esferas estabeleidas em luz e vida; e as suas atividades planet�arias têmrela�~oes om os Filhos Instrutores. De fato, toda a ordem de �lia�~ao dos Dainais est�a intimamenteligada a todas as fases das atividades dos �nalitores, nas ria�~oes evoluion�arias do tempo e doespa�o.Os Filhos Instrutores da Trindade pareem identi�ar-se t~ao ompletamente om o regime da pro-gress~ao mortal, desde as primeiras etapas da asens~ao evoluion�aria, que, muitas vezes, somos levadosa reetir a respeito da sua poss��vel assoia�~ao om os �nalitores, na arreira, ainda n~ao revelada,dos universos futuros. Observamos que os administradores dos superuniversos s~ao, em parte, pes-soalidades origin�arias da Trindade e, em parte, riaturas asendentes evoluion�arias abra�adas pela221



Trindade. E areditamos, �rmemente, que os Filhos Instrutores e os �nalitores estejam empenhados,presentemente, em adquirir a experiênia da assoia�~ao temporal entre eles, o que pode onstituiruma edua�~ao preliminar a prepar�a-los para uma assoia�~ao estreita em algum destino ainda n~aorevelado, no futuro. Em Uversa, remos que tais Filhos Instrutores da Trindade sejam, provavel-mente, transferidos de modo a terem liga�~ao eterna om o Corpo de Finalidade do Para��so, quandoos superuniversos estiverem �nalmente estabeleidos em luz e vida; pois eles se tornaram profun-damente familiarizados om os problemas dos mundos evoluion�arios, mantendo-se assoiados, pormuito tempo, �a arreira dos mortais evoluion�arios.20.10 A Ministra�~ao Uni�ada dos Filhos do Para��soTodos os Filhos de Deus do Para��so s~ao divinos por origem e natureza. O trabalho de ada um dosFilhos do Para��so, para o bem de um determinado mundo, �e omo se esse Filho a servi�o fosse oprimeiro e �unio Filho de Deus.Os Filhos do Para��so s~ao a apresenta�~ao divina das naturezas atuantes das três pessoas da Deidadeaos dom��nios do tempo e do espa�o. Os Filhos Criadores, Magisteriais e Instrutores s~ao as d�adivasdas Deidades eternas, para os �lhos dos homens e para todas as outras riaturas do universo, as quaistêm potenial de asens~ao. Esses Filhos de Deus s~ao os ministros divinos devotados, inessantemente,ao trabalho de ajudar as riaturas do tempo a atingir a elevada meta espiritual da eternidade.Nos Filhos Criadores, o amor do Pai Universal est�a aliado �a miseri�ordia do Filho Eterno e �erevelado, aos universos loais, por meio do poder riativo do minist�erio de amor e da soberaniaompreensiva dos Miha�eis. Nos Filhos Magisteriais, a miseri�ordia do Filho Eterno, unida ao mi-nist�erio do Esp��rito In�nito, �e revelada aos dom��nios evoluion�arios, nas arreiras de julgamento,servi�o e auto-outorga desses Avonais. Nos Filhos Instrutores da Trindade, o amor, a miseri�ordiae o minist�erio das três Deidades do Para��so est~ao oordenados nos n��veis de valores mais elevadosdo espa�o-tempo e s~ao apresentados, aos universos, omo a verdade viva, a divina bondade e averdadeira beleza espiritual.Nos universos loais, essas ordens de �lia�~ao olaboram para efetivar a revela�~ao das Deidadesdo Para��so �as riaturas do espa�o. Como Pai de um universo loal, um Filho Criador retrata oar�ater in�nito do Pai Universal. Enquanto Filhos auto-outorgados da miseri�ordia, os Avonaisrevelam a natureza inompar�avel, de in�nita ompaix~ao, do Filho Eterno. Como mestres verdadeirosdas pessoalidades asendentes, os Filhos Dainais da Trindade revelam a pessoalidade de Mestre doEsp��rito In�nito. Dentro da sua olabora�~ao divinamente perfeita, Miha�eis, Avonais e Dainais est~aoontribuindo para a realiza�~ao e a revela�~ao da pessoalidade para a soberania de Deus, o Supremo, nose para os universos do tempo-espa�o. Na harmonia das suas atividades trinas, esses Filhos de Deusdo Para��so sempre funionam na vanguarda das pessoalidades da Deidade, ao darem ontinuidade �aexpans~ao sem �m da divindade da Primeira Grande Fonte e Centro, desde a eterna Ilha do Para��soat�e as profundezas desonheidas do espa�o.[Apresentado por um Perfeionador da Sabedoria de Uversa.℄
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Cap��tulo 21Os Filhos Criadores do Para��soOS FILHOS Criadores s~ao aqueles que geram os universos loais do tempo e do espa�o; e que osgovernam. Esses riadores e soberanos do universo s~ao de origem dual, inorporando as arater��stiasde Deus, o Pai, e de Deus, o Filho. Cada Filho Criador, todavia, �e diferente de todos os outros; adaum deles �e �unio em natureza, bem omo em pessoalidade; ada um �e o \Filho unigênito" do idealperfeito da deidade de sua origem.No imenso trabalho de formar, organizar, fazer evoluir e perfeionar um universo loal, essesFilhos elevados sempre desfrutam da aprova�~ao sustentadora do Pai Universal. A rela�~ao dos FilhosCriadores om o seu Pai do Para��so �e toante e superlativa. D�uvida alguma h�a de que a profundaafei�~ao da Deidade pela sua progênie divina seja a fonte do amor, heio de beleza e quase divino, queos pais mortais tamb�em nutrem pelos seus �lhos.Esses Filhos primeiros do Para��so s~ao pessoalizados omo Miha�eis. Quando saem do Para��so parafundar os seus universos, s~ao onheidos omo Miha�eis Criadores. Quando estabeleidos em autori-dade suprema, eles s~ao hamados de Miha�eis Mestres. Algumas vezes, referimo-nos ao soberano dovosso universo de N�ebadon omo Cristo Mihael. Para sempre, eternamente, reinam eles, segundo a\ordem de Mihael"; sendo essa a designa�~ao do primeiro Filho da sua ordem e natureza.O Mihael original, ou primogênito, nuna experieniou a enarna�~ao omo um ser material, maspor sete vezes ele passou pela experiênia de asens~ao da riatura espiritual, nos sete iruitos deHavona, tendo avan�ado, desde as esferas externas, at�e o iruito mais interno da ria�~ao entral.A ordem de Mihael onhee o grande universo de uma extremidade a outra; n~ao h�a nenhumaexperiênia essenial, de qualquer dos �lhos do tempo e do espa�o, da qual os Miha�eis n~ao hajampessoalmente partiipado; eles s~ao de fato part��ipes, n~ao apenas da natureza divina, mas tamb�emda vossa natureza, de todas as naturezas, da mais alta �a mais baixa.O Mihael original �e o alto presidente dos Filhos prim�arios do Para��so, quando eles se re�unempara onferênias, no entro de todas as oisas. N~ao faz muito tempo, em Uversa, registramos umatransmiss~ao universal de um onlave extraordin�ario, na Ilha Eterna, de ento e inq�uenta mil FilhosCriadores, reunidos na presen�a dos seus Pais e empenhados nas delibera�~oes que têm a ver omo progresso da uni�a�~ao e estabiliza�~ao do universo dos universos. Esse era um grupo seleto deMiha�eis Soberanos, Filhos j�a om as sete auto-outorgas umpridas.21.1 Origem e Natureza dos Filhos CriadoresQuando a plenitude da idea�~ao espiritual absoluta, no Filho Eterno, alan�a a plenitude do oneitoda pessoalidade absoluta, no Pai Universal; quando tal uni�a�~ao riadora �e �nal e plenamente atin-gida; quando essa identidade absoluta de esp��rito e essa uni�a�~ao in�nita de oneito de pessoalidade223



oorrem, ent~ao, imediatamente, sem que nenhuma das Deidades in�nitas pera nada em pessoalidadeou em prerrogativa, surge nesse momento exato, em existênia plena e ompleta, um Filho Criadornovo e original; um Filho unigênito do ideal perfeito e da id�eia poderosa, uja uni�a�~ao produz essanova pessoalidade riadora, em poder e perfei�~ao.Cada Filho Criador �e uma progênie unigênita e uniamente-ger�avel, da uni~ao perfeita entre osoneitos originais das duas mentes in�nitas, eternas e perfeitas dos Criadores, para sempre eternose existentes, do universo dos universos. Nuna poder�a existir um outro Filho omo este ou aquele;porque ada Filho Criador �e a express~ao inquali��avel, aabada e �nal, e �e a inorpora�~ao de todae qualquer fase, de ada arater��stia, de ada possibilidade e de ada realidade divina que jamaispoderia, por toda a eternidade, ser enontrada ou expressa, ou ainda evoluir a partir daqueles poten-iais riativos divinos que se uniram para trazer esse Filho Mihael �a existênia. Cada Filho Criador�e o absoluto dos oneitos uni�ados da deidade, que onstituem a sua origem divina.As naturezas divinas desses Filhos Criadores s~ao, em prin��pio, derivadas igualmente dos atributosde ambos os Pais, do Para��so. Todos ompartilham da plenitude da natureza divina do Pai Universale das prerrogativas riadoras do Filho Eterno; mas, �a medida que observamos as realiza�~oes pr�atiasdas atribui�~oes dos Miha�eis nos universos, disernimos diferen�as aparentes. Alguns Filhos Criadorespareem ser mais omo Deus, o Pai; outros, mais omo Deus, o Filho. Por exemplo: a tendêniada administra�~ao, no universo de N�ebadon, sugere que o seu Filho Criador e governante seja umdaqueles uja natureza e ujo ar�ater assemelham-se mais aos do Filho Materno Eterno. Deveriaainda ser dito, pois, que alguns Miha�eis do Para��so, que presidem aos universos, se assemelhamigualmente a Deus, o Pai, ou a Deus, o Filho. E tal observa�~ao, em nenhum sentido, implia r��tianenhuma, �e apenas o registro de um fato.N~ao sei o n�umero exato de Filhos Criadores que existem, mas tenho boas raz~oes para areditarque h�a mais de seteentos mil. Ora, sabemos que h�a exatamente seteentos mil Uni~oes dos Dias; enenhum mais est�a sendo riado. Tamb�em observamos que os planos de ordena�~ao da idade atual douniverso pareem indiar que um Uni~ao dos Dias deve estar sediado, em ada universo loal, omoembaixador onselheiro da Trindade. Notamos, ademais, que o n�umero onstantemente resente deFilhos Criadores exede j�a o n�umero estaion�ario de Uni~oes dos Dias. Contudo, no que onerne �aquantidade dos Miha�eis, al�em dos seteentos mil, nuna fomos informados de nada.21.2 Os Criadores dos Universos LoaisOs Filhos do Para��so da ordem prim�aria s~ao projetistas, riadores, onstrutores e administradores dosseus respetivos dom��nios, os universos loais do tempo e do espa�o, unidades riativas b�asias dossete superuniversos evoluion�arios. A um Filho Criador �e permitido esolher a loaliza�~ao espaialda sua futura atividade �osmia, mas antes mesmo de que possa ome�ar a organiza�~ao f��sia do seuuniverso, deve passar por um longo per��odo de observa�~ao, devotado ao estudo dos esfor�os dos seusirm~aos mais velhos, em v�arias ria�~oes loalizadas no superuniverso em que a sua a�~ao foi projetada.Mas, antes mesmo de tudo isso, o Filho Mihael haver�a ompletado a sua longa e �unia experiêniade observa�~ao no Para��so e de aperfei�oamento em Havona.Quando um Filho Criador parte do Para��so para embarar na aventura de riar um universo, detornar-se o dirigente - e, virtualmente, o Deus - do universo loal da sua pr�opria organiza�~ao, ent~ao,pela primeira vez, ele enontra-se em ontato ��ntimo om a Tereira Fonte e Centro e, sob muitosaspetos, torna-se dependente dela. O Esp��rito In�nito, ainda que habitando om o Pai e om oFilho, no entro de todas as oisas, est�a destinado a funionar omo o ajudante fatual e efetivo deada Filho Criador. Portanto, ada Filho Criador �e aompanhado por uma Filha Criativa do Esp��ritoIn�nito; a qual �e aquele ser que est�a destinado a tornar-se a Ministra Divina, o Esp��rito-M~ae ou oEsp��rito Materno do novo universo loal. 224



A partida de um Filho Mihael, nessa oasi~ao, libera para sempre as suas prerrogativas de riador,das Fontes e Centros do Para��so, �ando sujeito apenas a ertas limita�~oes inerentes �a preexistêniadessas Fontes e Centros e a ertos outros poderes e presen�as anteedentes. Entre essas limita�~oes�as prerrogativas todo-poderosas, por outro lado, omo riador, do Pai de um universo loal, est~ao asseguintes:1. A mat�eria-energia �e dominada pelo Esp��rito In�nito. Antes que possam ser riadas quaisquernovas formas de oisas, grandes ou pequenas, antes que quaisquer transforma�~oes da mat�eria-energiasejam intentadas, um Filho Criador deve assegurar o onsentimento e a oopera�~ao do trabalho doEsp��rito In�nito.2. Os projetos e tipos de riaturas s~ao ontrolados pelo Filho Eterno. Antes que um Filho Criadorpossa engajar-se na ria�~ao de qualquer novo tipo de ser, de qualquer novo projeto de riatura, eledeve assegurar o onsentimento do Filho Materno Original e Eterno.3. A pessoalidade �e projetada e outorgada pelo Pai Universal.Os tipos e modelos de mente s~ao determinados pelos fatores do ser da pr�e-riatura. Depois queesses fatores houverem sido assoiados para onstituir uma riatura (pessoal ou n~ao) a sua mente �eum dom da Tereira Fonte e Centro, fonte universal do minist�erio da mente a todos os seres abaixodo n��vel dos Criadores do Para��so.O ontrole dos projetos e tipos de esp��rito depende do n��vel da sua manifesta�~ao. Em �ultimaan�alise, o projeto espiritual �e ontrolado pela Trindade, ou pelos dons de esp��rito, no n��vel de pr�e-Trindade, das pessoalidades da Trindade - Pai, Filho e Esp��rito.Assim que um Filho t~ao perfeito e divino haja tomado posse da loa�~ao espaial do seu universoesolhido; assim que os problemas iniiais da materializa�~ao do universo e do equil��brio bruto tenhamsido resolvidos; assim que ele tenha formado uma uni~ao e�az e ooperativa de trabalho om a Filha,omplemento seu, do Esp��rito In�nito - ent~ao este Filho Universal e este Esp��rito Universal iniiamaquele enlae que se destina a dar origem �as in�umeras hostes de �lhos seus naquele universo loal.Em onex~ao om esse evento, a foaliza�~ao do Esp��rito In�nito do Para��so, no Esp��rito Criativo, �etransformada na sua natureza, assumindo as qualidades pessoais do Esp��rito Materno de um universoloal.N~ao obstante todos os Filhos Criadores serem, divinamente, omo os seus progenitores do Para��so,um n~ao se paree exatamente om outro; ada um deles �e �unio, diverso, exlusivo e original, tanto emnatureza quanto pessoalidade. E posto que eles s~ao os arquitetos e elaboradores dos planos da vida,nos seus respetivos reinos, essa diversidade mesma assegura que os seus dom��nios sejam tamb�emdiversos em ada forma e fase da existênia vivente nasida de um Mihael, que pode ser riada ousubseq�uentemente evoluir dele. Da�� as ordens de riaturas nativas dos universos loais serem t~aovariadas. N~ao h�a dois universos que sejam administrados ou habitados por seres nativos de origemdual que sejam idêntios sob todos os aspetos. Dentro de qualquer superuniverso, era da metadedos seus atributos inerentes �e muito semelhante, sendo derivada dos Esp��ritos Criativos uniformes; aoutra metade varia, sendo derivada dos Filhos Criadores diversi�ados. Essa diversidade, no entanto,n~ao arateriza as riaturas apenas om origem no Esp��rito Criativo, nem os seres importados ques~ao nativos do universo entral ou dos superuniversos.Quando um Filho Mihael est�a ausente do seu universo, o governo deste �e assumido pelo seu �lho,o primogênito deste universo, o Brilhante Estrela Matutino, o exeutivo prinipal do universo loal.O onselho e assessoramento do Uni~ao dos Dias �e muito valioso, em tais oasi~oes. Durante taisausênias, um Filho Criador torna-se apaz de onferir ao Esp��rito Materno oligado o superontroleda sua presen�a espiritual, nos mundos habitados e nos ora�~oes dos seus �lhos mortais. E o Esp��ritoMaterno de um universo loal permanee onstantemente na sua sede-entral, estendendo os seusuidados protetores e minist�erio espiritual �as partes mais afastadas do seu dom��nio evoluion�ario.A presen�a pessoal de um Filho Criador, no seu universo loal, n~ao �e impresind��vel ao bom225



funionamento de uma ria�~ao material estabeleida. Esses Filhos podem viajar ao Para��so e, aindaassim, os seus universos seguir~ao os seus ursos, no espa�o. Eles podem sari�ar as suas linhasde poder, para enarnarem-se omo �lhos do tempo; e, ainda assim, seus reinos girar~ao �a voltados seus respetivos entros. No entanto, nenhuma organiza�~ao material �e independente da atra�~aoda gravidade-absoluta do Para��so, nem do superontrole �osmio inerente �a presen�a espaial doAbsoluto Inquali��avel.21.3 A Soberania no Universo LoalA abrangênia de um universo �e dada a um Filho Criador por onsentimento da Trindade do Para��so,e om a on�rma�~ao do Esp��rito Mestre supervisor do superuniverso onsiderado. Essa a�~ao onstituiomo que um t��tulo de posse f��sia, um ontrato �osmio de oness~ao; no entanto, a eleva�~ao de umFilho Mihael, do seu est�agio iniial e autolimitado de governo �a supremaia experienial de soberaniaautoonquistada, vem omo resultado das suas pr�oprias experiênias pessoais, no trabalho da ria�~aodo universo e das auto-outorgas em enarna�~oes. At�e a realiza�~ao da soberania onquistada por meiodas auto-outorgas, ele governa omo um vie-regente do Pai Universal.Um Filho Criador poderia pleitear a sua ampla soberania sobre a sua ria�~ao pessoal a qualquermomento, mas, sabiamente, ele esolhe n~ao o fazer. Se, antes de passar omo riatura pelas auto-outorgas, ele assumisse uma soberania suprema, n~ao onquistada, as pessoalidades do Para��so queresidem no seu universo loal, retirar-se-iam. Todavia, isso nuna aonteeu nas ria�~oes do tempoe do espa�o.O fato da autoria riadora implia a plena soberania, mas os Miha�eis esolhem onquist�a-laexperienialmente; e, om isso, mantêm a olabora�~ao total de todas as pessoalidades do Para��soligadas �a administra�~ao do seu universo loal. N~ao temos onheimento de nenhum Mihael que hajaproedido de outro modo; mas todos eles poderiam fazê-lo, pois s~ao Filhos verdadeiramente dotadosde livre-arb��trio.A soberania de um Filho Criador em um universo loal passa por seis, talvez por sete, est�agios demanifesta�~ao experienial. Estes surgem na ordem seguinte:1. A soberania iniial omo vie-regente - a autoridade solitariamente provis�oria, exerida por umFilho Criador, antes que o Esp��rito Criativo Materno oligado adquira as qualidades da pessoalidade.2. A soberania onjunta, omo vie-regente - o governo onjunto do par do Para��so, subseq�uente�a onquista da pessoalidade feita pelo Esp��rito Materno do Universo.3. A resente soberania de vie-regente - a autoridade em avan�o de um Filho Criador, duranteo per��odo das suas sete auto-outorgas omo riatura.4. A soberania suprema - a autoridade estabeleida, que se segue �a onquista feita ap�os a s�etimaauto-outorga. Em N�ebadon, a soberania suprema data do t�ermino da auto-outorga de Mihael emUrantia. Tem existido por pouo mais de dezenove s�eulos, no vosso tempo planet�ario.5. A resente soberania suprema - o relaionamento avan�ado, que surge depois do estabelei-mento em luz e vida de uma maioria dos dom��nios das riaturas. Este est�agio pertene a um futuro,ainda n~ao realizado, do vosso universo loal.6. A soberania trinit�aria - aquela que �e exerida subseq�uentemente ao estabeleimento do universoloal inteiro, em luz e vida.7. A soberania n~ao revelada - as rela�~oes desonheidas, de uma idade futura do universo.Ao aeitar a soberania iniial, omo vie-regente de um universo loal projetado, um CriadorMihael faz um juramento �a Trindade, de n~ao assumir a soberania suprema at�e que as suas sete auto-226



outorgas, omo riatura, hajam sido ompletadas e erti�adas pelos governantes do superuniverso.No entanto, se um Filho Mihael n~ao pudesse, segundo a sua vontade, pleitear tal soberania n~aoonquistada, n~ao teria sentido prestar o juramento de n~ao o fazer.Mesmo nas eras de pr�e-outorgas, um Filho Criador governa o seu dom��nio quase supremamente,quando n~ao h�a nenhum desaordo entre quaisquer das suas partes. A limita�~ao do governo di�il-mente manifestar-se-�a, se a soberania n~ao for jamais desa�ada. A soberania exerida por um FilhoCriador antes das auto-outorgas, em um universo sem rebeli~ao, n~ao �e maior do que em um universoom rebeli~ao; mas, no primeiro aso, as limita�~oes �a soberania n~ao s~ao aparentes; no segundo, elas os~ao.Se a autoridade ou administra�~ao de um Filho Criador hegar a ser ontestada, ataada ou postaem perigo, ele est�a eternamente omprometido a manter, proteger, defender e, se neess�ario, reobrara sua ria�~ao pessoal. Esses Filhos podem ser perturbados ou molestados apenas por riaturas da suapr�opria ria�~ao ou por seres mais elevados da sua pr�opria esolha. Poderia ser inferido que os \seresmais elevados", aqueles origin�arios de n��veis aima de um universo loal, muito provavelmente n~aoausariam problemas a um Filho Criador, e isso �e verdade. Mas eles poderiam fazê-lo, se esolhessemassim fazer. A virtude �e volitiva, na pessoalidade; a retid~ao n~ao �e autom�atia, nas riaturas omlivre-arb��trio.Antes de ompletar a sua arreira de auto-outorgas, um Filho Criador governa sob ertas limita�~oesauto-impostas �a pr�opria soberania; mas, ap�os terminar o seu servi�o de auto-outorgas, ele governapela virtude da sua experiênia fatual, reebida e feita na forma e �a semelhan�a das suas m�ultiplasriaturas. Quando um Criador houver vivido, por sete vezes, entre as suas riaturas; quando a arreirade auto-outorgas se der por terminada, ent~ao ele estar�a supremamente estabeleido na autoridadedo universo; e ter-se-�a transformado em um Filho Mestre, um governante soberano e supremo.A t�enia de obter a soberania suprema sobre um universo loal envolve os sete passos experimen-tais seguintes:1. Penetrar, experienialmente, em sete n��veis de existênia da riatura, mediante a t�enia daauto-outorga de enarna�~ao �a semelhan�a das riaturas do n��vel em quest~ao.2. Fazer uma onsagra�~ao experienial, a ada fase da vontade s�etupla da Deidade do Para��so, talomo �e personi�ada nos Sete Esp��ritos Mestres.3. Atravessar ada uma das sete experiênias, nos n��veis da riatura, simultaneamente om oumprimento de uma das sete onsagra�~oes �a vontade da Deidade do Para��so.4. Em ada n��vel da riatura, retratar experienialmente o auge da vida da riatura para a Deidadedo Para��so e para todas as inteligênias do universo.5. Em todos os n��veis da riatura, revelar experienialmente uma fase da vontade s�etupla daDeidade, para o n��vel da auto-outorga e para todo o universo.6. Uni�ar experienialmente a experiênia s�etupla, omo riatura, om a experiênia s�etupla deonsagra�~ao �a revela�~ao da natureza e da vontade da Deidade.7. Alan�ar rela�~oes novas e mais elevadas om o Ser Supremo. A reperuss~ao da totalidade dessaexperiênia de Criador-riatura implementa a realidade, no superuniverso, de Deus, o Supremo, bemomo a soberania no espa�o-tempo do Supremo Todo-Poderoso, e fatualiza a soberania suprema,no universo loal, de um Mihael do Para��so.Ao estabeleer sobre a quest~ao da soberania em um universo loal, o Filho Criador n~ao apenasest�a demonstrando a sua pr�opria idoneidade para governar, mas est�a tamb�em revelando a naturezae retratando a atitude s�etupla das Deidades do Para��so. O entendimento �nito e a apreia�~ao daprimazia do Pai, por parte da riatura, s~ao onernentes �a aventura de um Filho Criador, quandoele ondesende em ter, por si mesmo, a forma e as experiênias das suas riaturas. Esses Filhos227



primazes do Para��so s~ao os reveladores reais da natureza amoros��ssima do Pai e da Sua autoridadeben�evola; o mesmo Pai que, em oliga�~ao om o Filho e o Esp��rito, �e o entro universal de todo opoder, pessoalidade e governo em todos os reinos universais.21.4 As Auto-outorgas dos Miha�eisH�a sete grupos de Filhos Criadores auto-outorgadores, e eles s~ao lassi�ados assim, de aordoom o n�umero de vezes que j�a se hajam outorgado a si pr�oprios �as riaturas dos seus reinos. Taisgrupos abrangem desde a experiênia iniial, passando pelas outras ino esferas das auto-outorgasprogressivas at�e atingir o s�etimo epis�odio �nal da experiênia riatura-Criador.As auto-outorgas Avonais s~ao sempre feitas �a semelhan�a da arne mortal, mas as sete auto-outorgas de um Filho Criador envolvem o seu apareimento em sete n��veis de existênia das riaturase pertenem �a revela�~ao das sete express~oes prim�arias da vontade e da natureza da Deidade. Semexe�~ao, todos os Filhos Criadores passam por essas sete doa�~oes de si pr�oprios, aos seus �lhos riados,antes de assumir a jurisdi�~ao estabeleida e suprema sobre os universos da sua pr�opria ria�~ao.Embora essas sete auto-outorgas variem, nos diferentes setores e universos, elas abrangem semprea aventura da auto-outorga mortal. Nesta auto-outorga, a �nal, um Filho Criador aparee omoum membro de uma das ra�as mortais mais elevadas, em algum mundo habitado, geralmente omoum membro daquele grupo raial que ont�em o maior legado heredit�ario da epa Adâmia, a qualanteriormente havia sido importada para elevar o status f��sio dos povos de origem animal. Apenasuma vez, na sua arreira s�etupla de Filho auto-outorgado, um Mihael do Para��so nase de mulher;tal omo �ou para v�os feito o registro do menino de Bel�em. Por apenas uma vez, ele vive e morreomo um membro da mais baixa ordem de riaturas volitivas evoluion�arias.Ap�os ada uma das suas auto-outorgas, um Filho Criador prossegue at�e \a m~ao direita do Pai"para ent~ao ganhar a aeita�~ao do Pai �as suas auto-outorgas e reeber a instru�~ao preparat�oria para opr�oximo epis�odio de servi�o ao universo. Em seguida �a s�etima auto-outorga, a �nal, o Filho Criadorreebe do Pai Universal a suprema autoridade e a jurisdi�~ao sobre o seu universo.Segundo onsta nos registros, o Filho divino que por �ultimo apareeu no vosso planeta foi umFilho Criador do Para��so que havia j�a ompletado seis fases da sua arreira de auto-outorgas; on-seq�uentemente, quando ele se liberou da sua pris~ao na onsiênia da vida enarnada em Urantia,ele pôde dizer, e realmente disse: \Est�a onsumado" - e estava literalmente terminado. A sua morteem Urantia ompletou a sua arreira de auto-outorgas; era o �ultimo passo para umprir o juramentosagrado de um Filho Criador do Para��so. E uma vez realizada essa experiênia, tais Filhos tornam-seos soberanos supremos do universo; n~ao mais governam omo vie-regentes do Pai, mas sim pelo seupr�oprio direito, e em seu pr�oprio nome, omo \Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores". Com algumasexe�~oes delaradas, esses Filhos de auto-outorgas s�etuplas s~ao supremos, irrestrita e inquali�avel-mente, nos universos da sua morada. No que onerne ao seu universo loal, \todo o poder nos �euse na Terra" foi delegado a esse Filho Mestre, triunfante e entronizado.Os Filhos Criadores, ap�os ompletarem as suas arreiras de auto-outorgas, s~ao onsiderados umaordem separada, a dos Filhos Mestres s�etuplos. Pessoalmente, os Filhos Mestres s~ao idêntios aosFilhos Criadores; mas j�a passaram por uma experiênia t~ao singular de auto-outorgas, que s~aoomumente enarados omo uma ordem diferente. Quando um Filho Criador se digna a efetivar umaauto-outorga; uma mudan�a real e permanente est�a destinada a aonteer. �E bem verdade que o Filhoauto-outorgado ontinua sendo ainda nada menos do que um Criador, mas ter�a aresentado �a suanatureza a experiênia de uma riatura; e isso o demove, para sempre, do seu n��vel divino de FilhoCriador, elevando-o at�e o plano experienial de Filho Mestre, aquele que onquistou plenamenteo direito de governar um universo e administrar os seus mundos. Esses seres inorporam tudo oque pode ser assegurado a eles da paternidade divina, e abra�am tudo o que pode ser derivado da228



experiênia da riatura perfeionada. Por que deveria o homem lamentar-se da sua baixa origem e dasua arreira evolutiva for�ada, quando os pr�oprios Deuses devem passar por experiênias equivalentes,antes de serem onsiderados experienialmente ondignos e, �nal e ompletamente, ompetentes paragovernar os seus dom��nios no universo?21.5 A Rela�~ao dos Filhos Mestres om o UniversoO poder de um Mihael Mestre �e ilimitado, porque �e derivado da oliga�~ao experieniada om aTrindade do Para��so; �e inquestion�avel, porque �e derivado da experiênia fatual de omo as riaturassujeitam-se �a pr�opria autoridade daquele Filho. A natureza da soberania de um Filho Criador s�etuplo�e suprema, pois ela:1. Abrange o ponto de vista s�etuplo da Deidade do Para��so;2. Inorpora uma atitude s�etupla das riaturas do espa�o-tempo;3. Sintetiza perfeitamente a atitude do Para��so e o ponto de vista da riatura.Essa soberania experienial, assim sendo, �e todo-inlusiva da divindade de Deus, o S�etuplo; eulmina no Ser Supremo. E a soberania pessoal de um Filho s�etuplo �e omo a soberania futura doSer Supremo, a ser ompletada em algum tempo, abrangendo, omo o faz, o onte�udo mais plenoposs��vel e manifest�avel do poder e autoridade da Trindade do Para��so, dentro dos limites tempo-espaiais envolvidos.Com a realiza�~ao da soberania suprema, no universo loal, o poder e a oportunidade de riar tiposinteiramente novos de riaturas e de seres deixa de ser do Filho Mihael, durante a era presente douniverso. Todavia, a perda do poder de um Filho Mestre, de originar ordens inteiramente novas deseres, de nenhum modo interfere om o trabalho estabeleido j�a e em proesso do desdobramentoda elabora�~ao da vida; esse vasto programa de evolu�~ao do universo ontinua, sem interrup�~ao ousaltos de enurtamento. A aquisi�~ao da soberania suprema feita por um Filho Mestre implia aresponsabilidade, por meio da devo�~ao pessoal, de fomentar e administrar aquilo que j�a foi projetadoe riado, e aquilo que ir�a ser produzido subseq�uentemente por aqueles que tiverem sido, para isso,designados e riados. Com o tempo, poder-se-�a desenvolver uma evolu�~ao quase in�nd�avel de diversosseres, mas nenhum modelo ou tipo novo de riatura inteligente originar-se-�a diretamente de um FilhoMestre, a partir de ent~ao. Esse �e o primeiro passo, o ome�o de uma administra�~ao est�avel ouestabeleida em qualquer universo loal.A eleva�~ao de um Filho auto-outorgador �a soberania inquestion�avel do seu universo signi�a oome�o do �m da inerteza e da relativa onfus~ao de toda uma idade. Posteriormente a esse evento,aquilo que n~ao puder, em nenhum momento, ser espiritualizado, ertamente ir�a desorganizar-se;aquilo que n~ao puder ser, em algum momento, oordenado �a realidade �osmia, ir�a �nalmente serdestru��do. Quando as reservas de miseri�ordia sem �m e de paiênia inomin�avel se houveremexaurido, em um esfor�o de ganhar a lealdade e a devo�~ao das riaturas volitivas dos reinos, a justi�ae a retid~ao prevaleer~ao. Aquilo que a miseri�ordia n~ao puder reabilitar, a justi�a �nalmente ir�aaniquilar.Os Miha�eis Mestres s~ao supremos nos seus pr�oprios universos loais, uma vez que se hajaminstalado omo governantes soberanos. As pouas limita�~oes ao seu governo s~ao aquelas inerentes�a preexistênia �osmia de ertas for�as e pessoalidades. Para tudo mais, esses Filhos Mestres s~aosupremos em autoridade, responsabilidade e poder administrativo, nos seus respetivos universos; s~aoomo Criadores e Deuses virtualmente supremos em todos os sentidos. Nada ultrapassa ou esapa �asua sabedoria, no que diz respeito ao funionamento do seu universo.Ap�os a sua eleva�~ao �a soberania est�avel de um universo loal, um Mihael do Para��so tem oontrole pleno de todos os outros Filhos de Deus que funionam no seu dom��nio; e ele pode governar229



livremente, de aordo om o seu oneito das neessidades dos seus reinos. Segundo a sua vontade, umFilho Mestre pode variar a ordem de julgamento espiritual e ajustamento evoluion�ario dos planetashabitados. E esses Filhos fazem e exeutam os planos da sua pr�opria esolha, em todas as quest~oesenvolvendo as neessidades planet�arias espeiais, e, em partiular, no que diz respeito aos mundosnos quais tiveram permanênia e, mais ainda, sobretudo no que onerne ao reino da auto-outorgaterminal, o planeta da sua enarna�~ao �a semelhan�a da arne mortal.Os Filhos Mestres pareem estar em omunia�~ao perfeita om os mundos que reeberam as suasauto-outorgas, n~ao apenas om os mundos da sua permanênia pessoal, mas om todos os mundosonde um Filho Magisterial haja auto-outorgado a si pr�oprio. Esse ontato �e mantido pela sua pr�opriapresen�a espiritual, o Esp��rito da Verdade, que eles s~ao apazes de \verter sobre toda a arne". EssesFilhos Mestres tamb�em mantêm uma onex~ao ininterrupta om o Filho Materno Eterno, no entro detodas as oisas. Eles possuem um alane ompassivo adv�em de todos n��veis, desde o Pai Universal,no alto, at�e as ra�as menos elevadas da vida planet�aria nos reinos do tempo.21.6 O Destino dos Miha�eis MestresNingu�em poderia, om autoridade �nal, ter a presun�~ao de disutir as naturezas, nem os destinosdos Soberanos Mestres s�etuplos dos universos loais; ontudo todos n�os reetimos muito sobre essasquest~oes. Foi-nos ensinado, e areditamos, que ada Mihael do Para��so �e o absoluto dos oneitos dadeidade dual da sua origem; assim, ele inorpora as fases fatuais da in�nitude do Pai Universal e doFilho Eterno. Os Miha�eis devem ser pariais em rela�~ao �a in�nitude total, mas s~ao, provavelmente,absolutos em rela�~ao �aquela parte da in�nitude envolvida na sua origem. Contudo, �a medida queobservamos os seus trabalhos na era presente do universo, n~ao detetamos nenhuma a�~ao que sejamais que �nita; qualquer apaidade supra�nita em onjetura estaria, pois, autoontida, bem omoainda n~ao revelada.O umprimento das arreiras de auto-outorga omo riaturas e a eleva�~ao �a soberania suprema,em um universo e para um Mihael, devem signi�ar a libera�~ao ompleta das suas apaidades paraa�~oes-�nitas, aompanhada do surgimento da apaidade para o servi�o mais que �nito. Pois, aesse respeito, notamos que esses Filhos Mestres s~ao, ent~ao, limitados, na produ�~ao de novos tiposde seres-riaturas, restri�~ao esta que se faz neess�aria, sem d�uvida, em vista da libera�~ao das suaspotenialidades supra�nitas.�E altamente prov�avel que esses poderes riadores, n~ao desvelados, permane�am autoontidos emtoda a idade presente do universo. Contudo, em algum momento do futuro distante, nos universosdo espa�o exterior, ora em mobiliza�~ao, areditamos que o enlae entre um Filho Mestre e a MinistraDivina, o Esp��rito Criativo Materno do s�etimo est�agio, possa atingir n��veis absonitos de servi�o,aompanhados do surgimento de oisas, signi�ados e valores novos nos n��veis transendentais designi�a�~ao �ultima universal.Do mesmo modo que a Deidade do Supremo est�a-se fatualizando, em virtude do servi�o experien-ial, os Filhos Criadores tamb�em est~ao atingindo a realiza�~ao pessoal dos poteniais das divindadesdo Para��so, ontidos nas suas naturezas inesrut�aveis. Quando estava em Urantia, o Cristo Mihaeldisse, erta vez: \Eu sou o aminho, a verdade e a vida". E areditamos que, na eternidade, odestino dos Miha�eis seja literalmente onstitu��rem-se \no aminho, na verdade e na vida" de todos;iluminando sempre a senda estreita que leva todas as pessoalidades do universo �a suprema divindade,pela absonitude �ultima, at�e a �nalidade eterna da deidade.[Apresentado por um Perfeionador da Sabedoria de Uversa.℄
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Cap��tulo 22Os Filhos Trinitarizados de DeusH�A TRÊS grupos de seres que s~ao hamados de Filhos de Deus. Al�em das ordens desendentes easendentes de �lia�~ao h�a um tereiro grupo onheido omo os Filhos Trinitarizados de Deus. Aordem trinitarizada de �lia�~ao �e subdividida em três divis~oes prinipais, de aordo om as origensdos seus muitos tipos de pessoalidades, reveladas e n~ao reveladas. Essas divis~oes prinipais s~ao:1. Os Filhos Trinitarizados pela Deidade.2. Os Filhos Abra�ados pela Trindade.3. Os Filhos Trinitarizados por Criaturas.N~ao importando a origem, todos os Filhos Trinitarizados de Deus têm em omum a experiêniada trinitariza�~ao, seja omo parte de sua origem, seja omo uma experiênia do abra�o da Trin-dade, alan�ada posteriormente. Os Filhos Trinitarizados pela Deidade n~ao s~ao revelados nestasnarrativas; portanto, esta apresenta�~ao restringir-se-�a a retratar os dois grupos restantes; e, maispartiularmente, os Filhos de Deus abra�ados pela Trindade.22.1 Os Filhos Abra�ados pela TrindadeTodos os �lhos abra�ados pela Trindade s~ao de origem dual ou �unia, ontudo, depois do abra�oda Trindade, eles tornam-se eternamente devotados ao ompromisso de servi�o �a Trindade. Esseorpo, tal omo revelado e organizado para o servi�o dos superuniversos, abrange sete ordens depessoalidades:1. Os Mensageiros Poderosos.2. Aqueles Elevados Em Autoridade.3. Aqueles Sem Nome Nem N�umero.4. Os Cust�odios Trinitarizados.5. Os Embaixadores Trinitarizados.6. Os Guardi~aes Celestes.7. Os Assistentes dos Filhos Elevados.Esses sete grupos de pessoalidades s~ao ainda lassi�ados, de aordo om a origem, a natureza e afun�~ao, em três divis~oes prinipais: os Filhos Trinitarizados de Realiza�~ao, os Filhos Trinitarizadosde Sele�~ao e os Filhos Trinitarizados de Perfei�~ao.Os Filhos Trinitarizados de Realiza�~ao - os Mensageiros Poderosos, Aqueles Elevados Em Autori-dade e Aqueles Sem Nome Nem N�umero - s~ao, todos, mortais asendentes, fusionados ao Ajustador,231



que alan�aram o Para��so e o Corpo de Finalidade. No entanto, deixaram de ser �nalitores; e os seusnomes s~ao retirados da lista de hamada dos �nalitores, depois de abra�ados pela Trindade. Os no-vos �lhos dessa ordem passam por ursos espe���os de aperfei�oamento, por per��odos relativamenteurtos, nos iruitos dos planetas-sede dos iruitos de Havona, sob a dire�~ao dos Eternos dos Dias.Da�� em diante, s~ao designados para os servi�os dos Ani~aes dos Dias nos sete superuniversos.Os Filhos Trinitarizados de Sele�~ao abrangem os Cust�odios Trinitarizados e os EmbaixadoresTrinitarizados. S~ao rerutados entre ertos sera�ns evoluion�arios e entre as riaturas intermedi�ariastransladadas que hajam atravessado Havona e alan�ado o Para��so, bem omo entre alguns dosmortais fusionados ao Esp��rito e fusionados ao Filho, que, da mesma forma, hajam asendido at�e aIlha Central de Luz e Vida. Depois de haverem sido abra�ados pela Trindade do Para��so e de umbreve aperfei�oamento em Havona, os Filhos Trinitarizados de Sele�~ao s~ao designados para as ortesdos Ani~aes dos Dias.Os Filhos Trinitarizados de Perfei�~ao. Os Guardi~aes Celestes e os seus oordenados, os Assisten-tes dos Filhos Elevados, ompreendem um grupo �unio de pessoalidades duplamente trinitarizadas.Eles s~ao os �lhos, trinitarizados-por-riaturas, de pessoalidades do Para��so-Havona, ou de mortaisasendentes perfeionados, que h�a muito tempo se distinguiram nos Corpos da Finalidade. Al-guns desses �lhos trinitarizados-por-riaturas, depois de servirem junto aos Exeutivos Supremosdos Sete Esp��ritos Mestres, e depois de servirem aos Filhos Instrutores da Trindade, s~ao retrinitari-zados (abra�ados) pela Trindade do Para��so e, ent~ao, designados para as ortes dos Ani~aes dos Dias,omo Guardi~aes Celestes e Assistentes dos Filhos Elevados. Os Filhos Trinitarizados de Perfei�~aos~ao diretamente designados para o servi�o do superuniverso, sem outros aperfei�oamentos.Os nossos olaboradores origin�arios da Trindade - os Perfeionadores da Sabedoria, ConselheirosDivinos e Censores Universais - existem em n�umeros estaion�arios. Mas o n�umero dos �lhos abra�adospela Trindade est�a resendo onstantemente. Todas as sete ordens de �lhos abra�ados pela Trindades~ao designadas membros de um dos governos dos sete superuniversos, e o n�umero deles em servi�ojunto a ada superuniverso permanee exatamente o mesmo; nem um sequer foi jamais perdido. Osseres abra�ados pela Trindade jamais se desviaram; podem trope�ar temporariamente, mas nenhumdeles jamais foi onsiderado ulpado por desaato aos governos dos superuniversos. Os Filhos deRealiza�~ao e os Filhos de Sele�~ao nuna falharam no servi�o de Orvônton, mas os Filhos Trinitarizadosde Perfei�~ao algumas vezes erraram, no seu julgamento, tendo assim ausado onfus~oes passageiras.Sob a dire�~ao dos Ani~aes dos Dias, todas as sete ordens funionam em larga medida omo gruposque se autogovernam. O seu esopo de servi�o �e m�ultiplo; os Filhos Trinitarizados de Perfei�~aon~ao deixam o superuniverso para o qual foram designados, mas os seus olaboradores trinitarizadosabrangem o grande universo, viajando desde os mundos evoluion�arios do tempo e do espa�o at�e aIlha Eterna do Para��so. Eles podem funionar em qualquer dos superuniversos, mas fazem-no sempreomo membros dos supergovernos da sua designa�~ao original.Ao que paree, os �lhos abra�ados pela Trindade foram designados permanentemente para oservi�o dos sete superuniversos; essa designa�~ao ertamente �e para durar por toda a idade presentedo universo, mas nuna fomos informados de que dever�a ser eterna.22.2 Os Mensageiros PoderososOs Mensageiros Poderosos pertenem ao grupo asendente dos Filhos Trinitarizados. Eles s~ao umalasse de mortais perfeionados que foram provados em rebeli~oes, e, de outros tantos modos, foramigualmente testados quanto �a sua lealdade pessoal. Todos passaram por algum teste de�nitivo delealdade universal. Na sua asens~ao ao Para��so, eles permaneeram �rmes e leais em fae da desle-aldade dos seus superiores, em algum momento; e alguns funionaram, ativa e lealmente, no lugardesses l��deres in��eis. 232



Com tais anteedentes pessoais de �delidade e devo�~ao, tais mortais asendentes passam porHavona junto om a orrente de peregrinos do tempo, atingem o Para��so, graduam-se ali e s~aoinorporados ao Corpo de Finalidade. Depois, s~ao trinitarizados, pelo abra�o sereto da Trindadedo Para��so e designados, subseq�uentemente, para tornar-se olaboradores dos Ani~aes dos Dias, naadministra�~ao dos governos dos sete superuniversos.Todos os mortais asendentes, om experiênia em insurrei�~oes, que funionaram lealmente du-rante alguma rebeli~ao, est~ao �nalmente destinados a tornar-se Mensageiros Poderosos a servi�o dosuperuniverso. E, do mesmo modo, tamb�em o est�a qualquer riatura asendente que previna, ome��aia, as rebeli~oes do erro, do mal ou do peado; pois a a�~ao destinada a impedir a rebeli~ao ouefetivar tipos elevados de lealdade, durante uma rise no universo, �e onsiderada omo tendo umvalor ainda maior do que a lealdade diante da rebeli~ao de fato.Os Mensageiros Poderosos mais ategorizados foram esolhidos dentre os mortais asendentes dotempo e do espa�o que estiveram entre os primeiros a hegar ao Para��so, muitos deles havendo atra-vessado Havona nos tempos de Grandfanda. Mas a primeira trinitariza�~ao de Mensageiros Poderososn~ao aonteeu sen~ao quando o orpo de andidatos passou a ter representantes de todos os sete supe-runiversos. E o �ultimo grupo dessa ordem a se quali�ar, no Para��so, abrangia peregrinos asendentesdo universo loal de N�ebadon.Os Mensageiros Poderosos s~ao abra�ados pela Trindade do Para��so em lasses de seteentos mil; e,destes, em mil s~ao designados para ada um dos superuniversos. Quase um trilh~ao de MensageirosPoderosos est~ao a servi�o em Uversa, e h�a todos os motivos para areditar-se que o n�umero que serveem ada um dos sete superuniversos seja exatamente o mesmo.Eu sou um Mensageiro Poderoso, e, pode ser do interesse dos urantianos saber que a ompanheirae pareira da minha experiênia mortal, saiu tamb�em triunfante no grande teste; e que, ainda quetenhamos sido separados, por muitas vezes e por per��odos longos, durante a asens~ao interior aHavona, que durou uma longa idade, fomos abra�ados no mesmo grupo de seteentos mil; e passamoso nosso per��odo de travessia de Vieg�erington em liga�~ao estreita e amorosa. Finalmente fomosinumbidos om uma miss~ao, e juntos designados para Uversa, em Orvônton; e, muitas vezes, somosdespahados juntos para a exeu�~ao de ompromissos que requerem dois Mensageiros para o servi�o.Os Mensageiros Poderosos, em onjunto om todos os �lhos abra�ados pela Trindade, s~ao designa-dos para todas as fases de atividades dos superuniversos. Eles mantêm onex~ao onstante om a suasede-entral, por meio do servi�o de reetividade superuniversal. Os Mensageiros Poderosos servemem todos os setores de um superuniverso e, freq�uentemente, exeutam miss~oes para os universosloais e mesmo para os mundos individuais, omo eu o fa�o nesta oasi~ao.Nas ortes dos superuniversos, os Mensageiros Poderosos atuam omo defensores, tanto para osindiv��duos, quanto dos planetas, quando estes se apresentam para julgamento; eles tamb�em assistemos Perfei�~oes dos Dias na dire�~ao de assuntos dos setores maiores. Como grupo, o seu ompromissoprinipal �e de observadores dos superuniversos. Fiam estaionados nos v�arios mundos sede-entraise planetas individuais de importânia, omo observadores o�iais dos Ani~aes dos Dias. Quandodesignados para tal, eles tamb�em servem omo onselheiros para as autoridades que dirigem osassuntos das esferas da sua permanênia. Os Mensageiros tomam parte ativa em todas as fasesdo esquema asendente de progress~ao mortal. Com os seus olaboradores de origem mortal, elesmantêm os supergovernos em ontato estreito e pessoal om o status e o progresso dos planos dosFilhos desendentes de Deus.Os Mensageiros Poderosos s~ao plenamente onsientes de toda a sua arreira asendente; e �e porisso que s~ao ministros t~ao �uteis e ompassivos, mensageiros ompreensivos, para servir em qualquermundo do espa�o e a qualquer riatura do tempo. T~ao logo vos liberteis da arne, ireis omuniar-voslivre e de modo ompreens��vel onoso, pois viemos de todas as ra�as, de todos os mundos evolu-ion�arios do espa�o, isto �e, daquelas ra�as mortais que s~ao resididas pelos Ajustadores do Pensamento233



e que se fusionam, subseq�uentemente, om eles.22.3 Aqueles Elevados em AutoridadeAqueles Elevados Em Autoridade, o segundo grupo de Filhos Trinitarizados de Realiza�~ao, s~aotodos seres de origem mortal e j�a fusionados aos Ajustadores. S~ao os mortais perfeionados quedemonstraram apaidade superior de administra�~ao e que têm demonstrado um gênio exeutivoextraordin�ario, durante as suas longas arreiras asendentes. Eles s~ao a nata da apaidade degovernar, derivada dos mortais sobreviventes do espa�o.Um n�umero de setenta mil de Aqueles Elevados Em Autoridade �e trinitarizado em ada liga�~aoom a Trindade. Embora o universo loal de N�ebadon seja uma ria�~ao relativamente jovem, temrepresentantes em uma lasse reentemente trinitarizada dessa ordem. Existem agora, a servi�o emOrvônton, mais de dez bilh~oes desses administradores h�abeis. Como todas as ordens separadas deseres elestes, eles mantêm a sua pr�opria sede-entral em Uversa e, omo os outros �lhos abra�adospela Trindade, as suas reservas em Uversa atuam omo um orpo entral dirigente da sua ordem emOrvônton.Aqueles Elevados Em Autoridade s~ao administradores sem limita�~oes. Eles s~ao os exeutivospresentes em todos os lugares e sempre e�ientes dos Ani~aes dos Dias. Servem em qualquer esfera, emqualquer mundo habitado e em qualquer fase das atividades de qualquer um dos sete superuniversos.Possuindo sabedoria administrativa extraordin�aria e habilidade exeutiva inusitada, esses seresbrilhantes assumem apresentar a ausa da justi�a, da parte dos tribunais dos superuniversos; elesfomentam a exeu�~ao da justi�a e a reti�a�~ao de adapta�~oes malfeitas, nos universos evoluion�arios.Portanto, se alguma vez fordes itados por erros de julgamento, enquanto estiverdes asendendopelas esferas e pelos mundos ordenados, na vossa progress~ao �osmia, pouo prov�avel �e que sofraisinjusti�as, pois os vossos promotores ser~ao riaturas que, em outros tempos, foram seres asendentese que est~ao familiarizados pessoalmente om todo passo da arreira pela qual tendes j�a passado eque estais atravessando.22.4 Aqueles Sem Nome Nem N�umeroAqueles Sem Nome Nem N�umero onstituem o tereiro e �ultimo grupo de Filhos Trinitarizadosde Realiza�~ao; eles s~ao as almas asendentes que desenvolveram um potenial de adora�~ao muitosuperior �aquela apaidade de todos os �lhos e �lhas das ra�as evoluion�arias dos mundos do tempoe do espa�o. Eles adquiriram um oneito espiritual do prop�osito eterno do Pai Universal que, deum erto modo, transende �a ompreens~ao das riaturas evoluion�arias om nome ou n�umero; porisso, s~ao denominados Aqueles Sem Nome Nem N�umero. Se traduzido om um sentido mais preiso,o seu nome seria \Aqueles Aima de Nome e de N�umero".Essa ordem de �lhos �e abra�ada pela Trindade do Para��so, em grupos de sete mil. Existem,registrados em Uversa, mais de em milh~oes desses �lhos a servi�o em Orvônton.Posto que Aqueles Sem Nome Nem N�umero s~ao as mentes espirituais superiores das ra�as sobre-viventes, est~ao espeialmente quali�ados para julgar e dar opini~oes em onjunto, quando um pontode vista espiritual for desej�avel e quando a experiênia na arreira asendente for essenial para umaompreens~ao adequada das quest~oes envolvidas om o que est�a sendo julgado. Eles s~ao os juradossupremos de Orvônton. Um sistema mal administrado de j�uri pode hegar a ser, em maior ou menorgrau, uma par�odia da justi�a, em alguns mundos; mas, em Uversa e nos seus tribunais de extens~ao,empregamos o mais alto tipo de mentalidade espiritual evolu��da omo jurados-ju��zes. O julgamento �ea fun�~ao mais elevada de qualquer governo e, aqueles a quem se on�am as de�ni�~oes dos vereditos,234



devem ser esolhidos entre os tipos mais elevados e nobres dentre os indiv��duos mais experientes eompreensivos.A sele�~ao dos andidatos para as lasses trinitarizadas de Mensageiros Poderosos, Aqueles Eleva-dos Em Autoridade e Aqueles Sem Nome Nem N�umero, �e inerente e autom�atia. As t�enias seletivasdo Para��so n~ao s~ao arbitr�arias em nenhum sentido. A experiênia pessoal e os valores espirituais de-terminam a esolha do pessoal do grupo dos Filhos Trinitarizados de Realiza�~ao. Tais seres s~ao iguaisem autoridade e uniformes em status administrativo, mas todos possuem uma individualidade e umar�ater diferente; n~ao s~ao seres padronizados. S~ao todos arateristiamente diferentes, dependendodas diferen�as das suas arreiras asendentes.Al�em dessas quali�a�~oes experieniais, os Filhos Trinitarizados de Realiza�~ao foram trinitari-zados no abra�o divino das Deidades do Para��so. Conseq�uentemente, atuam omo olaboradoresoordenados dos Filhos Estaion�arios da Trindade, pois o abra�o da Trindade paree fazer preipi-tar, da orrente do tempo futuro, muitos dos poteniais irrealizados dos seres-riaturas. Todavia isso�e verdadeiro apenas no que onerne �aquilo que �e pertinente �a idade presente do universo.Esse grupo de �lhos dedia-se, prinipalmente, mas n~ao uniamente, ao servi�o da arreira as-endente dos mortais do tempo e do espa�o. Se o ponto de vista de uma riatura mortal estiverem d�uvida, a quest~ao �e deidida por apela�~ao a uma omiss~ao asendente, onsistindo esta de umMensageiro Poderoso, um Aquele Elevado em Autoridade e um Aquele sem Nome nem N�umero.V�os, mortais, que ora tendes ontato om essa mensagem, podeis, v�os pr�oprios, asender aoPara��so, alan�ar o abra�o da Trindade e, em idades remotas do futuro, ser designados para o servi�odos Ani~aes dos Dias, em um dos sete superuniversos; e, em algum outro momento, ser designadospara ampliar a revela�~ao da verdade, em algum planeta habitado em evolu�~ao, do mesmo modo queeu agora sirvo em Urantia.22.5 Os Cust�odios TrinitarizadosOs Cust�odios Trinitarizados s~ao Filhos Trinitarizados de Sele�~ao. N~ao apenas as vossas ra�as, masoutros mortais om valor de sobrevivênia, atravessam Havona, alan�am o Para��so e, algumasvezes, se vêem sendo designados para o servi�o do superuniverso, om os Filhos Estaion�arios daTrindade; entretanto, tamb�em os vossos ��eis guardi~aes ser�a�os e os vossos igualmente ��eis seresintermedi�arios interassoiados podem tornar-se andidatos ao mesmo reonheimento da Trindade eao mesmo magn���o destino da pessoalidade.Os Cust�odios Trinitarizados s~ao sera�ns asendentes e riaturas intermedi�arias transladadas quepassaram por Havona e que atingiram o Para��so e o Corpo de Finalidade. Subseq�uentemente, havendosido abra�ados pela Trindade do Para��so, foram designados para o servi�o dos Ani~aes dos Dias.Os andidatos ao abra�o da Trindade, entre os sera�ns asendentes, reebem esse reonheimentopor ausa da sua oopera�~ao valente om algum mortal asendente que haja atingido o Corpo deFinalidade e que, posteriormente, haja sido trinitarizado. O pr�oprio guardi~ao ser�a�o da minhaarreira mortal veio omigo e, mais tarde, foi trinitarizado estando, agora, ligado ao governo deUversa omo um Cust�odio Trinitarizado.Do mesmo modo aontee om as riaturas intermedi�arias: muitas foram transladadas e al-an�aram o Para��so junto om os sera�ns e, pelas mesmas raz~oes, foram abra�adas pela Trindade eindiadas para atuar omo Cust�odios, nos superuniversos.Os Cust�odios Trinitarizados s~ao abra�ados pela Trindade do Para��so, em grupos de setenta mil,e um s�etimo de ada grupo �e designado para ada super-universo. Existem, agora, a servi�o deOrvônton, um pouo mais do que dez milh~oes desses on��aveis e elevados Cust�odios. Servem emUversa e nas esferas das sedes-entrais maior e menor. Nos seus trabalhos eles s~ao assistidos por um235



orpo de v�arios bilh~oes de seona�ns e outras pessoalidades apaitadas do superuniverso.Os Cust�odios Trinitarizados iniiam as suas arreiras omo ust�odios e ontinuam omo tais,nos assuntos dos supergovernos. De um erto modo, eles s~ao funion�arios dos governos dos seussuperuniversos, mas n~ao lidam om os indiv��duos, omo o fazem os Guardi~aes Celestes. Os Cust�odiosTrinitarizados administram os assuntos grupais e fomentam os projetos oletivos. S~ao os Cust�odiosdos registros, planos e institui�~oes; atuam omo enarregados ��eis para os empreendimentos, gruposde pessoalidades, projetos asendentes, planos moroniais, proje�~oes universais e in�umeros outrosempreendimentos.22.6 Os Embaixadores TrinitarizadosOs Embaixadores Trinitarizados s~ao a segunda ordem de Filhos Trinitarizados de Sele�~ao e, omo osseus semelhantes, os Cust�odios, s~ao rerutados a partir de dois tipos de riaturas asendentes. Nemtodos os mortais asendentes s~ao fusionados aos Ajustadores ou ao Pai; alguns s~ao de fusionamentoom o Esp��rito; e alguns om o Filho. Alguns desses mortais fusionados om o Esp��rito e om oFilho alan�am Havona e atingem o Para��so. Entre esses asendentes ao Para��so, s~ao seleionadosos andidatos para o abra�o da Trindade e, de tempos em tempos, s~ao trinitarizados, em lassesde sete mil. Eles �am, ent~ao, inumbidos om miss~oes nos superuniversos, omo EmbaixadoresTrinitarizados dos Ani~aes dos Dias. Quase meio bilh~ao deles enontra-se registrado em Uversa.Os Embaixadores Trinitarizados s~ao seleionados para o abra�o da Trindade por india�~ao dosseus mestres em Havona. Representam as mentes superiores dos seus respetivos grupos e s~ao,portanto, mais bem quali�ados para assistir os governantes dos superuniversos no entendimento eadministra�~ao dos interesses dos mundos dos quais provêm os mortais fusionados om o Esp��rito. OsEmbaixadores fusionados om o Filho s~ao de grande ajuda no nosso enaminhamento das quest~oesque envolvem a ordem de pessoalidade dos fusionados om o Filho.Os Embaixadores Trinitarizados s~ao emiss�arios dos Ani~aes dos Dias para todo e qualquer prop�osito,para todos e quaisquer mundos ou universos, dentro do seu superuniverso de designa�~ao. Exeutamservi�os espeiais e importantes, nas sedes-entrais dos setores menores, e umprem as designa�~oespara miss~oes in�umeras e diversas em um superuniverso. Formam os orpos de emergênia ou reservados Filhos Trinitarizados dos supergovernos e �am, portanto, dispon��veis para uma gama amplade deveres. Engajam-se em milhares de empreendimentos ligados aos assuntos dos superuniversos;todos imposs��veis de desrever �as mentes humanas, pois nada h�a aonteendo em Urantia que sejaan�alogo a tais atividades.22.7 A T�enia da Trinitariza�~aoN~ao posso desvelar ompletamente para a mente material a experiênia da atua�~ao riadora supremados seres espirituais perfeitos e perfeionados no ato da trinitariza�~ao. As t�enias da trinitariza�~aoest~ao entre os segredos de Vieg�erington e Sol�arington e n~ao s~ao revel�aveis a ningu�em, nem ompre-ens��veis por ningu�em, a n~ao ser por aqueles que hajam passado por essas experiênias �unias. E, pois,al�em da possibilidade de qualquer ser, est�a retratar, om êxito, para a mente humana, a natureza eo prop�osito dessa extraordin�aria opera�~ao.Exetuando-se as Deidades, apenas as pessoalidades do Para��so-Havona e ertos membros dosorpos de �nalidade engajam-se na trinitariza�~ao. Sob as ondi�~oes espeializadas da perfei�~ao doPara��so, esses seres magn���os podem embarar na aventura �unia da identidade-oneito e, muitasvezes, eles têm tido êxito na produ�~ao de um ser novo, um �lho trinitarizado por riaturas.As riaturas glori�adas que se engajam em tais aventuras de trinitariza�~ao podem partiipar de236



apenas uma experiênia desta, enquanto, om as Deidades do Para��so, paree n~ao haver nenhumlimite quanto �a exeu�~ao repetida dos epis�odios de trinitariza�~ao. A Deidade paree estar limitadaapenas sob um aspeto: s�o pode haver um Esp��rito In�nito e Original, apenas um exeutivo in�nitoda vontade uni�ada de Pai-Filho.Os �nalitores, mortais asendentes fusionados ao Ajustador, que atingiram ertos n��veis da ulturado Para��so e do desenvolvimento espiritual, est~ao entre aqueles que podem intentar trinitarizar umser-riatura. Quando estaionadas no Para��so, �as ompanhias de �nalitores mortais �e onedido umreesso a ada milênio do tempo de Havona. H�a sete modos diferentes pelos quais esses �nalitorespodem esolher passar esse per��odo livre de deveres, e um destes �e tentar, em assoia�~ao om algum�nalitor ompanheiro ou alguma pessoalidade do Para��so-Havona, realizar o ato da trinitariza�~ao deuma riatura.Caso dois �nalitores mortais, ao apresentar-se diante dos Arquitetos do Universo-Mestre, demons-trem que esolheram, independentemente um do outro, um oneito idêntio para a trinitariza�~ao,os Arquitetos têm o poder, segundo a sua pr�opria determina�~ao, de promulgar mandados permitindoque esses mortais asendentes glori�ados prolonguem os seus reessos e que, por um tempo, se re-tirem para o setor de trinitariza�~ao dos Cidad~aos do Para��so. Ao �nal desse retiro a eles onedido,se informarem que esolheram, a s�os e em onjunto, fazer o esfor�o paradis��ao de espiritualizar,idealizar e fatualizar um oneito seleto e original, que at�e aquele momento n~ao haja sido trinitari-zado, ent~ao o Esp��rito Mestre N�umero Sete emite ordens autorizando um empreendimento assim t~aoextraordin�ario.Per��odos de tempos inareditavelmente longos, algumas vezes, s~ao onsumidos nessas aventuras;uma era paree passar, antes que esses seres determinados e heios de f�e, que j�a foram mortais -junto a outros que, algumas vezes, s~ao pessoalidades do Para��so-Havona - , �nalmente atinjam a suameta, tendo realmente êxito em trazer o seu oneito esolhido de verdade universal �a existêniafatual. E nem sempre esses pares devotados têm êxito; muitas vezes, por algum erro, que n~ao seonsegue desobrir, eles falham. Os andidatos �a trinitariza�~ao que falham, assim, s~ao admitidosem um grupo espeial de �nalitores, designados omo seres que �zeram o esfor�o supremo e quesuportaram o desapontamento supremo. Quando as Deidades do Para��so se unem para trinitarizar,sempre têm êxito; mas o mesmo pode n~ao oorrer om um par homogêneo de riaturas, na tentativade uni~ao de dois membros da mesma ordem de seres.Quando um ser novo e original �e trinitarizado pelos Deuses, os Pais divinos permaneem inalteradosno seu potenial de deidade; mas, quando seres-riaturas elevados intentam realizar tal epis�odioriador, uma das partes individuais partiipantes sofre uma modi�a�~ao �unia de pessoalidade. Osdois antepassados de um �lho trinitarizado por uma riatura transformam-se espiritualmente, e emum erto sentido, em um s�o. Areditamos que esse status de bi-uni�a�~ao, de ertas fases espirituaisda pessoalidade, provavelmente prevaleer�a at�e o momento em que o Ser Supremo haja alan�ado asua manifesta�~ao plena e ompleta de pessoalidade, no grande universo.Simultaneamente om o apareimento de um novo �lho trinitarizado por riaturas, oorre essauni~ao funional espiritual dos dois anestrais; os dois progenitores trinitarizados tornam-se um, non��vel funional �ultimo. Nenhum ser riado no universo pode expliar plenamente esse fenômenosurpreendente; �e uma experiênia pr�oxima do divino. Quando o Pai e o Filho uniram-se para eternizaro Esp��rito In�nito, ap�os a realiza�~ao do Seu prop�osito, imediatamente, Eles tornaram-se omo Ume, desde ent~ao, têm sido Um. E, ainda que a uni~ao entre duas riaturas, para a trinitariza�~ao,seja da ordem do esopo in�nito da uni~ao perfeita da Deidade do Pai Universal mais Filho Eterno,as reperuss~oes da trinitariza�~ao feita pela riatura n~ao s~ao eternas em natureza; elas terminar~aoquando da ompleta fatualiza�~ao das Deidades experieniais.Ainda que esses progenitores de �lhos trinitarizados por riaturas se transformem em um, paraos seus ompromissos no universo, eles ontinuam a ser reonheidos omo duas pessoalidades, naforma�~ao das �leiras e nas listas de hamada do Corpo de Finalidade e dos Arquitetos do Universo-237



Mestre. Durante a idade orrente do universo, todos os progenitores unidos pela trinitariza�~ao s~aoinsepar�aveis para ompromissos e fun�~ao; aonde vai um, o outro vai, o que faz um, o outro faz. Se abi-uni�a�~ao dos progenitores envolve um �nalitor mortal (ou de outra ordem) e uma pessoalidadedo Para��so-Havona, os seres progenitores unidos n~ao funionam nem om seres do Para��so, nem omhavonianos, nem om �nalitores. Essas uni~oes mistas re�unem-se em orpos espeiais, onstitu��dos deseres similares. E, em todas as uni~oes de trinitariza�~ao, mistas ou de outra forma, os seres progenitorespermaneem onsientes um do outro; podem omuniar-se um om o outro, e tornam-se apazes deexeutar deveres dos quais nenhum deles poderia, anteriormente, desinumbir-se.Os Sete Esp��ritos Mestres têm autoridade para sanionar a uni~ao trinitarizante de �nalitores epessoalidades do Para��so-Havona, e tais liga�~oes mistas sempre s~ao bem-suedidas. Os magn���os�lhos trinitarizados-por-riaturas resultantes s~ao representativos de oneitos inadequados �a om-preens~ao, tanto da parte das riaturas eternas do Para��so, quanto da parte das riaturas temporaisdo espa�o; por isso, eles tornam-se os pupilos protegidos dos Arquitetos do Universo-Mestre. Esses�lhos trinitarizados do destino inorporam id�eias, ideais e uma experiênia, as quais aparentementepertenem a uma idade futura do universo, e, por esse motivo, n~ao s~ao de nenhum valor pr�atio,imediato, para a administra�~ao do universo entral, nem para a dos superuniversos. Esses �lhossingulares das riaturas do tempo e dos idad~aos da eternidade s~ao todos mantidos em uma reservaem Vieg�erington, onde se engajam no estudo dos oneitos do tempo e das realidades da eternidade,em um setor espeial da esfera oupada pelas fauldades seretas dos orpos dos Filhos Criadores.O Ser Supremo �e a uni�a�~ao das três fases de realidade da Deidade: Deus, o Supremo, uni�a�~aoespiritual de ertos aspetos �nitos da Trindade do Para��so; o Supremo Todo-Poderoso, uni�a�~aodo poder dos Criadores do grande universo; e a Mente Suprema, ou a ontribui�~ao individual daTereira Fonte e Centro, e seus oordenados, para a realidade do Ser Supremo. Nas suas aventuras detrinitariza�~ao, as exelsas riaturas do universo entral e do Para��so envolvem-se em uma explora�~aotr��plie da Deidade do Supremo, que resulta na produ�~ao de três ordens de �lhos trinitarizados porriaturas:1. Os Filhos trinitarizados por asendentes. Nos seus esfor�os riadores os �nalitores est~ao ten-tando trinitarizar algumas realidades oneituais do Supremo Todo-Poderoso, as quais eles adquiri-ram experienialmente na sua asens~ao pelo tempo e pelo espa�o, at�e o Para��so.2. Os Filhos trinitarizados por riaturas do Para��so-Havona. Os esfor�os riadores dos Cidad~aosdo Para��so e dos havonianos resultam na trinitariza�~ao de ertos aspetos espirituais elevados doSer Supremo, os quais eles adquiriram experienialmente de anteedentes super-supremos que s~aolim��trofes do �Ultimo e do Eterno.3. Os Filhos trinitarizados do Destino. Quando, no entanto, um �nalitor e uma riatura doPara��so-Havona trinitarizam juntos uma nova riatura, esse esfor�o onjunto reperute em ertas fa-ses da Mente Suprema �Ultima. Os �lhos resultantes, trinitarizados por riaturas, s~ao suprariaionais;eles representam fatualidades da Deidade Suprema �Ultima que n~ao foram atingidas experienial-mente de outro modo e que, por isso mesmo, aem automatiamente no dom��nio dos Arquitetosdo Universo-Mestre, ust�odios que s~ao de todas as oisas transendentes aos limites riaionais daidade presente do universo. Os �lhos trinitarizados do destino inorporam ertos aspetos da fun�~aodo Supremo �Ultimo n~ao revelada no universo-Mestre. N~ao sabemos muita oisa sobre esses �lhosonjuntos do tempo e da eternidade, mas sabemos bem mais do que aquilo que nos foi permitidorevelar.22.8 Os Filhos Trinitarizados por CriaturasAl�em dos �lhos trinitarizados-por-riaturas onsiderados nesta narrativa, h�a in�umeras ordens n~aoreveladas de seres trinitarizados-por-riaturas - a progênie diversi�ada das liga�~oes m�ultiplas das238



pessoalidades dos sete orpos de �nalitores e das pessoalidades do Para��so-Havona. Todavia, todosesses seres trinitarizados-por-riaturas, revelados e n~ao revelados, s~ao dotados de pessoalidade peloPai Universal.Quando os novos �lhos, trinitarizados-por-asendentes e trinitarizados-por-seres-do-Para��so-Havona,ainda est~ao jovens e destreinados, geralmente s~ao despahados para longos per��odos de servi�o nassete esferas do Esp��rito In�nito, no Para��so, nas quais servem sob a tutela dos Sete Exeutivos Su-premos. Subseq�uentemente, podem ser adotados pelos Filhos Instrutores da Trindade para futurosaperfei�oamentos nos universos loais.Esses �lhos adotados, om origem em riaturas elevadas e glori�adas, s~ao aprendizes, assistentesestudiosos dos Filhos Instrutores e, no que diz respeito �a lassi�a�~ao, freq�uentemente, s~ao numeradosde forma tempor�aria, segundo tais Filhos. Eles podem umprir, e umprem, muitas tarefas nobresque impliam o desprendimento em favor dos reinos aos quais esolheram servir.Os Filhos Instrutores, nos universos loais, podem propor que os seus tutelados, trinitarizadospor riaturas, sejam abra�ados pela Trindade do Para��so. Emergindo desse abra�o, omo FilhosTrinitarizados de Perfei�~ao, eles integram o servi�o dos Ani~aes dos Dias nos sete superuniversos,sendo esse o destino atualmente onheido desse grupo singular de seres trinitarizados duplamente.Nem todos os �lhos trinitarizados por riaturas s~ao abra�ados pela Trindade; muitos se tornamolaboradores e embaixadores dos Sete Esp��ritos Mestres do Para��so, dos Esp��ritos Reetivos dossuperuniversos e dos Esp��ritos Maternos das ria�~oes loais. Outros podem aeitar designa�~oesespeiais na Ilha Eterna. E outros, ainda, podem integrar os servi�os espeiais nos mundos seretosdo Pai e nas esferas do Esp��rito, no Para��so. Finalmente, muitos enontram seu aminho aderindoaos orpos onjuntos dos Filhos Trinitarizados nos iruitos internos de Havona.Exetuando-se os Filhos Trinitarizados de Perfei�~ao e aqueles que se est~ao reunindo em Vi-eg�erington, o destino supremo de todos os �lhos trinitarizados por riaturas paree ser o de entrarno orpo de Finalitores Trinitarizados, um dos sete Corpos da Finalidade do Para��so.22.9 Os Guardi~aes CelestesOs �lhos trinitarizados por riaturas s~ao abra�ados pela Trindade do Para��so em lasses de sete mil.Essa progênie trinitarizada de humanos perfeionados e pessoalidades do Para��so-Havona s~ao todosigualmente abra�ados pelas Deidades; todavia, s~ao designados para os superuniversos, de aordoom a reomenda�~ao dos seus antigos instrutores, os Filhos Instrutores da Trindade. Aqueles queprestaram os melhores servi�os s~ao indiados omo Assistentes dos Filhos Elevados; aqueles quetiveram atua�~oes menos distinguidas s~ao designados Guardi~aes Celestes.Esses seres singulares, quando houverem sido abra�ados pela Trindade, tornar-se-~ao adjuntosvaliosos dos governos dos superuniversos. Eles s~ao versados nos assuntos da arreira asendente, n~aopor asens~ao pessoal, mas em onseq�uênia do seu servi�o junto aos Filhos Instrutores da Trindadenos mundos do espa�o.Quase um bilh~ao desses Guardi~aes Celestes est�a em miss~oes em Orvônton. Eles s~ao designados,prinipalmente, �as administra�~oes dos Perfei�~oes dos Dias, nas sedes-entrais dos setores maiores, es~ao ompetentemente assistidos por um orpo de mortais asendentes fusionados ao Filho.Os Guardi~aes Celestes s~ao os o�iais das ortes dos Ani~aes dos Dias, funionando omo mensa-geiros das ortes e portadores das ita�~oes e deis~oes dos v�arios tribunais dos governos dos superu-niversos. S~ao agentes de apreens~ao dos Ani~aes dos Dias; eles partem de Uversa, em busa de seresuja presen�a esteja sendo requisitada perante os ju��zes dos superuniversos; exeutam os mandadospara a deten�~ao de qualquer pessoalidade no superuniverso. Eles tamb�em aompanham os mortaisdos universos loais, fusionados ao Esp��rito, quando, por qualquer raz~ao, a sua presen�a �e requisitada239



em Uversa.Os Guardi~aes Celestes e seus olaboradores, os Assistentes dos Filhos Elevados, nuna foramresididos por Ajustadores. E tamb�em n~ao s~ao fusionados nem ao Esp��rito nem ao Filho. O abra�o daTrindade do Para��so ompensa, todavia, por tudo no status de n~ao-fus~ao desses Filhos Trinitarizadosde Perfei�~ao. O abra�o da Trindade pode atuar apenas sobre a id�eia que �e personi�ada em um �lhotrinitarizado-por-riatura, deixando inalterado, sob os demais aspetos, o pr�oprio �lho abra�ado; tallimita�~ao, todavia, oorre apenas quando assim planejada.Tais �lhos, trinitarizados duplamente, s~ao seres maravilhosos, mas n~ao s~ao nem t~ao vers�ateis out~ao on��aveis quanto os seus elaboradores asendentes; falta-lhes a grande e profunda experiêniapessoal que o restante dos �lhos pertenentes a esse grupo adquiriu, esalando, fatualmente, desdeos dom��nios esuros do espa�o at�e alan�arem glori�a�~ao. N�os, da arreira asendente, os amamos efazemos tudo, dentro da nossa apaidade, para ompensar as suas de�iênias; e eles fazem-nos �armais gratos ainda por ausa da nossa origem inferior e da nossa apaidade de experieniar. A suadisposi�~ao para reonheer e demonstrar as pr�oprias de�iênias quanto �as realidades experieni�aveisda asens~ao no universo �e transendentalmente bela e, algumas vezes, mesmo, omovedoramentepat�etia.Os Filhos Trinitarizados de Perfei�~ao s~ao limitados, se omparados a outros �lhos abra�ados pelaTrindade, porque a sua apaidade experienial �e inibida tempo-espaialmente. Eles se ressentem dade�iênia de experiênia, a despeito do longo aperfei�oamento om os Exeutivos Supremos e omos Filhos Instrutores, e, se n~ao fosse isso, a satura�~ao experienial poderia impedir que esses seres�assem deixados em reserva at�e adquirirem experiênia em uma futura era do universo. N~ao h�asimplesmente nada, em toda a existênia universal, que possa tomar o lugar da experiênia pessoalde fato, e esses �lhos trinitarizados por riaturas s~ao mantidos na reserva para exererem fun�~oesexperieniais em alguma �epoa futura do universo.Nos mundos das mans~oes, n~ao raro, tenho visto esses funion�arios digni�ados das altas ortes dosuperuniverso ontemplarem, desejosa e apelativamente, at�e mesmo os re�em-hegados dos mundosevoluion�arios do espa�o. E n~ao se poderia deixar de pereber omo esses possuidores de umatrinitariza�~ao n~ao experienial invejam realmente os seus irm~aos, supostamente menos afortunados,que asenderam no aminho universal, por meio de passos dados, om boa-f�e, na experiênia e navivênia fatual. Apesar das suas di�uldades e limita�~oes, formam um orpo de trabalhadoresmaravilhosamente �util e sempre disposto, quando se trata da exeu�~ao dos planos administrativosomplexos dos governos dos superuniversos.22.10 Os Assistentes dos Filhos ElevadosOs Assistentes dos Filhos Elevados s~ao o grupo superior de �lhos trinitarizados e re-trinitarizados dosseres asendentes glori�ados do Corpo Mortal da Finalidade, e dos seus eternos ompanheiros, aspessoalidades do Para��so-Havona. Eles s~ao designados para o servi�o dos superuniversos e funionamomo ajudantes pessoais dos �lhos elevados dos governos dos Ani~aes dos Dias; e poderiam seradequadamente denominados seret�arios partiulares. Eles atuam, de tempos em tempos, omofunion�arios para omiss~oes espeiais e outras oliga�~oes grupais dos �lhos elevados. Servem aosPerfeionadores da Sabedoria, Conselheiros Divinos, Censores Universais, Mensageiros Poderosos,Aqueles Elevados em Autoridade e Aqueles sem Nome nem N�umero.Se, ao dissertar sobre os Guardi~aes Celestes, pareeu que hamei a aten�~ao para as limita�~oes edi�uldades desses �lhos duplamente trinitarizados, deixai-me, agora, om toda a justi�a, hamara aten�~ao para o seu grande ponto forte, o atributo que os torna quase inestim�aveis para n�os.Esses seres devem a sua pr�opria existênia ao fato de serem as personi�a�~oes de um oneito �unio esupremo. Eles s~ao a inorpora�~ao, em pessoalidade, de algum ideal universal, de alguma id�eia divina,240



omo nuna antes havia sido onebida, expressa ou trinitarizada. E eles foram subseq�uentementeabra�ados pela Trindade; assim, demonstram e, de fato, orpori�am a pr�opria sabedoria da Trindadedivina, no que onerne �a id�eia-ideal da existênia da sua pessoalidade. Na medida em que taloneito partiular for revel�avel aos universos, essas pessoalidades inorporam, em tudo e por tudo,o que qualquer inteligênia de riatura ou Criador poderia possivelmente oneber, expressar ouexempli�ar. Eles s~ao aquela id�eia personi�ada.Ser�a que podeis pereber que essas onentra�~oes vivas, de um �unio oneito supremo de realidadeno universo, poderiam prestar um servi�o inenarr�avel �aqueles a quem �e on�ada a administra�~ao dossuperuniversos?N~ao faz muito tempo, fui enarregado de dirigir uma omiss~ao de seis - um de ada, entre osassistentes dos �lhos elevados - , designada para o estudo de três problemas pertinentes a um grupode novos universos na parte sul de Orvônton. Tornei-me intensamente onsiente do valor dos Assis-tentes dos Filhos Elevados quando requisitei, ao dirigente da ordem deles, em Uversa, a designa�~aotempor�aria desses seret�arios para a minha omiss~ao. A primeira das nossas id�eias foi representadapor um Assistente dos Filhos Elevados em Uversa, o qual, a partir da��, passou a ser designado parao nosso grupo. O nosso segundo problema foi inorporado por um Assistente dos Filhos Elevados,designado ao superuniverso n�umero três. Obtivemos muita ajuda dessa fonte, por interm�edio daagênia de distribui�~ao do universo entral, para a oordena�~ao e dissemina�~ao do onheimento es-senial; mas nada ompar�avel �a assistênia prestada pela presen�a fatual de uma pessoalidade que �eum oneito trinitarizado por riaturas, em supremaia, e trinitarizado pela Deidade, em �nalidade.Quanto ao tereiro problema que tivemos, os registros do Para��so indiaram que tal id�eia n~ao havianuna sido trinitarizada por riatura alguma.Os Assistentes dos Filhos Elevados s~ao pessoaliza�~oes �unias e originais de oneitos extraor-din�arios e de ideais estupendos. E, enquanto tal, eles tornam-se apazes de onferir, �as nossasdelibera�~oes, de tempos em tempos, uma ilumina�~ao inexprim��vel. Quando eu estiver atuando emalguma miss~ao remota nos universos do espa�o, pensai no que signi�a, em termos de assistênia, seeu for t~ao afortunado a ponto de ter, na minha miss~ao, um Assistente dos Filhos Elevados que seja aplenitude do oneito divino, em tudo que diga respeito ao problema para a resolu�~ao do qual eu hou-ver sido enviado; e eu tenho tido, repetidamente, essa mesma experiênia. A �unia di�uldade omesse plano �e que nenhum superuniverso pode ter uma edi�~ao ompleta dessas id�eias trinitarizadas;apenas onseguimos um s�etimo desses seres; e assim, apenas uma vez em sete, podemos desfrutarda assoia�~ao pessoal om esses seres, mesmo quando os registros indiarem que a id�eia haja sidotrinitarizada.Poder��amos usar, om grandes vantagens, um n�umero muito maior desses seres em Uversa. Emvista do seu valor para as administra�~oes dos superuniversos; desse modo, de todos os modos poss��veis,enorajamos os peregrinos do espa�o e tamb�em os residentes do Para��so, a intentar a trinitariza�~ao,pois, ap�os haverem ontribu��do e interagido uns om os outros, essas realidades viveniadas s~aoesseniais �a realiza�~ao da aventura riativa da trinitariza�~ao.Temos agora, no nosso superuniverso, era de um milh~ao e um quarto de Assistentes dos FilhosElevados, e eles servem tanto no setor maior quanto no menor, funionando at�e mesmo em Uversa.Muito freq�uentemente eles aompanham-nos em nossos ompromissos nos universos remotos. OsAssistentes dos Filhos Elevados n~ao s~ao designados permanentemente junto a Filho algum ou o-miss~ao alguma. Eles �am em irula�~ao onstante, servindo onde a id�eia, ou o ideal, que na verdadeeles s~ao, possa melhor olaborar om os prop�ositos eternos da Trindade do Para��so, de quem eles setornaram �lhos.Eles s~ao afetivos de um modo toante, s~ao extraordinariamente leais, re�nadamente inteligentes,supremamente s�abios - no que onerne a uma �unia id�eia - e transendentalmente humildes. Aomesmo tempo em que eles podem passar-vos a totalidade do onheimento do universo, no quese refere �a sua id�eia �unia ou ideal, torna-se quase pat�etio observ�a-los busando onheimento e241



informa�~ao sobre muitos outros temas, onsultando mesmo at�e os mortais asendentes.E esta �e a narrativa da origem, natureza e funionamento de alguns daqueles que s~ao hamadosde Filhos Trinitarizados de Deus; mais partiularmente daqueles que passaram pelo divino abra�oda Trindade do Para��so, e que depois foram designados para os servi�os dos superuniversos, para aliprestarem uma oopera�~ao s�abia e ompreensiva aos administradores dos Ani~aes dos Dias, nos seusesfor�os inans�aveis de failitar o progresso interior dos mortais asendentes do tempo, na dire�~ao doseu destino imediato em Havona e da sua meta �nal no Para��so.[Narrado por um Mensageiro Poderoso do orpo revelador de Orvônton.℄
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Cap��tulo 23Os Mensageiros Solit�ariosOS MENSAGEIROS Solit�arios s~ao o orpo pessoal e universal do Criador Conjunto; s~ao a primeirae mais experiente ordem das Pessoalidades mais Altas do Esp��rito In�nito. Representam a a�~aoriadora iniial do Esp��rito In�nito atuando solitariamente om o prop�osito de trazer �a existêniaesp��ritos pessoalizados solit�arios. Nem o Pai, nem o Filho partiiparam diretamente dessa prodigiosaespiritualiza�~ao.Esses esp��ritos-mensageiros foram pessoalizados em um �unio epis�odio riador, e o seu n�umero�e estaion�ario. Embora eu tenha um desses extraordin�arios seres ligados a mim, nesta presentemiss~ao, n~ao sei quantas dessas pessoalidades existem no universo dos universos. Apenas, de quandoem quando, �o sabendo quantos est~ao insritos nos nossos registros omo funionando em umerto momento na jurisdi�~ao do nosso superuniverso. Segundo o �ultimo informe de Uversa, observeique havia quase 7 690 trilh~oes de Mensageiros Solit�arios operando, ent~ao, dentro das fronteiras deOrvônton; e fa�o a onjetura de que isso seja onsideravelmente menos do que um s�etimo do seun�umero total.23.1 A Natureza e Origem dos Mensageiros Solit�ariosImediatamente ap�os a ria�~ao dos Sete Esp��ritos dos Ciruitos de Havona, o Esp��rito In�nito trouxe�a existênia o vasto orpo dos Mensageiros Solit�arios. N~ao h�a nenhuma parte da ria�~ao universalque seja preexistente aos Mensageiros Solit�arios, exeto o Para��so e os iruitos de Havona. Eles têmfunionado por todo o grande universo durante quase toda a eternidade. S~ao fundamentais �a t�eniadivina do Esp��rito In�nito, para a sua auto-revela�~ao �as ria�~oes imensas do tempo e do espa�o epara o seu ontato pessoal om as mesmas.Embora esses Mensageiros existam desde os tempos remotos da eternidade, todos eles s~ao ônsiosde um ome�o da sua individualidade. S~ao onsientes do tempo e s~ao as primeiras ria�~oes doEsp��rito In�nito a possu��rem essa onsiênia do tempo. S~ao as riaturas primogênitas do Esp��ritoIn�nito, as primeiras a haverem sido pessoalizadas no tempo e espiritualizadas no espa�o.Esses esp��ritos solit�arios surgiram, no alvoreer dos tempos, omo seres espirituais plenamentedesenvolvidos e perfeitamente dotados. S~ao todos iguais; e, assim, n~ao h�a lasses nem divis~oesbaseadas em variantes pessoais. A lassi�a�~ao deles �e fundada inteiramente no tipo de trabalhopara o qual s~ao designados, de tempos em tempos.Os mortais ome�am omo seres quase ompletamente materiais nos mundos do espa�o; e asen-dem, interiormente, na dire�~ao dos Grandes Centros; ao passo que esses esp��ritos solit�arios ome�ama partir do entro de todas as oisas e aspiram a ser designados para as ria�~oes long��nquas, osmundos individuais dos universos loais mais externos e at�e mesmo mais al�em.243



Embora denominados Mensageiros Solit�arios, eles n~ao s~ao esp��ritos solit�arios, apenas gostam ver-dadeiramente de trabalhar sozinhos. E s~ao os �unios seres, em toda a ria�~ao, que podem apreiar, eapreiam muito, uma existênia solit�aria, embora gostem igualmente de relaionar-se om as pouasordens de inteligênia do universo om as quais eles podem onfraternizar.Os Mensageiros Solit�arios n~ao est~ao isolados no seu servi�o; est~ao onstantemente em ontatoom as riquezas do inteleto de toda a ria�~ao, pois s~ao apazes de \fazer esuta" em todas astransmiss~oes dos reinos da sua permanênia. Podem tamb�em se interomuniar om os membros doseu pr�oprio grupo imediato, aqueles seres que est~ao fazendo o mesmo gênero de trabalho, no mesmosuperuniverso. Eles poderiam omuniar-se om os outros da sua numera�~ao, mas reeberam ordens,do onselho dos Sete Esp��ritos Mestres, de n~ao o fazer e, omo s~ao um grupo leal, n~ao desobedeemnem falham. N~ao h�a registro de que um Mensageiro Solit�ario haja, sequer uma vez, trope�ado ea��do na esurid~ao.Os Mensageiros Solit�arios, omo os Diretores do Poder do Universo, est~ao entre os pouos tipos deseres que operam em todos os reinos e que est~ao isentos de apreens~ao e de deten�~ao pelos tribunais doespa�o e do tempo. Eles n~ao poderiam ser hamados para ompareer diante de ningu�em, a n~ao serdos Sete Esp��ritos Mestres; mas, em todos os anais do universo-mestre, n~ao onsta que esse onselhodo Para��so jamais tenha sido onvoado para julgar sequer um aso de um Mensageiro Solit�ario.Esses mensageiros de miss~oes solit�arias s~ao um grupo de seres riados, derivados da Tereira Fontee Centro; e ada um deles �e on��avel, autônomo, vers�atil, profundamente espiritual e amplamenteompassivo. Eles atuam om a autoridade do Esp��rito In�nito, residente na Ilha Central do Para��so,e das suas pessoaliza�~oes nas esferas-sede dos universos loais. Eles ompartilham onstantemente oiruito direto que emana do Esp��rito In�nito, at�e mesmo quando funionam nas ria�~oes loais, soba inuênia imediata dos Esp��ritos Maternos dos universos loais.H�a uma raz~ao t�enia pela qual os Mensageiros Solit�arios devem viajar e trabalhar sozinhos. Porper��odos urtos, e quando em postos �xos, eles podem olaborar inorporados em um grupo, mas,quando assim reunidos, eles s~ao totalmente ortados da sustenta�~ao e da dire�~ao do seu iruito noPara��so, e �am inteiramente isolados. Quando se enontram em trânsito, ou quando operam nosiruitos do espa�o e nas orrentes do tempo, se dois ou mais dos dessa ordem estiverem em estreitoontato, ambos, ou todos, s~ao lan�ados fora da liga�~ao de ontato om as for�as mais elevadas queirulam. Eles est~ao omo que em \urto-iruito", para usar a vossa linguagem de s��mbolos ilustra-tivos. Por isso eles possuem, inerentemente, em seu interior, um poder autom�atio de alarme, umsinal de advertênia que opera infalivelmente, para preveni-los de onitos que possam advir, poderesse que atua sempre e sem falta mantendo-os separados o su�iente, para que nada inter�ra no fun-ionamento pr�oprio e e�az de ada um. Eles tamb�em possuem poderes, inerentes e autom�atios, dedetetar e indiar a proximidade tanto dos Esp��ritos Inspirados da Trindade, quanto dos Ajustadoresdo Pensamento divinos.Esses mensageiros n~ao possuem nenhum poder de extens~ao de pessoalidade, nem de reprodu�~ao;ontudo, n~ao h�a pratiamente nenhum trabalho, nos universos, no qual eles n~ao se possam engajar, epara o qual eles n~ao possam ontribuir om algo de essenial e de ajuda. Em espeial, fazem grandeseonomias de tempo para os administradores dos assuntos do universo; e nos assistem a todos n�os,do mais elevado ao mais baixo.23.2 As Tarefas dos Mensageiros Solit�ariosOs Mensageiros Solit�arios n~ao s~ao designados para servir permanentemente a quaisquer pessoalidadeselestes individuais ou a grupos de pessoalidades elestes. Sempre atuam em miss~oes de�nidas; e,durante o seu servi�o, trabalham sob a supervis~ao imediata daqueles que dirigem os reinos dassuas miss~oes. Entre eles pr�oprios, n~ao h�a organiza�~ao, nem governo de qualquer esp�eie; eles s~ao244



Mensageiros Solit�arios.Os Mensageiros Solit�arios s~ao designados pelo Esp��rito In�nito para as sete espei�a�~oes deservi�os que se seguem:1. Mensageiros da Trindade do Para��so.2. Mensageiros dos Ciruitos de Havona.3. Mensageiros dos Superuniversos.4. Mensageiros dos Universos Loais.5. Exploradores em Miss~oes N~ao Dirigidas.6. Embaixadores e Emiss�arios de Miss~oes Espeiais.7. Reveladores da Verdade.Esses mensageiros espirituais, em todos os sentidos, podem ser troados de um tipo de servi�o paraoutro; e tais transferênias aonteem onstantemente. N~ao existem ordens separadas de MensageirosSolit�arios; eles s~ao semelhantes espiritualmente e iguais em todos os sentidos. Ainda que sejamdesignados, geralmente, pela sua numera�~ao, s~ao onheidos do Esp��rito In�nito por seus nomespessoais. Eles s~ao onheidos de todos n�os pelo nome ou n�umero designativo da sua miss~ao atual.1. Mensageiros da Trindade do Para��so. N~ao me �e permitido revelar muito sobre o trabalhodo grupo de mensageiros designado para a Trindade. S~ao os servidores seretos e de on�an�a dasDeidades; e, quando lhes foram on�adas mensagens espeiais, envolvendo as diretrizes n~ao reveladase a onduta futura dos Deuses, nuna se soube que eles houvessem divulgado um segredo ou tra��do aon�an�a depositada na sua ordem. E tudo isso �e menionado aqui, n~ao para vangloriar-nos da suaperfei�~ao, mas antes para que destaquemos que as Deidades podem riar, e riam, seres perfeitos.A onfus~ao e os dist�urbios em Urantia n~ao signi�am que os Governantes do Para��so n~ao tenhaminteresse ou apaidade para enaminhar as oisas de um modo diferente. Os Criadores têm plenasondi�~oes de fazer de Urantia um verdadeiro Para��so; um �Eden assim, entretanto, n~ao ontribuiriapara o desenvolvimento dos arateres �rmes, nobres e experimentados, que os Deuses, muito erta-mente, est~ao forjando no vosso mundo, entre as bigornas da neessidade e os martelos da ang�ustia.As vossas ansiedades e penas, prova�~oes e desapontamentos s~ao tanto uma parte do plano divinopara a vossa esfera quanto o s~ao a perfei�~ao aprimorada e a adapta�~ao in�nita de todas oisas parao seu supremo prop�osito nos mundos do universo entral e perfeito.2. Mensageiros dos Ciruitos de Havona. Em toda a arreira asendente, v�os sereis apazes dedetetar, vaga mas resentemente, a presen�a dos Mensageiros Solit�arios; entretanto, at�e alan�ardesHavona, v�os n~ao os reonheereis sem alguns equ��voos. Os primeiros desses mensageiros om os quaisestareis fae a fae ser~ao aqueles dos iruitos de Havona.Os Mensageiros Solit�arios gozam de rela�~oes espeiais om os nativos dos mundos de Havona. Essesmensageiros, que têm a sua operaionalidade di�ultada quando assoiados uns aos outros, podemter, e têm, uma omunh~ao muito estreita e pessoal om os nativos de Havona. Mas �e totalmenteimposs��vel omuniar �as mentes humanas a satisfa�~ao suprema que adv�em do ontato das mentesdesses seres divinamente perfeitos om os esp��ritos daquelas pessoalidades quase transendentes.3. Mensageiros dos Superuniversos. Os Ani~aes dos Dias, pessoalidades om origem na Trindade,que presidem aos destinos dos sete superuniversos, naqueles trios de poder divino e sabedoria ad-ministrativa, s~ao supridos abundantemente de Mensageiros Solit�arios. Apenas por interm�edio dessaordem de mensageiros �e que esses governantes trinos de um superuniverso podem omuniar-se, diretae pessoalmente, om os governantes de outro superuniverso. Os Mensageiros Solit�arios s~ao o �uniotipo dispon��vel, de inteligênia espiritual - exeto, possivelmente, os Esp��ritos Inspirados da Trindade- , que pode ser despahado da sede-entral de um superuniverso diretamente para a sede-entralde outro. Todas as outras pessoalidades devem fazer tais exurs~oes passando por Havona e pelos245



mundos exeutivos dos Esp��ritos Mestres.Algumas esp�eies de informa�~ao h�a, que n~ao podem ser obtidas pelos Mensageiros por Gravidade,nem por reetividade, nem por transmiss~ao. E, quando os Ani~aes dos Dias querem saber dessasoisas om seguran�a, eles devem despahar um Mensageiro Solit�ario �a fonte do seu onheimento.Muito antes da presen�a da vida em Urantia o mensageiro, agora ligado a mim, esteve designadopara uma miss~ao fora de Uversa, no universo entral. E esteve ausente das listas de hamada deOrvônton por quase um milh~ao de anos, mas retornou no devido tempo om a informa�~ao desejada.N~ao h�a limita�~ao ao servi�o dos Mensageiros Solit�arios nos superuniversos; eles podem funionaromo exeutores dos altos tribunais ou omo oletores de informa�~oes para o bem do reino. Detodas as superria�~oes eles preferem servir em Orvônton, porque aqui a neessidade �e maior e asoportunidades para o esfor�o her�oio, muitas vezes, s~ao m�ultiplas. Nos reinos de maior neessidade,todos n�os temos a satisfa�~ao de exerer mais plenamente qualquer fun�~ao.4. Mensageiros dos Universos Loais. Nos servi�os de um universo loal, n~ao h�a limite �a atua�~aodos Mensageiros Solit�arios. Eles s~ao os reveladores ��eis dos motivos e intentos do Esp��rito Maternodo universo loal, embora atuem sob a plena jurisdi�~ao do Filho Mestre reinante. E isso �e verdadeem rela�~ao a todos os mensageiros que operam em um universo loal; quer estejam trabalhandodiretamente vindos das sedes-entrais dos superuniversos, quer estejam atuando temporariamenteem liga�~ao om os Pais da Constela�~ao, Soberanos dos Sistemas ou Pr��nipes Planet�arios. Antesda onentra�~ao de todo o poder nas m~aos de um Filho Criador, quando da sua eleva�~ao omogovernante soberano do seu universo, esses mensageiros dos universos loais funionam sob a dire�~aogeral dos Ani~aes dos Dias e respondem imediatamente ao representante residente deles, o Uni~ao dosDias.5. Exploradores em Miss~oes N~ao Dirigidas. Quando o orpo de reserva dos Mensageiros So-lit�arios est�a om exesso de pessoal, um dos Sete Diretores Supremos do Poder emite um hamadode volunt�arios para explora�~ao; e nuna h�a falta de volunt�arios, pois eles sentem prazer em ser des-pahados, omo exploradores livres e desimpedidos, a �m de experieniar a emo�~ao de enontrarn�uleos de organiza�~ao de mundos e universos novos.Eles lan�am-se �a investiga�~ao dos ind��ios forneidos pelos ontempladores espaiais dos reinos.Indubitavelmente, as Deidades do Para��so sabem da existênia desses sistemas, ainda n~ao desobertos,de energia do espa�o, mas Elas nuna divulgam tal informa�~ao. Se os Mensageiros Solit�arios n~aoexplorassem e artografassem esses entros novos de energia ainda em organiza�~ao, tais fenômenospermaneeriam por longo tempo sem serem notados, at�e mesmo pelos servi�os de informa�~ao dosreinos adjaentes. Toda lasse dos Mensageiros Solit�arios �e altamente sens��vel �a gravidade; e, dessemodo, algumas vezes eles podem detetar a presen�a prov�avel de pequen��ssimos planetas esuros,aqueles mundos que s~ao mesmo os mais adaptados aos experimentos de vida.Esses mensageiros-exploradores, de miss~oes n~ao dirigidas, rondam o universo-mestre. Eles est~aoonstantemente em expedi�~oes exploradoras, nas regi~oes n~ao artografadas de todo o espa�o exterior.Grande parte das informa�~oes que possu��mos sobre as transa�~oes nos reinos do espa�o exterior deve-se �as explora�~oes dos Mensageiros Solit�arios, pois eles trabalham e estudam, freq�uentemente, om osastrônomos elestes.6. Embaixadores e Emiss�arios de Miss~oes Espeiais. Os universos loais, situados dentro deum mesmo superuniverso, ostumeiramente, fazem os embaixadores seleionados alternarem-se noservi�o das suas ordens nativas de �lia�~ao. Mas, para evitar demoras, os Mensageiros Solit�arioss~ao soliitados, freq�uentemente, a ir omo embaixadores de uma ria�~ao loal at�e outra, a �m derepresentar e interpretar um reino para um outro. Por exemplo: quando um reino re�em-habitado �edesoberto, pode resultar que esteja em um ponto t~ao long��nquo, no espa�o, que demore um tempomuito longo para um embaixador transportado por um sera�m alan�ar esse universo exessivamentedistante. Um ser levado por um sera�m n~ao pode exeder a veloidade de 899 370, dos quilômetros246



de Urantia, por um segundo, tamb�em do vosso tempo. As estrelas mai�as, as ontraorrentes e osdesvios, bem omo as atra�~oes tangeniais, todos tender~ao a retardar essa veloidade, e de um modotal que, em uma viagem prolongada, a veloidade m�edia �ar�a em torno de 885 000 quilômetros porsegundo.Quando aontee de se fazerem neess�arias entenas de anos para que um embaixador nativohegue a um universo loal exessivamente distante, soliita-se sempre que um Mensageiro Solit�arioparta para l�a, imediatamente, a �m de atuar omo embaixador interino. Os Mensageiros Solit�ariospodem ir muito rapidamente, n~ao totalmente de modo independente do tempo e do espa�o, omo ofazem os Mensageiros por Gravidade, mas quase do mesmo modo. Eles tamb�em servem, em outrasirunstânias, omo emiss�arios de miss~oes espeiais.7. Reveladores da Verdade. Os Mensageiros Solit�arios onsideram a miss~ao de revelar a verdadeomo sendo a mais elevada manifesta�~ao de on�an�a �a sua ordem. E exeutam essa fun�~ao, quasesempre, tanto para os superuniversos quanto para os planetas do espa�o em partiular. Eles fa-zem parte, freq�uentemente, das omiss~oes que s~ao enviadas aos mundos e sistemas, para ampliar arevela�~ao da verdade.23.3 Os Servi�os dos Mensageiros Solit�arios no Tempo eEspa�oOs Mensageiros Solit�arios s~ao o mais elevado tipo de pessoalidade, perfeita e on�denial, dispon��velem todos os reinos, para a transmiss~ao r�apida de mensagens urgentes e importantes, quando n~ao�e indiado, nem onveniente, utilizar um servi�o de transmiss~ao ou o meanismo da reetividade.Eles servem em miss~oes de uma variedade in�nda, ajudando aos seres espirituais e materiais dosreinos, partiularmente quando o elemento tempo est�a envolvido. De todas as ordens designadaspara os servi�os, nos dom��nios dos superuniversos, eles s~ao os seres pessoalizados mais elevados emais vers�ateis que mais podem vir a desa�ar o tempo e o espa�o.O universo est�a bem suprido de esp��ritos que utilizam a gravidade para os prop�ositos de trânsito;eles podem ir a qualquer lugar em qualquer tempo - instantaneamente - mas eles n~ao s~ao pessoas.Alguns outros ruzadores por gravidade s~ao seres pessoais, omo os Mensageiros por Gravidade eos Registradores Transendentais, mas n~ao est~ao dispon��veis para os administradores dos superuni-versos e universos loais. Os mundos pareem estar heios de anjos, de homens e de outros seresaltamente pessoais, mas todos estes têm di�uldades no tempo e no espa�o: a veloidade limite,para a maioria dos seres que n~ao s~ao transportados por sera�ns, �e de 299 790 quilômetros do vossomundo, por segundo, no vosso tempo; as riaturas intermedi�arias e algumas outras podem atingir, efreq�uentemente atingem, o dobro dessa veloidade, ou seja, a de 599 580 quilômetros por segundo,enquanto os sera�ns e outros seres podem ruzar o espa�o �a veloidade de 899 370 quilômetros porsegundo, ou seja, três vezes mais. Contudo, n~ao h�a pessoalidades de transporte, nem mensagei-ros, que funionem entre as veloidades instantâneas dos ruzadores de gravidade e as veloidadesrelativamente vagarosas dos sera�ns, exetuando-se os Mensageiros Solit�arios.Os Mensageiros Solit�arios s~ao, pois, geralmente usados para serem despahados em servi�o na-quelas situa�~oes em que a pessoalidade �e essenial ao umprimento da miss~ao e se deseja evitar aperda de tempo, oasionada pelo envio de qualquer outro tipo, prontamente dispon��vel, de mensa-geiro pessoal. Eles s~ao os �unios seres de�nitivamente pessoalizados que podem sinronizar-se omas orrentes universais ombinadas do grande universo. A sua veloidade para atravessar o espa�o �evari�avel, dependendo de uma grande variedade de inuênias que podem interferir, mas os registrosmostram que, na jornada para ompletar esta miss~ao, o mensageiro interligado a mim perfez umaveloidade de 1 346 169 220 000 dos vossos quilômetros, por segundo, no vosso tempo.247



Est�a totalmente al�em da minha apaidade poder expliar ao tipo de mente material omo umesp��rito pode ser uma pessoa real e, ao mesmo tempo, atravessar o espa�o em veloidades t~ao altas.Todavia, esses mesmos Mensageiros Solit�arios, de fato, vêm at�e Urantia e v~ao nestas veloidadesimpersrut�aveis; e toda a eonomia da administra�~ao universal estaria despojada, realmente emmuito, do seu elemento pessoal, aso isso n~ao fosse um fato.Os Mensageiros Solit�arios s~ao apazes de funionar omo linhas de emergênia de omunia�~ao,em todas as regi~oes e reinos remotos do espa�o n~ao abrangidos dentro dos iruitos estabeleidosdo grande universo. Aontee que um mensageiro, quando funionando assim, pode transmitir umamensagem ou enviar um impulso, pelo espa�o, a um outro mensageiro, a uma distânia de era deem anos-luz, omo os astrônomos de Urantia estimam as distânias estelares.Das mir��ades de seres que ooperam onoso, na ondu�~ao dos assuntos dos superuniversos, ne-nhum �e mais importante em assistênia pr�atia e na eonomia de tempo. Nos universos do espa�o,devemos reonheer as di�uldades do tempo; da�� a magnitude do servi�o dos Mensageiros Solit�arios,que, por meio das suas prerrogativas pessoais de omunia�~ao, s~ao quase independentes do espa�o eainda, em virtude da sua imensa veloidade de trânsito, quase independentes do tempo.N~ao onsigo expliar aos mortais de Urantia omo os Mensageiros Solit�arios podem existir sem umaforma e, ainda assim, possuir pessoalidades reais e de�nidas. Embora existam sem aquela forma queseria assoiada naturalmente �a pessoalidade, eles possuem uma presen�a espiritual que �e disern��velpor todos os tipos mais elevados de seres espirituais. Os Mensageiros Solit�arios s~ao a �unia lasse deseres que paree estar de posse de quase todas as vantagens de um esp��rito sem forma, aompanhadasde todas as prerrogativas de uma pessoalidade plena. Sendo verdadeiras pessoas, ainda assim, s~aodotados de quase todos os atributos de manifesta�~ao dos esp��ritos impessoais.Nos sete superuniversos, geralmente - mas n~ao sempre - , tudo o que tende a aumentar a libera�~aode qualquer riatura das di�uldades do tempo e do espa�o reduz proporionalmente as prerrogativasda pessoalidade. Os Mensageiros Solit�arios s~ao uma exe�~ao a essa lei geral. Nas suas atividades,pratiamente s~ao irrestritos na utiliza�~ao de todo e qualquer entre os aminhos ilimitados da express~aoespiritual, do servi�o divino, do minist�erio pessoal e da omunia�~ao �osmia. Se pud�esseis ver essesextraordin�arios seres, �a luz da minha experiênia na administra�~ao do universo, v�os ompreender��eisqu~ao dif��il seria oordenar os assuntos dos superuniversos, n~ao fosse a oopera�~ao vers�atil deles.N~ao importa quanto o universo possa expandir-se, provavelmente n~ao se riar~ao mais MensageirosSolit�arios. �A medida que os universos resem, um trabalho ada vez mais extenso de administra�~aodeve ser resentemente assumido por outros tipos de ministros espirituais e por aqueles seres que ti-veram origem nessas novas ria�~oes, tais omo as riaturas geradas pelos Filhos Soberanos e Esp��ritosMaternos dos universos loais.23.4 O Minist�erio Espeial dos Mensageiros Solit�ariosOs Mensageiros Solit�arios pareem ser oordenadores das pessoalidades de todos os tipos de seresespirituais. A ministra�~ao deles ajuda a fazer om que todas as pessoalidades do vasto mundoespiritual sejam a�ns. E ontribuem muito para o desenvolvimento, em todos os seres espirituais, deuma onsiênia de identidade de grupo. Todo tipo de ser espiritual �e servido por grupos espeiaisde Mensageiros Solit�arios que fomentam a apaidade desses seres de ompreender todos os outrostipos e ordens, n~ao importando qu~ao dessemelhantes sejam, e de onfraternizar om os mesmos.Os Mensageiros Solit�arios demonstram uma apaidade espantosa de oordena�~ao entre todosos tipos e ordens de pessoalidades �nitas - e mesmo de fazer ontato om o regime absonito dossuperontroladores do Universo-Mestre - , tanto que alguns de n�os postulam que a ria�~ao dessesmensageiros, pelo Esp��rito In�nito, de alguma maneira, esteja relaionada �a dota�~ao que o Agente248



Conjunto faz �a mente Supremo-�Ultima.Quando um �nalitor e um Cidad~ao do Para��so ooperam na trinitariza�~ao de um \�lho do tempoe da eternidade" - uma transa�~ao envolvendo os poteniais n~ao revelados da mente do Supremo-�Ultimo - , e, quando essa pessoalidade n~ao lassi�ada �e despahada para Vieg�erington, ent~ao umMensageiro Solit�ario (uma suposta reperuss~ao na pessoalidade, da outorga dessa mente-deidade) �esempre designado omo ompanheiro-guardi~ao desse �lho trinitarizado por riaturas. Esse mensa-geiro aompanha o novo �lho do destino ao mundo do seu des��gnio e nuna mais deixa Vieg�erington.Quando ligado, assim, aos destinos de um �lho do tempo e da eternidade, um Mensageiro Solit�ario�e, para sempre, transferido para a supervis~ao �unia dos Arquitetos do Universo-Mestre. Qual possaser o futuro de uma assoia�~ao t~ao extraordin�aria, n~ao sabemos. Durante idades, essas assoia�~oesde pessoalidades t~ao singulares vêm, ontinuamente, reunindo-se em Vieg�erington, mas nem mesmoum par sequer foi alguma vez adiante dali.Os Mensageiros Solit�arios existem em n�umeros estaion�arios, mas a trinitariza�~ao dos �lhos dodestino �e uma t�enia ilimitada, aparentemente. J�a que todo �lho trinitarizado do destino tem umMensageiro Solit�ario, designado para si, quer-nos pareer que, em algum momento no futuro remoto,a reserva de mensageiros possa vir a esgotar-se. Quem assumir�a o seu trabalho no grande universo?O servi�o deles ser�a assumido por algum novo desenvolvimento entre os Esp��ritos Inspirados daTrindade? Ser�a que o grande universo, em algum per��odo remoto, ir�a ser administrado, mais de perto,pelos seres origin�arios da Trindade, enquanto as riaturas de origem �unia, ou dual, se loomovempara os reinos do espa�o exterior? Se os mensageiros retornarem ao seu servi�o iniial, ser�a queesses �lhos do destino ir~ao aompanh�a-los? Ser�a que as trinitariza�~oes feitas pelos �nalitores epelos Havonianos do Para��so essar~ao, quando a reserva de Mensageiros Solit�arios estiver absorvida,inteiramente, na fun�~ao de ompanheiros-guardi~aes desses �lhos do destino? Ser�a que todos os nossose�ientes Mensageiros Solit�arios onentrar-se-~ao em Vieg�erington? Ser�a que essas extraordin�ariaspessoalidades espirituais permaneer~ao eternamente ligadas a esses �lhos trinitarizados de destinon~ao revelado? Que signi�a�~ao deve ser atribu��da ao fato de que esses pares, que se re�unem emVieg�erington, estejam sob a exlusiva dire�~ao desses poderosos seres misteriosos, os Arquitetos doUniverso-Mestre? Fazemos essas e muitas perguntas similares a n�os mesmos e a muitas outras ordensde seres elestes, mas n~ao sabemos as respostas.Essa transa�~ao india, inequivoamente, junto om muitas oorrênias similares na administra�~aodo universo, que o pessoal do grande universo, e mesmo de Havona e do Para��so, est�a passando poruma reorganiza�~ao erta e determinada, em oordena�~ao om as grandes evolu�~oes na energia, queagora est~ao aonteendo em todos os reinos do espa�o exterior, e em referênia a elas.Temos a tendênia de areditar que o futuro eterno testemunhar�a fenômenos de evolu�~ao do uni-verso os quais ir~ao transender, em muito, a tudo o que o eterno passado experieniou. E anteipamostais aventuras grandiosas, omo v�os pr�oprios deveis anteipar, om uma agrad�avel ansiedade e umaexpetativa ada vez mais elevada.[Apresentado por um Conselheiro Divino de Uversa.℄
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Cap��tulo 24As Pessoalidades Mais Elevadas doEsp��rito In�nitoEM UVERSA, todas as pessoalidades e entidades do Criador Conjunto est~ao repartidas em trêsgrandes divis~oes: as Pessoalidades Mais Elevadas do Esp��rito In�nito, as Hostes de Mensageiros doEspa�o e os Esp��ritos Ministradores do Tempo, aqueles seres espirituais que se oupam do ensino eda ministra�~ao �as riaturas de vontade do esquema asendente de progress~ao mortal.Essas Pessoalidades Mais Elevadas do Esp��rito In�nito, menionadas nestas narrativas, operamem todo o grande universo em sete divis~oes:1. Mensageiros Solit�arios.2. Supervisores dos Ciruitos do Universo.3. Diretores do Censo.4. Auxiliares Pessoais do Esp��rito In�nito.5. Inspetores Assoiados.6. Sentinelas Designadas.7. Guias dos Graduados.Os Mensageiros Solit�arios, os Supervisores dos Ciruitos, os Diretores do Censo e Auxiliares Pes-soais s~ao araterizados por possu��rem dons imensos de antigravidade. Os Mensageiros Solit�arios n~aotêm uma sede-entral onheida; eles irulam pelo universo dos universos. Os Supervisores dos Cir-uitos do Universo e os Diretores do Censo mantêm uma sede-entral nas apitais dos superuniversos.Os Auxiliares Pessoais do Esp��rito In�nito �am estaionados na Ilha Central de Luz. Os InspetoresAssoiados e as Sentinelas Designadas permaneem �xos, respetivamente, nas apitais dos universosloais e apitais dos seus sistemas omponentes. Os Guias dos Graduados residem e funionam nobilh~ao de mundos do universo de Havona. A maior parte dessas pessoalidades mais elevadas tempostos nos universos loais, mas n~ao se enontram organiamente vinuladas �as administra�~oes dosreinos evoluion�arios.Das sete lasses que omp~oem esse grupo, apenas os Mensageiros Solit�arios e talvez os AuxiliaresPessoais perorrem o universo dos universos. Os Mensageiros Solit�arios s~ao enontrados no Para��soe afora: desde os iruitos de Havona, nas apitais dos superuniversos, e, da�� para fora, nos diver-sos setores e universos loais e suas subdivis~oes, e at�e mesmo nos mundos habitados. Embora osMensageiros Solit�arios perten�am �as Pessoalidades Mais Elevadas do Esp��rito In�nito, a sua origem,natureza e servi�o foram abordados no doumento preedente.
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24.1 Os Supervisores dos Ciruitos do UniversoPode pareer que as imensas orrentes de poder do espa�o e os iruitos da energia do esp��rito ope-rem automatiamente; pode pareer que funionem sem ontroles nem entraves, mas n~ao �e realmenteassim. Todos esses sistemas estupendos de energia est~ao sob ontrole; est~ao sujeitos a uma super-vis~ao inteligente. Os Supervisores dos Ciruitos do Universo oupam-se, n~ao dos reinos da energiapuramente f��sia ou material - dom��nio dos Diretores do Poder no Universo - , mas dos iruitosda energia espiritual relativa e daqueles iruitos modi�ados que s~ao esseniais �a manuten�~ao dosseres altamente desenvolvidos espiritualmente, tanto quanto dos tipos moroniais ou de transi�~aode riaturas inteligentes. Os supervisores n~ao d~ao origem a iruitos de energia e de superessêniade divindade, mas, em geral, eles têm a ver om os iruitos espirituais mais elevados do tempo eda eternidade e om todos os iruitos espirituais relativos, envolvidos na administra�~ao das partesomponentes do grande universo. Eles dirigem e manipulam todos esses iruitos de energia-esp��ritofora da Ilha do Para��so.Os Supervisores dos Ciruitos do Universo s~ao uma ria�~ao exlusiva do Esp��rito In�nito e funi-onam somente omo agentes do Agente Conjunto. Eles s~ao pessoalizados para o servi�o nas quatroordens seguintes:1. Supervisores Supremos dos Ciruitos.2. Supervisores Assoiados dos Ciruitos.3. Supervisores Seund�arios dos Ciruitos.4. Supervisores Teri�arios dos Ciruitos.Os supervisores supremos de Havona e tamb�em os supervisores assoiados dos sete superuniversostêm o seu n�umero j�a ompleto; dessas ordens, nenhum mais est�a sendo riado. Os supervisoressupremos s~ao sete, em n�umero, e est~ao estaionados nos mundos-pilotos dos sete iruitos de Havona.Os iruitos dos sete superuniversos �am entregues ao enargo de um grupo maravilhoso de setesupervisores assoiados, que mantêm sua sede-entral nas sete esferas do Esp��rito In�nito, no Para��so,os mundos dos Sete Exeutivos Supremos. De l�a eles supervisionam e dirigem os iruitos dossuperuniversos do espa�o.Nessas esferas do Esp��rito, no Para��so, os sete supervisores integrados dos iruitos e a primeiraordem dos Centros Supremos de Potênia efetuam uma liga�~ao que, sob a dire�~ao dos ExeutivosSupremos, resulta na oordena�~ao subparadis��aa de todos os iruitos materiais e espirituais quev~ao at�e os sete superuniversos.Os supervisores seund�arios dos universos loais do tempo e do espa�o est~ao estaionados nosmundos-sede de ada superuniverso. Os setores maior e menor s~ao divis~oes administrativas dossupergovernos, mas n~ao se oupam om as quest~oes da supervis~ao da energia-esp��rito. N~ao seiquantos supervisores seund�arios de iruitos existem no grande universo, mas em Uversa h�a 84 691desses seres. Os supervisores seund�arios est~ao sendo onstantemente riados; de tempos em tempos,eles surgem, em grupos de setenta, nos mundos dos Exeutivos Supremos. N�os podemos obtê-los porrequisi�~ao quando vamos fazer o estabeleimento de iruitos separados de energia espiritual, e depoder de liga�~ao, para os novos universos em evolu�~ao que se enontram sob a nossa jurisdi�~ao.Um supervisor teri�ario de iruito funiona nos mundos-sede de ada universo loal. Essa ordem,bem omo a dos supervisores seund�arios, est�a em ont��nua ria�~ao, sendo riada em grupos deseteentos. Eles s~ao designados para os universos loais pelos Ani~aes dos Dias.Os supervisores dos iruitos s~ao riados para as suas tarefas espe���as; e servem eternamentenos grupos do seu ompromisso original. Eles n~ao fazem rota�~oes no servi�o e por isso efetuam umestudo, durante toda uma idade, dos problemas existentes nos reinos do seu ompromisso original.Por exemplo: o supervisor teri�ario de iruitos de n�umero 572 842 tem funionado em S�alvington252



desde a onep�~ao iniial do vosso universo loal, e �e um membro da assessoria pessoal de Mihaelde N�ebadon.Atuando, seja no universo loal, seja em um universo mais elevado, os supervisores dos iruitosdirigem todos os envolvidos nos iruitos adequados a serem empregados na transmiss~ao de todas asmensagens espirituais e relativas ao trânsito de todas as pessoalidades. No seu trabalho de supervis~aodos iruitos, esses e�ientes seres utilizam todas as for�as intermedi�arias, pessoalidades e agênias nouniverso dos universos. Eles empregam as \altas pessoalidades espirituais de ontrole dos iruitos"n~ao reveladas; e s~ao ompetentemente assistidos por in�umeras equipes ompostas de pessoalidadesdo Esp��rito In�nito. Eles �e que isolariam um mundo evoluion�ario, aso o seu Pr��nipe Planet�ariose rebelasse ontra o Pai Universal e seu Filho vie-regente. S~ao apazes de retirar qualquer mundode ertos iruitos da ordem espiritual mais elevada do universo, mas n~ao podem anular as orrentesmateriais dos diretores de potênia.Os Supervisores dos Ciruitos do Universo têm, om os iruitos espirituais, algo omo a rela�~aoque os Diretores do Poder no Universo têm om os iruitos materiais. As duas ordens s~ao omple-mentares, exerendo, juntas, toda a supervis~ao de todos os iruitos materiais e espirituais que s~aoontrol�aveis e manipul�aveis pelas riaturas.Os Supervisores dos Ciruitos exerem erta supervis~ao sobre aqueles iruitos da mente que s~aoassoiados ao esp��rito, assim omo os diretores de potênia têm uma erta jurisdi�~ao sobre aquelasfases da mente assoiadas �a energia-f��sia - a mente meânia. Em geral, as fun�~oes de uma ordemexpandem-se por liga�~ao om a outra, mas os iruitos da mente pura n~ao est~ao sujeitos �a supervis~aode nenhum deles. As duas ordens n~ao s~ao oordenadas. Em todos os seus m�ultiplos trabalhos, osSupervisores dos Ciruitos do Universo �am sujeitos aos Sete Diretores do Poder Supremo e aosseus subordinados.Se bem que os supervisores dos iruitos sejam inteiramente iguais dentro das suas ordens res-petivas, todos s~ao tamb�em indiv��duos distintos. S~ao verdadeiramente seres pessoais, mas possuemum tipo de pessoalidade outra que-n~ao-a-dotada-pelo-Pai, n~ao enontrada em qualquer outro tipode riatura em toda a existênia universal.Embora ireis reonheê-los e saber deles �a medida que evoluirdes no aminho interno do Para��so,v�os n~ao tereis nenhuma rela�~ao pessoal om eles. S~ao os supervisores dos iruitos e oupam-seestrita e e�ientemente do seu assunto. Lidam somente om aquelas pessoalidades e entidades quetêm a supervis~ao dessas atividades que envolvem os iruitos sujeitos �a sua supervis~ao.24.2 Os Diretores do CensoSe bem que a mente �osmia da Inteligênia da Informa�~ao Universal seja onheedora da presen�a edo paradeiro de todas as riaturas pensantes, h�a, em opera�~ao no universo dos universos, um m�etodoindependente para se manter a ontagem de todas as riaturas volitivas.Os Diretores do Censo s~ao uma ria�~ao espeial j�a ompleta do Esp��rito In�nito, e existem emn�umeros desonheidos para n�os. Foram riados de modo a serem apazes de manter uma sin-ronia perfeita om a t�enia de reetividade dos superuniversos, enquanto, ao mesmo tempo, s~aopessoalmente sens��veis e responsivos �a vontade inteligente. Esses diretores, por uma t�enia n~aoompletamente entendida, tornam-se imediatamente sabedores do nasimento de um ser de vontade,em qualquer parte do grande universo. Sempre têm, pois, ompetênia para nos forneer o n�umero,a natureza e o paradeiro de todas as riaturas de vontade, em qualquer parte da ria�~ao entral edos sete superuniversos. Mas n~ao funionam no Para��so; n~ao h�a neessidade deles ali. No Para��so oonheimento �e inerente; as Deidades sabem de todas as oisas.Sete Diretores do Censo operam em Havona, sendo que ada um �a estaionado em um mundo-253



piloto de ada iruito de Havona. Com exe�~ao desses sete e das reservas da ordem nos mundos doEsp��rito no Para��so, todos os Diretores do Censo funionam sob a jurisdi�~ao dos Ani~aes dos Dias.Um Diretor do Censo preside �as sedes-entrais de ada superuniverso e, sob o omando dessediretor-hefe, na apital de ada universo loal, est~ao milhares e milhares de seres. Todas as pessoa-lidades dessa ordem s~ao iguais, exetuando-se aquelas dos mundos-piloto de Havona e os dirigentesdos sete superuniversos.No s�etimo superuniverso h�a em mil Diretores do Censo. Esse n�umero onsiste inteiramente na-queles que s~ao design�aveis para os universos loais; e n~ao inlui o orpo de assessoria de Us�atia,omandante dos diretores de todo o superuniverso de Orvônton. Us�atia, omo os outros omandan-tes no superuniverso, n~ao est�a preparado diretamente para sintonizar o registro da vontade inteli-gente. Enontra-se sintonizado uniamente om os seus subordinados estaionados nos universos deOrvônton; assim, ele atua omo uma magn���a pessoalidade totalizadora de todos os informes, quevêm das apitais das ria�~oes loais.De tempos em tempos os registradores de Uversa fazem o registro do status do superuniverso,tal omo est�a indiado nos anais e na pessoalidade de Us�atia. Esses dados do reenseamento s~aopr�oprios dos superuniversos; esses informes n~ao s~ao transmitidos a Havona, nem ao Para��so.Os Diretores do Censo oupam-se om os seres humanos - bem omo outras riaturas volitivas- apenas para registrar o fato da fun�~ao da vontade. N~ao se preoupam om os registros da vossavida, nem om os atos dela; e n~ao est~ao de modo algum fazendo os registros das pessoalidades. ODiretor do Censo de N�ebadon, de n�umero 81 412 de Orvônton, agora estaionado em S�alvington, �e,neste momento mesmo, pessoalmente sabedor da vossa presen�a aqui em Urantia; e ele permitir�a aon�rma�~ao dos registros da vossa morte no momento em que essardes de funionar omo riaturasvolitivas.Os Diretores do Censo registram a existênia de uma nova riatura de vontade sempre que aonteeo primeiro ato de vontade; indiam a morte de uma riatura de vontade quando aontee o seu �ultimoato de vontade. O surgimento parial da vontade, observado nas rea�~oes de alguns dos animais maiselevados, n~ao pertene ao dom��nio dos Diretores do Censo. Eles n~ao mantêm a onta de nada que n~aosejam as autêntias riaturas de vontade, e n~ao s~ao sens��veis a nada, a n~ao ser �a fun�~ao da vontade.Mas n~ao sabemos exatamente omo eles registram a fun�~ao da vontade.Esses seres têm sido sempre, e sempre ser~ao, os Diretores do Censo. E seriam relativamentein�uteis em qualquer outra divis~ao de trabalho do universo. Mas s~ao infal��veis na pr�opria fun�~ao;nuna ometem erros nem falsi�am nada. E, apesar dos seus poderes maravilhosos e prerrogativasinaredit�aveis, s~ao pessoas; têm presen�a espiritual e forma reonhe��vel.24.3 Os Ajudantes Pessoais do Esp��rito In�nitoN~ao temos onheimento autêntio a respeito da �epoa e do modo da ria�~ao dos Ajudantes Pessoais.O seu n�umero deve ser o de uma legi~ao, mas n~ao se enontra registrado em Uversa. Por uma dedu�~aoonservadora, baseada no nosso onheimento do trabalho deles, aventuro-me a estimar que o seun�umero alane os trilh~oes. Sustentamos a opini~ao de que o Esp��rito In�nito n~ao esteja limitado,quanto �a quantidade num�eria, para a ria�~ao desses Ajudantes Pessoais.Os Ajudantes Pessoais do Esp��rito In�nito existem para assistir exlusivamente a presen�a para-dis��aa da Tereira Pessoa da Deidade. Embora ligados diretamente ao Esp��rito In�nito e loalizadosno Para��so, eles irulam por todos os lugares, at�e �as extremidades da ria�~ao. Para onde quer queos iruitos do Criador Conjunto se estendam, ali, esses Ajudantes Pessoais podem apareer om oprop�osito de exeutar as ordens do Esp��rito In�nito. Atravessam o espa�o de um modo semelhanteao dos Mensageiros Solit�arios, mas n~ao s~ao pessoas no sentido que os mensageiros o s~ao.254



Os Ajudantes Pessoais s~ao todos iguais e idêntios; n~ao apresentam nenhuma diferenia�~ao deindividualidade. Embora o Agente Conjunto onsidere-os omo verdadeiras pessoalidades, torna-sedif��il para os outros onsider�a-los pessoas reais; eles n~ao manifestam uma presen�a espiritual paraos outros seres espirituais. Os seres uja origem �e o Para��so têm sempre onsiênia da proximidadedesses Ajudantes; mas n�os n~ao reonheemos a presen�a de pessoalidade neles. A falta dessa forma-presen�a, sem d�uvida, torna-os a todos mais �uteis �a Tereira Pessoa da Deidade.De todas as ordens reveladas de seres espirituais que têm origem no Esp��rito In�nito, os AjudantesPessoais s~ao quase os �unios que n~ao ireis enontrar durante a vossa asens~ao interior ao Para��so.24.4 Os Inspetores AssoiadosOs Sete Exeutivos Supremos, nas sete esferas do Esp��rito In�nito no Para��so, funionam oletiva-mente omo a junta administrativa de superdirigentes dos sete superuniversos. Os Inspetores Assoi-ados s~ao a orpori�a�~ao pessoal da autoridade dos Exeutivos Supremos para os universos loais dotempo e do espa�o. Esses altos observadores dos assuntos das ria�~oes loais s~ao progênie onjuntado Esp��rito In�nito e dos Sete Esp��ritos Mestres do Para��so. Nos tempos pr�oximos �a eternidade,seteentos mil deles foram pessoalizados, e seus orpos de reservas habitam o Para��so.Os Inspetores Assoiados trabalham sob a supervis~ao direta dos Sete Exeutivos Supremos; s~aorepresentantes pessoais deles e têm os devidos poderes nos universos loais do tempo e do espa�o. Uminspetor permanee designado para a esfera sede-entral de ada ria�~ao loal e est�a estreitamenteassoiado ao Uni~ao dos Dias residente.Os Inspetores Assoiados reebem informes e reomenda�~oes somente das suas subordinadas, asSentinelas Designadas, estaionadas nas apitais dos sistemas loais de mundos habitados, as quaisfazem relat�orios apenas ao seu superior imediato, o Exeutivo Supremo do superuniverso envolvido.24.5 As Sentinelas DesignadasAs Sentinelas Designadas s~ao pessoalidades oordenadoras e representantes de liga�~ao dos Sete Exe-utivos Supremos. Foram pessoalizadas no Para��so pelo Esp��rito In�nito e riadas om os prop�ositosespe���os das suas designa�~oes. Têm um n�umero estaion�ario: existem exatamente sete bilh~oesdelas.Do mesmo modo que um Inspetor Assoiado representa os Sete Exeutivos Supremos para todoum universo loal, h�a em ada um dos dez mil sistemas dessa ria�~ao loal, tamb�em, uma SentinelaDesignada, que atua omo a representante direta da bem distante e suprema junta de superontroledos assuntos de todos os sete superuniversos. As sentinelas em servi�o nos governos do sistemaloal de Orvônton est~ao atuando sob a autoridade direta do Exeutivo Supremo N�umero Sete, ooordenador do s�etimo superuniverso. Mas, na sua organiza�~ao administrativa, todas as sentinelas aservi�o em um universo loal est~ao subordinadas ao Inspetor Assoiado, estaionado na sede-entraldo universo.Dentro de uma ria�~ao loal as Sentinelas Designadas servem em rod��zio, sendo transferidas desistema para sistema. Elas s~ao mudadas, em geral, a ada milênio do tempo do universo loal. Est~aoentre as mais elevadas lasses de pessoalidades estaionadas em uma apital de sistema, mas nunapartiipam das delibera�~oes que onernem aos assuntos dos sistemas. Nos sistemas loais servemomo dirigentes ex oÆio dos vinte e quatro administradores que provêm dos mundos evoluion�arios;mas fora disso os mortais asendentes têm pouo ontato om elas. As sentinelas oupam-se quaseque exlusivamente em manter o Inspetor Assoiado do seu universo plenamente informado sobretudo o que importa em rela�~ao ao bem-estar e ao estado geral dos sistemas da sua designa�~ao.255



As Sentinelas Designadas e os Inspetores Assoiados n~ao se reportam aos Exeutivos Supremos pormeio da sede-entral de um superuniverso. S~ao respons�aveis apenas perante o Exeutivo Supremodo superuniverso envolvido; as suas atividades s~ao distintas da administra�~ao dos Ani~aes dos Dias.Os Exeutivos Supremos, os Inspetores Assoiados e as Sentinelas Designadas, junto om os omni-a�ns e uma hoste de pessoalidades n~ao reveladas, onstituem um sistema e�az, direto, entralizadoe muito vasto, de oordena�~ao onsultiva e administrativa de todo o grande universo de oisas e deseres.24.6 Os Guias dos GraduadosOs Guias dos Graduados, omo grupo, patroinam e onduzem a universidade de altos estudosde instru�~ao t�enia e de edua�~ao espiritual, t~ao essenial para que os mortais alanem a metadas idades: Deus, o repouso e, em seguida, a eternidade do servi�o perfeionado. Esses seresaltamente pessoais têm o seu nome segundo a natureza e prop�osito do servi�o que prestam. Elesdevotam-se exlusivamente �as tarefas de guiar os mortais graduados, vindos dos superuniversos dotempo, durante o seu perurso de edua�~ao e aperfei�oamento, em Havona, que serve no preparo dosperegrinos asendentes para serem admitidos no Para��so e no Corpo de Finalidade.N~ao me �e proibido arar om a responsabilidade de ontar-vos sobre o trabalho desses Guiasdos Graduados, mas �e uma tarefa t~ao ultra-espiritual que pero a esperan�a de ser apaz de retrataradequadamente �a mente material um oneito que abranja as atividades m�ultiplas deles. Nos mundosdas mans~oes, depois que o alane da vossa vis~ao estiver ampliado e depois que estiverdes livresdas orrentes das ompara�~oes materiais, v�os podereis ome�ar a ompreender o signi�ado dasrealidades que o \olho n~ao pode ver, nem o ouvido esutar, e que nuna �zeram parte dos oneitosdas mentes humanas", at�e mesmo aquelas oisas que \Deus preparou para aqueles que amam taisverdades eternas". V�os n~ao tereis para sempre um alane t~ao limitado de vis~ao, nem de ompreens~aoespiritual.Os Guias dos Graduados oupam-se em pilotar os peregrinos do tempo pelos sete iruitos dosmundos de Havona. O guia que te saudar, na tua hegada ao mundo de reep�~ao do iruito externode Havona, permaneer�a ontigo durante toda a tua arreira nos iruitos elestes. Embora v�asassoiar-te om um n�umero inont�avel de outras pessoalidades durante a tua permanênia nestebilh~ao de mundos, o teu Guia dos Graduados seguir�a ontigo at�e o �m da tua progress~ao em Havonae testemunhar�a a tua entrada no sono terminal do tempo, o sono do trânsito da eternidade para ameta no Para��so, onde, ao aordares, ser�as saudado pelo Companheiro do Para��so designado paradar-te as boas-vindas e, talvez, para permaneer ontigo at�e que tu sejas iniiado omo membro doCorpo Mortal de Finalidade.O n�umero de Guias dos Graduados est�a aima do poder que a mente humana tem de aptar,e ontinuam a apareer. A sua origem �e algo misteriosa. N~ao têm existido desde a eternidade;misteriosamente, eles apareeram �a medida que se �zeram neess�arios. N~ao h�a registro de um Guiados Graduados em todos os reinos do universo entral, at�e aquele dia bem long��nquo em que oprimeiro peregrino mortal de todos os tempos perorreu o seu aminho at�e o intur~ao externo daria�~ao entral. No instante em que hegou ao mundo-piloto do iruito externo, ele deparou om areep�~ao amig�avel de Malv�orian, o primeiro dos Guias dos Graduados e que agora �e o dirigente doonselho supremo e o diretor da vasta organiza�~ao eduaional mantida por eles.Nos registros do Para��so, sobre Havona, na se�~ao denominada \Guias dos Graduados", apareeeste registro iniial:\E Malv�orian, o primeiro desta ordem, aolheu e instruiu o peregrino desobridor de Havona eonduziu-o dos iruitos exteriores de experiênia iniial, passo a passo e iruito por iruito, at�e256



que ele hegasse �a presen�a mesma da Fonte e Destino de todas pessoalidades, atravessando depoiso umbral da eternidade at�e o Para��so."Naquela �epoa long��nqua, eu estava ligado ao servi�o dos Ani~aes dos Dias em Uversa, e todosn�os nos rejubilamos, na erteza de que, �nalmente, os peregrinos do nosso superuniverso iriamalan�ar Havona. Durante idades, nos havia sido ensinado que as riaturas evoluion�arias do espa�oalan�ariam o Para��so, e a emo�~ao de todos os tempos perorreu as ortes elestes quando o primeiroperegrino, de fato, hegou.Grandfanda �e o nome desse peregrino desobridor de Havona, e ele veio do planeta 341 do sistema84 da onstela�~ao 62 do universo loal 1 131 situado no superuniverso de n�umero um. A sua hegadafoi o sinal do estabeleimento do servi�o de teletransmiss~ao do universo dos universos. At�e ent~ao,apenas as transmiss~oes dos superuniversos e dos universos loais haviam estado em opera�~ao, mas oan�unio da hegada de Grandfanda, nos portais de Havona, assinalou a inaugura�~ao dos \informesespaiais da gl�oria", assim denominados porque a transmiss~ao iniial universal informava a hegadaa Havona do primeiro ser evoluion�ario a onseguir a entrada na meta da existênia asendente.Os Guias dos Graduados nuna deixam os mundos de Havona; eles dediam-se ao servi�o dos pere-grinos graduados do tempo e do espa�o. E ireis, em algum tempo, enontrar esses seres nobres fae afae, se n~ao rejeitardes o plano erto e todo-perfeionado destinado a efetivar a vossa sobrevivêniae asens~ao.24.7 A Origem dos Guias dos GraduadosEmbora a evolu�~ao n~ao seja a norma do universo entral, areditamos que os Guias dos Graduadossejam os membros perfeionados ou mais experientes de uma outra ordem de riaturas do universoentral, a dos Servidores de Havona. Os Guias dos Graduados d~ao prova de uma simpatia t~ao ampla euma apaidade tal para ompreender as riaturas asendentes, que estamos onvenidos de que elesadquiriram essa ultura servindo efetivamente nos reinos dos superuniversos, omo os Servidores deHavona de ministra�~ao universal. Se esse ponto de vista n~ao estivesse orreto, omo ent~ao poder��amosexpliar o desapareimento ont��nuo dos servidores mais antigos ou mais experientes?Um servidor que �que ausente longamente de Havona, em um ompromisso no superuniverso,tendo estado anteriormente em muitas dessas miss~oes, ao retornar �a sua asa, ser-lhe-�a onedidoo privil�egio de \ontato pessoal" om o Brilho Central do Para��so, ser�a abra�ado pelas PessoasLuminosas, e desapareer�a do reonheimento dos seus ompanheiros espirituais, para nuna maisreapareer entre os da sua esp�eie.Ao retornar do servi�o no superuniverso, um Servidor de Havona pode desfrutar de in�umerosabra�os divinos e deles emergir simplesmente omo um servidor enalteido. Experieniar o abra�oluminoso n~ao signi�a neessariamente que o servidor deva transformar-se em um Guia dos Gradua-dos, mas quase um quarto daqueles que alan�am o abra�o divino nuna retorna para o servi�o dosreinos.Nos arquivos superiores, aparee uma suess~ao de registros omo este:\E o servidor de n�umero 842 842 682 846 782 de Havona, de nome Sudna, veio do servi�o dosuperuniverso, foi reebido no Para��so, onheeu o Pai, entrou no abra�o divino, e n~ao mais existe."Quando uma anota�~ao omo essa aparee nos registros, a arreira desse servidor est�a enerrada.Mas, depois de apenas três momentos (um pouo menos do que três dias do vosso tempo), um Guiade Graduados re�em-nasido \espontaneamente" aparee no iruito exterior do universo de Havona.E o n�umero de Guias de Graduados, om pouqu��ssima diferen�a, sem d�uvida, devido �aqueles emtransi�~ao, iguala-se exatamente ao n�umero dos servidores desapareidos.257



H�a ainda uma outra raz~ao para supor que os Guias dos Graduados sejam os Servidores de Havonaevolu��dos, e essa �e a tendênia infal��vel que esses guias e seus olaboradores servidores têm para formarrelaionamentos t~ao extraordin�arios. A maneira pela qual os seres dessas ordens, supostamenteseparadas, de seres ompreendem e simpatizam uns om os outros �e totalmente inexpli�avel. �Ereonfortante e inspirador preseniar a sua devo�~ao m�utua.Os Sete Esp��ritos Mestres e os Sete Diretores Supremos do Poder oligados s~ao, respetivamente,os deposit�arios pessoais do potenial da mente e do potenial de poder do Ser Supremo, pois esteainda n~ao os opera pessoalmente. E quando esses oligados do Para��so olaboram para riar os Ser-vidores de Havona, estes �ultimos �am inerentemente envolvidos em ertas fases da Supremaia. OsServidores de Havona s~ao, pois, assim, um reexo, no universo entral perfeito, de ertas poteniali-dades evoluion�arias dos dom��nios do espa�o-tempo; e tudo isso �e revelado quando um servidor passapela transforma�~ao da sua reria�~ao. Areditamos que tal transforma�~ao aonte�a em resposta �avontade do Esp��rito In�nito, sem d�uvida agindo em nome do Supremo. Os Guias dos Graduados n~aos~ao riados pelo Ser Supremo, mas todos n�os onjeturamos que a Deidade experienial, de algummodo, est�a relaionada �as transa�~oes que trazem esses seres �a existênia.A Havona que agora �e atravessada pelos mortais asendentes difere, sob muitos aspetos, douniverso entral tal omo era antes dos tempos de Grandfanda. A hegada dos asendentes mortais,aos iruitos de Havona, inaugurou modi�a�~oes radiais na organiza�~ao da ria�~ao divina entral,modi�a�~oes sem d�uvida iniiadas pelo Ser Supremo - o Deus das riaturas evoluion�arias - , emresposta �a hegada dos seus primeiros �lhos experieniais dos sete superuniversos. O apareimentodos Guias dos Graduados, junto om a ria�~ao dos superna�ns teri�arios, �e indiativo dessas atua�~oesde Deus, o Supremo.[Apresentado por um Conselheiro Divino de Uversa.℄
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Cap��tulo 25As Hostes de Mensageiros do Espa�oAS HOSTES de Mensageiros do Espa�o est~ao em um n��vel intermedi�ario da fam��lia do Esp��ritoIn�nito. Estes seres vers�ateis funionam omo elos de liga�~ao entre as pessoalidades mais elevadas eos esp��ritos ministradores. As hostes de mensageiros inluem as seguintes ordens de seres elestes:1. Servidores de Havona.2. Coniliadores Universais.3. Conselheiros T�enios.4. Cust�odios dos Registros do Para��so.5. Registradores Celestes.6. Companheiros Moroniais.7. Companheiros do Para��so.Dos sete grupos enumerados, apenas três - o dos Servidores, Coniliadores e Companheiros Mo-roniais - s~ao riados omo tais; os quatro restantes representam n��veis a serem alan�ados pelasordens ang�elias. De aordo om a natureza inerente e o status alan�ado, as hostes dos mensageirosservem de modos variados no universo dos universos, mas sempre submetidas �a dire�~ao daqueles quegovernam os reinos dos seus ompromissos.25.1 Os Servidores de HavonaEmbora reebam o nome de Servidores, estas \riaturas intermedi�arias" do universo entral n~ao s~aoservas no sentido mais omum da palavra. No mundo espiritual, n~ao existe algo omo o trabalho ser-vil; todo o servi�o �e sagrado e apaixonante; e os seres das ordens mais elevadas tampouo desdenhamas ordens inferiores de existênia.Os Servidores de Havona s~ao o resultado de um trabalho riativo onjunto dos Sete Esp��ritosMestres e seus olaboradores, os Sete Diretores Supremos de Potênia. Essa olabora�~ao riativa �ea que mais se aproxima do modelo para a longa lista de reprodu�~oes de ordem dual nos universosevoluion�arios, estendendo-se desde a ria�~ao de um Brilhante Estrela Matutino, pelo enlae de umFilho Criador om um Esp��rito Criativo Materno, at�e a proria�~ao sexuada em mundos omo Urantia.O n�umero de Servidores �e prodigioso, e mais deles est~ao sendo riados todo o tempo. Surgem emgrupos de mil, no tereiro momento que se segue �a reuni~ao dos Esp��ritos Mestres e dos DiretoresSupremos do Poder, na sua �area onjunta no distante setor norte do Para��so. Cada quarto servidorriado tem um tipo mais f��sio do que os outros; isto �e, em ada mil deles, seteentos e inq�uenta s~aoaparentemente ��eis ao tipo espiritual, mas duzentos e inq�uenta s~ao de natureza semif��sia. Essas259



quartas riaturas, de algum modo, s~ao da ordem dos seres materiais (materiais no sentido que issotem em Havona), sendo mais semelhantes aos diretores f��sios do poder do que aos Esp��ritos Mestres.Nas rela�~oes de pessoalidade, o espiritual �e dominante sobre o material, ainda que n~ao pare�a serassim agora em Urantia; e, na produ�~ao dos Servidores de Havona, a lei do predom��nio do esp��ritoprevalee; a propor�~ao estabeleida �e de três seres espirituais para um semif��sio.Todos os Servidores re�em-riados, junto om os Guias dos Graduados re�em-surgidos, passampelos ursos de aprendizado que os Guias seniores ontinuamente dirigem em ada um dos seteiruitos de Havona. Os servidores s~ao designados, ent~ao, para as atividades �as quais est~ao maisbem adaptados e, j�a que s~ao de dois tipos - o espiritual e o semif��sio - , h�a pouos limites aotipo de trabalho que esses seres vers�ateis podem fazer. Os grupos mais elevados, ou espirituais,s~ao seletivamente designados para os servi�os do Pai, do Filho e do Esp��rito, e para o trabalho dosSete Esp��ritos Mestres. S~ao despahados em grande n�umero, de tempos em tempos, para serviremnos mundos de estudo que irundam as esferas-sede entrais dos sete superuniversos, os mundosdevotados ao aperfei�oamento �nal e �a ultura espiritual das almas asendentes do tempo, as quaisse est~ao preparando para avan�ar at�e os iruitos de Havona. Tanto os Servidores espirituais quanto osseus semelhantes mais f��sios s~ao designados omo assistentes e assoiados dos Guias dos Graduados,na ajuda e na instru�~ao das v�arias ordens de riaturas asendentes que alan�aram Havona e quebusam alan�ar o Para��so.Os Servidores de Havona e os Guias dos Graduados manifestam uma transendente emo�~ao noseu trabalho e uma afei�~ao omovente uns pelos outros, afei�~ao que, ainda que espiritual, v�os s�opoder��eis ompreender por meio de uma ompara�~ao om o fenômeno do amor humano. Quando osServidores s~ao despahados em miss~oes al�em dos limites do universo entral, omo freq�uentementeoorre, a sua separa�~ao dos Guias tem um aspeto divino omovente; mas eles partem om alegria,e n~ao om tristeza. O j�ubilo de satisfa�~ao por prestarem deveres elevados �e a emo�~ao preponderantedos seres espirituais. A tristeza n~ao pode existir em fae da onsiênia do dever divino �elmenteumprido. E, quando a alma asendente do homem se oloa perante o Juiz Supremo, a deis~aode importânia eterna n~ao ser�a determinada por êxitos materiais, nem por suessos quantitativos; overedito que reverbera nas altas ortes delara: \Muito bem, servidor bom e �el; tu tens sido �elem alguns pontos esseniais; tu passar�as a ter predom��nio sobre as realidades universais".No servi�o do superuniverso, os Servidores de Havona s~ao sempre designados ao dom��nio presididopelo Esp��rito Mestre ao qual eles mais se assemelham pelas suas prerrogativas de esp��rito em gerale em espeial. Eles servem apenas nos mundos eduaionais irunvizinhos das apitais dos setesuperuniversos, e o �ultimo relat�orio de Uversa india que quase 138 bilh~oes de Servidores estavamservindo nos seus 490 sat�elites. Eles abra�am uma variedade sem �m de atividades ligadas ao trabalhodesses mundos eduaionais, que ompreendem as superuniversidades do superuniverso de Orvônton.Ali, permaneem omo ompanheiros vossos; eles deseram do dom��nio da vossa pr�oxima arreirapara estudar-vos e inspirar-vos om a realidade e a erteza da vossa gradua�~ao �nal de sa��da dosuniversos do tempo, para os dom��nios da eternidade. E, nesses ontatos, os Servidores ganham aquelaexperiênia preliminar de ministra�~ao �as riaturas asendentes do tempo, que �e de tanta ajuda noseu trabalho subseq�uente, nos iruitos de Havona, omo olaboradores dos Guias dos Graduados ou- Servidores transferidos - omo os pr�oprios Guias dos Graduados.25.2 Os Coniliadores UniversaisPara ada Servidor de Havona riado, sete Coniliadores Universais s~ao trazidos �a existênia, um emada superuniverso. Tal ato riativo envolve uma t�enia superuniversal de�nida de resposta reetiva�as transa�~oes que têm lugar no Para��so.Nos mundos-sede dos sete superuniversos, funionam as sete reetividades dos Sete Esp��ritos260



Mestres. �E dif��il tentar retratar, para a mente material, as naturezas desses Esp��ritos Reetivos.Eles s~ao pessoalidades verdadeiras; e, ainda assim, ada membro do grupo de um superuniverso �eo reexo perfeito de apenas um dos Sete Esp��ritos Mestres. E, toda vez que os Esp��ritos Mestresse assoiam aos diretores de potênia, om o prop�osito de riar um grupo de Servidores de Havona,aontee uma foaliza�~ao simultânea em um dos Esp��ritos Reetivos de ada um dos grupos, nossuperuniversos, e, surge, imediata e plenamente, um n�umero igual de Coniliadores Universais nosmundos-sede das superria�~oes. Se, para a ria�~ao dos Servidores, �e o Esp��rito Mestre de N�umeroSete que deve tomar a iniiativa, ningu�em sen~ao os Esp��ritos Reetivos da s�etima ordem �e que seengravidam de Coniliadores; e, onomitantemente om a ria�~ao de mil Servidores orvontonianos,mil Coniliadores da s�etima ordem devem apareer em ada apital dos super-universos. Dessesepis�odios, que reetem a natureza s�etupla dos Esp��ritos Mestres, nasem as sete ordens riadas deConiliadores que servem em ada superuniverso.Os Coniliadores de status pr�e-paradis��ao n~ao servem fazendo troas entre os superuniversos, eles�am restritos ao segmento nativo da ria�~ao. Cada orpo superuniversal, abrangendo um s�etimo deada ordem riada, passa, portanto, um tempo muito longo sob a inuênia de um e apenas de umdos Esp��ritos Mestres, pois, enquanto todos os sete s~ao reetidos para as apitais dos superuniversos,apenas um �e o dominante em ada superria�~ao.Cada uma das sete superria�~oes est�a efetivamente impregnada pelo Esp��rito Mestre que presideaos seus destinos. Cada superuniverso, assim, torna-se um espelho giganteso, reetindo a natureza eo ar�ater do Esp��rito Mestre que o supervisiona; e tudo isso tem ainda ontinua�~ao em ada universoloal subsidi�ario, pela presen�a e fun�~ao dos Esp��ritos Maternos Criativos. O efeito desse ambientesobre o resimento evoluion�ario �e t~ao profundo que, nas suas arreiras p�os-superuniversais, os Con-iliadores manifestam oletivamente quarenta e nove pontos de vista experieniais, ou disernimentosinteriores, ada um de um ângulo - inompleto, portanto - , mas todos se ompensam mutuamentee, juntos, tendem a abranger o ��rulo da Supremaia.Em ada superuniverso, os Coniliadores Universais enontram-se segregados, inata e estranha-mente, em grupos de quatro, e, interassoiados assim, ontinuam a servir. Em ada grupo, três s~aopessoalidades espirituais e uma, omo a quarta das riaturas dos servidores, �e um ser semimaterial.Esse quarteto onstitui uma omiss~ao oniliadora e �e formado omo se desreve a seguir:1. O Juiz- �Arbitro. Aquele que �e designado, por unanimidade, pelos outros três omo o maisompetente e mais bem quali�ado para atuar omo o dirigente judii�ario do grupo.2. O Advogado Espiritual. Aquele que �e apontado pelo juiz-�arbitro para apresentar as evidêniase salvaguardar os direitos de todas as pessoalidades envolvidas em qualquer quest~ao designada parao julgamento a ser feito pela omiss~ao de onilia�~ao.3. O Exeutor Divino. O oniliador quali�ado, pela sua natureza inerente, para fazer ontatoom os seres materiais dos reinos e exeutar as deis~oes da omiss~ao. Os Exeutores divinos, sendoquartas riaturas - seres quase materiais - , s~ao quase, mas n~ao ompletamente, vis��veis para a vistade urto alane das ra�as mortais.4. O Registrador. O membro restante da omiss~ao, automatiamente, torna-se o registrador, oesrevente do tribunal. Ele assegura que todos os registros sejam adequadamente preparados paraos arquivos do superuniverso e para os registros do universo loal. Se a omiss~ao est�a servindo emum mundo evoluion�ario, um tereiro relato, om a assistênia do Exeutor, �e preparado para osregistros f��sios do governo do sistema da jurisdi�~ao.Quando em sess~ao, uma omiss~ao funiona omo um grupo de três, pois o advogado �e destaadodurante o julgamento e partiipa da formula�~ao do veredito apenas na onlus~ao da audiênia. E �epor isso que essas omiss~oes s~ao algumas vezes hamadas de trios de arbitragem.Os Coniliadores s~ao de muito valor para manter o universo dos universos funionando em har-monia. Atravessando o espa�o om a veloidade ser�a�a tr��plie, eles servem omo ortes itinerantes261



nos mundos, omo omiss~oes devotadas ao julgamento r�apido das di�uldades menores. N~ao fossepor essas omiss~oes m�oveis e eminentemente equânimes, os tribunais das esferas estariam irremedi-avelmente sobrearregados om os desentendimentos menores dos reinos.Esses trios de �arbitros n~ao julgam as quest~oes de importânia eterna; a alma, a perspetiva eternade uma riatura do tempo, nuna �e oloada em perigo pelos atos deles. Os Coniliadores n~aolidam om quest~oes que ultrapassam a existênia temporal e o bem-estar �osmio das riaturas dotempo. Contudo, uma vez que uma omiss~ao haja aeitado a jurisdi�~ao de um problema, as suasdetermina�~oes s~ao �nais e sempre unânimes; n~ao h�a apelo quanto �a deis~ao do juiz-�arbitro.25.3 O Servi�o de Longo Alane dos ConiliadoresOs Coniliadores mantêm sedes grupais na apital do seu superuniverso, onde a sua orpora�~aoprinipal de reserva �e mantida. As suas reservas seund�arias �am estaionadas nas apitais dosuniversos loais. Os omiss�arios mais jovens e menos experientes ome�am o seu servi�o nos mundosinferiores, mundos omo Urantia, e avan�am para o julgamento de problemas maiores, depois dehaverem amadureido em experiênia.A ordem dos Coniliadores �e totalmente digna de on�an�a, nenhum deles jamais se desviou.Embora n~ao sejam infal��veis em sabedoria e em julgamento, a sua on�abilidade �e inquestion�avel ea sua �delidade infal��vel. Eles têm origem na sede de um superuniverso e, �nalmente, voltam paral�a, avan�ando pelos n��veis seguintes de servi�o no universo:1. Os Coniliadores dos Mundos. Sempre que as pessoalidades supervisoras dos mundos indivi-duais �am altamente perplexas, ou em um impasse genu��no, quanto ao proedimento adequado sobas irunstânias existentes, e, se a quest~ao n~ao �e de importânia su�iente para ser apresentada aostribunais regularmente onstitu��dos do reino, ent~ao, ap�os reeber uma peti�~ao de duas pessoalidades,uma de ada uma das partes em ontenda, uma omiss~ao oniliadora ome�ar�a imediatamente afunionar.Depois que essas di�uldades administrativas e jur��dias hajam sido oloadas nas m~aos dos Con-iliadores, para estudo e julgamento, eles tornam-se supremos em autoridade. Mas n~ao formular~aouma deis~ao at�e que todas as evidênias hajam sido examinadas, e n~ao h�a absolutamente nenhumlimite para a sua autoridade de onvoar testemunhas de todo e qualquer lugar. E, onquanto n~aopossa haver apela�~ao das suas deis~oes, algumas vezes, as quest~oes desenvolvem-se de um modo talque a omiss~ao feha os seus registros, em um determinado ponto, onlui as suas opini~oes e transferetoda a quest~ao para um tribunal mais elevado do reino.As deis~oes dos omiss�arios s~ao oloadas nos registros do planeta e, se neess�ario, s~ao levadasa efeito pelo Exeutor divino. O seu poder �e muito grande, e o alane das suas atividades emum mundo habitado �e bastante amplo. Os Exeutores divinos s~ao manipuladores ex��mios de tudoo que seria de interesse para o que deveria ser. O seu trabalho, por vezes, �e exeutado para obem-estar aparente do reino e, por vezes, os seus atos, nos mundos do tempo e do espa�o, s~ao dedif��il explia�~ao. Embora os seus deretos n~ao sejam exeutados em desa�o �a lei natural, nem �aordem usual do reino, freq�uentemente realizam os seus estranhos feitos e imp~oem os mandados dosConiliadores de aordo om as leis mais altas da administra�~ao do sistema.2. Os Coniliadores das Sedes dos Sistemas. Depois de servir nos mundos evoluion�arios, essasomiss~oes de quatro integrantes s~ao promovidas para o servi�o em uma sede de sistema. Ali, h�amuito trabalho a ser exeutado, e elas demonstram ser amigas ompreensivas dos homens, dos anjose de outros seres espirituais. Os trios de arbitragem n~ao se interessam tanto pelas diferen�as pessoaisquanto pelas ontendas grupais e pelos desentendimentos que surgem entre ordens diferentes deriaturas; pois, na sede de um sistema, vivem tanto seres espirituais quanto materiais, e tamb�em os262



tipos ombinados, tais omo os Filhos Materiais.No momento em que os Criadores trazem �a existênia indiv��duos em evolu�~ao om o poder deesolha, nesse momento, o trabalho suave da perfei�~ao divina �a de lado; �e erto que desentendi-mentos surgir~ao, e medidas devem ser tomadas para o aerto equânime dessas diferen�as sineras depontos de vista. Dever��amos todos lembrar-nos de que os Criadores todo-s�abios e Todo-Poderosospoderiam ter feito os universos loais t~ao perfeitos quanto Havona, onde as omiss~oes de onilia�~aon~ao neessitam funionar no universo entral. Mas os Criadores n~ao esolheram, om a sua sabedo-ria total, fazer assim. E, onquanto hajam produzido universos nos quais as diferen�as abundam eas di�uldades fervilham, do mesmo modo, muniram os universos de meanismos e meios para quetodas essas diferen�as sejam aomodadas, harmonizando toda essa onfus~ao aparente.3. Os Coniliadores das Constela�~oes. Depois de prestar servi�o nos sistemas, os Coniliadores s~aopromovidos para o julgamento dos problemas de uma onstela�~ao, enarregando-se das di�uldadesmenores que surgem entre os seus em sistemas de mundos habitados. N~ao s~ao muitos os problemas,desenvolvendo-se na sede da onstela�~ao, que aem sob a sua jurisdi�~ao; mas eles se mantêm oupados,indo de sistema em sistema, oletando evidênias e preparando as delara�~oes preliminares. Se aontenda �e sinera, se as di�uldades surgem de diferen�as franas de opini~ao e de uma diversidadehonesta de pontos de vista, n~ao importa que sejam pouas as pessoas envolvidas, n~ao importa qu~aoaparentemente trivial seja o mal-entendido, uma omiss~ao de onilia�~ao pode sempre julgar osm�eritos dentro da ontrov�ersia.4. Os Coniliadores dos Universos Loais. No trabalho mais abrangente de um universo, os o-miss�arios s~ao de grande ajuda, tanto para os Melquisedeques quanto para os Filhos Magisteriais e osgovernantes das onstela�~oes e as hostes de pessoalidades envolvidas na oordena�~ao e na adminis-tra�~ao das em onstela�~oes. As diferentes ordens de sera�ns e outros residentes das esferas-sede deum universo loal tamb�em utilizam a ajuda e as deis~oes dos trios de arbitragem.�E quase imposs��vel expliar a natureza dessas diferen�as, que podem surgir nos assuntos deta-lhados de um sistema, onstela�~ao ou universo. As di�uldades surgem, mas s~ao muito diferentesda pequenez dos pleitos e prova�~oes da existênia material, do modo omo s~ao vividos nos mundosevoluion�arios.5. Os Coniliadores dos Setores Menores do Superuniverso. Depois dos problemas dos universosloais, os omiss�arios avan�am, passando ao estudo das quest~oes que surgem nos setores menores doseu superuniverso. Quanto mais se eleva interiormente, afastando-se dos planetas individuais, menoso Exeutor divino tem quest~oes materiais sob o seu dever; gradualmente ele assume um novo papelde int�erprete da justi�a-miseri�ordia, ao mesmo tempo - sendo quase material - mantendo a omiss~ao,omo um todo, em ompassivo ontato om os aspetos materiais das suas investiga�~oes.6. Os Coniliadores dos Setores Maiores do Superuniverso. O ar�ater do trabalho dos omiss�ariosontinua a mudar, �a medida que eles avan�am. H�a ada vez menos desentendimentos para julgar eada vez mais fenômenos misteriosos a expliar e interpretar. De est�agio em est�agio, eles evoluem,passando de �arbitros de divergênias a expliadores de mist�erios - s~ao ju��zes que evoluem at�e oestado de eduadores interpretativos. �Arbitros eles foram, uma vez, daqueles que, por ausa desua ignorânia, permitiram que di�uldades e desentendimentos surgissem; mas agora eles est~aose transformando em instrutores daqueles que s~ao inteligentes e tolerantes o su�iente para evitarhoques entre as mentes e guerras de opini~oes. Quanto mais elevada �e a edua�~ao de uma riatura,mais respeito ela ter�a pelo onheimento, pela experiênia e opini~oes dos outros.7. Os Coniliadores do Superuniverso. Aqui, os Coniliadores tornam-se oordenados - quatro�arbitros-eduadores mutuamente em ompreens~ao e funionando perfeitamente. O Exeutor divino�e despojado do seu poder distributivo e torna-se a voz f��sia do trio espiritual. Nesse momento, essesonselheiros e eduadores ter-se-~ao tornado profundamente familiarizados om a maioria dos proble-mas e di�uldades reais enontrados na onduta dos assuntos do superuniverso. Assim, transformam-263



se em Conselheiros maravilhosos e eduadores s�abios dos peregrinos asendentes que têm residênianas esferas eduaionais irunvizinhas dos mundos-sede dos superuniversos.Todos os Coniliadores servem sob a supervis~ao geral dos Ani~aes dos Dias e a dire�~ao imediatados Auxiliares de Imagens, at�e o momento em que avan�am rumo ao Para��so. Durante a permanêniano Para��so, eles reportam-se ao Esp��rito Mestre que preside ao superuniverso da sua origem.Os registros dos superuniversos n~ao enumeram os Coniliadores que passaram adiante da suajurisdi�~ao, e essas omiss~oes est~ao amplamente espalhadas no grande universo. O �ultimo relat�orio deregistro de Uversa d�a o n�umero dos que operam em Orvônton omo sendo de quase dezoito trilh~oesde omiss~oes - mais de setenta trilh~oes de indiv��duos. Mas esses s~ao somente uma pequena fra�~aoda multid~ao dos Coniliadores que têm sido riados em Orvônton; esse n�umero aaba sendo de umamagnitude ainda mais elevada e �e equivalente ao n�umero total de Servidores de Havona, om umamargem para a transmuta�~ao em Guias dos Graduados.De tempos em tempos, �a medida que rese o n�umero de Coniliadores dos superuniversos, eles s~aotransladados para o onselho de perfei�~ao no Para��so, do qual depois emergem omo orpori�a�~oesde oordenadores evoluionados por meio do Esp��rito In�nito, para o universo dos universos: umgrupo maravilhoso de seres que est�a resendo onstantemente em n�umero e em e�iênia. Por meioda asens~ao experienial e pelo aperfei�oamento no Para��so, eles adquirem uma ompreens~ao �uniada realidade emergente do Ser Supremo, e viajam pelo universo dos universos em miss~oes espeiais.Os membros de uma omiss~ao de onilia�~ao nuna se separam. Um grupo de quatro seres juntosserve para sempre, exatamente omo foram ligados originalmente. Mesmo no seu servi�o glori�ado,eles ontinuam a funionar omo quartetos de experiênia �osmia aumulada e sabedoria experienialperfeionada. Eles �am eternamente assoiados omo uma orpori�a�~ao da justi�a suprema dotempo e do espa�o.25.4 Os Conselheiros T�eniosEstas mentes jur��dias e t�enias do mundo espiritual n~ao foram riadas omo tais. O Esp��rito In�nitoseleionou, dentre os primeiros superna�ns e omnia�ns, um milh~ao de mentes, das mais ordenadas,omo n�uleo desse grupo vasto e vers�atil. E, desde esse tempo long��nquo, uma experiênia real, naaplia�~ao das leis da perfei�~ao aos planos da ria�~ao evoluion�aria, tem sido requisitada de todos osque aspiram a tornar-se Conselheiros T�enios.Os Conselheiros T�enios s~ao rerutados das �leiras das ordens das seguintes pessoalidades:1. Os Superna�ns.2. Os Seona�ns.3. Os Tertia�ns.4. Os Omnia�ns.5. Os Sera�ns.6. Certos Tipos de Mortais Asendentes.7. Certos Tipos de Criaturas Intermedi�arias Asendentes.No momento presente, n~ao ontando os mortais e riaturas intermedi�arias, que s~ao de designa�~aotransit�oria, o n�umero de Conselheiros T�enios registrado em Uversa e operando em Orvônton exedeligeiramente aos sessenta e um trilh~oes.Os Conselheiros T�enios freq�uentemente funionam omo indiv��duos, mas organizados para oservi�o, em grupos de sete, mantêm sedes-entrais omuns nas esferas da sua designa�~ao. Em ada264



grupo, ao menos ino devem ser de status permanente, enquanto dois podem ser de v��nulo tem-por�ario. Os mortais asendentes e as riaturas intermedi�arias asendentes servem nessas omiss~oesde onselho enquanto est~ao busando a sua asens~ao ao Para��so, mas n~ao entram nos ursos regularesde aperfei�oamento para Conselheiros T�enios, e jamais se tornam membros permanentes da ordem.Os mortais e as riaturas intermedi�arias que servem transitoriamente junto aos Conselheiros s~aoesolhidos para esse trabalho onforme a sua per��ia no oneito da lei universal e da justi�a suprema.�A medida que v�os fordes aminhando em dire�~ao �a meta do Para��so, onstantemente adquirindomais onheimento e maior habilidade, ser-vos-~ao dadas oportunidades ont��nuas de passardes aoutros a sabedoria e a experiênia que j�a houverdes aumulado; e, em todo o aminho at�e Havona,estareis fazendo o papel de um aluno-mestre. Ireis elaborar o vosso aminho, nos n��veis asendentesdessa vasta universidade experienial, repartindo om aqueles abaixo de v�os os onheimentos re�em-adquiridos no avan�ar da vossa arreira. No regime universal, s�o sereis onsiderados omo possuidores,v�os pr�oprios, do onheimento e da verdade, quando houverdes demonstrado a vossa apaidade evontade de passar esse onheimento e essa verdade aos outros.Depois de um longo aperfei�oamento e de uma experiênia fatual, a qualquer dos esp��ritos mi-nistradores, aima do status de querubim, �e permitido reeber uma india�~ao permanente omoConselheiro T�enio. Todos os andidatos entram voluntariamente nessa ordem de servi�o; todavia,uma vez que hajam assumido tais responsabilidades, n~ao podem abandon�a-las. Apenas os Ani~aesdos Dias podem transferir esses Conselheiros para outras atividades.O aperfei�oamento dos Conselheiros T�enios, iniiado nas Fauldades Melquisedeques dos uni-versos loais, ontinua at�e as ortes dos Ani~aes dos Dias. Desse aperfei�oamento, no superuniverso,eles v~ao para as \esolas dos sete ��rulos", loalizadas nos mundos-pilotos dos iruitos de Havona.E, depois dos mundos-pilotos, s~ao reebidos nas \Fauldades de �etia da lei e t�enia da Supremaia",a esola de aperfei�oamento do Para��so que aperfei�oa os Conselheiros T�enios.Esses Conselheiros s~ao mais do que peritos jur��dios; s~ao estudantes e professores da lei apliada,leis do universo apliadas �as vidas e destinos de todos os que habitam os vastos dom��nios da imensaria�~ao. �A medida que passa o tempo, eles transformam-se nas biblioteas vivas sobre a lei dotempo e do espa�o, soluionando problemas sem �m e impedindo demoras desneess�arias, instruindoas pessoalidades do tempo a respeito das formas e modos de proedimento mais aeit�aveis para osgovernantes da eternidade. Desse modo, �am aptos a aonselhar os trabalhadores do espa�o, demodo a torn�a-los apazes de funionar em harmonia om os pr�e-requisitos do Para��so; eles s~ao osprofessores de todas as riaturas no que diz respeito �as t�enias dos Criadores.Uma tal bibliotea viva, da lei apliada, n~ao poderia ser riada; esses seres devem evoluir por meioda experiênia real. As Deidades in�nitas s~ao existeniais e, portanto, têm ompensada a sua faltade experiênia, elas sabem de tudo, antes mesmo de experieniar todas e quaisquer oisas; ontudon~ao passam esse onheimento n~ao-experienial �as suas riaturas subordinadas.Os Conselheiros T�enios dediam-se ao trabalho de impedir os atrasos, failitando o progresso eaonselhando realiza�~oes. H�a sempre um modo melhor e mais erto de se fazer as oisas; h�a semprea t�enia da perfei�~ao, um m�etodo divino, e esses onselheiros sabem omo enaminhar-nos para queenontremos esse modo melhor.Esses seres extremamente s�abios e pr�atios est~ao estreitamente ligados, sempre, ao servi�o e tra-balho dos Censores Universais. Os Melquisedeques têm �a sua disposi�~ao um desses orpos de peritos.Os governantes dos sistemas, onstela�~oes, universos e setores dos superuniversos est~ao todos am-plamente supridos dessas mentes refereniais t�enias e jur��dias do mundo espiritual. Um grupoespeial atua omo onselheiro legal para os Portadores da Vida, aonselhando esses Filhos a res-peito do quanto lhes deve ser permitido afastarem-se da ordem estabeleida da propaga�~ao da vida einstruindo-os, tamb�em, a respeito das suas prerrogativas e amplitude da sua fun�~ao. S~ao onselheirospara todas as lasses de seres, sobre os usos adequados e t�enias de todas as transa�~oes do mundo265



do esp��rito. Todavia, n~ao lidam direta nem pessoalmente om as riaturas materiais dos reinos.Al�em de aonselhar sobre os usos legais, os Conselheiros T�enios devotam-se igualmente �a inter-preta�~ao e�iente de todas as leis que onernem �as riaturas - f��sias, mentais e espirituais. Est~aodispon��veis para os Coniliadores Universais e todos aqueles que desejarem saber a verdade da lei;em outras palavras, saber omo se pode on�ar, na Supremaia da Deidade, para reagir diante deuma dada situa�~ao que omporta fatores de uma ordem f��sia, mental ou espiritual estabeleida. Elestentam, mesmo, eluidar a t�enia do �Ultimo.Os Conselheiros T�enios s~ao seres seleionados e testados; nuna soube que um deles se houvessedesviado. N~ao temos registros, em Uversa, de que sequer uma vez hajam sido julgados por desaato�as leis divinas; leis que, de um modo t~ao e�az e eloq�uente, eles pr�oprios exp~oem e interpretam. N~aoh�a limite onheido para o dom��nio do servi�o deles, e tampouo do seu progresso. Eles ontinuamomo onselheiros at�e mesmo diante dos portais do Para��so; o universo todo, da lei e da experiênia,est�a aberto para eles.25.5 Os Cust�odios dos Registros no Para��soDentre os superna�ns teri�arios de Havona s~ao esolhidos alguns dos registradores omandantes maisexperientes, para serem os Cust�odios dos Registros, os mantenedores dos arquivos formais da Ilha daLuz, aqueles arquivos que, omo ontraste, destaam-se dos arquivos de registros vivos nas mentesdos Cust�odios do onheimento, algumas vezes designados omo a \bibliotea viva do Para��so".Os anjos registradores dos planetas habitados s~ao a fonte de todos os registros individuais. Emtodos os universos, outros registradores funionam, tanto omo registros formais quanto omo regis-tros vivos. De Urantia at�e o Para��so, ambos os registros s~ao enontrados: em um universo loal, umpouo mais dos registros esritos e menos dos registros vivos; no Para��so, mais dos registros vivos emenos dos formais; em Uversa, ambos est~ao igualmente dispon��veis.Na ria�~ao organizada e habitada, todo aonteimento de signi�a�~ao �e motivo de registro. En-quanto os eventos uja importânia n~ao �e maior do que a loal, t~ao somente �e feito um registro loal;aqueles de signi�a�~ao mais ampla s~ao tratados de aordo. Dos planetas, sistemas e onstela�~oes deN�ebadon, tudo o que �e de importânia para o universo �a assentado em S�alvington; e, desta apitaldo universo, os epis�odios s~ao passados aos registros mais elevados, que pertenem aos assuntos dossetores e supergovernos. O Para��so tamb�em tem um sum�ario relevante dos dados dos superuniversose de Havona; e esse relato hist�orio e umulativo, do universo dos universos, est�a sob a ust�odiadesses exelsos superna�ns teri�arios.Conquanto alguns desses seres hajam sido despahados para os superuniversos, a �m de serviremomo Comandantes dos Registros, dirigindo as atividades dos Registradores Celestes, nenhum jamaisfoi removido da lista permanente da sua ordem.25.6 Os Registradores CelestesEstes s~ao os registradores que elaboram todos os arquivos em dupliata, efetuando um registroespiritual original e uma ontrapartida semimaterial - aquilo que poderia ser hamado de �opia feitaom papel arbono. E eles podem fazer isso, por ausa da sua apaidade peuliar de manipularsimultaneamente tanto a energia espiritual quanto a material. Os Registradores Celestes n~ao s~aoriados omo tais; eles s~ao sera�ns asendentes dos universos loais. S~ao reebidos, lassi�ados edesignados para as suas esferas de trabalho, pelos onselhos dos Comandantes dos Registros nassedes-entrais dos sete superuniversos. Tamb�em l�a est~ao loalizadas as esolas de aperfei�oamento266



dos Registradores Celestes. A esola em Uversa �e dirigida pelos Perfeionadores da Sabedoria eConselheiros Divinos.�A medida que os registradores, em um universo, avan�am no servi�o, eles ontinuam o seu sistemade registro dual, tornando assim os seus registros sempre aess��veis a todas as lasses de seres, desdeos da ordem material at�e os elevados esp��ritos de luz. Na vossa experiênia de transi�~ao, �a medidaque asenderdes desse mundo material, v�os sereis sempre apazes de onsultar os arquivos e, poroutro lado, de relaionar-vos om os registros da hist�oria e das tradi�~oes da vossa esfera de status.Os registradores s~ao um orpo testado e provado. Eu nuna soube da deser�~ao de um RegistradorCeleste, e nuna foi desoberta uma falsi�a�~ao nos seus registros. Eles est~ao sujeitos a uma inspe�~aodual, os seus registros s~ao minuiosamente examinados pelos seus elevados ompanheiros de Uversa epelos Mensageiros Poderosos, que erti�am sobre a exatid~ao das dupliatas quase f��sias dos registrosespirituais originais.Embora seja de trilh~oes sobre trilh~oes o n�umero dos registradores progressivos estaionados nasesferas de registro subordinadas dos universos de Orvônton, o n�umero daqueles que alan�aram essestatus em Uversa n~ao �e sen~ao de menos de oito milh~oes. Esses registradores seniores, ou graduados,s~ao os Cust�odios do superuniverso e os transmissores dos arquivos do tempo e do espa�o sob a suaresponsabilidade. A sua sede-entral permanente �a nas moradas irulares que irundam a �areados registros em Uversa. Eles nuna entregam a ust�odia desses registros a outros; omo indiv��duos,eles podem ausentar-se, mas nuna em grande n�umero.Como esses superna�ns que se tornaram os Cust�odios dos Registros, o orpo dos RegistradoresCelestes �e de ompromisso permanente. Uma vez que os sera�ns e os superna�ns passam a pertenera esses servi�os, eles ir~ao respetivamente permaneer omo Registradores Celestes e Cust�odios dosArquivos at�e o dia de uma administra�~ao nova e modi�ada na pessoaliza�~ao plena de Deus, oSupremo.Em Uversa, esses Registradores Celestes seniores podem mostrar os registros de tudo o que ontiverimportânia �osmia em todo o Orvônton, desde os long��nquos dias da hegada dos Ani~aes dos Dias;enquanto, na Ilha Eterna, os Cust�odios dos Registros guardam os arquivos daquele reino os quaisatestam as transa�~oes do Para��so desde os tempos da personi�a�~ao do Esp��rito In�nito.25.7 Os Companheiros MoroniaisEstes �lhos do Esp��rito Materno do universo loal s~ao os amigos e olaboradores de todos aquelesque passam pela vida moronial asendente. Eles n~ao s~ao indispens�aveis ao verdadeiro trabalhode progress~ao de uma riatura, na sua asens~ao, nem substituem, em nenhum sentido, o trabalhodos guardi~aes ser�a�os que freq�uentemente aompanham os seus ompanheiros mortais nas jornadasao Para��so. Os Companheiros Moroniais s~ao simplesmente an�tri~oes graiosos para aqueles queest~ao ome�ando a sua longa asens~ao interior. S~ao tamb�em h�abeis patroinadores do lazer, sendoassistidos de modo ompetente, nesse trabalho, pelos diretores de retrospe�~ao.Embora tenhais tarefas ada vez mais dif��eis e s�erias a exeutar, nos mundos de aperfei�oamentomoronial de N�ebadon, ser-vos-~ao sempre proporionadas temporadas regulares de desanso e di-vers~ao. Durante a jornada ao Para��so, haver�a sempre tempo para o desanso e para o lazer espiritual;e, na arreira de luz e vida, h�a sempre tempo para a adora�~ao e para as novas realiza�~oes.Esses Companheiros Moroniais assoiam-se de uma forma t~ao amig�avel que, quando �nalmentedeixardes a �ultima fase da experiênia moronial e estiverdes preparando-vos para embarar na aven-tura espiritual do superuniverso, v�os ireis realmente lamentar que essas riaturas ompanheiras n~aopossam aompanhar-vos, pois elas servem exlusivamente nos universos loais. Em todos os est�agiosda arreira asendente, todas as pessoalidades ontat�aveis ser~ao tanto amigas quanto ompanheiras,267



mas, at�e enontrardes os Companheiros do Para��so, nenhum outro grupo ser�a t~ao devotado �a amizadee ao ompanheirismo.O trabalho dos Companheiros Moroniais �e desrito de um modo mais ompleto nas narrativasque lidam om os assuntos do vosso universo loal.25.8 Os Companheiros do Para��soOs Companheiros do Para��so s~ao um grupo omposto, rerutado das �leiras dos sera�ns, seona�ns,superna�ns e omnia�ns. Embora servindo por um per��odo de tempo que v�os onsiderar��eis extre-mamente longo, eles n~ao �am nesse status permanentemente. Quando esse minist�erio houver sidoompletado, geralmente (mas n~ao invariavelmente), eles retornam aos deveres que tinham quandoonvoados para o servi�o no Para��so.Os membros das hostes ang�elias reebem onvoa�~oes para esse servi�o dos Esp��ritos Maternosdos universos loais, dos Esp��ritos Reetivos dos superuniversos e de Majeston do Para��so. Eles s~aoonvoados para a Ilha Central �ando inumbidos da fun�~ao de Companheiros do Para��so por umdos Sete Esp��ritos Mestres. �A parte o status permanente no Para��so, esse servi�o tempor�ario deompanheirismo, no Para��so, �e a mais alta honra j�a onferida aos esp��ritos ministradores.Esses anjos seletos dediam-se ao servi�o de ompanheirismo e s~ao designados omo olaboradoresde todas as lasses de seres que, irunstanialmente, estejam sozinhos no Para��so, prinipalmente osasendentes mortais, mas tamb�em todos os outros que estiverem a s�os na Ilha Central. Os Compa-nheiros do Para��so nada têm de espeial a realizar por aqueles om quem se onfraternizam; eles s~aoompanheiros simplesmente. Quase todos os outros seres que v�os mortais ireis enontrar, durantea vossa permanênia no Para��so - �a parte os vossos semelhantes peregrinos - , ter~ao algo de�nido afazer onvoso ou para v�os; mas esses ompanheiros s~ao designados apenas para estarem onvoso epara omungarem onvoso, omo ompanheiros para a vossa pessoalidade. Eles freq�uentemente s~aoassistidos, na sua ministra�~ao, pelos graiosos e brilhantes Cidad~aos do Para��so.Os mortais vêm de ra�as que s~ao muito soi�aveis. Os Criadores sabem muito bem que \n~ao �e bompara o homem estar s�o" e ent~ao lhe �e provideniada uma ompanhia, mesmo estando no Para��so.Se v�os, asendentes mortais, alan�ardes o Para��so na ompanhia de um ompanheiro ou de umoligado pr�oximo da vossa arreira na Terra, ou se o vosso guardi~ao ser�a�o de destino tiver a hanede hegar onvoso ou se estiver aguardando por v�os, ent~ao nenhum ompanheiro permanente ser�adesignado para v�os. Mas se hegardes sozinhos, um ompanheiro ertamente ir�a reeber-vos quandoaordardes na Ilha da Luz, saindo do �ultimo sono do tempo. Ainda que seja sabido que v�os sereisaompanhados por algum ser de liga�~ao asendente, ompanheiros tempor�arios ser~ao designados paradar-vos as boas-vindas �as margens eternas e aompanhar-vos at�e a instala�~ao preparada para reeber-vos e aos vossos olaboradores. V�os podeis estar ertos de que sereis alorosamente aolhidos, nasmargens perenes do Para��so, ao experieniardes a ressurrei�~ao para a eternidade.Os ompanheiros dessa aolhida s~ao designados durante os �ultimos dias da vossa permanênia omoasendentes, no �ultimo iruito de Havona; e eles examinam uidadosamente os registros da vossaorigem mortal e da vossa movimentada asens~ao pelos mundos do espa�o e pelos ��rulos de Havona.Quando sa�udam os mortais do tempo, eles j�a est~ao bastante versados sobre as arreiras dessesperegrinos que hegam, e, sendo assim imediatamente demonstram ser ompanheiros surpreendentese ompassivos.Durante a vossa permanênia omo pr�e-�nalitores no Para��so, se, por qualquer raz~ao, fordes sepa-rados temporariamente dos vossos ompanheiros na arreira asendente - seres mortais ou ser�a�os -, um Companheiro do Para��so ser�a imediatamente designado para aonselhar-vos e aompanhar-vos.Uma vez designado para um mortal asendente de residênia solit�aria no Para��so, o Companheiro268



permanee om essa pessoa at�e que ela se re�una de novo aos seus amigos asendentes ou seja devi-damente integrada ao Corpo de Finalidade.Os Companheiros do Para��so s~ao designados pela seq�uênia da espera, mas um ser asendentenuna �e entregue ao enargo de um ompanheiro uja natureza seja diferente do seu tipo superuni-versal. Se um mortal de Urantia estiver hegando ao Para��so hoje, ser�a designado para ele o primeiroompanheiro, na espera, que seja origin�ario de Orvônton ou uja natureza seja a do S�etimo Esp��ritoMestre. Por isso �e que o omnia�m n~ao serve junto �as riaturas asendentes dos sete superuniversos.Muitos servi�os adiionais s~ao prestados pelos Companheiros do Para��so: se um mortal asendentehegasse ao universo entral sozinho e, enquanto atravessasse Havona, falhasse em alguma fase daaventura da Deidade, ele seria reenviado, no tempo devido, aos universos do tempo e logo seriafeita uma hamada �as reservas dos Companheiros do Para��so. Dos dessa ordem seria designado umpara seguir om o peregrino reprovado, om o �to de estar om ele, onfortando-o e alegrando-o;permaneendo om ele at�e que retorne ao universo entral para retomar a sua asens~ao ao Para��so.Se um peregrino asendente deparar-se om a derrota, na aventura da Deidade, enquanto estiveratravessando Havona na ompanhia de um sera�m asendente, o anjo guardi~ao da arreira mortal,este esolher�a aompanhar o seu ompanheiro mortal. Esses sera�ns sempre se fazem volunt�arios elhes �e permitido aompanhar os seus antigos amaradas mortais de volta aos servi�os do tempo e doespa�o.Mas isso n~ao aontee om dois mortais asendentes estreitamente ligados: se um alan�a Deus,enquanto o outro falha temporariamente, aquele que teve êxito individual, invariavelmente, esolhe irde volta para as ria�~oes evoluion�arias, junto om a pessoalidade que se deepionou; mas isso n~aolhe �e permitido. Em lugar disso, �e feita uma hamada �as reservas dos Companheiros do Para��so, eum dos volunt�arios �e esolhido para aompanhar o peregrino deepionado. Um Cidad~ao do Para��sovolunt�ario, ent~ao, torna-se olaborador do mortal que teve êxito; e este permanee na Ilha Central�a espera de que o amarada derrotado venha de Havona; e, nesse meio tempo, leiona em algumasesolas do Para��so, apresentando a hist�oria da sua asens~ao evoluion�aria repleta de aventuras.[Promovido por Um Elevado em Autoridade de Uversa.℄
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Cap��tulo 26Os Esp��ritos Ministradores do UniversoCentralOS SUPERNAFINS s~ao esp��ritos ministradores do Para��so e do universo entral; eles s~ao a mais altaordem do grupo menos elevado de �lhos do Esp��rito In�nito - as hostes ang�elias. Esses esp��ritosministradores s~ao enontrados desde a Ilha do Para��so at�e os mundos do tempo e do espa�o. Nenhumadas partes maiores da ria�~ao organizada e habitada �a desprovida dos servi�os deles.26.1 Os Esp��ritos MinistradoresOs anjos s~ao os esp��ritos ministradores que olaboram om as riaturas volitivas evoluion�arias easendentes de todo o espa�o; s~ao tamb�em os ompanheiros e olaboradores de trabalho das maiselevadas hostes de pessoalidades divinas das esferas. Os anjos, de todas as ordens, s~ao pessoalidadesde�nidas e altamente individualizadas. Todos eles têm uma grande apaidade de valorar as minis-tra�~oes dos diretores de retrospe�~ao (ou lazer). Junto om as Hostes dos Mensageiros do Espa�o,os esp��ritos ministradores desfrutam de temporadas de desanso e de transforma�~ao; eles possuemnaturezas bastante soi�aveis e têm uma apaidade de olabora�~ao que em muito transende a dosseres humanos.Os esp��ritos ministradores do grande universo s~ao lassi�ados do seguinte modo:1. Superna�ns.2. Seona�ns.3. Tertia�ns.4. Omnia�ns.5. Sera�ns.6. Querubins e Sanobins.7. Criaturas Intermedi�arias.Os membros individuais das ordens ang�elias n~ao s~ao de todo estaion�arios quanto ao seu statuspessoal no universo. Os anjos de ertas ordens podem tornar-se Companheiros do Para��so, por umatemporada; alguns se tornam Registradores Celestes; outros asendem �as �leiras dos ConselheirosT�enios. Certos querubins podem aspirar ao status e ao destino ser�a�o, ao passo que os sera�nsevoluion�arios podem alan�ar os n��veis espirituais dos Filhos asendentes de Deus.As sete ordens de esp��ritos ministradores, tais omo reveladas, s~ao agrupadas, para apresenta�~ao,de aordo om as suas fun�~oes de maior importânia para as riaturas asendentes:271



1. Os Esp��ritos Ministradores do Universo Central. Três ordens de superna�ns servem no sistemaPara��so-Havona. Os superna�ns prim�arios, ou do Para��so, que s~ao riados pelo Esp��rito In�nito. Asordens seund�arias e teri�arias, servindo em Havona, s~ao as progênies dos Esp��ritos Mestres e dosEsp��ritos dos Ciruitos, respetivamente.2. Os Esp��ritos Ministradores dos Superuniversos - os seona�ns, tertia�ns e omnia�ns. Osseona�ns, �lhos dos Esp��ritos Reetivos, servem diversi�adamente nos sete superuniversos. Ostertia�ns, origin�arios do Esp��rito In�nito, aabam �ando dediados ao servi�o de liga�~ao entre osFilhos Criadores e os Ani~aes dos Dias. Os omnia�ns s~ao riados em onjunto pelo Esp��rito In�nito eos Sete Exeutivos Supremos; e s~ao Servidores exlusivos destes �ultimos. A an�alise dessas três ordensforma o tema de uma das narrativas seguintes desta s�erie.3. Os Esp��ritos Ministradores dos Universos Loais abrangem os sera�ns e os seus assistentes, osquerubins. Com essa desendênia do Esp��rito Materno do Universo �e que os mortais asendentes têmo ontato iniial. As riaturas intermedi�arias, que nasem nos mundos habitados, n~ao s~ao realmentedas ordens ang�elias propriamente ditas, embora funionalmente sejam muitas vezes agrupadas juntoom os esp��ritos ministradores. A sua hist�oria, junto om uma exposi�~ao sobre os sera�ns e osquerubins, �e apresentada nos doumentos que tratam dos assuntos do vosso universo loal.Todas as ordens de hostes ang�elias devotam-se aos servi�os v�arios do universo e servem, de um oude outro modo, �as ordens mais elevadas de seres elestes; mas s~ao os superna�ns, seona�ns e sera�nsque, em n�umeros elevados, s~ao empregados na exeu�~ao do esquema asendente de perfeionamentoprogressivo dos �lhos do tempo. Funionando no universo entral, nos super-universos e nos universosloais, eles formam aquela orrente inquebrant�avel de esp��ritos ministradores, a qual tem sido providapelo Esp��rito In�nito, para ajudar e guiar todos aqueles que prouram alan�ar o Pai Universal porinterm�edio do Filho Eterno.Os superna�ns est~ao limitados �a \polaridade do esp��rito" no que onerne a uma �unia fase daa�~ao, aquela junto ao Pai Universal. Eles podem trabalhar isoladamente, exeto quando estiveremutilizando diretamente os iruitos exlusivos do Pai. Quando estiverem ligados, no seu poder dereep�~ao, sob a ministra�~ao direta do Pai, os superna�ns devem ligar-se, voluntariamente, aos pares,para que sejam apazes de operar. Os seona�ns s~ao limitados da mesma forma e, al�em disso, devemtrabalhar aos pares quando forem sinronizar-se om os iruitos do Filho Eterno. Os sera�ns podemtrabalhar isoladamente, omo pessoalidades disretas, de�nidas e loalizadas; mas s~ao apazes de en-trar em iruito apenas quando polarizados e ligados aos pares. Um desses seres espirituais �e hamadode omplemento do outro, quando est~ao assoiados aos pares. As rela�~oes de omplementaridadepodem ser passageiras; elas n~ao s~ao neessariamente de natureza permanente.Essas riaturas brilhantes de luz s~ao sustentadas diretamente pela absor�~ao da energia espiritualdos iruitos prim�arios do universo. Os mortais de Urantia preisam obter luz-energia por meio daabsor�~ao de vegetais, mas as hostes ang�elias est~ao ligadas aos iruitos; elas \têm alimentos quev�os n~ao onheeis". E tamb�em partiipam dos ensinamentos irulantes dos maravilhosos FilhosInstrutores da Trindade; e fazem reep�~ao do onheimento e uma forma de absor�~ao da sabedoriamuito semelhantes �a t�enia pela qual assimilam as energias vitais.26.2 Os Poderosos Superna�nsOs superna�ns s~ao ministros h�abeis para ministrar a todos os tipos de seres que estejam no Para��soe no universo entral. Estes anjos elevados s~ao riados em três ordens maiores: prim�aria, seund�ariae teri�aria.Os superna�ns prim�arios. S~ao progênies vindas exlusivamente do Criador Conjunto. Eles dividemo seu minist�erio de um modo quase igualit�ario entre alguns orpos de Cidad~aos do Para��so e os grupos,272



sempre resentes, de peregrinos asendentes. Esses anjos da Ilha Eterna s~ao altamente e�ientespara fomentar o aperfei�oamento essenial de ambos os grupos de residentes do Para��so. Contribuemmuito para tudo o que �e de ajuda �a ompreens~ao m�utua entre essas duas ordens �unias de riaturasdo universo - uma sendo o tipo mais elevado de riaturas volitivas, divinas e perfeitas; e a outra, aevolu�~ao perfeionada do tipo mais baixo de riaturas volitivas em todo o universo dos universos.O trabalho dos superna�ns prim�arios �e t~ao �unio e not�avel que ser�a abordado em separado nodoumento seguinte.Os superna�ns seund�arios s~ao os diretores dos assuntos dos seres asendentes, nos sete iruitosde Havona. Eles est~ao igualmente empenhados na ministra�~ao de aperfei�oamentos eduaionais ain�umeras ordens de Cidad~aos do Para��so, os quais permaneem por longos per��odos nos iruitos dosmundos da ria�~ao entral; mas n�os n~ao podemos disorrer sobre essa fase do seu servi�o.H�a sete tipos desses anjos elevados, ada um tendo origem em um dos Sete Esp��ritos Mestres; ea sua natureza �e onformada segundo o modelo original. Coletivamente, os Sete Esp��ritos Mestresriam v�arios diferentes grupos �unios de seres e de entidades, e os membros individuais de adaordem s~ao relativamente uniformes na sua natureza. Contudo, quando esses mesmos Sete Esp��ritosriam individualmente, as ordens resultantes s~ao sempre s�etuplas, pela sua natureza; os �lhos de adaEsp��rito Mestre ompartilham da natureza do seu riador, sendo, portanto, diferentes dos outros.Essa �e a origem dos superna�ns seund�arios; e esses anjos, de todos os sete tipos riados, funionambem em todos os ramos de atividades abertos para a sua ordem, sobretudo nos sete iruitos douniverso entral e divino.Cada um dos sete iruitos planet�arios de Havona est�a sob a supervis~ao direta de um dos SeteEsp��ritos dos Ciruitos, eles pr�oprios sendo uma ria�~ao oletiva - e, portanto, uniforme - dos SeteEsp��ritos Mestres. Mesmo partiipando da natureza da Tereira Fonte e Centro, esses sete Esp��ritossubsidi�arios de Havona n~ao �zeram parte do universo arquet��pio original. Eles estiveram em fun�~aodepois da ria�~ao original (eterna), mas muito antes dos tempos de Grandfanda. Eles apareeram,indubitavelmente, omo uma resposta riativa dos Esp��ritos Mestres ao prop�osito emergente do SerSupremo; e j�a estavam em fun�~ao, quando da organiza�~ao do grande universo. O Esp��rito In�nitoe todos os seus olaboradores riativos, omo oordenadores universais, pareem dotados abundan-temente da apaidade de dar respostas riativas adequadas aos desenvolvimentos simultâneos dasDeidades experieniais, e nos universos em evolu�~ao.Os superna�ns teri�arios têm origem nos Sete Esp��ritos dos Ciruitos. A ada um destes, nos��rulos separados de Havona, o Esp��rito In�nito d�a o poder de riar um n�umero su�iente de altosministros super�a�os, da ordem teri�aria, para satisfazer �as neessidades do universo entral. Emboraos Esp��ritos dos Ciruitos hajam produzido relativamente pouos desses ministros ang�elios, antesda hegada dos peregrinos do tempo em Havona, os Sete Esp��ritos Mestres nem mesmo haviamome�ado a ria�~ao dos superna�ns seund�arios, at�e a hegada de Grandfanda. A mais antiga dasduas ordens, a dos superna�ns teri�arios, ser�a, pois, examinada em primeiro lugar.26.3 Os Superna�ns Teri�ariosEsses servidores dos Sete Esp��ritos Mestres s~ao os espeialistas ang�elios dos v�arios iruitos de Ha-vona; e a sua ministra�~ao estende-se tanto aos peregrinos asendentes do tempo quanto aos peregrinosdesendentes vindos da eternidade. Naquele bilh~ao de mundos de estudo, da ria�~ao entral perfeita,os vossos ompanheiros super�a�os, de todas as ordens, ser~ao plenamente vis��veis para v�os. Ali, nosentido mais elevado, todos v�os sereis fraternais e ompreensivos, em ompaix~ao e ontato m�utuos. Etamb�em reonheereis totalmente, e vos onfraternizareis, de um modo agrad�avel, om os peregrinosdesendentes, os Cidad~aos do Para��so, que atravessam esses iruitos vindos de dentro para fora,entrando em Havona atrav�es do mundo-piloto do primeiro iruito e, ontinuando para fora, indo at�e273



o s�etimo.Os peregrinos asendentes dos sete superuniversos passam por Havona, na dire�~ao oposta, entrandopela via do mundo-piloto, do s�etimo iruito, e ontinuando para dentro. N~ao h�a limite de tempoestabeleido para o progresso das riaturas asendentes, de mundo a mundo e de iruito a iruito; domesmo modo que nenhum tempo �xo para residênia, nos mundos moroniais, est�a arbitrariamentedeterminado para eles. Todavia, ainda que os indiv��duos, adequadamente desenvolvidos, possamser eximidos de permaneer em um ou mais dos mundos de edua�~ao dos universos loais, nenhumperegrino pode evitar passar por todos os sete iruitos da espiritualiza�~ao progressiva de Havona.Aquele orpo de superna�ns teri�arios, designado prinipalmente para o servi�o dos peregrinos dotempo, �e lassi�ado omo se segue:1. Os Supervisores da Harmonia. Torna-se evidente que alguma esp�eie de inuênia oordenadoraseria neess�aria, mesmo na perfeita Havona, para manter o sistema e assegurar a harmonia emtodo o trabalho de prepara�~ao dos peregrinos do tempo para as suas realiza�~oes subseq�uentes noPara��so. Esta �e a verdadeira miss~ao dos supervisores da harmonia - onservar tudo dentro de ummovimento suave e expedito. Originados no primeiro iruito, eles servem em toda Havona; e asua presen�a nos iruitos signi�a que nada, ertamente, poder�a dar errado. Os superna�ns têmuma grande apaidade para oordenar atividades bastante diversas, envolvendo pessoalidades deordens diferentes - e, at�e mesmo, em n��veis m�ultiplos - , o que lhes permite prestarem assistêniaonde e quando forem requisitados. Eles ontribuem enormemente para a ompreens~ao m�utua entreos peregrinos do tempo e os peregrinos da eternidade.2. Os Registradores Prinipais. Esses anjos s~ao riados no segundo iruito, mas operam emqualquer lugar no universo entral. Eles registram em tripliata, efetuando registros para os arquivosliterais de Havona, para o arquivo espiritual da sua ordem e para os registros formais do Para��so.Al�em disso, eles transmitem automatiamente as transa�~oes de importânia para o onheimentoverdadeiro �as biblioteas vivas do Para��so, que s~ao os Cust�odios do onheimento, da ordem prim�ariade superna�ns.3. Os Difusores. Os �lhos do tereiro Esp��rito do Ciruito funionam em toda Havona, se bemque a sua esta�~ao o�ial esteja loalizada no planeta de n�umero setenta, do iruito mais externo.Estes mestres da t�enia s~ao transmissores e reeptores da ria�~ao entral, e diretores dos informesespaiais de todos os fenômenos da Deidade no Para��so. Eles podem operar todos os iruitos b�asiosdo espa�o.4. Os Mensageiros têm a sua origem no iruito de n�umero quatro. Eles perorrem o sistemaPara��so-Havona omo portadores de todas as mensagens que requerem transmiss~ao pessoal. Servemaos seus ompanheiros, �as pessoalidades elestes, aos peregrinos do Para��so e at�e mesmo �as almasasendentes do tempo.5. Os Coordenadores da Informa�~ao. Esses superna�ns teri�arios, �lhos do quinto Esp��rito doCiruito, s~ao sempre os promotores s�abios e ompassivos da assoia�~ao fraternal entre peregrinosasendentes e desendentes. Eles ministram a todos os habitantes de Havona, e espeialmente aosasendentes, mantendo-os sempre informados sobre os assuntos do universo dos universos. Em virtudede ontatos pessoais om transmissores e reetores, esses \jornais vivos" de Havona �am instan-taneamente atualizados sobre todas as informa�~oes que passam pelos amplos iruitos de not��iasdo universo entral. Eles asseguram a informa�~ao pelo m�etodo gr�a�o de Havona, que os apaitaautomatiamente a assimilar uma quantidade de informa�~ao tal, no per��odo de uma hora do tempode Urantia, que, pela maioria das vossas t�enias mais r�apidas de transmiss~ao, requereria mil anos.6. As Pessoalidades de Transporte. Estes seres, om origem no iruito n�umero seis, operamnormalmente a partir do planeta de n�umero quarenta, no iruito mais externo. S~ao eles que levamde volta os andidatos desapontados, aqueles que temporariamente falham na aventura da Deidade.E permaneem prontos para servir a todos que devem ir e vir, no servi�o de Havona, e que n~ao se274



autotransportam no espa�o.7. O Corpo de Reserva. As utua�~oes, no trabalho om os seres asendentes, os peregrinos doPara��so e outras ordens de seres estabeleidos em Havona, tornam neess�ario manter as reservas desuperna�ns, no mundo-piloto do s�etimo ��rulo, onde têm a sua origem. Criados sem designa�~oesespeiais eles s~ao ompetentes para assumir o servi�o nas fases menos exigentes de quaisquer deveresdos seus ompanheiros super�a�os da ordem teri�aria.26.4 Os Superna�ns Seund�ariosOs superna�ns seund�arios s~ao ministros dos sete iruitos planet�arios do universo entral. Partedeles est�a devotada ao servi�o dos peregrinos do tempo, e a metade de toda a ordem est�a designadapara o aperfei�oamento dos peregrinos da eternidade, no Para��so. Estes Cidad~aos do Para��so, na suaperegrina�~ao pelos iruitos de Havona, s~ao tamb�em assistidos pelos volunt�arios do Corpo Mortal deFinalidade, e esse arranjo tem prevaleido desde que o primeiro grupo de �nalitores se formou.De aordo om os seus ompromissos peri�odios, na ministra�~ao aos peregrinos asendentes, ossuperna�ns seund�arios trabalham nos sete grupos seguintes:1. Ajudantes dos Peregrinos.2. Guias da Supremaia.3. Guias da Trindade.4. Desobridores do Filho.5. Guias do Pai.6. Assessores e Conselheiros.7. Complementos do Repouso.Cada um desses grupos de trabalho tem anjos de todos os sete tipos riados; e um peregrino doespa�o �e sempre tutorado por um superna�m seund�ario, om origem no Esp��rito Mestre que presideao superuniverso de nasimento do peregrino. Quando v�os, mortais de Urantia, alan�ardes Havona,ertamente sereis pilotados por superna�ns ujas naturezas de ria�~ao - omo as vossas pr�opriasnaturezas evolu��das - derivaram do Esp��rito Mestre de Orvônton. E, posto que os vossos tutoresadvêm do Esp��rito Mestre do vosso pr�oprio superuniverso, eles est~ao espeialmente quali�ados paraentender-vos, onfortar-vos e assistir-vos em todos os vossos esfor�os para alan�ar a perfei�~ao doPara��so.Os peregrinos do tempo s~ao transportados, atrav�es dos orpos esuros de gravidade de Havona,at�e os seus iruitos planet�arios exteriores, pelas pessoalidades de transporte da ordem prim�aria deseona�ns que operam a partir das sedes-entrais dos sete superuniversos. Na sua maioria, mas n~aotodos, os sera�ns do servi�o planet�ario e do universo loal, que foram redeniados para a asens~aoao Para��so, partir~ao om seus ompanheiros mortais, antes do longo vôo para Havona; e ome�ar~aoimediatamente um longo e intenso aperfei�oamento, para o ompromisso superno, na expetativa,enquanto sera�ns, de alan�arem a perfei�~ao da existênia e a supremaia do servi�o. E eles fazem issoom a esperan�a de juntar-se aos peregrinos do tempo e serem reonheidos entre aqueles que, parasempre, seguem o urso dos mortais, os quais alan�aram o Pai Universal e reeberam a designa�~aopara o servi�o indisriminado nos Corpos da Finalidade.O peregrino aterrissa no planeta de reep�~ao de Havona, o mundo-piloto do s�etimo iruito, omum �unio dom de perfei�~ao: a perfei�~ao de prop�osito. O Pai Universal deretou: \Sede perfeitos,omo sou Eu pr�oprio perfeito". Este �e o onvite-mandado assombroso difundido aos �lhos �nitosdos mundos do espa�o. A promulga�~ao dessa injun�~ao impulsionou toda a ria�~ao a fazer um esfor�o275



ooperativo entre os seres elestes, para que todos ajudem a realizar, em toda a plenitude, esseomando prodigioso da Primeira Grande Fonte e Centro.Quando fordes, por interm�edio e gra�a da ministra�~ao de todas as hostes de ajudantes do esquemauniversal de sobrevivênia, �nalmente oloados no mundo de reep�~ao de Havona, v�os hegareis l�aom uma �unia esp�eie de perfei�~ao - a perfei�~ao no prop�osito. O vosso prop�osito tem sido profunda-mente provado; a vossa f�e tem sido testada. Sois onheidos omo sendo �a prova de desapontamento.Nem mesmo o fraasso em disernir o Pai Universal pode abalar a f�e ou perturbar seriamente aon�an�a de um mortal asendente que houver tido a experiênia, pela qual todos devem passar, noseu prop�osito de alan�ar as esferas perfeitas de Havona. Ao alan�ardes Havona, a vossa sineridadeter-se-�a tornado sublime. A perfei�~ao no prop�osito e a divindade no desejo, om �rmeza de f�e, ter~aoassegurado as vossas entradas nas moradas �rmes da eternidade; a vossa liberta�~ao das inertezasdo tempo ser�a inteira e ompleta; e deveis estar fae a fae, agora, om os problemas de Havona eas imensid~oes do Para��so; pois v�os tendes sido muito longamente preparados para essa hegada aoPara��so, nas �epoas experieniais do tempo e nas esolas do mundo do espa�o.A f�e onquistou, para o peregrino asendente, uma perfei�~ao de prop�osito que abre, para esse �lhodo tempo, os portais da eternidade. Agora, os ajudantes dos peregrinos devem ome�ar o seu trabalhode desenvolver aquela perfei�~ao de entendimento e a t�enia da ompreens~ao, t~ao indispens�aveis �apessoalidade para alan�ar do n��vel de perfei�~ao do Para��so.A aptid~ao para ompreender �e o passaporte dos mortais para o Para��so. A vontade de areditar�e a have de Havona. A aeita�~ao da �lia�~ao e a oopera�~ao om o Ajustador residente s~ao o pre�oda sobrevivênia evoluion�aria.
26.5 Os Ajudantes dos PeregrinosO primeiro dos sete grupos de superna�ns seund�arios que ser�a enontrado �e o de ajudantes dosperegrinos, aqueles seres de entendimento r�apido e ompaix~ao ampla que aolhem os asendentesmuito viajados do espa�o nos mundos estabilizados e de eonomia estabeleida do universo entral.Simultaneamente, esses altos ministros ome�aram o seu trabalho om os peregrinos da eternidadedo Para��so: os primeiros a hegar ao mundo-piloto do iruito interno de Havona, e que o �zeramonomitantemente om a aterrissagem de Grandfanda, no mundo-piloto do iruito mais externo.Naqueles dias long��nquos, os peregrinos do Para��so e os peregrinos do tempo enontraram-se, pelaprimeira vez, nos mundos de reep�~ao do iruito de n�umero quatro.Esses ajudantes dos peregrinos, atuando no s�etimo ��rulo dos mundos de Havona, onduzemseu trabalho para om os mortais asendentes em três divis~oes maiores: a primeira, a ompreens~aosuprema da Trindade do Para��so; a segunda, a ompreens~ao espiritual da interassoia�~ao Pai-Filho;e a tereira, o reonheimento inteletual do Esp��rito In�nito. Cada uma dessas fases de instru�~ao�e dividida em sete rami�a�~oes, om doze divis~oes menores, de setenta grupos subsidi�arios; e adaum desses setenta agrupamentos subsidi�arios de instru�~ao �e apresentado em mil lassi�a�~oes. Umainstru�~ao om mais detalhes �e proporionada nos ��rulos subseq�uentes; mas uma vis~ao geral de todosos requisitos do Para��so �e ensinada pelos ajudantes dos peregrinos.Este, ent~ao, �e o urso prim�ario ou elementar �a espera dos peregrinos testados na sua f�e e muitoviajados do espa�o. Todavia, bem antes de alan�ar Havona, esses �lhos asendentes do tempo j�ater~ao aprendido a regozijar-se om a inerteza, a alimentar-se om o desapontamento, a entusiasmar-se om a derrota aparente, a revigorar-se em presen�a das di�uldades, a exibir oragem indômitaem fae da imensid~ao, e a exeritar uma f�e inquebrant�avel quando onfrontados om o desa�o doinexpli�avel. H�a muito, o grito de batalha desses peregrinos passou a ser: \Junto om Deus, nada -absolutamente nada - �e imposs��vel". 276



H�a um requisito de�nido, para os peregrinos do tempo, em ada um dos ��rulos de Havona; eainda que ada peregrino ontinue sob a tutela dos superna�ns, adaptados por natureza a ajudar essetipo espeial de riatura asendente, o urso do qual se deve obter a mestria �e bastante uniforme paratodos os seres asendentes que alan�am o universo entral. O urso dessa realiza�~ao �e quantitativo,qualitativo e experienial - inteletual, espiritual e supremo.O tempo �e de poua importânia nos ��rulos de Havona. E, s�o de uma forma limitada, o tempoentra nas possibilidades de avan�o, pois a onlus~ao om êxito �e o teste supremo e �nal. No mo-mento mesmo em que o teu ompanheiro super�a�o te onsiderar ompetente para adentrar o pr�oximo��rulo, tu ser�as levado perante os doze ajudantes do s�etimo Esp��rito do Ciruito. Ali, ser�a requisitadode ti que passes nas provas do ��rulo, determinadas no superuniverso da tua origem e no sistema doteu nasimento. O grau de realiza�~ao na divindade, nesse ��rulo, tem lugar no mundo-piloto e on-siste no reonheimento espiritual e na ompreens~ao espiritual do Esp��rito Mestre do superuniversodo peregrino asendente.Quando terminar o trabalho do ��rulo mais externo de Havona e o m�etodo apresentado estiver sobmestria, os ajudantes dos peregrinos levam os seus tutelados para o mundo-piloto do pr�oximo ��rulo eos entregam aos uidados dos Guias da Supremaia. Os ajudantes dos peregrinos sempre permaneempor uma temporada para uidar que a transferênia seja t~ao agrad�avel quanto proveitosa.26.6 Os Guias da SupremaiaQuando transladados do s�etimo para o sexto ��rulo e oloados sob a supervis~ao imediata dos Guiasda Supremaia os seres asendentes do espa�o s~ao hamados de \graduados espirituais". Estes guiasn~ao devem ser onfundidos om os Guias dos Graduados - pertenentes �as Pessoalidades Mais Eleva-das do Esp��rito In�nito - que, junto om seus pareiros de servi�o, ministram, em todos os iruitosde Havona, tanto aos peregrinos asendentes quanto aos desendentes. Os Guias da Supremaiafunionam apenas no sexto ��rulo do universo entral.�E nesse ��rulo que os seres asendentes onseguem uma nova ompreens~ao da Divindade Su-prema. Nas suas longas arreiras, nos universos evoluion�arios, os peregrinos do tempo têm expe-rimentado uma onsiênia resente da realidade do superontrole Todo-Poderoso das ria�~oes dotempo-espa�o. Aqui, neste iruito de Havona, eles est~ao pr�oximos de enontrar a fonte da unidadedo tempo-espa�o no universo entral - a realidade espiritual de Deus, o Supremo.Enontro erta di�uldade ao expliar o que aontee nesse ��rulo. Nenhuma presen�a pessoali-zada da Supremaia �e perept��vel aos seres asendentes. Sob ertos pontos de vista, novas rela�~oesom o S�etimo Esp��rito Mestre ompensam essa n~ao-ontatabilidade do Ser Supremo. Por�em, adespeito da nossa inapaidade de ompreender a t�enia, ada riatura asendente paree estarsubmetida a um resimento transformador, uma nova integra�~ao de onsiênia, uma nova espiri-tualiza�~ao de prop�osito, uma nova sensibilidade para a divindade, as quais di�ilmente podem serexpliadas satisfatoriamente, sem presumir-se uma atividade n~ao revelada do Ser Supremo. Paraaqueles de n�os que observaram essas transa�~oes misteriosas, �e omo se Deus, o Supremo, estivessedotando afetuosamente os seus �lhos experieniais, at�e os limites mesmos das suas apaidades ex-perieniais, om aqueles ar�esimos de ompreens~ao inteletual, disernimento espiritual interior ealane de pessoalidade, dos quais ir~ao neessitar tanto, em todos os seus esfor�os para penetraro n��vel de divindade da Trindade da Supremaia e alan�ar as Deidades Eternas e existeniais doPara��so.Quando os Guias da Supremaia onsideram que os seus dis��pulos estejam maduros para prosse-guir no seu avan�o, levam-nos diante da omiss~ao dos setenta, um grupo misto que serve de banaexaminadora no mundo-piloto do iruito n�umero seis. Ap�os satisfazerem a essa omiss~ao, quanto �asua ompreens~ao do Ser Supremo e da Trindade da Supremaia, os peregrinos s~ao on�rmados omo277



prontos para o traslado ao quinto iruito.
26.7 Os Guias da TrindadeOs Guias da Trindade s~ao os ministros inans�aveis do quinto ��rulo de aperfei�oamento de Havona,para os peregrinos em avan�o do tempo e do espa�o. Os graduados espirituais, aqui, s~ao designados\andidatos �a aventura da Deidade", pois �e nesse ��rulo, sob a dire�~ao dos Guias da Trindade, queos peregrinos reebem a instru�~ao avan�ada a respeito da Trindade divina, nos seus preparativos omo intento de realizar o reonheimento da pessoalidade do Esp��rito In�nito. E, aqui, os peregrinosasendentes desobrem o que signi�am o verdadeiro estudo e o esfor�o mental real, assim omoome�am a disernir a natureza mais desgastante e a pr�atia espiritual muito mais �ardua que ser�arequerida, para satisfazer �as demandas da elevada meta estabeleida, para a realiza�~ao deles, nosmundos desse iruito.Os Guias da Trindade s~ao extremamente ��eis e e�ientes; e ada peregrino reebe a aten�~ao, n~aodividida, de um superna�m seund�ario pertenente a essa ordem, e desfruta de todo o seu afeto.Um peregrino do tempo nuna iria enontrar a primeira pessoa alan��avel da Trindade do Para��so,n~ao fossem a ajuda e a assistênia desses guias e da hoste de outros seres espirituais empenhadosna instru�~ao aos seres asendentes sobre a natureza e a t�enia para a aventura, na Deidade, que seaproxima.Ap�os ompletarem o urso de aperfei�oamento nesse iruito, os Guias da Trindade levam osseus dis��pulos ao seu mundo-piloto e apresentam-nos diante de uma das muitas omiss~oes trinasque funionam omo examinadoras e erti�adoras dos andidatos �a aventura da Deidade. Essasomiss~oes onsistem em um ompanheiro dentre os �nalitores, um dos diretores de onduta da ordemdos superna�ns prim�arios, e um Mensageiro Solit�ario do espa�o ou um Filho Trinitarizado do Para��so.Quando uma alma asendente parte, de fato, para o Para��so, ela �e aompanhada apenas pelo triode trânsito: o Companheiro super�a�o do ��rulo, o Guia dos Graduados e o pareiro de servi�osempre-presente deste �ultimo. Essas exurs~oes, dos ��rulos de Havona at�e o Para��so, s~ao viagensprobat�orias; os seres asendentes ainda n~ao têm status para o Para��so. E eles n~ao alan�am o statusde residentes do Para��so antes de haverem passado pelo repouso �nal do tempo, que vem depois dealan�arem o Pai Universal, e da libera�~ao de�nitiva dos iruitos de Havona. Eles s�o partiipamda \essênia da divindade" e do \esp��rito da supremaia" depois do repouso divino; quando, dessemodo, realmente ome�am a funionar no ��rulo da eternidade e na presen�a da Trindade.Os Companheiros que formam o trio de trânsito do ser asendente n~ao têm a obriga�~ao de torn�a-loapaz de loalizar a presen�a geogr�a�a da luminosidade espiritual da Trindade, mas, sim, de forneertoda a assistênia poss��vel a um peregrino, na sua tarefa dif��il de reonheer, disernir e ompreendero su�iente do Esp��rito In�nito, para que isso onstitua um reonheimento de pessoalidade. Qualquerperegrino asendente, no Para��so, pode disernir a presen�a geogr�a�a ou de loaliza�~ao da Trindade;a grande maioria �e apaz de ontatar a realidade inteletual das Deidades, espeialmente a TereiraPessoa, mas nem todos podem reonheer, nem mesmo parialmente ompreender, a realidade dapresen�a espiritual do Pai e do Filho. E ainda mais dif��il �e a ompreens~ao espiritual at�e mesmom��nima do Pai Universal.Raramente a busa do Esp��rito In�nito deixa de ser onsumada e, quando os seus tutelados tiveremtido êxito nessa fase da aventura da Deidade, os Guias da Trindade preparar-se-~ao para transferi-losao minist�erio dos Desobridores do Filho, no quarto ��rulo de Havona.278



26.8 Os Desobridores do Filho
O quarto iruito de Havona �e hamado, algumas vezes, de \iruito dos Filhos". Dos mundos desseiruito, os peregrinos asendentes v~ao ao Para��so para onseguir um ontato de ompreens~ao omo Filho Eterno; ao passo que, nos mundos desse iruito, os peregrinos desendentes alan�am umanova ompreens~ao da natureza e da miss~ao dos Filhos Criadores, no tempo e no espa�o. Nesse iruitoh�a sete mundos nos quais o orpo reserva dos Miha�eis do Para��so mant�em esolas de servi�o espeialde minist�erio m�utuo, tanto para os peregrinos asendentes, quanto para os desendentes; e �e nessesmundos dos Filhos Miha�eis que os peregrinos do tempo e os peregrinos da eternidade alan�am oseu primeiro verdadeiro entendimento uns om os outros. Sob muitos aspetos, as experiênias desseiruito s~ao as mais intrigantes de toda a estada em Havona.Os Desobridores do Filho s~ao os ministros super�a�os dos mortais asendentes no quarto iruito.Al�em do trabalho geral de preparativos dos seus andidatos para uma ompreens~ao das rela�~oesdo Filho Eterno om a Trindade, esses Desobridores do Filho devem instruir t~ao plenamente osseus pupilos para que eles obtenham êxito: primeiro, na ompreens~ao espiritual adequada do Filho;segundo, no reonheimento satisfat�orio da pessoalidade do Filho; e tereiro, na diferenia�~ao, demodo adequado, entre o Filho e a pessoalidade do Esp��rito In�nito.Depois de alan�ar o Esp��rito In�nito, eles n~ao s~ao mais submetidos a exames. Os testes dos��rulos internos s~ao as pr�oprias atua�~oes dos andidatos peregrinos, quando s~ao abra�ados pelomanto das Deidades. O avan�o �e determinado puramente pela espiritualidade do indiv��duo, eningu�em, sen~ao os Deuses, pode presumir fazer essa quali�a�~ao. Em aso de fraasso, nenhummotivo �e jamais assinalado; nem os pr�oprios andidatos, nem os seus v�arios tutores e guias reebemreprimendas ou r��tias. No Para��so, jamais o desapontamento �e enarado omo derrota; o adiamentonuna �e visto omo uma desgra�a; os fraassos aparentes do tempo nuna s~ao onfundidos om osatrasos signi�ativos na eternidade.N~ao s~ao muitos os peregrinos que experimentam o atraso de um fraasso aparente na aventura daDeidade. Quase todos alan�am o Esp��rito In�nito, ainda que oasionalmente algum peregrino dosuperuniverso de n�umero um n~ao tenha tido êxito na primeira tentativa. Os peregrinos que alan�amo Esp��rito raramente falham em enontrar o Filho; e entre aqueles que falham na primeira aventura,quase todos vêm dos superuniversos três e ino. A grande maioria daqueles que falham em alan�aro Pai, na primeira aventura, ap�os haverem enontrado tanto o Esp��rito quanto o Filho, prov�em dosuperuniverso de n�umero seis, ainda que uns pouos dos universos de n�umero dois e três, do mesmomodo, n~ao tenham tido êxito. E tudo isso paree indiar laramente que haja alguma raz~ao boa esu�iente para esses aparentes fraassos; na realidade s~ao atrasos simplesmente inevit�aveis.Os andidatos derrotados na aventura da Deidade s~ao oloados sob a jurisdi�~ao dos omandantesdas designa�~oes, um grupo de superna�ns prim�arios, e s~ao remanejados para o trabalho nos reinosdo espa�o, por um per��odo n~ao menor do que um milênio. Eles nuna retornam aos superuniversosdo seu nasimento, sempre v~ao para as superria�~oes mais prop��ias ao seu reaperfei�oamento nopreparo da segunda aventura da Deidade. Em seguida a esse servi�o, e por sua pr�opria vontade,eles retornam ao ��rulo externo de Havona, s~ao imediatamente aompanhados at�e o ��rulo ondea sua arreira foi interrompida e logo retomam os preparativos para a aventura da Deidade. Ossuperna�ns seund�arios jamais falham em pilotar om êxito os seus tutelados na segunda tentativa, eos mesmos ministros super�a�os e outros guias sempre prestam assistênia a tais andidatos duranteessa segunda aventura. 279



26.9 Os Guias do PaiQuando a alma do peregrino alan�a o tereiro ��rulo de Havona, ela �a sob a tutela dos Guiasdo Pai, os mais antigos, altamente h�abeis e mais experientes de todos os ministros super�a�os. Nosmundos desse iruito, os Guias do Pai mantêm esolas de sabedoria e ol�egios de t�enia, onde todosos seres que residem no universo entral servem omo instrutores. Nada que pudesse ser �util a umariatura do tempo, nessa aventura transendente de alane da eternidade, �e negligeniado.O alan�ar do Pai Universal �e o passaporte para a eternidade, n~ao obstante haver iruitos restantesa serem atravessados. E, portanto, �e uma oasi~ao memor�avel, no mundo-piloto do ��rulo de n�umerotrês, quando o trio de trânsito anunia que a �ultima aventura do tempo est�a para ome�ar; que umanova riatura do espa�o busa a sua entrada no Para��so, pelos portais da eternidade.O teste do tempo est�a quase hegando ao �m; a esalada para a eternidade j�a foi quase inteiramenteperorrida. Os dias de inerteza est~ao por terminar; a tenta�~ao de duvidar est�a desapareendo; ainjun�~ao de ser perfeito foi obedeida. Da parte mais baixa da existênia inteligente, a riatura dotempo e de pessoalidade material asendeu at�e as esferas evoluion�arias do espa�o, provando, assim,a viabilidade do plano de asens~ao, e demonstrando, para sempre, a justi�a e a retid~ao do omandodo Pai Universal �as Suas riaturas inferiores dos mundos: \Sede perfeitos, omo Eu pr�oprio souperfeito".Passo a passo, vida a vida, mundo a mundo, a arreira asendente foi onquistada e, om mestria,a meta da Deidade foi alan�ada. A sobrevivênia foi ompletada, na perfei�~ao, e a perfei�~ao est�arepleta, na supremaia da divindade. O tempo perdeu-se na eternidade, o espa�o foi engolfado naidentidade, na adora�~ao e harmonia om o Pai Universal. As transmiss~oes de Havona emitem osinformes espaiais da gl�oria, as boas-novas de que, em verdade, as riaturas om a onsiênia denatureza animal e de origem material, por meio da asens~ao evoluion�aria, tornaram-se, em realidadee em eternidade, �lhos perfeionados de Deus.26.10 Os Assessores e os ConselheirosOs Assessores e os Conselheiros super�a�os do segundo ��rulo s~ao os instrutores dos �lhos do tempoa respeito da arreira da eternidade. Alan�ar o Para��so subentende uma responsabilidade de umaordem nova mais elevada; e a permanênia no segundo ��rulo proporiona oportunidade ampla dereeber o onselho olaborador desses devotados superna�ns.Aqueles que n~ao têm êxito no primeiro esfor�o de alan�ar a Deidade avan�am, do ��rulo do seufraasso, diretamente para o segundo ��rulo, antes de serem reenviados ao servi�o no superuniverso.Assim, tamb�em os Assessores e Conselheiros servem omo onselheiros e onfortadores para essesperegrinos desapontados. Eles aabaram de ter o seu maior desapontamento, o qual de nenhummodo difere, a n~ao ser pela magnitude, de outros da longa lista dessas experiênias, nas quais elesesalaram, omo em uma esada, do aos �a gl�oria. Esses s~ao aqueles seres que esvaziaram a ta�aexperienial �a sua �ultima gota; e eu tenho observado que eles retornam, temporariamente, aos servi�osdos super-universos omo o mais elevado tipo de ministradores de amor para os �lhos do tempo quetiveram desilus~oes temporais.Ap�os uma longa estada no iruito de n�umero dois, aqueles que passaram por tais desilus~oes s~aoexaminados pelos onselhos da perfei�~ao, que se re�unem no mundo-piloto desse ��rulo e que erti�amque eles passaram no teste de Havona; e isso, quanto ao status n~ao-espiritual, onfere a eles umaposi�~ao nos universos do tempo, a mesma que teriam aso houvessem onseguido êxito, fatualmente,na aventura da Deidade. O esp��rito desses andidatos foi plenamente aeit�avel; o fraasso deles foiinerente a alguma fase da t�enia de abordagem ou alguma parte dos seus anteedentes experieniais.280



Eles s~ao levados, ent~ao, pelos onselheiros do ��rulo, perante os omandantes das designa�~oesno Para��so e s~ao remanejados para os servi�os do tempo nos mundos do espa�o; e, om alegria eontentamento, enaminham-se �as tarefas de dias e idades anteriores. Em outro dia, eles retornar~aoao ��rulo do seu maior desapontamento e novamente tentar~ao a aventura da Deidade.Para os peregrinos que obtiveram êxito no segundo iruito, o est��mulo da inerteza evoluion�ariahegou ao �m, mas a aventura do ompromisso eterno ainda n~ao ome�ou e, ainda que a permanênianesse ��rulo seja totalmente agrad�avel e altamente proveitosa, falta-lhes um pouo do entusiasmoanteipador vivido nos ��rulos anteriores. Muitos s~ao os peregrinos que, nessas oasi~oes, olham paratr�as, para a longa, a imensamente longa luta, om uma saudade jubilosa, realmente desejando pu-dessem voltar aos mundos do tempo e ome�ar tudo de novo, exatamente omo v�os mortais, quando,ao hegardes a uma idade avan�ada, algumas vezes olhais para tr�as, para as lutas da juventude e dosprimeiros anos de vida, e verdadeiramente desej�aveis poder viver vossas vidas uma vez mais.A travessia do ��rulo mais interno, por�em, est�a bem �a frente e, um pouo mais adiante, o �ultimosono de trânsito terminar�a; e a nova aventura da arreira eterna ome�ar�a. Os assessores e osonselheiros do segundo ��rulo ome�am os preparativos dos seus tutelados para esse grande desanso�nal, o sono inevit�avel que se interp~oe sempre entre os est�agios epoais marantes das arreirasasendentes.Quando esses peregrinos asendentes, que alan�aram o Pai Universal, ompletam a experiêniado segundo ��rulo, os seus Guias dos Graduados sempre prestativos emitem a ordem admitindo-os ao ��rulo �nal. Esses guias onduzem pessoalmente os seus tutelados ao ��rulo interno e, ali,oloam-nos sob a ust�odia dos Complementos do Repouso, a �ultima ordem de sera�ns seund�ariosdesignados ao minist�erio aos peregrinos do tempo, nos iruitos dos mundos de Havona.26.11 Os Complementos do RepousoGrande parte do tempo de um ser asendente no �ultimo iruito �e devotada a uma ontinua�~ao dosestudos dos problemas iminentes para a residênia no Para��so. Uma hoste grande e diversi�ada deseres, na sua maioria n~ao revelados, �e residente, permanente ou transitoriamente, desse anel internodos mundos de Havona. E a ombina�~ao dos tipos, assim m�ultiplos, proporiona aos Complementossuper�a�os do repouso um ambiente rio de situa�~oes, as quais eles utilizam efetivamente no apri-moramento da edua�~ao dos peregrinos asendentes, espeialmente om respeito aos problemas deadapta�~ao que muitos grupos de seres têm ao se enontrarem no Para��so.Entre os habitantes desse iruito interno, est~ao os �lhos trinitarizados pelas riaturas. Os super-na�ns prim�arios e seund�arios s~ao os Cust�odios gerais do orpo onjunto desses �lhos, inluindo asprogênies trinitarizadas dos �nalitores mortais e as progênies semelhantes dos Cidad~aos do Para��so.Alguns desses �lhos s~ao abra�ados pela Trindade e empregados nos supergovernos, outros s~ao desig-nados de v�arios modos, mas a grande maioria est�a sendo reunida nos orpos onjuntos nos mundosperfeitos do iruito interno de Havona. Ali, sob a supervis~ao dos superna�ns, est~ao sendo prepara-dos para algum futuro trabalho, por um orpo espeial, e sem denomina�~ao, de altos Cidad~aos doPara��so, os quais foram, antes dos tempos de Grandfanda, os primeiros assistentes exeutivos dosEternos dos Dias. H�a muitas raz~oes para onjeturar-se que esses dois grupos singulares de seres tri-nitarizados ir~ao trabalhar juntos em um futuro remoto, e, dentre essas raz~oes, o seu destino omum,nas reservas dos Corpos de Finalitores Trinitarizados do Para��so, n~ao �e a menos importante delas.Nesse iruito mais interno, tanto os peregrinos asendentes quanto os desendentes onfraternizam-se uns om os outros, e om os �lhos trinitarizados pelas riaturas. Tal omo os seus pais, esses �lhostiram grande proveito dessa interassoia�~ao; e �e miss~ao espeial dos superna�ns failitar e assegurara onfraterniza�~ao entre os �lhos trinitarizados dos �nalitores mortais e os �lhos trinitarizados dosCidad~aos do Para��so. Os Complementos super�a�os do repouso n~ao est~ao empenhados na edua�~ao281



deles, tanto quanto est~ao em promover uma rela�~ao de entendimento entre os diversos grupos.Do Para��so, os mortais reeberam o omando: \Sede perfeitos, omo o vosso Pai no Para��so�e perfeito". Para esses �lhos trinitarizados do orpo onjunto, os superna�ns supervisores nunaessam de prolamar: \Sede ompreensivos para om os vossos irm~aos asendentes, do modo que osFilhos Criadores do Para��so os onheem e os amam".A riatura mortal deve enontrar Deus. O Filho Criador nuna p�ara at�e enontrar o homem - a suamais humilde riatura volitiva. Fora de d�uvida, os Filhos Criadores, e os seus �lhos mortais, est~ao-sepreparando para algum servi�o futuro e desonheido no universo. Uns e outros est~ao passandopor todas as gamas de universos experieniais e, assim, est~ao sendo eduados e preparados para asua miss~ao eterna. Em todos os universos est�a oorrendo essa fus~ao �unia do humano e do divino,a omunh~ao da riatura e do Criador. Os irreetidos mortais têm-se referido �a manifesta�~ao damiseri�ordia e ternura divinas, espeialmente para om os fraos e na defesa dos neessitados, omosendo indiativa de um Deus antropom�or�o. Qu~ao errôneo! Essas manifesta�~oes de miseri�ordia ede paiênia, antes, deveriam ser onsideradas, pelos seres humanos, omo evidênia de que o homemmortal �e residido pelo esp��rito do Deus vivo; de que a riatura �e, a�nal, motivada pela divindade.Pr�oximo ao �m da estada no primeiro ��rulo, os peregrinos asendentes enontram primeiro osestimuladores do repouso, da ordem prim�aria dos superna�ns. Estes s~ao os anjos do Para��so quesaem para aolher aqueles que se enontram nos umbrais da eternidade e est~ao para ompletar osseus preparativos para o sono de transi�~ao da �ultima ressurrei�~ao. E realmente n~ao sereis �lhos doPara��so antes de atravessardes o ��rulo mais interno e antes de haverdes experimentado a ressurrei�~aoda eternidade, depois do sono terminal do tempo. Os peregrinos perfeionados ome�am por esserepouso e v~ao dormir no primeiro ��rulo de Havona; mas aordam �as margens do Para��so. Entre todosos que asendem �a Ilha Eterna, apenas aqueles que hegam l�a desse modo s~ao �lhos da eternidade;os outros v~ao omo visitantes, omo onvidados sem status de residênia.E agora, ulminando a arreira de Havona, ao adormeerdes no mundo-piloto do ��rulo maisinterno, v�os, mortais, n~ao ireis s�os para o repouso, omo o �zestes nos mundos da vossa origem,quando fehastes os vossos olhos no sono natural do faleimento mortal, nem omo �zestes quandoentrastes no longo transe, no trânsito preparat�orio para a vossa jornada at�e Havona. Agora, aopreparar-vos para o repouso de realiza�~ao, ao vosso lado aminha o vosso Companheiro de longotempo, desde o primeiro ��rulo, o majestoso Complemento do repouso, que se prepara, uno onvoso,para entrar no sono, omo uma garantia dada por Havona de que a vossa transi�~ao est�a ompleta ede que v�os esperais apenas os toques �nais da perfei�~ao.A vossa primeira transi�~ao foi de fato a morte; a segunda, um sono ideal; e agora, a tereirametamorfose, �e o verdadeiro repouso, o desanso das idades.[Apresentado por um Perfeionador da Sabedoria de Uversa.℄
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Cap��tulo 27A Ministra�~ao dos Superna�nsPrim�ariosOS SUPERNAFINS prim�arios s~ao os Servidores supernos das Deidades na Ilha Eterna do Para��so.Nuna se soube que eles tenham sa��do dos aminhos da luz e da retid~ao. As listas de hamadaest~ao ompletas; desde a eternidade sequer um membro das suas magn���as hostes foi perdido. Esseselevados superna�ns s~ao seres perfeitos, supremos na perfei�~ao; todavia, n~ao s~ao absonitos nemabsolutos. Sendo da essênia da perfei�~ao, esses �lhos do Esp��rito In�nito trabalham voluntariamente,de modo interambi�avel, em todas as fases dos seus m�ultiplos deveres. Eles n~ao funionam, em umaesala onsider�avel, fora do Para��so, se bem que partiipem dos v�arios enontros milenares e reuni~oesde grupo no universo entral. Eles tamb�em saem omo mensageiros espeiais das Deidades e, emgrande n�umero, asendem e tornam-se Conselheiros T�enios.Os superna�ns prim�arios s~ao tamb�em oloados no omando das hostes ser�a�as que ministramnos mundos isolados em vista de rebeli~oes. Quando um Filho do Para��so se auto-outorga em ummundo assim, ele ompleta a sua miss~ao, asende at�e o Pai Universal, �e aeito e retorna omo olibertador areditado desse mundo isolado; um superna�m prim�ario �e sempre indiado pelos o-mandantes das designa�~oes para assumir o omando dos esp��ritos ministradores em servi�o na esferare�em-reuperada. Os superna�ns, nesse servi�o espeial, s~ao permutados periodiamente. Em Uran-tia, o \omandante dos sera�ns" atual �e o segundo dessa ordem a oupar o posto desde os temposda auto-outorga de Cristo Mihael.Desde a eternidade, os superna�ns prim�arios vêm servindo na Ilha da Luz e têm sa��do em miss~oesde lideran�a para os mundos do espa�o, mas, omo lassi�ados agora, eles têm funionado apenasdesde a hegada, ao Para��so, dos peregrinos do tempo, vindos de Havona. Atualmente, esses anjoselevados ministram, sobretudo, nas sete ordens seguintes de servi�o:1. Condutores da Adora�~ao.2. Mestres da Filoso�a.3. Cust�odios do Conheimento.4. Diretores da Conduta.5. Int�erpretes da �Etia.6. Comandantes das Designa�~oes.7. Inentivadores do Repouso.Os peregrinos asendentes s�o �am sob a inuênia direta desses superna�ns quando onquistama residênia no Para��so, de fato; e, ent~ao, eles passam por uma experiênia de aperfei�oamento, sob adire�~ao desses anjos, na seq�uênia inversa da enumera�~ao anterior. Isto �e, entrareis, na vossa arreira283



no Para��so, sob a tutela dos inentivadores do repouso e, ap�os suessivas temporadas om as ordensintermedi�arias, v�os terminareis esse per��odo de aperfei�oamento junto aos ondutores da adora�~ao.A partir da��, v�os estareis prontos para dar in��io �a intermin�avel arreira de �nalitor.27.1 Os Inentivadores do RepousoOs inentivadores do repouso s~ao inspetores do Para��so que, saindo da Ilha Central v~ao para osiruitos mais internos de Havona, e, ali, olaboram om os seus olegas, os omplementos do repouso,da ordem seund�aria dos superna�ns. O que �e essenial para se desfrutar do Para��so �e o repouso, orepouso divino; e esses inentivadores do repouso s~ao os instrutores �nais que aprontam os peregrinosdo tempo para serem apresentados �a eternidade. Come�am seu trabalho quando o peregrino est�a no��rulo �nal de realiza�~ao no universo entral, e d~ao ontinuidade, �a sua obra, quando o peregrinodesperta do �ultimo sono de transi�~ao, o adormeimento que redenia uma riatura do espa�o aoReino do eterno.O repouso �e de natureza s�etupla. H�a o repouso do sono e o repouso do rereio, para as ordensinferiores de vida; h�a o da desoberta, para os seres elevados; e o da adora�~ao para o mais elevado tipode pessoalidade do esp��rito. H�a tamb�em o repouso normal de absor�~ao de energia, para que os seresse rearreguem om a energia f��sia ou espiritual. E, ent~ao, h�a o sono de trânsito, o adormeimentoem inonsiênia, quando o ser est�a ensera�nado, durante a passagem de uma esfera para outra.Inteiramente diferente de todos esses �e o sono profundo da metamorfose, o desanso da transi�~aoentre um est�agio e outro do ser, de uma vida para outra, de um est�agio para outro da existênia;aquele sono que sempre aompanha a transi�~ao entre duas fases fatuais no universo, diferentementeda evolu�~ao feita em v�arios est�agios, de um status qualquer.Mas o �ultimo sono metam�or�o �e algo mais do que esses adormeimentos anteriores de transi�~aoque mararam os status suessivos de realiza�~ao na arreira asendente; �e durante esse sono queas riaturas do tempo e do espa�o atravessam as margens mais internas do temporal e do espaial,para alan�arem o status residenial nas moradas, fora do tempo e do espa�o, do Para��so. OsInentivadores e os Complementos do repouso s~ao t~ao esseniais a essa metamorfose de transendêniaquanto os sera�ns, e os seres oligados a eles, o s~ao para a sobrevivênia �a morte da riatura mortal.V�os entrareis no repouso, no iruito �nal de Havona, e sereis ressusitados, para a vida eterna, noPara��so. E, quando fordes repessoalizados espiritualmente ali, v�os ireis reonheer, imediatamente,o inentivador do repouso que vos dar�a as boas-vindas �as margens eternas; o mesmo superna�mprim�ario que produziu o sono �nal no iruito mais interno de Havona; e vos relembrareis do �ultimogrande esfor�o de f�e que de novo �zestes, enquanto vos prepar�aveis para enomendar a guarda davossa identidade nas m~aos do Pai Universal.O �ultimo repouso do tempo foi desfrutado; o �ultimo sono de transi�~ao foi experieniado; agoradespertais para a vida perp�etua, �as margens da morada eterna. \E n~ao haver�a mais sono. Aspresen�as de Deus e do Seu Filho est~ao diante de v�os, e sois eternamente os Seus Servidores; vistesa Sua fae, e o nome Dele �e o vosso esp��rito. N~ao haver�a noite ali, e n~ao mais neessitareis da luzde nenhum sol, pois a Grande Fonte e Centro vos d�a luz; e vivereis para sempre e sempre. E Deuslimpar�a todas as l�agrimas dos vossos olhos; n~ao haver�a mais morte, nem tristeza, nem l�agrimas, nemhaver�a mais nenhuma dor, pois as oisas anteriores j�a passaram."27.2 Os Comandantes das Designa�~oesEste �e o grupo dos designados, de tempos em tempos, pelo superna�m dirigente, \o modelo originalde anjo", para presidir �a organiza�~ao de todas as três ordens de tais anjos - a prim�aria, a seund�aria284



e a teri�aria. Os superna�ns, omo orpo, s~ao integralmente autogovernados e auto-regulamentados,exeto pelas fun�~oes do seu omandante omum, o primeiro anjo do Para��so, que sempre preside atodas essas pessoalidades do esp��rito.Antes de serem admitidos no Corpo de Finalidade, os anjos das designa�~oes têm muito a ver omos mortais glori�ados residentes no Para��so. O estudo e a instru�~ao n~ao s~ao oupa�~oes exlusivas dosre�em-hegados ao Para��so; o servi�o tamb�em tem o seu papel essenial nas experiênias da edua�~aodos pr�e-�nalitores do Para��so. E eu tenho observado que, em seus per��odos de lazer, os mortaisasendentes demonstram predile�~ao por onfraternizar om o orpo de reserva dos omandantessuper�a�os das designa�~oes.Quando v�os, mortais asendentes, alan�ardes o Para��so, as vossas rela�~oes soiet�arias envolver~aomuito mais do que o ontato om uma hoste de seres divinos elevados e om uma multid~ao familiarde ompanheiros mortais glori�ados. V�os devereis tamb�em onfraternizar om mais de três milordens diferentes de Cidad~aos do Para��so, os v�arios grupos dos Transendentores, e in�umeros outrostipos de habitantes do Para��so, permanentes e transit�orios, que n~ao foram revelados em Urantia.Depois de manter ontato om esses inteletos poderosos do Para��so, �e muito repousante estar omos tipos ang�elios de mentes; eles fazem os mortais do tempo lembrarem-se dos sera�ns om quemeles tiveram um ontato t~ao prolongado e uma liga�~ao t~ao refresante e restauradora.27.3 Os Int�erpretes da �EtiaQuanto mais alto asenderdes na esala da vida, mais aten�~ao deveis dar �a �etia no universo. Aonsiênia �etia �e simplesmente o reonheimento, por parte de qualquer indiv��duo, dos direitosinerentes �a existênia de todo e qualquer outro indiv��duo. A �etia espiritual, entretanto, transendeem muito �a �etia mortal e mesmo aos oneitos moroniais das rela�~oes pessoais e grupais.A �etia tem sido devidamente ensinada e adequadamente aprendida pelos peregrinos do tempo,na sua longa asens~ao �as gl�orias do Para��so. �A medida que essa arreira de asens~ao interior tem-se desdobrado, desde os mundos do nasimento no espa�o, os seres asendentes têm ontinuadoa aresentar grupos e mais grupos aos ��rulos, sempre em amplia�~ao, dos seus ompanheiros nouniverso. Cada novo grupo de olegas enontrado aresenta mais um n��vel de �etia a ser reonheidoe observado, at�e que, �a �epoa na qual os mortais asendentes alan�arem o Para��so, eles neessitar~aorealmente de algu�em que lhes forne�a onselhos �uteis e amig�aveis a respeito das interpreta�~oes �etias.Eles n~ao neessitam de que se lhes ensine a �etia; mas neessitam de que, tudo aquilo que aprenderamt~ao laboriosamente, seja interpretado apropriadamente para eles, na medida que forem oloadosdiante da tarefa extraordin�aria de entrar em ontato om tanta oisa nova.Os int�erpretes da �etia s~ao de ajuda inestim�avel aos que hegam ao Para��so, no seu ajustamentoa in�umeros grupos de seres majest�atios durante aquele per��odo, heio de aonteimentos, que seestende desde o momento em que se alan�a o status de residente at�e o da admiss~ao formal noCorpo de Finalitores Mortais. A muitos dos in�umeros tipos de Cidad~aos do Para��so, os peregrinosasendentes j�a os onheeram nos sete iruitos de Havona. Os mortais glori�ados tamb�em j�agozaram do ontato ��ntimo om os �lhos trinitarizados por riaturas do orpo onjunto no iruitomais interno de Havona, onde esses seres est~ao reebendo grande parte da sua edua�~ao. E, nosoutros iruitos, os peregrinos asendentes j�a onheeram in�umeros residentes, ainda n~ao reveladosdo sistema Para��so-Havona, que est~ao busando ali o aperfei�oamento grupal preparat�orio para osompromissos n~ao desobertos do futuro.Todas essas onvivênias elestes s~ao re��proas, invariavelmente. Como mortais asendentes, v�osn~ao apenas vos bene�iais desses ontatos suessivos om os ompanheiros do universo e om asordens t~ao numerosas de olaboradores, resentemente divinos; mas ompartilhais om ada umdesses seres fraternais algo da vossa pr�opria pessoalidade e experiênia, que torna para sempre ada285



um deles diferente e melhor por haver estado em liga�~ao om um mortal asendente vindo dos mundosevoluion�arios do tempo e do espa�o.27.4 Os Diretores da CondutaTendo sido j�a plenamente instru��dos sobre a �etia das rela�~oes no Para��so - nem formalidades semsentido, nem ditames de astas arti�iais, mas, antes, o que �e inerentemente pr�oprio - , os mortaisasendentes aham �util reeber o onselho dos Diretores super�a�os da onduta, que eslareem, aosnovos membros da soiedade do Para��so sobre os usos da onduta perfeita dos seres elevados queest~ao na Ilha Central de Luz e Vida.A harmonia �e o tom b�asio do universo entral, e uma ordena�~ao detet�avel de oisas predominano Para��so. A onduta adequada �e essenial ao progresso, pela via do onheimento e por meio da�loso�a, at�e as alturas espirituais da adora�~ao espontânea. H�a uma t�enia divina de abordagemda Divindade; e os peregrinos devem aguardar a hegada ao Para��so para adquirirem essa t�enia.A essênia dessa t�enia foi administrada nos ��rulos de Havona, mas os toques �nais de aper-fei�oamento dos peregrinos do tempo s�o podem ser apliados depois que de fato alan�arem a Ilhada Luz.Toda onduta no Para��so �e plenamente espontânea, natural e livre, em todos os sentidos. Mash�a, ainda assim, um modo perfeito e adequado de se fazer as oisas na Ilha Eterna, e os diretores daonduta est~ao sempre ao lado dos \estranhos dentro dos port~oes", para instru��-los e, assim, guiar osseus passos, de modo a deix�a-los perfeitamente �a vontade e, ao mesmo tempo, tornando os peregrinosapazes de evitar a onfus~ao e a inerteza que, de outro modo, seriam inevit�aveis. Apenas om essearranjo, �e poss��vel evitar uma onfus~ao intermin�avel; e a onfus~ao nuna surge no Para��so.Esses Diretores da onduta realmente se prestam a servir omo mestres e guias glori�ados. Est~aoempenhados prinipalmente em instruir os novos residentes mortais a respeito da nova s�erie quaseintermin�avel de situa�~oes e de ostumes pouo onheidos. N~ao obstante toda a longa prepara�~ao paratudo isso e a longa jornada at�e ali, o Para��so �e ainda inexprimivelmente estranho e inesperadamentenovo para aqueles que a�nal alan�am o status de residentes.27.5 Os Cust�odios do ConheimentoOs Cust�odios super�a�os do onheimento s~ao as \ep��stolas vivas" mais elevadas, onheidas e lidaspor todos os que residem no Para��so. Eles s~ao os registros divinos da verdade, os livros vivos do o-nheimento verdadeiro. V�os tendes ouvido falar sobre os arquivos nos \livros da vida". Os Cust�odiosdo onheimento s~ao exatamente esses livros vivos, arquivos da perfei�~ao, impressos nas plaas eter-nas da vida divina e erteza suprema. Eles s~ao, na realidade, biblioteas vivas, autom�atias. Os fatosdos universos s~ao inerentes a esses superna�ns prim�arios, pois est~ao efetivamente registrados nessesanjos; e �e inerentemente imposs��vel tamb�em que uma inverdade ganhe espa�o nas mentes dessesdeposit�arios perfeitos e ompletos da verdade na eternidade e da inteligênia do tempo.Esses Cust�odios d~ao ursos informais para instru�~ao dos residentes da Ilha Eterna, mas a suafun�~ao prinipal �e a da referênia e veri�a�~ao. Qualquer h�ospede no Para��so pode, segundo a suavontade, ter a seu lado o deposit�ario vivo do fato partiular ou da verdade que possa desejar onheer.Na extremidade norte da Ilha enontram-se dispon��veis os loalizadores vivos do onheimento, osquais designar~ao o diretor do grupo que tem a informa�~ao busada; e, em seguida, apareer~ao os seresbrilhantes que s~ao a pr�opria oisa que gostar��eis de onheer. N~ao mais deveis busar o eslareimentoem p�aginas supersaturadas; agora v�os omungais om a informa�~ao viva, fae a fae. O onheimentosupremo, v�os o obtendes, assim, dos seres vivos que s~ao os ust�odios �nais dele.286



Quando loalizardes o superna�m que �e exatamente o que desejais veri�ar, v�os enontrareis,dispon��veis, todos os fatos onheidos de todos os universos; pois esses Cust�odios do onheimentos~ao os sum�arios �nais vivos da vasta rede de omunia�~ao dos anjos de arquivamento, e esta se estendedos sera�ns e seona�ns, nos universos loais e nos superuniversos, aos dirigentes arquivadores dossuperna�ns teri�arios em Havona. E tal aumula�~ao viva de onheimento �e distinta dos registrosformais do Para��so, do sum�ario umulativo da Hist�oria Universal.A sabedoria da verdade tem origem na divindade do universo entral, mas o onheimento, oonheimento experienial, tem os seus ome�os, em grande parte, nos dom��nios do tempo e doespa�o - da�� a neessidade de serem mantidos, nos superuniversos, as vastas organiza�~oes dos sera�nse superna�ns de registro, sob a responsabilidade dos Arquivistas Celestes.Esses superna�ns prim�arios, os quais inerentemente est~ao de posse do onheimento do universo,s~ao, tamb�em, respons�aveis pela sua organiza�~ao e lassi�a�~ao. Constituindo eles pr�oprios a biblio-tea viva de referênia do universo dos universos, eles lassi�aram o onheimento em sete grandesordens, ada uma possuindo era de um milh~ao de subdivis~oes. A failidade, om a qual os residen-tes do Para��so podem onsultar esse vasto estoque de onheimento, �e devida somente aos esfor�osvolunt�arios e s�abios dos Cust�odios do onheimento. Os Cust�odios s~ao tamb�em os mestres elevadosdo universo entral, que distribuem livremente seus tesouros vivos a todos os seres de todo e qualqueriruito de Havona; e eles s~ao, extensivamente, ainda que indiretamente, utilizados pelas ortes dosAni~aes dos Dias. Mas essa bibliotea viva, sempre dispon��vel ao universo entral e aos superuni-versos, n~ao �e aess��vel �as ria�~oes loais. Apenas indiretamente, e por reetividade, os benef��ios doonheimento do Para��so �am assegurados aos universos loais.27.6 Os Mestres da Filoso�aPr�oximo da satisfa�~ao suprema da adora�~ao est�a o regozijo da �loso�a. Nuna hegareis a subir t~aoalto, ou a avan�ar at�e t~ao �a frente, a ponto de n~ao restarem mil mist�erios que demandem o empregoda �loso�a para uma tentativa de solu�~ao.Os Mestres �l�osofos do Para��so deliiam-se em guiar a mente dos seus habitantes, tanto a dosnativos omo a dos que asenderam, na busa jubilosa de tentar soluionar os problemas do universo.Esses mestres super�a�os da �loso�a s~ao \homens s�abios do �eu", seres do saber que fazem uso daverdade do onheimento e fatos da experiênia nos seus esfor�os para ter a mestria do desonheido.Com eles, o onheimento atinge a verdade, e a experiênia asende �a sabedoria. No Para��so, aspessoalidades asendentes do espa�o experimentam o ponto mais elevado do ser: têm onheimento;onheem a verdade; e podem �losofar - pensar a verdade - ; eles podem at�e mesmo prourar abrangeros oneitos do �Ultimo e intentar ompreender as t�enias dos Absolutos.Na extremidade sul dos vastos dom��nios do Para��so, os Mestres da �loso�a onduzem ursosaprofundados sobre as setenta divis~oes funionais da sabedoria. Ali, disorrem sobre os planos eprop�ositos da In�nitude e prouram oordenar as experiênias e ompor o onheimento de todosaqueles que têm aesso �a sua sabedoria. Eles desenvolveram uma atitude altamente espeializadapara om os v�arios problemas do universo, mas as suas onlus~oes �nais s~ao sempre obtidas nauniformidade do onsenso.Esses �l�osofos do Para��so ensinam por meio de todos os m�etodos poss��veis de instru�~ao, inluindoa mais alta t�enia gr�a�a de Havona e ertos m�etodos do Para��so de omuniar a informa�~ao. Todasas mais elevadas t�enias de ompartilhar o onheimento e transmiss~ao de id�eias est~ao muito al�em daapaidade de ompreens~ao da mente humana, at�e mesmo das mais altamente desenvolvidas. Umahora de instru�~ao no Para��so seria equivalente a dez mil anos dos m�etodos urantianos de palavra-mem�oria. V�os n~ao podeis apreender tais t�enias de omunia�~ao, e n~ao h�a simplesmente nada, naexperiênia mortal, a que elas possam ser omparadas, nada a que possam assemelhar-se.287



Os mestres da �loso�a têm um prazer supremo de ompartilhar a sua interpreta�~ao do universo dosuniversos om os seres que asenderam dos mundos do espa�o. E, onquanto a �loso�a possa nunaestar �rme, nas suas onlus~oes, tanto quanto os fatos do onheimento e verdades da experiênia,ainda assim, quando houverdes esutado esses superna�ns prim�arios disorrendo sobre os problemasn~ao resolvidos da eternidade e sobre as atua�~oes dos Absolutos, v�os sentireis uma satisfa�~ao erta eduradoura a respeito das quest~oes ainda em aberto.Tais busas inteletuais do Para��so n~ao s~ao teledifundidas; a �loso�a da perfei�~ao est�a dispon��velapenas para aqueles que se enontram pessoalmente presentes. As ria�~oes que giram �a volta doPara��so �am sabendo desses ensinamentos apenas por interm�edio dos que passaram por essa ex-periênia e que, subseq�uentemente, levaram tal sabedoria at�e os universos do espa�o.27.7 Os Condutores da Adora�~aoA adora�~ao �e o privil�egio mais elevado e o dever primordial de todas as inteligênias riadas. Aadora�~ao �e o ato, em onsiênia e regozijo, do reonheimento e admiss~ao, na verdade e no fato,das rela�~oes ��ntimas e pessoais dos Criadores om as suas riaturas. A qualidade da adora�~ao �edeterminada pela profundidade da perep�~ao da riatura; e �a medida que o onheimento do ar�aterin�nito dos Deuses progride, o ato da adora�~ao torna-se resentemente todo-abrangente, at�e que,�nalmente, atinge a gl�oria do enantamento experienial mais elevado e o prazer mais deliado queos seres riados onheem.Ainda que a Ilha do Para��so possua loais de�nidos para a adora�~ao, toda ela �e, nitidamente, umvasto santu�ario de servi�o divino. A adora�~ao �e a paix~ao prinipal e dominante de todos que esalamas suas margens aben�oadas - a ebuli�~ao espontânea dos seres que aprenderam sobre Deus o su�ientepara alan�ar a Sua presen�a. C��rulo a ��rulo, durante a jornada adentro, atrav�es de Havona, aadora�~ao �e uma paix~ao resente, at�e que, no Para��so, torna-se neess�ario dirigir e ontrolar a suaexpress~ao de outros modos.Os impulsos peri�odios e outras explos~oes espeiais de adora�~ao suprema ou de louvor espiritualespontâneos, grupais, desfrutados no Para��so, s~ao onduzidos sob a lideran�a de um orpo espeialde superna�ns prim�arios. Sob a dire�~ao desses Condutores da adora�~ao, essa homenagem alan�aa meta do supremo prazer da riatura e atinge o auge da perfei�~ao de auto-express~ao sublime ede regozijo pessoal. Todos os superna�ns prim�arios almejam ser ondutores da adora�~ao; e todosos seres asendentes rejubilar-se-iam de permaneer para sempre em atitude de adora�~ao, aso osomandantes das designa�~oes n~ao dispersassem essas reuni~oes periodiamente. Todavia, nenhum serasendente jamais ser�a requisitado para entrar nos ompromissos do servi�o eterno antes de haveralan�ado a plena satisfa�~ao na adora�~ao.A tarefa dos Condutores da adora�~ao �e ensinar �as riaturas asendentes omo adorar, e de ummodotal que onsigam alan�ar essa satisfa�~ao de auto-express~ao sendo, ao mesmo tempo, apazes de daraten�~ao �as atividades esseniais do regime do Para��so. Sem aperfei�oamentos na t�enia da adora�~ao,seriam neess�arias entenas de anos para que o mortal mediano, que alan�a o Para��so, pudesse darexpress~ao plena e satisfat�oria �as emo�~oes, de apreia�~ao inteligente e gratid~ao, do asendente. OsCondutores da adora�~ao abrem novas e at�e ent~ao desonheidas vias de express~ao, de modo que essesmaravilhosos �lhos do ventre do espa�o e do trabalho do tempo onsigam alan�ar a satisfa�~ao plenada adora�~ao dentro do menor tempo.Todas as artes, de todos os seres do universo inteiro, que s~ao apazes de intensi�ar e exaltar aapaidade de auto-express~ao, na transmiss~ao do seu apre�o, s~ao empregadas, na sua mais elevadaapaidade, na adora�~ao das Deidades do Para��so. A adora�~ao �e o j�ubilo mais elevado da existênia noPara��so; �e o rereio refresante do Para��so. O que a rerea�~ao faz pelas vossas mentes sobrearregadas,da Terra, a adora�~ao ir�a fazer pelas vossas almas perfeionadas do Para��so. O modo de adora�~ao288



no Para��so est�a muito al�em da ompreens~ao mortal, mas, a essênia de tal adora�~ao, v�os podeisome�ar a aprei�a-la ainda aqui, em Urantia; pois os esp��ritos dos Deuses agora mesmo residem emv�os, envolvendo-vos e inspirando-vos para a verdadeira adora�~ao.No Para��so as horas e os loais para a adora�~ao s~ao indiados, mas estes n~ao s~ao adequados paradar vaz~ao ao uxo sempre resente das emo�~oes espirituais da inteligênia, que se amplia, e doreonheimento, em expans~ao, �a divindade, da parte dos seres brilhantes que asenderam experi-enialmente �a Ilha Central. Nuna, desde os tempos de Grandfanda, os superna�ns onseguiramaomodar satisfatoriamente o esp��rito de adora�~ao no Para��so. Se julgarmos pelos preparativos, h�asempre ali uma adoratividade em exesso. E isso aontee porque as pessoalidades da perfei�~aoinerente nuna podem avaliar plenamente as rea�~oes prodigiosas das emo�~oes espirituais dos seresque, vagarosa e laboriosamente, aminharam para a gl�oria do Para��so, vindos das profundezas daesurid~ao espiritual dos mundos mais baixos do tempo e do espa�o. Quando esses anjos e seresmortais do tempo alan�am a presen�a dos Poderes do Para��so, aontee a express~ao das emo�~oesaumuladas das idades; um espet�aulo que surpreende os anjos do Para��so e que produz o regozijosupremo da satisfa�~ao divina, nas Deidades do Para��so.Algumas vezes, todo o Para��so permanee engolfado por uma mar�e dominante de express~ao espi-ritual e adora�~ao. Muitas vezes, os Condutores da adora�~ao n~ao podem ontrolar esses fenômenos,at�e o apareimento da utua�~ao tr��plie da luz da morada Divina, signi�ando que o ora�~ao divinodos Deuses �ou plena e ompletamente satisfeito om a adora�~ao sinera dos residentes do Para��so:idad~aos perfeitos da gl�oria e riaturas asendentes do tempo. Que triunfo do aperfei�oamento dat�enia! Que fruti�a�~ao do plano eterno e do prop�osito dos Deuses �e o amor inteligente dos �lhosriaturas que d�a plena satisfa�~ao ao amor in�nito do Pai Criador!Ap�os a realiza�~ao da satisfa�~ao suprema da plenitude da adora�~ao, estareis quali�ados para aadmiss~ao ao Corpo de Finalidade. A arreira asendente est�a quase terminada, e o s�etimo jubileuprepara-se para ser elebrado. O primeiro jubileu marou o aordo mortal om o Ajustador doPensamento, quando o prop�osito de sobreviver foi selado; o segundo foi o despertar na vida moronial;o tereiro foi a fus~ao om o Ajustador do Pensamento; o quarto foi o do despertar em Havona; oquinto elebrou o enontro do Pai Universal; e o sexto jubileu foi a oasi~ao do despertar no Para��so,depois do adormeimento �nal do tempo. O s�etimo jubileu mara a entrada no orpo mortal de�nalitores e o ome�o do servi�o na eternidade. O umprimento, da parte de um �nalitor, do s�etimoest�agio da realiza�~ao do esp��rito, provavelmente assinalar�a a elebra�~ao do primeiro dos jubileus daeternidade.E assim termina a hist�oria dos superna�ns do Para��so, a mais elevada ordem entre todas asordens dos esp��ritos ministradores; aqueles seres que, omo uma lasse universal, sempre vos prestamassistênia, desde o mundo da vossa origem, at�e reeberdes �nalmente o adeus dos Condutores daadora�~ao, quando �zerdes o juramento eterno da Trindade e fordes inorporados ao Corpo Mortalde Finalidade.O servi�o intermin�avel �a Trindade do Para��so est�a para ome�ar; e agora o �nalitor est�a fae afae om o desa�o de Deus, o �Ultimo.[Apresentado por um Perfeionador da Sabedoria de Uversa.℄
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Cap��tulo 28Os Esp��ritos Ministradores dosSuperuniversosASSIM COMO os superna�ns formam as hostes ang�elias do universo entral, e os sera�ns as dosuniversos loais, os seona�ns s~ao os esp��ritos ministradores dos superuniversos. Em grau de divin-dade e em potenial de supremaia, entretanto, esses �lhos dos Esp��ritos Reetivos s~ao muito maisomo os superna�ns do que omo os sera�ns. Eles n~ao servem sozinhos nas superria�~oes e, t~aointrigantes quanto numerosas, s~ao as transa�~oes promovidas pelos seus olaboradores n~ao revelados.Tais omo s~ao apresentados nestas narrativas, os esp��ritos ministradores dos superuniversos abran-gem as três ordens seguintes:1. Os Seona�ns.2. Os Tertia�ns.3. Os Omnia�ns.Posto que as duas �ultimas ordens n~ao est~ao empenhadas t~ao diretamente no esquema asendentede progress~ao mortal, ser~ao tratadas resumidamente aqui, antes de onsiderarmos os seona�ns de ummodo mais abrangente. Teniamente, nem os tertia�ns, nem os omnia�ns s~ao esp��ritos ministradoresdos superuniversos, se bem que ambos sirvam omo instrutores espirituais nesses dom��nios.28.1 Os Tertia�nsEsses anjos elevados est~ao registrados nas sedes-entrais dos superuniversos e, a despeito de servi-rem nas ria�~oes loais, teniamente, eles residem nas apitais dos superuniversos, visto que n~aos~ao nativos dos universos loais. Os tertia�ns s~ao �lhos do Esp��rito In�nito, sendo pessoalizados,no Para��so, em grupos de mil. Esses seres supernos, de originalidade divina e versatilidade quasesuprema, s~ao d�adivas do Esp��rito In�nito para os Filhos Criadores de Deus.Quando um Filho Mihael se separa do regime paternal do Para��so e est�a pronto para partir naaventura do espa�o no universo, um grupo de mil desses esp��ritos ompanheiros nase do Esp��ritoIn�nito. E tais majestosos tertia�ns aompanham esse Filho Criador, quando ele embara na aventurada organiza�~ao do universo.Nos tempos iniiais, de onstru�~ao do universo, esses mil tertia�ns formam a �unia assessoria pes-soal de um Filho Criador. E adquirem uma poderosa experiênia, omo assistentes do Filho, duranteessas idades movimentadas de montagem do universo e de outras manipula�~oes astronômias. Servemao lado do Filho Criador at�e o dia da pessoaliza�~ao do Brilhante Estrela Matutino, o primogênitoa naser em um universo loal. A partir da��, as ren�unias formais dos tertia�ns s~ao apresentadas e291



aeitas. E, om o apareimento das ordens iniiais da vida ang�elia nativa, eles retiram-se do servi�oativo no universo loal, para o qual haviam sido designados, tornando-se os ministros de liga�~ao entreo Filho Criador e os Ani~aes dos Dias do superuniverso orrespondente.28.2 Os Omnia�nsOs omnia�ns, riados pelo Esp��rito In�nito em enlae om os Sete Exeutivos Supremos, s~ao os ser-vidores e mensageiros exlusivos desses mesmos Exeutivos Supremos. Os omnia�ns s~ao designadospara o grande universo e, em Orvônton, o seu orpo mant�em a sua sede-entral na parte norte deUversa, onde residem em uma olônia espeial de ortesia. N~ao têm registro em Uversa, nem s~aodesignados para a nossa administra�~ao. Tamb�em n~ao têm partiipa�~ao direta no esquema asendentede progress~ao dos mortais.Os omnia�ns est~ao inteiramente oupados om a vigilânia dos superuniversos, no interesse daoordena�~ao administrativa, do ponto de vista dos Sete Exeutivos Supremos. A nossa olônia deomnia�ns, em Uversa, reebe instru�~oes apenas do Exeutivo Supremo de Orvônton e a ele reporta-se, situado que �a na esfera exeutiva onjunta de n�umero sete, no anel externo dos sat�elites doPara��so.28.3 Os Seona�nsAs hostes seor�a�as s~ao riadas pelos sete Esp��ritos Reetivos designados para a sede-entral deada superuniverso. H�a uma t�enia de�nida, que responde ao Para��so, assoiada �a ria�~ao des-ses anjos, em grupos de sete. De ada sete seona�ns, h�a sempre um prim�ario, três seund�arios etrês teri�arios; e s~ao pessoalizados sempre nessas propor�~oes exatas. Quando sete desses seona�nss~ao riados, um deles, o prim�ario, �e designado para o servi�o dos Ani~aes dos Dias. Os três anjosseund�arios assoiam-se aos três grupos de administradores origin�arios do Para��so, nos supergover-nos: o de Conselheiros Divinos, de Perfeionadores da Sabedoria e de Censores Universais. Ostrês anjos teri�arios �am ligados aos olaboradores trinitarizados asendentes dos governantes dossuperuniversos: os Mensageiros Poderosos, Aqueles Elevados Em Autoridade e Aqueles Sem NomeNem N�umero.Esses seona�ns dos superuniversos s~ao uma progênie dos Esp��ritos Reetivos e, portanto, a re-etividade �e inerente �a sua natureza. Eles s~ao sens��veis reetivamente a ada uma das fases de todariatura origin�aria da Tereira Fonte e Centro e dos Filhos Criadores do Para��so; no entanto, elesn~ao s~ao diretamente reetivos dos seres e entidades, pessoais ou n~ao, origin�arios apenas da PrimeiraFonte e Centro. Possu��mos muitas evidênias da fatualidade dos iruitos universais de informa�~aodo Esp��rito In�nito, mas, ainda que n~ao tiv�essemos nenhuma outra prova, as atua�~oes reetivas dosseona�ns teriam sido su�ientes para demonstrar a realidade da presen�a universal da mente in�nitado Agente Conjunto.28.4 Os Seona�ns Prim�ariosOs seona�ns prim�arios, designados para os Ani~aes dos Dias, s~ao espelhos vivos a servi�o dessesgovernantes trinos. Pensai sobre o que signi�a, para a eonomia de um superuniverso, poder olhardentro de um espelho vivo, por assim dizer, e onseguir ver nele e dele esutar as respostas indubit�aveisde um outro ser, a uma distânia de mil ou de em mil anos-luz, e tudo isso feito instantânea einfalivelmente. Os registros s~ao esseniais �a ondu�~ao dos universos, as transmiss~oes prestam um292



servi�o enorme, o trabalho dos Mensageiros Solit�arios e de outros �e de muita ajuda, mas os Ani~aesdos Dias, da posi�~ao deles, a meio aminho entre os mundos habitados e o Para��so - entre o homeme Deus - , podem instantaneamente olhar nos dois sentidos, esutar de ambos os lados, e onheerambos os lados.Tal apaidade - de esutar e ver, por assim dizer, todas as oisas - pode ser perfeitamenterealizada, nos superuniversos, apenas pelos Ani~aes dos Dias e apenas nos seus respetivos mundos-sede. E, mesmo ali, h�a limita�~oes: de Uversa, essa omunia�~ao �e limitada aos mundos e universosde Orvônton; e, ainda que seja inoperante para os superuniversos entre si, essa mesma t�enia dereetividade mant�em ada um deles em ontato estreito om o universo entral e om o Para��so. Ossete supergovernos, ainda que separados individualmente, desse modo, s~ao perfeitamente reetivos daautoridade superior e integralmente solid�arios, assim omo perfeitamente sabedores das neessidadesvindas de baixo, podendo assim prestar olabora�~ao e demonstrar ompreens~ao.Os seona�ns prim�arios têm a tendênia de inlinar-se, por sua natureza inerente, para sete tiposde servi�os; e �e pr�oprio que a primeira s�erie dessa ordem seja dotada de modo tal que saiba interpretarinerentemente a mente do Esp��rito para os Ani~aes dos Dias:1. A Voz do Agente Conjunto. Em ada superuniverso, o primeiro seona�m prim�ario e todosos s�etimos dessa ordem, riados subseq�uentemente, demonstram um grau elevado de adaptabilidadepara entender e interpretar a mente do Esp��rito In�nito, para os Ani~aes dos Dias e para os seusolaboradores nos supergovernos. Isso �e de grande valor nas sedes-entrais dos superuniversos, pois,ao ontr�ario das ria�~oes loais, om as suas Ministras Divinas, a sede de um supergoverno n~ao disp~oede uma pessoaliza�~ao espeializada do Esp��rito In�nito. Portanto, essas vozes seor�a�as hegam omais pr�oximo poss��vel de serem as representantes pessoais da Tereira Fonte e Centro, em uma esferade importânia t~ao apital. �E bem verdade que os sete Esp��ritos Reetivos est~ao l�a, mas essas m~aesdas hostes seor�a�as reetem o Agente Conjunto de modo menos verdadeiro e autom�atio do quereetem os Sete Esp��ritos Mestres.2. A Voz dos Sete Esp��ritos Mestres. O segundo seona�m prim�ario e ada um dos s�etimos, riadosem seguida, inlinam-se a retratar as naturezas e as rea�~oes oletivas dos Sete Esp��ritos Mestres.Embora ada Esp��rito Mestre j�a esteja representado, na apital de um superuniverso, por um dossete Esp��ritos Reetivos designados, essa representa�~ao �e individual, n~ao oletiva. Coletivamente,eles est~ao presentes apenas por reetividade; por isso, os Esp��ritos Mestres aolhem, om prazer, osservi�os desses anjos altamente pessoais, a segunda s�erie dos seona�ns prim�arios, t~ao ompetentespara represent�a-los perante os Ani~aes dos Dias.3. A Voz dos Filhos Criadores. O Esp��rito In�nito deve ter tido algo a ver om a ria�~ao ou omo aperfei�oamento dos Filhos do Para��so, da ordem de Mihael, pois o tereiro seona�m prim�arioe todos os s�etimos, da s�erie posterior, possuem o dom not�avel de serem reetivos das mentes dessesFilhos Criadores. Se os Ani~aes dos Dias quiserem saber - realmente onheer - a atitude de Mihaelde N�ebadon sobre qualquer quest~ao que esteja sendo onsiderada, eles n~ao têm de ham�a-lo nas linhasdo espa�o; apenas preisam hamar o Chefe das Vozes de N�ebadon, que, a seu pedido, apresentar�a oseona�m de registro de Mihael; e ent~ao, ali, naquele exato momento, os Ani~aes dos Dias aptar~aoa voz do Filho Mestre de N�ebadon.Nenhuma outra ordem de �lia�~ao �e \reet��vel" desse modo, e nenhuma outra ordem de anjo podefunionar assim. N~ao ompreendemos plenamente o modo exato omo isso �e realizado; e duvido muitoque at�e mesmo os pr�oprios Filhos Criadores o ompreendam plenamente. Todavia, om toda erteza,sabemos que funiona, e que funiona infalivelmente, e de um modo adequado, tamb�em o sabemos,pois, em toda a hist�oria de Uversa, as vozes seor�a�as nuna erraram nas suas apresenta�~oes.V�os estais, agora, ome�ando a ver algo da maneira pela qual a divindade engloba o espa�o notempo e domina o tempo no espa�o. V�os estais, aqui, tendo uma das vossas primeiras perep�~oesr�apidas sobre a t�enia do ilo da eternidade, que diverge momentaneamente para ajudar os �lhos do293



tempo nas suas tarefas de dominar as �arduas di�uldades do espa�o. E esses fenômenos aresem-se�a t�enia estabeleida, no universo, pelos Esp��ritos Reetivos.Ainda que aparentemente privados da presen�a pessoal dos Esp��ritos Mestres aima, e dos FilhosCriadores abaixo, os Ani~aes dos Dias têm, sob o seu omando, seres vivos sinronizados om osmeanismos �osmios de perfei�~ao reetiva e preis~ao �ultima, por meio dos quais podem desfrutar dapresen�a reetiva de todos os seres elevados uja presen�a pessoal lhes seja negada. Por interm�ediodesses meios e, ainda, por outros desonheidos de v�os, Deus est�a potenialmente presente nas sedes-entrais dos superuniversos.Os Ani~aes dos Dias deduzem perfeitamente qual �e a vontade do Pai, equalizando a transmiss~aoda voz do Esp��rito, vinda de ima, e a transmiss~ao da voz de Mihael, vinda de baixo. Assim, podemestar seguros e ertos ao identi�arem a vontade do Pai a respeito dos assuntos administrativos dosuniversos loais. Contudo, para deduzirem a vontade de um dos Deuses, a partir do onheimento dados outros dois, os três Ani~aes dos Dias devem atuar juntos; dois deles apenas n~ao seriam apazesde alan�ar a resposta. E, por essa mesma raz~ao, ainda que n~ao houvesse outras, os superuniversostêm sempre a presidi-los os três Ani~aes dos Dias e n~ao apenas um ou mesmo dois deles.4. A Voz das Hostes Ang�elias. O quarto seona�m prim�ario e todos os s�etimos, na seq�uênia,demonstram ser anjos espeialmente sens��veis aos sentimentos de todas as ordens de anjos, inlusiveos superna�ns de ima e os sera�ns de baixo. Assim, a atitude de qualquer anjo, no omandoou na supervis~ao, torna-se imediatamente dispon��vel para ser examinada em qualquer onselho dosAni~aes dos Dias. Nuna se passa um dia, no vosso mundo, sem que o hefe dos sera�ns de Urantia setorne onsiente de que algum fenômeno de transferênia reetiva, de Uversa, esteja reorrendo a elepor algum prop�osito; mas, a menos que seja prevenido por um Mensageiro Solit�ario, ele permaneeinteiramente ignorante sobre o que est�a sendo busado e sobre o que deve ser feito. Enquantoesp��ritos ministradores do tempo, eles est~ao onstantemente forneendo essa esp�eie de testemunhoinonsiente e, por isso mesmo, ertamente, livre de preoneitos, a respeito da s�erie sem �m deassuntos que requerem a aten�~ao e o onselho dos Ani~aes dos Dias e seus olaboradores.5. Os Reeptores das Transmiss~oes. H�a uma lasse espeial de mensagens transmitidas, as quaiss~ao reebidas apenas por esses seona�ns prim�arios. Embora n~ao sejam eles os emissores regularesde Uversa, eles trabalham em liga�~ao om os anjos das vozes reetivas, no prop�osito de sinroniza�~aoda vis~ao reetiva dos Ani~aes dos Dias para ertas mensagens fatuais que provêm dos iruitosestabeleidos da omunia�~ao no universo. Os reeptores das transmiss~oes s~ao da quinta s�erie, oquinto seona�m prim�ario a ser riado e ada s�etimo depois dele.6. As Pessoalidades de Transporte. Esses s~ao os seona�ns que arregam os peregrinos do tempo,dos mundos-sede dos superuniversos, para os ��rulos externos de Havona. Eles formam os orpos detransporte dos superuniversos, operando para dentro, rumo ao Para��so e, para fora, at�e os mundosdos seus respetivos setores. Esse orpo �e omposto do sexto seona�m prim�ario e de todos os s�etimossubseq�uentemente riados.7. O Corpo de Reserva. Um grupo muito grande de seona�ns, a s�erie dos s�etimos prim�arios,�e mantido em reserva, para os deveres n~ao lassi�ados e ompromissos de emergênia dos reinos.N~ao sendo altamente espeializados, podem funionar bastante bem em qualquer das fun�~oes dosseus diversos ompanheiros; no entanto, um trabalho espeializado �e feito apenas em emergênias.As suas tarefas usuais onsistem na realiza�~ao dos deveres generalizados, em um superuniverso, quen~ao s~ao parte do servi�o dos anjos de ompromissos espe���os.
294



28.5 Os Seona�ns Seund�ariosOs seona�ns da ordem seund�aria n~ao s~ao menos reetivos do que os seus ompanheiros prim�arios.Ser lassi�ado omo prim�ario, seund�ario ou teri�ario n~ao india qualquer diferen�a de status oufun�~ao, no aso dos seona�ns; denota meramente as ordens de proedimento. Qualidades idêntiass~ao demonstradas por todos os três grupos nas suas atividades.Os sete tipos reetivos de seona�ns seund�arios s~ao designados para os servi�os dos olaboradoresoordenados, origin�arios da Trindade, dos Ani~aes dos Dias, omo segue:Para os Perfeionadores da Sabedoria: as Vozes da Sabedoria, Almas da Filoso�a e Uni~oes dasAlmas.Para os Conselheiros Divinos: os Cora�~oes de Conselho, Regozijos da Existênia e Satisfa�~oes deServi�o.Para os Censores Universais: os Disernidores dos Esp��ritos.Como ordem prim�aria, esse grupo �e riado em s�erie; isto �e, o primeiro a naser foi uma Voz daSabedoria; e o s�etimo depois dele foi um semelhante, e assim �e om os seis outros tipos desses anjosreetivos.1. A Voz da Sabedoria. Alguns destes seona�ns est~ao em liga�~ao perp�etua om as biblioteas vivasdo Para��so, os ust�odios do onheimento pertenentes �a ordem dos superna�ns prim�arios. Para osservi�os reetivos espeializados, as Vozes da Sabedoria s~ao onentra�~oes e enfoques vivos, orrentes,repletos e profundamente on��aveis da sabedoria oordenada do universo dos universos. Em rela�~aoao volume quase in�nito de informa�~ao que irula nos iruitos mestres dos superuniversos, essesseres extraordin�arios s~ao t~ao reetivos e seletivos, t~ao sens��veis, que se tornam apazes de separar ereeber a essênia da sabedoria e transmitir, sem erro, essas j�oias da mentaliza�~ao aos seus superiores,os Perfeionadores da Sabedoria. E funionam t~ao bem que os Perfeionadores da Sabedoria n~aoapenas esutam as express~oes fatuais originais dessa sabedoria, omo tamb�em, reetivamente, vêemos pr�oprios seres, de alta ou de baixa origem, que deram voz a ela.Est�a esrito: \Se a algum homem faltar sabedoria, que ele pergunte". Em Uversa, quando setorna neess�ario hegar a deis~oes de sabedoria, nas situa�~oes embara�osas dos assuntos omplexos dogoverno do superuniverso; quando a sabedoria da perfei�~ao, bem omo a da pr�atia, devem ser postasem a�~ao, ent~ao os Perfeionadores da Sabedoria onvoam um batalh~ao das Vozes da Sabedoria e,por meio da habilidade onsumada dessa ordem, sintonizam e direionam esses reeptores vivos paraa sabedoria da mente, que irula no universo dos universos; e de tal modo que, muito rapidamente,dessas vozes seor�a�as �e emitida uma orrente da sabedoria da divindade, vinda do universo aima;bem omo um uxo da sabedoria da pr�atia, que vem das mais altas mentes dos universos abaixo.Se alguma onfus~ao surge, na harmoniza�~ao dessas duas vers~oes da sabedoria, um apelo imediato �efeito aos Conselheiros Divinos, que deidem, em seguida, quanto �a ombina�~ao adequada de proedi-mentos. Se existir alguma d�uvida quanto �a autentiidade de algo que venha de reinos onde a rebeli~aose haja instalado, um apelo �e feito aos Censores, que, om os seus Disernidores de Esp��ritos, s~aoapazes de deidir imediatamente quanto a \que tipo de esp��rito" teria atuado sobre tal onselheiro.Assim, a sabedoria das idades e o inteleto do momento est~ao sempre presentes junto aos Ani~aesdos Dias, omo um livro aberto diante do seu olhar benevolente.Apenas vagamente podeis ompreender o que tudo isso signi�a para aqueles que s~ao respons�aveispela ondu�~ao dos governos do superuniverso. A imensid~ao e abrangênia dessas transa�~oes est~aomuito al�em da onep�~ao �nita. Quando vos oloardes, omo eu tenho repetidamente feito, nasâmaras espeiais de reep�~ao do templo da sabedoria, em Uversa, e preseniardes tudo isso de fatoem opera�~ao, sereis levados �a adora�~ao, pela perfei�~ao da omplexidade e pela seguran�a do funio-namento das omunia�~oes interplanet�arias dos universos. Ireis prestar uma homenagem �a sabedoria295



divina e �a bondade dos Deuses que planejam e exeutam om uma t�enia t~ao extraordin�aria. E taisoisas de fato se d~ao exatamente omo eu as desrevi.2. A Alma da Filoso�a. Estas mestras maravilhosas est~ao tamb�em ligadas aos Perfeionadores daSabedoria e, quando n~ao direionadas de outro modo, permaneem foalizadas em sinronia om osMestres da �loso�a no Para��so. Pensais estar diante de um imenso espelho vivo, por assim dizer, mas,em vez de estardes diante da imagem do vosso eu material e �nito, ireis apereber-vos do reexo dasabedoria da divindade e da �loso�a do Para��so. E aso se torne desej�avel \enarnar" essa �loso�ada perfei�~ao, de modo a dilu��-la e torn�a-la pr�atia, para a aplia�~ao e assimila�~ao dos seres maisbaixos dos mundos inferiores, esses espelhos vivos têm apenas que voltar as suas faes para baixo ereetir os modelos e neessidades de um outro mundo ou universo.Por meio dessas mesmas t�enias, os Perfeionadores da Sabedoria adaptam as deis~oes e reo-menda�~oes �as neessidades reais e ao estado fatual dos povos e mundos em onsidera�~ao; e atuam,sempre, em onsenso om os Conselheiros Divinos e os Censores Universais. Todavia, a omplexidadesublime dessas transa�~oes est�a al�em mesmo da minha apaidade de ompreens~ao.3. A Uni~ao das Almas. Completando o quadro trino da assessoria dos Perfeionadores daSabedoria est~ao estas reetoras dos ideais e do status das rela�~oes �etias. Entre todos os problemasno universo a requererem um exer��io de onsumada sabedoria da experiênia e da adaptabilidade,nenhum �e mais importante do que aqueles que brotam dos relaionamentos e das interliga�~oes de seresinteligentes. Seja nas liga�~oes humanas de om�erio e neg�oios, amizade e asamento, seja nas liga�~oesdas hostes ang�elias, sempre ir~ao ontinuar a surgir pequenos atritos, desentendimentos menores,demasiado triviais para oupar a aten�~ao de Coniliadores, mas irritantes e perturbadores o su�ientepara estorvar o deorrer tranq�uilo das oisas, no universo, aso se permita que se multipliquem eontinuem. Por isso, os Perfeionadores da Sabedoria oloam a experiênia s�abia da sua ordem �adisposi�~ao, omo o \b�alsamo da reonilia�~ao", de um superuniverso inteiro. Em todo esse trabalho,os s�abios dos superuniversos enontram-se ompetentemente seundados pelas suas olaboradorasreetivas, as Uni~oes das Almas, que tornam dispon��veis as informa�~oes atuais a respeito do statusdo universo e, ao mesmo tempo, retratam o ideal, do ponto de vista do Para��so, do melhor ajustenessas quest~oes heias de perplexidades. Quando n~ao direionados espei�amente para um outroloal, esses seona�ns permaneem em liga�~ao reetiva om os int�erpretes da �etia no Para��so.S~ao estes os anjos que failitam e promovem o trabalho de equipe em todo o Orvônton. Uma dasli�~oes mais importantes a serem aprendidas, durante a vossa arreira mortal, �e o trabalho em equipe.As esferas da perfei�~ao s~ao povoadas por aqueles que j�a têm a mestria dessa arte de trabalhar omoutros seres. Pouos s~ao os deveres no universo para os Servidores isolados. Quanto mais para o altoasenderdes, mais isolados vos tornareis quando temporariamente privados do relaionamento omos vossos semelhantes.4. O Cora�~ao de Conselho. Este �e o primeiro grupo desses gênios reetivos a ser oloado sob asupervis~ao dos Conselheiros Divinos. Os seona�ns desse tipo est~ao de posse dos fatos do espa�o,sendo seletivos em rela�~ao a tais dados, nos iruitos do tempo. E s~ao espeialmente reetivos dosoordenadores super�a�os da informa�~ao, mas s~ao tamb�em reetivos seletivamente do onselho detodos os seres, sejam de alto ou baixo n��vel. Sempre que os Conselheiros Divinos s~ao onvoados paradar aonselhamentos ou para tomadas importantes de deis~ao, eles imediatamente requisitam umonjunto de Cora�~oes de Conselho; e, em seguida, �e-lhes passado um omando que, de fato, inorporaem si a sabedoria oordenada e o aonselhamento das mentes mais ompetentes do superuniversointeiro, todos os quais havendo j�a sido ensurados e revistos �a luz do onselho das mentes elevadasde Havona e mesmo do Para��so.5. O J�ubilo da Existênia. Por natureza, estes seres est~ao reetivamente sintonizados om ossupervisores super�a�os da harmonia aima e om alguns dos sera�ns abaixo, mas torna-se dif��ilexpliar, exatamente, o que os membros desse interessante grupo realmente fazem. As suas atividadesprinipais s~ao dirigidas para promover rea�~oes de regozijo entre as v�arias ordens de hostes ang�elias e296



riaturas inferiores dotadas de vontade. Os Conselheiros Divinos, a quem est~ao agregados, raramenteusam-nos para detetar espei�amente a alegria. De um modo mais geral e em olabora�~ao om osdiretores de retrospe�~ao, funionam omo entros de distribui�~ao das alegrias, prourando real�aras rea�~oes de prazer nos reinos, tentando melhorar o gosto pelo humor, para desenvolver o super-humor entre os mortais e os anjos. Eles tentam demonstrar que h�a alegria inerente, na existêniaom livre-arb��trio, independentemente de todas as inuênias externas; e eles est~ao ertos, aindaque enontrem grandes di�uldades em inular essa verdade nas mentes dos homens primitivos. Aspessoalidades dos esp��ritos mais elevados, bem omo os anjos, respondem mais rapidamente a essesesfor�os eduaionais.6. A Satisfa�~ao do Servi�o. Estes s~ao anjos altamente reetivos da atitude dos diretores daonduta no Para��so e, funionando muito omo os Regozijos da Existênia, eles tentam enalteer ovalor do servi�o e aumentar as satisfa�~oes que se derivam deste. Muito �zeram para iluminar asreompensas desprezadas, inerentes ao servi�o n~ao-ego��sta, o servi�o que visa �a expans~ao do reino daverdade.Os Conselheiros Divinos, aos quais essa ordem est�a agregada, utilizam-na para reetir, de ummundo para outro, os benef��ios que s~ao obtidos do servi�o espiritual. E, aproveitando as atua�~oesdos melhores, para inspirar e enorajar os med��ores, esses seona�ns ontribuem imensamente paraa qualidade do servi�o devotado nos superuniversos. Um uso e�iente do esp��rito de ompetitividadefraternal �e feito mediante a irula�~ao, em qualquer mundo, da informa�~ao sobre o que os outrosestiverem fazendo, partiularmente os melhores. Uma rivalidade restauradora e ben�e�a �e promovida,at�e mesmo entre as hostes ser�a�as.7. O Disernidor dos Esp��ritos. Uma liga�~ao espeial existe entre os assessores e os onselheirosdo segundo ��rulo de Havona e estes anjos reetivos. Eles s~ao os �unios seona�ns agregados aosCensores Universais; mas, provavelmente, s~ao os mais exlusivamente espeializados de todos os seusompanheiros. Seja qual for a fonte ou o anal de informa�~ao; n~ao importando qu~ao pequena possa sera evidênia �a m~ao, quando submetida ao esrut��nio reetivo deles, esses disernidores ir~ao informar-nos, em seguida, quanto ao verdadeiro motivo, o prop�osito fatual e a natureza verdadeira da suaorigem. Maravilho-me om a exelênia operaional desses anjos, que t~ao inequivoamente reetemde fato o ar�ater moral e espiritual de qualquer indiv��duo, posto sob a sua observa�~ao foalizada.Os Disernidores dos Esp��ritos exeutam tais servi�os omplexos pela virtude de um \diserni-mento espiritual" inerente, se �e que eu posso usar tais palavras om a inten�~ao de transmitir �amente humana o pensamento de que esses anjos reetivos funionam, assim, intuitivamente, demodo inerente e sem ometerem equ��voos. Quando os Censores Universais se vêem diante dessasapresenta�~oes, �am fae a fae om a alma nua do indiv��duo reetido; e essa erteza e perfei�~aomesmas do reexo expliam, em parte, por que os Censores podem sempre funionar de um modot~ao justo, na sua retid~ao de ju��zes. Os disernidores sempre aompanham os Censores, em qualquermiss~ao longe de Uversa; e s~ao t~ao e�ientes nos universos afora, quanto nas suas sedes-entrais emUversa.Asseguro-vos de que todas essas transa�~oes do mundo do esp��rito s~ao reais; de que elas aonteemde aordo om os usos estabeleidos e em harmonia om as leis imut�aveis dos dom��nios univer-sais. Os seres de toda ordem re�em-riada, imediatamente, ao reeberem o sopro da vida, de modoinstantâneo, s~ao reetidos para o alto; um retrato vivo da natureza da riatura, e do seu poten-ial, �e transmitido �a sede-entral do superuniverso. Assim, por meio dos Disernidores, os Censorestornam-se onheedores plenos de \qual tipo de esp��rito", exatamente, aabou de naser nos mundosdo espa�o.E assim �e om o homem mortal: o Esp��rito Materno de S�alvington vos onhee plenamente,pois o Esp��rito Santo no vosso mundo \investiga todas as oisas", e qualquer dado que o Esp��ritodivino obtenha sobre v�os, torna-se imediatamente dispon��vel toda vez que os Disernidores seor�a�osreetem, om o Esp��rito, sobre o onheimento que o Esp��rito possa ter sobre v�os. Deveria, ontudo,297



ser menionado que o onheimento e os planos dos fragmentos do Pai n~ao s~ao reet��veis. OsDisernidores podem reetir, e reetem, a presen�a dos Ajustadores (e os Censores os delaramdivinos), mas n~ao podem deifrar o onte�udo da mente dos Monitores Misteriosos.28.6 Os Seona�ns Teri�ariosDa mesma maneira que os seus ompanheiros, estes anjos s~ao riados em s�erie e em sete tiposreetivos; todavia, esses tipos n~ao s~ao designados individualmente aos servi�os separados dos ad-ministradores do superuniverso. Todos os seona�ns teri�arios s~ao oletivamente designados paraos Filhos Trinitarizados de Realiza�~ao, e esses �lhos asendentes usam-nos de uma maneira inter-ambi�avel; isto �e, os Mensageiros Poderosos podem utilizar qualquer dos tipos teri�arios, e o fazem,omo tamb�em os seus oordenados: Aqueles Elevados em Autoridade e Aqueles Sem Nome NemN�umero. Esses sete tipos de seona�ns teri�arios s~ao:1. O Signi�ado das Origens. Os Filhos asendentes Trinitarizados do governo de um superuni-verso est~ao enarregados da responsabilidade de lidar om todas as quest~oes que advêm da origem dequalquer indiv��duo, ra�a, ou mundo; e o signi�ado da origem �e a quest~ao mais importante, em todosos nossos planos de avan�o �osmio, para as riaturas vivas dos reinos. Todos os relaionamentose aplia�~oes da �etia surgem dos fatos fundamentais da origem. A origem �e a base da rea�~ao aorelaionamento om os Deuses. Sempre, o Agente Conjunto \toma nota sobre o homem, e do modoque ele naseu".No aso dos seres desendentes mais elevados, a origem �e simplesmente um fato a ser admitido; to-davia, om os seres asendentes, inluindo as ordens inferiores de anjos, a natureza e as irunstâniasde origem n~ao s~ao sempre assim t~ao laras, ainda que sejam de importânia igualmente vital a quasetodo momento nos assuntos universais - da�� o valor de termos �a nossa disposi�~ao uma s�erie de seo-na�ns reetivos que possam instantaneamente retratar qualquer oisa que seja pedida, a respeito dagênese de qualquer ser, seja do universo entral, seja de qualquer parte do reino de um superuniverso.Os Signi�ados das Origens s~ao as genealogias vivas para a referênia imediata das vastas hostesde seres - homens, anjos e outros - que habitam os sete superuniversos. Eles est~ao sempre prontospara forneer aos seus superiores uma estimativa atualizada, ompleta e on��avel, dos fatores an-estrais e do estado fatual presente de qualquer indiv��duo em qualquer mundo dos seus respetivossuperuniversos; e a omputa�~ao dos fatos em seu poder �e sempre detalhada at�e o n��vel dos minutos.2. A Mem�oria da Miseri�ordia. Estes s~ao os registros reais, plenos, repletos e vivos da miseri�ordiaque tem sido estendida aos indiv��duos e ra�as, por meio das ministra�~oes ternas dos reursos doEsp��rito In�nito, na miss~ao de adaptar a justi�a da retid~ao ao status dos reinos; tal omo est�a reveladonas desri�~oes dos Signi�ados das Origens. A Mem�oria da Miseri�ordia revela o d�ebito moral dos�lhos da miseri�ordia: as suas d��vidas espirituais a serem ontrabalan�adas pelos seus quadros der�editos provisionais estabeleidos pelos Filhos de Deus. Ao revelar a miseri�ordia preexistente doPai, os Filhos de Deus estabeleem o r�edito neess�ario para assegurar a sobrevivênia de ada um.E ent~ao, de aordo om o que �e ahado pelos Signi�ados das Origens, um r�edito de miseri�ordia�e estabeleido para a sobrevivênia de ada riatura raional, um r�edito de propor�~oes generosas ede gra�a, su�ientes para assegurar a sobrevivênia de toda alma que realmente almeje a idadaniadivina.A Mem�oria da Miseri�ordia �e uma balan�a de julgamento vivo, um extrato atualizado da vossaonta om as for�as sobrenaturais dos reinos. S~ao esses os registros vivos da ministra�~ao da mise-ri�ordia, para serem lidos no testemunho das ortes de Uversa, quando o direito de ada indiv��duo �avida intermin�avel vem a julgamento; quando \os tronos s~ao elevados e os Ani~aes dos Dias sentam-se.As transmiss~oes de Uversa s~ao emitidas e surgem diante deles; milhares e milhares ministram a eles,e dez mil vezes dez mil postam-se diante deles. O julgamento �a preparado, e os livros s~ao aber-298



tos". E os livros que s~ao abertos em tais oasi~oes importantes, s~ao os registros vivos dos seona�nsteri�arios dos superuniversos. Os registros formais est~ao nos arquivos para orroborar o testemunhodas Mem�orias da Miseri�ordia, aso isso seja neess�ario.A Mem�oria da Miseri�ordia deve mostrar que o r�edito da poupan�a salvadora, estabeleido pelosFilhos de Deus, foi pago, integral e �elmente, pela ministra�~ao amorosa das pessoalidades paientesda Tereira Fonte e Centro. Por�em, quando a miseri�ordia �e exaurida, quando a \mem�oria" delaatesta o seu esgotamento, ent~ao deve a justi�a prevaleer e a retid~ao deve passar a deretar. Poisa miseri�ordia n~ao �e para ser impingida �aqueles que a desprezam; a miseri�ordia n~ao �e um dom aser pisoteado pelos rebeldes persistentes no tempo. Entretanto, ainda que a miseri�ordia seja assimpreiosa e t~ao aramente outorgada, os vossos r�editos de saque individual �am sempre muito al�emda vossa apaidade de exaurir a reserva, se fordes sineros de prop�osito e honestos de ora�~ao.Os reetores da miseri�ordia, om os seus ompanheiros teri�arios, est~ao empenhados em in�umerasministra�~oes no superuniverso, inluindo o ensino �as riaturas asendentes. Entre outras tantas oi-sas, os Signi�ados das Origens ensinam �aqueles seres asendentes omo apliar a �etia espirituale, seguindo esse aperfei�oamento, as Mem�orias da Miseri�ordia ensinam a eles omo ser verdadei-ramente miseriordiosos. Ainda que as t�enias espirituais de ministra�~ao da miseri�ordia estejamfora do alane da vossa oneitua�~ao, v�os dever��eis, ainda agora, entender que a miseri�ordia �e umaqualidade de resimento. V�os dever��eis ompreender que h�a uma grande reompensa de satisfa�~aopessoal em ser justo, em primeiro lugar; em seguida, equânime e, depois, paiente; e, ent~ao, gentil-mente bondoso. E, posteriormente, sobre essa funda�~ao, se v�os a esolherdes e a tiverdes no vossoora�~ao, podereis dar o pr�oximo passo e realmente demonstrar miseri�ordia; mas v�os n~ao podeisdemonstrar a miseri�ordia em si mesma. Esses passos devem ser dados um a um; de outro modo,n~ao pode haver miseri�ordia genu��na. Pode haver paternaliza�~ao, ondesendênia ou aridade - apiedade, at�e mesmo - , mas n~ao a miseri�ordia. A verdadeira miseri�ordia vem apenas omo um belo�apie para esses adjuntos preedentes da ompreens~ao grupal, apreia�~ao m�utua, ompanheirismofraternal, omunh~ao espiritual e harmonia divina.3. A Importânia do Tempo. O tempo �e o �unio dom universal de todas as riaturas volitivas; �e o\�unio talento" on�ado a todos os seres inteligentes. Todos v�os tendes tempo para assegurar a vossasobrevivênia; e o tempo s�o �e fatalmente desperdi�ado e enterrado na negligênia quando falhardesem utiliz�a-lo de modo a assegurar a sobrevivênia da vossa alma. O fraasso em aproveitar o vossotempo, do modo mais extenso poss��vel, n~ao imp~oe penalidades fatais; apenas atrasa o peregrino dotempo, na sua jornada de asens~ao. Se a sobrevivênia �e onquistada, todas as outras perdas podemser resgatadas.Nas designa�~oes de responsabilidades, o aonselhamento das Importânias do Tempo n~ao tempre�o. O tempo �e um fator vital em tudo, deste lado de Havona e do Para��so. No julgamento �nal,perante os Ani~aes dos Dias, o tempo �e um elemento de evidênia. As Importânias do Tempo devemsempre proporionar um testemunho que demonstre que ada indiv��duo teve su�iente amplid~ao detempo para tomar as suas deis~oes e realizar a esolha.Essas avaliadoras do tempo s~ao tamb�em o segredo da profeia; retratam o elemento do tempoque ser�a neess�ario para ompletar qualquer empreendimento e, omo indiadoras, s~ao t~ao on��aveisquanto os frandalanques e ronoldeques de outras ordens viventes. Os Deuses prevêem e, portanto,onheem om anteipa�~ao; mas as autoridades asendentes, dos universos do tempo, devem onsultaras Importânias do Tempo, para fazerem-se apazes de prever os aonteimentos do futuro.V�os primeiro ireis enontrar esses seres nos mundos das mans~oes, e ali eles ir~ao instruir-vos no usovantajoso daquilo a que v�os hamais de \tempo"; tanto em seu uso positivo, o trabalho, quanto emseu emprego negativo, o desanso. Ambos os usos do tempo s~ao importantes.4. A Solenidade da Con�an�a. A on�an�a �e o teste ruial para as riaturas volitivas. Aon�abilidade �e a verdadeira medida da automestria sobre o pr�oprio ar�ater. Esses seona�ns realizam299



um prop�osito duplo, na eonomia dos superuniversos: retratam, para todas as riaturas de vontade,o sentido da obriga�~ao, do sagrado e da solenidade da on�an�a. Ao mesmo tempo, eles reetem, semequ��voos, para as autoridades governantes, a exata medida da on�abilidade de qualquer andidato�a on�an�a ou �a responsabilidade.Em Urantia, grotesamente, v�os ensaiais omo ler o ar�ater e estimar as apaidades espe���as,em Uversa, todavia, n�os fazemos tais oisas fatualmente om perfei�~ao. Esses seona�ns pesama on�abilidade nas balan�as vivas de uma avalia�~ao sem erro do ar�ater e, ap�os haverem olhadopara dentro de v�os, temos apenas que olhar para eles, a �m de onheermos as limita�~oes da vossaapaidade de absorver a responsabilidade, de exeutar e umprir as miss~oes on�avelmente. O vossoativo de on�abilidade est�a laramente estabeleido, ao lado dos vossos d�ebitos por poss��veis falhasou trai�~oes.�E plano dos vossos superiores fazer-vos avan�ar, aumentando as vossas responsabilidades, t~ao rapi-damente quanto se desenvolve o vosso ar�ater; de modo que esteja desenvolvido o su�iente para quepossais suportar, airosamente, as responsabilidades resentes; no entanto, sobrearregar o indiv��duoapenas ausa o desastre e assegura a deep�~ao. E o erro de dar responsabilidade, prematuramente,seja ao homem, seja ao anjo, pode ser evitado om a utiliza�~ao da ministra�~ao desses avaliadoresinfal��veis da apaidade de on�abilidade dos indiv��duos do tempo e do espa�o. Esses seona�nsaompanham sempre Aqueles Elevados Em Autoridade; e esses exeutivos nuna fazem designa�~oesantes de os seus andidatos haverem sido pesados nas balan�as seor�a�as e at�e que seja pronuniadoo \nada a desejar".5. A Santidade do Servi�o. O privil�egio do servi�o segue imediatamente �a desoberta da on�a-bilidade. Nada pode estar interposto entre v�os e a oportunidade resente de servi�o, exeto a vossapr�opria inon�abilidade, a vossa falta de apaidade de apreia�~ao da solenidade da on�an�a.O servi�o - o servi�o volunt�ario, n~ao a esravatura - produz a mais alta satisfa�~ao e expressa adignidade mais divina. O servi�o - e mais servi�o, servi�o aresido, servi�o dif��il, servi�o arrisado e,en�m, servi�o divino e perfeito - �e a meta do tempo e o destino do espa�o. Contudo, sempre os ilosde rerea�~ao do tempo alternar-se-~ao om os ilos do servi�o para o progresso. E, ap�os o servi�odo tempo, segue-se o supra-servi�o da eternidade. Durante o jogo no tempo, dever��eis visualizar otrabalho da eternidade; do mesmo modo que, durante o servi�o na eternidade, tereis reminisêniasdo rereio do tempo.A eonomia universal �e baseada no onsumir e no produzir; na arreira eterna, v�os jamais en-ontrareis a monotonia da ina�~ao ou estagna�~ao da pessoalidade. O progresso torna-se poss��vel pelomovimento inerente; o avan�o adv�em da apaidade divina para a a�~ao; e a realiza�~ao �e �lha daaventura imaginativa. Inerente, por�em, a essa apaidade de realiza�~ao, �e a responsabilidade da�etia, a neessidade de reonheer que o mundo e o universo est~ao repletos de uma multid~ao de tiposdiferentes de seres. Essa ria�~ao magn���a, que vos inlui, foi toda feita n~ao apenas para v�os. Essen~ao �e um universo egoêntrio. Os Deuses deretaram: \Mais aben�oado �e dar do que reeber". Edisse o vosso Filho Mestre: \Aquele que quiser ser o maior entre v�os, que seja um servidor de todos".A natureza real de qualquer servi�o, seja ele prestado pelo homem ou pelo anjo, �e plenamenterevelada nas faes dessas indiadoras seor�a�as de servi�o, as Santidades do Servi�o. A an�aliseplena do verdadeiro motivo, e dos motivos oultos, �e laramente mostrada. Esses anjos s~ao, de fato,leitores da mente, investigadores do ora�~ao e reveladores da alma, em todo o universo. Os mortaispodem usar as palavras para oultar os seus pensamentos, mas esses altos seona�ns deixam a nu osmotivos profundos do ora�~ao humano e da mente ang�elia.6 e 7. O Segredo da Grandeza e a Alma da Bondade. Havendo despertado para a importâniado tempo, os peregrinos asendentes têm seu aminho preparado para a ompreens~ao da solenidadeda on�an�a e a apreia�~ao da santidade do servi�o. Embora sejam esses os elementos moraisda grandeza, h�a tamb�em os segredos da grandeza. Quando os testes espirituais de grandeza s~ao300



apliados, os elementos morais n~ao s~ao desonsiderados; mas a qualidade do altru��smo, revelada notrabalho desinteressado, para o bem-estar dos pr�oprios ompanheiros terrenos e, partiularmente,para os seres mereedores, pela sua neessidade e pelo seu sofrimento, essa �e a medida real dagrandeza planet�aria. E a manifesta�~ao da grandeza, em um mundo omo Urantia, �e a demonstra�~aodo autoontrole. O grande homem n~ao �e aquele que \onquista uma idade" ou que \domina umana�~ao", mas antes \aquele que subjuga a pr�opria l��ngua".Grandeza �e sinônimo de divindade. Deus �e supremamente grande e bom. A grandeza e a bon-dade simplesmente n~ao podem estar divoriadas uma da outra. Elas foram, para sempre, tornadasunas em Deus. Essa verdade �e ilustrada, literal e de�nitivamente, pela interdependênia reetiva,entre o Segredo da Grandeza e a Alma da Bondade, pois um n~ao pode funionar sem o outro.Ao reetir as outras qualidades da divindade, os seona�ns do superuniverso podem atuar isolada-mente, e fazem-no; mas os avaliadores reetivos, da grandeza e da bondade, pareem ser insepar�aveis.Conseq�uentemente, em qualquer mundo e universo, esses reetores da grandeza e bondade devemtrabalhar juntos; dando sempre uma mostra, dual e mutuamente interdependente, de ada ser sobrequem eles se foalizarem. A grandeza n~ao pode ser avaliada sem que se saiba o seu onte�udo debondade e, ao mesmo tempo, a bondade n~ao pode ser retratada sem demonstrar a sua grandezainerente e divina.A estimativa da grandeza varia de esfera para esfera. Ser grande �e ser omo Deus. E, uma vezque a qualidade da grandeza seja integralmente determinada pelo seu onte�udo de bondade, segue-seque, mesmo no vosso estado atual de humanos, se por meio da gra�a v�os puderdes tornar-vos bons,estareis onseq�uentemente tornando-vos grandes. Quanto mais �rme e onstantemente ontemplardesos oneitos da divina bondade e quanto mais persistentemente os perseguirdes, mais seguramenteresereis em grandeza e na verdadeira magnitude do ar�ater genu��no da sobrevivênia.28.7 A Ministra�~ao dos Seona�nsOs seona�ns têm a sua origem e suas sedes-entrais nas apitais dos super-universos; mas, om osseus ompanheiros de liga�~ao, eles uidam de todos os lugares, das margens do Para��so aos mundosevoluion�arios do espa�o. Servem omo valiosos assistentes para os membros das assembl�eias delibe-rativas dos supergovernos e s~ao de grande ajuda para as olônias de ortesia de Uversa: estudantes deastronomia, turistas milenares, observadores elestes e toda uma hoste de outros seres, inlusive seresasendentes �a espera de transporte para Havona. Os Ani~aes dos Dias têm prazer em designar algunsdos seona�ns prim�arios para auxiliar as riaturas asendentes, domiiliadas nos quatroentos e no-venta mundos de estudo que rodeiam Uversa; e, tamb�em ali, muitos daqueles das ordens seund�ariase teri�arias servem omo instrutores. Esses sat�elites de Uversa s~ao as esolas �nais dos universos dotempo, que apresentam o urso preparat�orio para a universidade de Havona e seus sete-iruitos.Das três ordens de seona�ns, �e o grupo dos teri�arios, agregado �as autoridades asendentes,que ministra em esala mais ampla �as riaturas asendentes do tempo. V�os tereis a oasi~ao deonheê-los, logo depois da vossa partida de Urantia; se bem que n~ao ireis livremente fazer uso dosservi�os deles, antes de alan�ardes os mundos de estada de Orvônton. Ireis desfrutar da ompanhiadeles, depois que vos tornardes inteiramente ambientados om eles durante a vossa permanênia nosmundos-esola de Uversa.Esses seona�ns teri�arios s~ao os poupadores de tempo, abreviadores de espa�o, detetores deerros, instrutores ��eis e maros-guia sempiternos - sinais vivos da erteza divina - oloados, pormiseri�ordia, nas enruzilhadas do tempo, para ali guiar os passos dos peregrinos ansiosos, nosmomentos de grande perplexidade e inerteza espiritual. Muito antes de alan�ardes os portais daperfei�~ao, ome�areis a ganhar aesso aos instrumentos da divindade e ter ontato om as t�enias daDeidade. Da �epoa em que hegardes ao mundo iniial das mans~oes, resentemente, at�e fehardes301



os vossos olhos, no sono preparat�orio de Havona, para o vosso trânsito ao Para��so, ireis desfrutarda ajuda de emergênia desses seres maravilhosos, que t~ao plena e livremente s~ao reetivos doonheimento seguro e da sabedoria erta desses peregrinos idôneos e on��aveis que vos preederamna longa jornada at�e os portais da perfei�~ao.�E-nos negado o privil�egio ompleto que seria utilizar desses anjos da ordem reetiva, em Urantia.Eles s~ao visitantes freq�uentes do vosso mundo; vêm aompanhando as pessoalidades designadas para�a; mas aqui eles n~ao podem funionar livremente. Esta esfera ainda est�a sob quarentena espiritualparial, e, alguns dos iruitos esseniais ao seu servi�o, n~ao passam por aqui atualmente. Quandoeste vosso mundo novamente estiver restabeleido nos iruitos reetivos a que nos referimos, muitodo trabalho e omunia�~ao interplanet�aria e interuniversos ser~ao grandemente simpli�adas e aele-radas. Os trabalhadores elestes, em Urantia, enontram muitas di�uldades por ausa dessa redu�~aofunional dos seus olaboradores reetivos. N�os, por�em, ontinuamos onduzindo, om alegria, osnossos assuntos, om as instrumentalidades dispon��veis, apesar de estarmos, atual e loalmente, pri-vados de muitos dos servi�os desses seres maravilhosos, espelhos vivos do espa�o e projetores dapresen�a do tempo.[Auspiiado por um Mensageiro Poderoso de Uversa.℄
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Cap��tulo 29Os Diretores de Potênia do UniversoDE TODAS as pessoalidades do universo empenhadas na regulagem dos assuntos interplanet�arios einteruniversais, os diretores de potênia e os seus olaboradores têm sido os menos ompreendidosem Urantia. Ainda que as vossas ra�as h�a muito tenham tomado onheimento da existênia deanjos e de outras ordens semelhantes de seres elestes, quase nenhuma informa�~ao foi prestada a v�osa respeito dos ontroladores e reguladores do dom��nio f��sio. Mesmo agora tenho a permiss~ao pararevelar-vos apenas o �ultimo dos três grupos seguintes de seres vivos, ligados ao ontrole da for�a e �aregulagem da energia no universo-mestre:1. Os Mestres Derivados Prim�arios Organizadores da For�a.2. Os Mestres Assoiados Organizadores de For�a Transendentais.3. Os Diretores do Poder do Universo.Embora eu onsidere imposs��vel desrever a individualidade dos v�arios grupos de diretores, entrose ontroladores do poder no universo, espero ser apaz de expliar algo sobre o dom��nio das atividadesdeles. S~ao um grupo singular de seres vivos, os quais têm a ver om a regulagem inteligente daenergia em todo o grande universo. Inluindo os diretores supremos, eles abrangem as seguintesdivis~oes maiores:1. Os Sete Diretores Supremos de Potênia.2. Os Centros Supremos de Potênia.3. Os Mestres Controladores F��sios.4. Os Supervisores do Poder Moronial.Os Diretores e Centros Supremos de Potênia têm existido quase que desde os tempos da eternidadee, at�e onde sabemos, n~ao foram riados mais seres dessas ordens. Os Sete Diretores Supremos tendosido pessoalizados pelos Sete Esp��ritos Mestres, ent~ao olaboraram om os seus pais na produ�~aode mais de dez bilh~oes de olaboradores. Antes da �epoa dos diretores de potênia, os iruitosde energia do espa�o, fora do universo entral, �avam sob a supervis~ao inteligente dos MestresOrganizadores da For�a do Para��so.Com o vosso onheimento de riaturas materiais, v�os tendes, ao menos por ontraste, uma on-ep�~ao dos seres espirituais; mas �e muito dif��il para a mente mortal visualizar os diretores depotênia. No esquema da progress~ao asendente at�e os n��veis mais elevados de existênia, nada ten-des a ver, diretamente, seja om os diretores supremos, seja om os entros de potênia. Em algumasoasi~oes raras, v�os ireis lidar om os ontroladores f��sios e ireis trabalhar livremente om os super-visores do poder moronial, ao hegardes aos mundos das mans~oes. Esses Supervisores do PoderMoronial funionam t~ao exlusivamente no regime moronial das ria�~oes loais que �e onsideradomais apropriado desrever as suas atividades nas se�~oes que tratam do universo loal.303



29.1 Os Sete Diretores Supremos de PotêniaOs Sete Diretores Supremos de Potênia s~ao os reguladores da energia-f��sia do grande universo. A suaria�~ao, feita pelos Sete Esp��ritos Mestres, �e o primeiro exemplo registrado da deriva�~ao de progêniesemimaterial, om antepassados verdadeiramente espirituais. Quando os Sete Esp��ritos Mestresriam individualmente, eles d~ao origem a pessoalidades altamente espirituais da ordem ang�elia;todavia, quando eles riam oletivamente, algumas vezes, eles geram esses seres semimateriais detipos elevados. Mesmo esses seres quase-f��sios, por�em, seriam invis��veis para a vis~ao de pouoalane dos mortais de Urantia.Os Diretores Supremos de Potênia s~ao sete em n�umero, sendo idêntios na sua aparênia e na suafun�~ao. Um n~ao pode ser distinguido do outro, exeto por aquele Esp��rito Mestre om quem adaum deles est�a em liga�~ao direta, ou em ompleta subserviênia funional. Cada um dos Esp��ritosMestres, assim, est�a em uni~ao eterna om um dos da sua progênie oletiva. O mesmo diretor est�asempre em liga�~ao om o mesmo Esp��rito, e essa sua pareria de trabalho resulta em uma assoia�~aosingular de energias f��sias e espirituais, de um ser semif��sio e uma pessoalidade espiritual.Os Sete Diretores Supremos de Potênia est~ao estaionados no Para��so perif�erio, onde as suaspresen�as, irulando lentamente, indiam os paradeiros das sedes-entrais dos foos de for�a dosEsp��ritos Mestres. Esses diretores de potênia funionam individualmente na regulagem da potêniada energia dos superuniversos; mas funionam oletivamente na administra�~ao da ria�~ao entral.Operam do Para��so, mas mantêm-se omo entros efetivos de potênia em todas as divis~oes do grandeuniverso.Esses seres poderosos s~ao os anestrais f��sios da vasta hoste de entros de potênia e, por meiodestes �ultimos, tamb�em o s~ao dos ontroladores f��sios, espalhados pelos sete superuniversos. Essesorganismos subordinados, de ontrole f��sio, s~ao basiamente uniformes, idêntios, exeto pelo matizdistinto de ada um dos diferentes orpos dos superuniversos. A �m de modi�ar o superuniverso deseu servi�o, bastaria que retornassem ao Para��so para um aerto na sua tonalidade. A administra�~aoda ria�~ao f��sia �e fundamentalmente uniforme.29.2 Os Centros Supremos de PotêniaOs Sete Diretores Supremos de Potênia n~ao s~ao apazes, individualmente, de reproduzir-se; mas,oletivamente, e em assoia�~ao om os Sete Esp��ritos Mestres, eles podem reproduzir-se - riarem- outros seres omo eles pr�oprios. Essa �e a origem dos Centros Supremos de Potênia do grandeuniverso, os quais funionam nos sete seguintes grupos:1. Centros Supervisores Supremos.2. Centros de Havona.3. Centros dos Superuniversos.4. Centros dos Universos Loais.5. Centros das Constela�~oes.6. Centros dos Sistemas.7. Centros N~ao Classi�ados.Esses entros de potênia, junto om os Diretores Supremos de Potênia, s~ao seres de alta vontadepara a liberdade e a a�~ao. Todos eles s~ao dotados om a pessoalidade da Tereira Fonte e demonstrama apaidade volitiva inquestion�avel de uma ordem elevada. Esses entros diretores do sistema defor�a do universo s~ao possuidores de dons raros de inteligênia; eles s~ao o inteleto do sistema potenial304



de for�a do grande universo e o segredo da t�enia de ontrole da mente de toda a vasta rede dasm�ultiplas fun�~oes dos Mestres Controladores F��sios e dos Supervisores do Poder Moronial.1. Os Centros Supervisores Supremos. Estes sete oordenados e oligados dos Diretores Supremosde Potênia s~ao os reguladores dos iruitos mestres de energia do grande universo. Cada supervisorde entro tem a sua sede-entral em um dos mundos espeiais dos Sete Exeutivos Supremos, etrabalham em assoia�~ao estreita om esses oordenadores dos assuntos gerais do universo.Os Diretores Supremos de Potênia e os Centros Supervisores Supremos funionam, tanto onjun-tamente quanto omo indiv��duos, em todos os fenômenos �osmios abaixo dos n��veis da \energia degravidade". Quando atuam em oliga�~ao esses quatorze seres s~ao, para o poder da for�a no universo,o que os Sete Exeutivos Supremos s~ao para os assuntos gerais no universo e o que os Sete Esp��ritosMestres s~ao para a mente �osmia.2. Os Centros de Havona. Antes da ria�~ao dos universos do tempo e do espa�o, os entros depotênia n~ao eram neess�arios em Havona, mas, desde esses tempos j�a muito long��nquos, um milh~aodeles vem funionando na ria�~ao entral; ada entro sendo enarregado da supervis~ao de mil mundosde Havona. Ali, no universo divino, existe a perfei�~ao no ontrole da energia, uma ondi�~ao que n~aoexiste em nenhum outro loal. A perfei�~ao da regulagem da energia �e a meta �ultima de todos osentros de potênia e dos ontroladores f��sios do espa�o.3. Os Centros dos Superuniversos. Oupando uma enorme �area na esfera apital de ada umdos sete superuniversos, h�a mil entros de potênia de tereira ordem. Três orrentes de energiaprim�aria, ada uma om dez segrega�~oes, entram nesses entros de potênia, e sete iruitos depotênia espeializados e bem direionados, ainda que imperfeitamente ontrolados, saem das suassedes de a�~ao unida. Essa �e a organiza�~ao eletrônia da potênia no universo.Toda a energia est�a ligada ao iruito do ilo do Para��so, mas os Diretores de Potênia no Universodirigem as energias-for�a do Para��so inferior do modo omo as enontram, modi�adas, nas fun�~oesespaiais do universo entral e dos superuniversos, onvertendo e direionando essas energias paraos anais de aplia�~ao �util e onstrutiva. H�a uma diferen�a entre a energia de Havona e as energiasdos superuniversos. A arga de potênia de um superuniverso onsiste em três fases de energia, adauma om dez segrega�~oes diferentes. Essa arga tr��plie de energia espalha-se pelo espa�o do grandeuniverso; �e omo um imenso oeano de energia em movimento, que envolve e banha inteiramenteada uma das sete superria�~oes.A organiza�~ao eletrônia da potênia no universo funiona em sete fases, e tem respostas vari�aveis�a gravidade loal ou linear. Esse iruito s�etuplo prov�em dos entros de potênia dos superuniversose penetra ada superria�~ao. Essas orrentes espeializadas, do tempo e do espa�o, s~ao movimentosde�nidos e loalizados de energia, iniiados e direionados para prop�ositos espe���os, de modo muitosemelhante ao da Corrente do Golfo, que funiona omo um fenômeno irunsrito no meio do oeanoAtlântio.4. Os Centros dos Universos Loais. Nas sedes-entrais de ada universo loal, est~ao estaionadosem entros de potênia da quarta ordem. Eles funionam para rebaixar e tamb�em para modi�ar,de outros modos, os sete iruitos de potênia que emanam das sedes-entrais dos superuniversos,tornando-os, assim, apropriados aos servi�os das onstela�~oes e dos sistemas. As at�astrofes as-tronômias loais do espa�o s~ao uma preoupa�~ao passageira para esses entros de potênia; elesest~ao empenhados no envio ordenado efetivo de energia �as onstela�~oes e aos sistemas subsidi�arios.Eles s~ao de grande ajuda para os Filhos Criadores, durante a fase �nal de organiza�~ao do universo ede mobiliza�~ao da energia. Esses entros s~ao apazes de prover anais intensi�ados de energia, �uteis�a omunia�~ao interplanet�aria entre pontos habitados importantes. Uma linha ou anal de energiaomo esse, algumas vezes tamb�em hamado de trajeto de energia, �e um iruito direto de energiaque vem de um entro de potênia para outro entro de potênia, ou de um ontrolador f��sio paraoutro ontrolador. �E uma orrente individualizada de potênia e ontrasta om os movimentos, no305



espa�o livre, das energias indifereniadas.5. Os Centros das Constela�~oes. Dez desses entros vivos de potênia est~ao estaionados em adaonstela�~ao, funionando omo projetores de energia para os em sistemas tribut�arios loais. Dessesseres saem as linhas de potênia para a omunia�~ao e transporte, bem omo para a energiza�~aodaquelas riaturas vivas que dependem de ertas formas de energia f��sia para a manuten�~ao da vida.Todavia, nem os entros de potênia, nem os ontroladores f��sios subordinados, de modo algum,est~ao oupados om a vida omo uma organiza�~ao funional.6. Os Centros dos Sistemas. Um Centro Supremo de Potênia �e permanentemente designado paraada sistema loal. Esses entros de sistemas despaham os iruitos de potênia para os mundoshabitados do tempo e do espa�o. Eles oordenam as atividades dos ontroladores f��sios subordinadose funionam tamb�em para assegurar uma distribui�~ao satisfat�oria da potênia nos sistemas loais.O rel�e de liga�~ao do iruito entre os planetas depende da oordena�~ao perfeita de ertas energiasmateriais e das regulagens e�ientes da potênia f��sia.7. Os Centros N~ao Classi�ados. Estes entros s~ao os que funionam em situa�~oes loais espeiais,mas n~ao nos planetas habitados. Os mundos individuais est~ao a argo dos Mestres ControladoresF��sios e reebem as linhas de for�a em iruitos despahados pelos entros de potênia dos seussistemas. Apenas aquelas esferas de rela�~oes energ�etias mais extraordin�arias têm entros de potênia,da s�etima ordem, atuando omo volantes equilibradores universais ou dirigentes da energia. Em adafase da atividade, esses entros de potênia s~ao ompletamente iguais �aqueles que funionam nasunidades mais altas de ontrole, mas nem um orpo espaial, entre um milh~ao, abriga tal organiza�~aode poder vivente.29.3 O Dom��nio dos Centros de PotêniaOs Centros Supremos de Potênia distribu��dos pelos superuniversos, om os seus olaboradores esubordinados, ultrapassam o n�umero de dez bilh~oes. E eles todos est~ao em sinronia perfeita eliga�~ao ompleta om os seus progenitores do Para��so, os Sete Diretores Supremos de Potênia. Oontrole da potênia do grande universo, assim, est�a on�ado �a guarda e dire�~ao dos Sete Esp��ritosMestres riadores dos Sete Diretores Supremos de Potênia.Os Diretores Supremos de Potênia e todos os seus olaboradores, assistentes e subordinados est~aopara sempre eximidos de apreens~oes ou de interferênias, da parte dos tribunais de todo o espa�o;e tamb�em n~ao est~ao sujeitos, seja �a dire�~ao administrativa do governo dos Ani~aes dos Dias nosuperuniverso, seja �a administra�~ao dos Filhos Criadores no universo loal.Tais entros e diretores de potênia s~ao trazidos �a existênia pelos �lhos do Esp��rito In�nito.Eles n~ao pertenem �a administra�~ao dos Filhos de Deus, embora se a�liem aos Filhos Criadores,durante as �epoas �nais da organiza�~ao material do universo. Contudo, de algum modo, os entrosde potênia est~ao estreitamente assoiados ao superontrole �osmio do Ser Supremo.Os entros de potênia e os ontroladores f��sios n~ao se submetem a nenhum aperfei�oamento; s~aotodos riados na perfei�~ao e s~ao inerentemente perfeitos na a�~ao. Nuna passam de uma fun�~ao paraoutra; servem sempre no ompromisso originalmente determinado. N~ao h�a evolu�~ao nas suas �leiras;e isto �e verdadeiro para todas as sete divis~oes de ambas as ordens.Sem nenhum passado asendente para reordar-se, na sua mem�oria, os entros de potênia e osontroladores f��sios nuna têm rereios; eles s~ao aprihosamente s�erios em todas as suas a�~oes. Elesest~ao sempre em fun�~ao; n~ao h�a dispositivos no esquema universal para interrup�~oes das linhas f��siasde energia; nuna, sequer por uma fra�~ao de segundo, podem esses seres abandonar a sua supervis~aodireta dos iruitos de energia do tempo e do espa�o.Os diretores, os entros e os ontroladores de potênia n~ao têm nada a ver om oisa alguma em306



toda a ria�~ao, exeto om a energia da potênia, material ou da energia semif��sia; eles n~ao originam,mas modi�am, manipulam e direionam essa energia. Tamb�em n~ao têm nada a ver om a gravidadef��sia, exeto para resistir �a sua for�a de atra�~ao. A sua rela�~ao om a gravidade �e inteiramentenegativa.Os entros de potênia utilizam-se de imensos meanismos e oordena�~oes, de ordem material,em liga�~ao om os meanismos vivos das v�arias onentra�~oes da energia segregada. Cada entrode potênia individual �e onstitu��do exatamente de um milh~ao de unidades de ontrole funional, eessas unidades modi�adoras da energia n~ao s~ao estaion�arias omo os �org~aos vitais do orpo f��sio dohomem; esses \�org~aos vitais" de regulagem da potênia s~ao m�oveis e verdadeiramente aleidos�opios,pelas suas possibilidades assoiativas.Est�a muito al�em da minha apaidade, expliar a maneira pela qual esses seres vivos englobama manipula�~ao e a regulagem dos iruitos mestres da energia do universo. Assumir informar-vosainda mais sobre o tamanho e a fun�~ao desses entros gigantesos, e quase perfeitamente e�ientes,de potênia, apenas iria ausar-vos mais onfus~ao e onstrangimento. Eles n~ao apenas s~ao vivos e\pessoais", omo est~ao al�em da vossa ompreens~ao.Fora de Havona, os Centros Supremos de Potênia funionam apenas em esferas espeialmenteonstru��das (arquitetônias) ou em orpos espaiais adequadamente onstitu��dos. Os mundos ar-quitetônios s~ao onstru��dos de um modo tal que os entros vivos de potênia podem atuar omointerruptores seletivos, que direionam, modi�am e onentram as energias do espa�o, �a medida queelas s~ao vertidas sobre tais esferas. Eles n~ao poderiam funionar, assim, em um sol ou um planetaevoluion�ario omum. Alguns grupos atendem tamb�em �as neessidades de aqueimento e a outrasneessidades materiais desses mundos sede-entrais espeiais. E, embora esteja fora do esopo doonheimento em Urantia, posso dizer que essas ordens de pessoalidades vivas de potênia muitotêm a ver om a distribui�~ao da luz que brilha sem alor. Elas n~ao produzem tal fenômeno, masoupam-se da sua dissemina�~ao e direionamento.Os entros de potênia e os seus ontroladores subordinados s~ao designados para os trabalhos omtodas as energias f��sias do espa�o organizado. Eles trabalham om três orrentes b�asias de dezenergias ada. Essa �e a arga de energia do espa�o organizado; e o espa�o organizado �e o dom��niodeles. Os Diretores de Potênia no Universo nada têm a ver om essas a�~oes imensamente grandesde for�a que agora est~ao aonteendo fora das fronteiras atuais dos sete superuniversos.Os entros de potênia e os ontroladores exerem um ontrole perfeito apenas sobre sete das dezformas de energia ontidas em ada orrente b�asia do universo; e as formas que est~ao parial outotalmente fora do seu ontrole devem representar os reinos imprevis��veis de manifesta�~ao de energiadominados pelo Absoluto Inquali��avel. Se exerem uma inuênia sobre as for�as primordiais desseAbsoluto, n~ao somos onheedores de tais fun�~oes; embora haja uma ligeira evidênia a garantir aopini~ao de que alguns dos ontroladores f��sios sejam, algumas vezes, automatiamente sens��veis aertos impulsos do Absoluto Universal.Esses meanismos vivos de potênia n~ao est~ao relaionados onsientemente ao superontole doAbsoluto Inquali��avel da energia no universo-mestre; mas supomos que todo o seu esquema, quaseperfeito, de dire�~ao de potênia seja, de uma maneira desonheida, subordinado a tal presen�a dasupergravidade. Sobre qualquer situa�~ao da energia loal, os entros e os ontroladores exerem umaquase-supremaia, mas eles est~ao sempre onsientes da presen�a da supra-energia e atua�~ao n~aoidenti��avel do Absoluto Inquali��avel.
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29.4 Os Mestres Controladores F��siosEstes seres s~ao os subordinados m�oveis dos Centros Supremos de Potênia. Os ontroladores f��sioss~ao dotados om uma tal apaidade de metamorfosear-se, na sua individualidade, que podemengajar-se em uma diversidade not�avel de autotransportes, sendo apazes de atravessar o espa�oloal a veloidades que se aproximam das do vôo dos Mensageiros Solit�arios. Todavia, omo todosos outros ruzadores do espa�o, eles neessitam da assistênia, tanto dos seus ompanheiros omo dealguns outros tipos de seres, para vener a a�~ao da gravidade e a resistênia da in�eria, ao partiremde uma esfera material.Os Mestres Controladores F��sios servem em todo o grande universo. Eles s~ao governados direta-mente do Para��so, pelos Sete Diretores Supremos de Potênia, at�e as sedes-entrais dos superuniver-sos, de onde eles s~ao direionados e distribu��dos pelo Conselho do Equil��brio, os altos omissionadosda potênia despahados pelos Sete Esp��ritos Mestres a partir do pessoal dos Mestres OrganizadoresAssoiados da For�a. Esses altos omissionados têm o poder de interpretar as leituras e os registrosdos mestres frandalanques, os quais s~ao os instrumentos vivos a indiar a press~ao da for�a e a argade energia de um superuniverso inteiro.Embora a presen�a das Deidades do Para��so englobe o grande universo e abranja o ��rulo daeternidade, a inuênia de qualquer um dos Sete Esp��ritos Mestres limita-se a um �unio superu-niverso. H�a uma distin�~ao lara na sele�~ao da energia e uma separa�~ao nos iruitos de potêniaentre ada uma das sete superria�~oes; e vem disso a neessidade de prevaleerem, omo efetivamenteprevaleem, os m�etodos de ontroles individualizados.Os Mestres Controladores F��sios s~ao uma progênie direta dos Centros Supremos de Potênia, eas suas �leiras inluem:1. Diretores Adjuntos de Potênia.2. Controladores Meânios.3. Transformadores de Energia.4. Transmissores de Energia.5. Assoiadores Prim�arios.6. Dissoiadores Seund�arios.7. Frandalanques e Cronoldeques.Nem todas essas ordens s~ao pessoas, no sentido de possu��rem o poder individual da esolha; eespeialmente os quatro �ultimos, os quais pareem ser seres totalmente autom�atios e meânios nasrespostas aos impulsos dos seus superiores, e nas rea�~oes a ondi�~oes existentes de energia. Contudo,ainda que tal resposta pare�a ser totalmente maquinal, n~ao o �e; eles podem pareer autômatos, mastodos eles demonstram ter a fun�~ao diferenial da inteligênia.A pessoalidade n~ao �e neessariamente uma onomitânia da mente. A mente pode pensar mesmoquando desprovida de todo poder de esolha, omo aontee om numerosos tipos menos elevadosde animais e alguns desses ontroladores f��sios subordinados. Muitos desses reguladores mais au-tom�atios da potênia f��sia n~ao s~ao pessoas, em quaisquer sentidos dessa palavra. Eles n~ao s~aodotados de vontade e independênia de deis~ao, sendo totalmente subservientes �a perfei�~ao meâniado projeto, nas tarefas a eles designadas. Entretanto, todos s~ao seres altamente inteligentes.Os ontroladores f��sios oupam-se prinipalmente om o ajustamento de energias b�asias, aindan~ao desobertas em Urantia. Essas energias desonheidas s~ao esseniais ao sistema interplanet�ariode transporte e a algumas t�enias de omunia�~ao. Quando estabeleemos as linhas de energiaom o prop�osito de transportar os equivalentes do som ou de ampliar a vis~ao, essas formas n~aodesobertas de energia s~ao utilizadas pelos ontroladores f��sios vivos e pelos seus agregados. Essas308



mesmas energias, onforme a oasi~ao, tamb�em s~ao utilizadas pelas riaturas intermedi�arias nos seustrabalhos rotineiros.1. Diretores Adjuntos de Potênia. Estes seres maravilhosamente e�ientes �am inumbidosda designa�~ao e despaho de todas as ordens dos Mestres Controladores F��sios, de aordo om assempre mut�aveis neessidades do status energ�etio nos reinos. Nos mundos sedes-entrais dos setoresmenores s~ao mantidas imensas reservas de ontroladores f��sios e, desses pontos de onentra�~ao,s~ao periodiamente despahados, pelos diretores adjuntos de potênia, para as sedes-entrais dosuniversos, onstela�~oes, sistemas e planetas individuais. Sendo designados assim, os ontroladoresf��sios �am provisoriamente sujeitos �as ordens dos exeutores divinos das omiss~oes de onilia�~ao;mas, n~ao sendo assim, �am submetidos apenas aos seus diretores adjuntos e Centros Supremos dePotênia.Três milh~oes de diretores adjuntos de potênia s~ao designados para ada um dos setores menoresde Orvônton, perfazendo uma ota total, para o superuniverso, de três bilh~oes desses seres surpreen-dentemente vers�ateis. As pr�oprias reservas deles s~ao mantidas nesses mesmos mundos do setor menor,onde servem tamb�em omo instrutores para todos aqueles que estudam as iênias das t�enias deontrole e transmuta�~ao inteligente da energia.Esses diretores alternam per��odos de servi�o exeutivo, nos setores menores, om per��odos iguaisde servi�o de inspe�~ao, nos reinos do espa�o. Ao menos um inspetor atuante est�a sempre presenteem ada sistema loal, mantendo a sua sede-entral na pr�opria esfera apital. Eles onservam todaa vasta agrega�~ao de energia viva em sinronia harmoniosa.2. Controladores Meânios. Estes s~ao os assistentes extremamente vers�ateis e m�oveis dos diretoresadjuntos de potênia. Trilh~oes e trilh~oes deles enarregam-se de miss~oes em Ensa, o vosso setor menor.Esses seres s~ao hamados de ontroladores meânios, porque eles s~ao ompletamente dominadospelos seus superiores, porque s~ao plenamente subservientes �a vontade dos diretores adjuntos depotênia. Eles pr�oprios, ontudo, s~ao muito inteligentes, e o seu trabalho, ainda que meânio epreso ao fatual, pela sua natureza, �e habilmente efetuado.De todos os Mestres Controladores F��sios designados para os mundos habitados, os ontroladoresmeânios s~ao, de longe, os mais poderosos. Possuindo o dom vivo da antigravidade, que exede emmuito ao de todos os outros seres, ada ontrolador tem uma resistênia �a gravidade apenas igualadapor esferas enormes que giram a altas veloidades. Dez desses ontroladores est~ao agora estaionadosem Urantia, e uma das suas atividades planet�arias mais importantes �e a de failitar a partida dostransportes ser�a�os. Funionando assim, todos os dez ontroladores meânios atuam em un��ssonoenquanto uma bateria de mil transmissores de energia fornee o momento-de-for�a iniial para apartida ser�a�a.Os ontroladores meânios s~ao ompetentes para direionar o uxo de energia e failitar a suaonentra�~ao nas orrentes espeializadas, ou iruitos. Esses seres poderosos muito têm a ver om asele�~ao, o direionamento e a intensi�a�~ao das energias f��sias e om a equaliza�~ao das press~oes entreos iruitos interplanet�arios. S~ao espeialistas na manipula�~ao de vinte e uma das trinta energiasf��sias do espa�o, que onstituem a arga de potênia de um superuniverso. S~ao tamb�em apazesde realizar muito para a gest~ao e ontrole de seis dentre as nove formas mais sutis de energia f��sia.Coloando esses ontroladores em uma rela�~ao t�enia adequada uns om os outros, e om alguns dosentros de potênia, os diretores adjuntos de potênia tornam-se apaitados para efetuar mudan�asinaredit�aveis no ajustamento da potênia e no ontrole da energia.Os Mestres Controladores F��sios funionam, muitas vezes, em baterias de em, de mil e at�e mesmode milh~oes e, fazendo variar as suas posi�~oes e forma�~oes, tornam-se h�abeis para efetuar o ontroleda energia, em uma apaidade oletiva, assim omo individual. Segundo variam as neessidades,eles podem aumentar e aelerar o volume e o movimento da energia e, mesmo, deter, ondensar eretardar as orrentes de energia. Têm inuênia nas transforma�~oes da energia e da potênia, de um309



modo semelhante ao dos hamados agentes atalisadores que implementam as rea�~oes qu��mias. Elesfunionam por uma apaidade inerente e em oopera�~ao om os Centros Supremos de Potênia.3. Transformadores de Energia. O n�umero destes seres em um superuniverso �e inaredit�avel. H�aquase um milh~ao deles apenas em Satânia, e a ota ostumeira �e de em por mundo habitado.Os transformadores de energia s~ao uma ria�~ao onjunta dos Sete Diretores Supremos de Potêniae dos Sete Supervisores Centrais. Eles est~ao entre as ordens mais pessoais de ontroladores f��siose, exeto quando um diretor adjunto de potênia est�a presente em um mundo habitado, os transfor-madores �am no omando. Eles s~ao os inspetores planet�arios de todos os transportes ser�a�os quepartem. Todas as lasses de vida eleste podem utilizar-se das ordens menos pessoais de ontrolado-res f��sios, apenas por meio de uma liga�~ao om as ordens mais pessoais dos diretores adjuntos e dostransformadores de energia.Esses transformadores s~ao interruptores vivos, poderosos e efetivos, sendo apazes de oloar asi pr�oprios a favor de uma dada disposi�~ao ou direionamento de potênia ou ontra estes. Elestamb�em s~ao h�abeis nos seus esfor�os para isolar os planetas ontra as poderosas orrentes de energiaque passam entre gigantesos vizinhos planet�arios e estelares. Os seus atributos transmutadores deenergia tornam-nos muito �uteis na importante tarefa de manter o equil��brio energ�etio universal, ouo equil��brio de potênia. Num momento eles pareem onsumir ou armazenar energia; em outrosmomentos, eles pareem exsudar ou liberar a energia. Os transformadores s~ao apazes de aumentarou reduzir o potenial das \baterias de estoque", das energias vivas e mortas, dos seus respetivosreinos. Mas lidam apenas om as energias f��sias e semimateriais, n~ao atuam diretamente no dom��nioda vida, nem alteram as formas dos seres vivos.Sob alguns aspetos, os transformadores de energia s~ao as mais not�aveis e mais misteriosas entretodas as riaturas vivas semimateriais. Eles s~ao �siamente difereniados, de um modo desonheido,e, fazendo variar as suas formas de liga�~ao, s~ao apazes de exerer uma profunda inuênia sobre aenergia que orre atrav�es das suas presen�as assoiadas. O status dos reinos f��sios paree passar poruma transforma�~ao sob a sua h�abil manipula�~ao. N~ao apenas podem transformar, omo transformam,a forma f��sia das energias do espa�o. Com a ajuda dos seus ompanheiros ontroladores, s~ao defato apazes de mudar a forma e o potenial de vinte e sete das trinta energias f��sias da arga depotênia (for�a) do superuniverso. Que três dessas energias estejam al�em do seu ontrole omprovaque eles n~ao s~ao instrumentalidades do Absoluto Inquali��avel.Os quatro grupos remanesentes de Mestres Controladores F��sios di�ilmente podem ser onsi-derados pessoas, dentro de qualquer de�ni�~ao aeit�avel dessa palavra. Esses transmissores, assoia-dores, dissoiadores e frandalanques s~ao integralmente autom�atios nas suas rea�~oes, n~ao obstantesejam, em todos os sentidos, inteligentes. Somos muito limitados no nosso onheimento dessas en-tidades maravilhosas, porque n~ao podemos omuniar-nos om elas. Pareem entender a linguagemdo reino, mas n~ao podem omuniar-se onoso. Pareem plenamente apazes de reeber as nossasomunia�~oes, mas s~ao inteiramente inapazes de dar respostas.4. Transmissores de Energia. Estes seres funionam, prinipalmente, se bem que n~ao totalmente,na sua aptid~ao intraplanet�aria. Eles s~ao despahadores maravilhosos da energia, tal omo esta semanifesta nos mundos individuais.Quando a energia tem de ser enviada a um novo iruito, os transmissores disp~oem a si pr�oprios emuma linha, ao longo do aminho desejado para a energia, e, em virtude dos seus atributos singularesde atra�~ao da energia, eles podem, de fato, induzir um resimento no uxo da energia numa dire�~aodesejada. E fazem isso t~ao literalmente quanto ertos iruitos met�alios que direionam o uxo deertas formas de energia el�etria; e s~ao superondutores vivos para mais da metade das trinta formasde energia f��sia.Os transmissores formam liga�~oes e�ientes, que s~ao h�abeis na reabilita�~ao de orrentes enfra-queidas da energia espeializada que passa de planeta para planeta; e de esta�~ao para esta�~ao, em310



um mesmo planeta. Eles podem detetar orrentes que s~ao fraas demais para serem reonheidaspor qualquer outro tipo de ser vivo, e, assim, podem aumentar tais energias, de modo tal que amensagem que as aompanha torne-se perfeitamente intelig��vel. Os seus servi�os s~ao inestim�aveispara os reeptores de difus~oes.Os transmissores de energia podem funionar om todas as formas de perep�~ao omuni�avel;podem tornar \vis��vel" uma ena afastada, e \aud��vel" um som distante. Eles forneem as linhasde emergênia de omunia�~ao nos sistemas loais e planetas individuais. Esses servi�os devemser usados pratiamente por todas as riaturas, om o prop�osito de efetuar omunia�~oes fora dosiruitos regularmente estabeleidos.Junto om os transformadores de energia, esses seres s~ao indispens�aveis �a manuten�~ao da existêniamortal nos mundos que têm uma atmosfera empobreida, e s~ao uma parte integrante da t�enia devida nos planetas em que os seres n~ao respiram.5. Assoiadores Prim�arios. Estas entidades interessantes e inaprei�aveis s~ao onservadoras eust�odias magistrais da energia. Do mesmo modo que uma planta armazena a luz solar, tamb�em essesorganismos vivos estoam a energia durante os tempos em que as suas manifesta�~oes s~ao abundantes.Eles trabalham em uma esala gigantesa, onvertendo as energias do espa�o em um estado f��sion~ao onheido em Urantia. E s~ao apazes tamb�em de levar adiante essas transforma�~oes, a pontode produzir algumas das unidades primitivas de existênia material. Esses seres agem pela suasimples presen�a. De nenhum modo se exaurem, nem deaem nessa fun�~ao; eles atuam omo agentesatal��tios vivos.Durante as esta�~oes de manifesta�~oes de�it�arias, eles têm o poder de liberar as energias aumu-ladas. Mas o vosso onheimento da energia e da mat�eria n~ao �e avan�ado su�ientemente para queseja poss��vel expliar a t�enia dessa fase do trabalho deles. Eles sempre operam, no umprimentoda lei universal, manejando e manipulando �atomos, el�etrons e ult��matons, de um modo semelhanteao que v�os manobrais os tipos ajust�aveis para fazer om que os mesmos s��mbolos alfab�etios ontemhist�orias muito diferentes.Os assoiadores s~ao o primeiro grupo de vida a surgir em uma esfera em organiza�~ao material, epodem funionar sob temperaturas f��sias que v�os onsiderar��eis omo absolutamente inompat��veisom a existênia de seres vivos. Eles representam uma ordem de vida que est�a simplesmente al�emdo alane da imagina�~ao humana. Junto om os seus olaboradores, os dissoiadores, eles s~ao asmais servis de todas as riaturas inteligentes.6. Dissoiadores Seund�arios. Comparados om os assoiadores prim�arios, esses seres de imensasfauldades antigravitaionais s~ao trabalhadores de fun�~oes inversas. Nuna h�a perigo algum de queas formas espeiais ou modi�adas de energia f��sia, nos mundos ou nos sistemas loais, se esgotem,pois essas organiza�~oes vivas s~ao dotadas om o poder �unio de desenvolver suprimentos ilimitadosde energia. Eles oupam-se prinipalmente om a evolu�~ao de uma forma de energia que di�ilmente�e onheida em Urantia, a partir de uma forma de mat�eria que �e ainda menos onheida. Eles s~aoverdadeiramente os alquimistas do espa�o e elaboradores de maravilhas do tempo. Mas em todas asmaravilhas que operam, eles jamais transgridem os mandados da Supremaia C�osmia.7. Frandalanques. Estes seres s~ao uma ria�~ao onjunta de todas as três ordens de seres ontro-ladores de energia: os organizadores prim�arios e seund�arios da for�a e os diretores de potênia. Osfrandalanques s~ao os mais numerosos de todos os Mestres Controladores F��sios; s�o em Satânia, on�umero deles est�a al�em dos vossos oneitos num�erios. Eles est~ao estaionados em todos os mundoshabitados e enontram-se sempre agregados �as mais elevadas ordens de ontroladores f��sios. Elesfunionam de modo interambi�avel no universo entral, nos superuniversos e nos dom��nios do espa�oexterior.Os frandalanques s~ao riados em trinta divis~oes, uma para ada forma de for�a b�asia do universo;e funionam exlusivamente omo indiadores vivos e autom�atios de press~oes e de veloidades. Esses311



barômetros vivos est~ao empenhados uniamente em registros autom�atios e infal��veis do status detodas as formas de energia-for�a. Eles s~ao para o universo f��sio o que o amplo meanismo dereetividade �e para o universo da mente. Os frandalanques que registram o tempo, al�em da presen�aquantitativa e qualitativa da energia, s~ao hamados de ronoldeques.Reonhe�o que os frandalanques s~ao inteligentes, mas n~ao posso lassi��a-los sen~ao omo m�aquinasvivas. O �unio modo pelo qual eu posso ajudar-vos a ompreender esses meanismos vivos �eomparando-os aos vossos pr�oprios dispositivos meânios que operam om uma preis~ao e umaexatid~ao quase inteligentes. E ent~ao, aso queirais oneber esses seres, fazei um apelo �a vossaimagina�~ao, indo a ponto de reonheer que, no grande universo, de fato n�os temos meanismosvivos e inteligentes (entidades) apazes de efetuar as tarefas mais intrinadas poss��veis envolvendoomputa�~oes tamb�em prodigiosas e om uma deliadeza de preis~ao t~ao grande que hega mesmo �aultimidade da preis~ao.29.5 Os Mestres Organizadores da For�aOs organizadores da for�a residem no Para��so, mas funionam em todo o universo-mestre, maispartiularmente nos dom��nios do espa�o n~ao organizado. Estes seres extraordin�arios n~ao s~ao nemriadores nem riaturas, e ompreendem duas grandes divis~oes de servi�o:1. Mestres Derivados Prim�arios Organizadores da For�a.2. Mestres Assoiados Transendentais Organizadores da For�a.Estas duas poderosas ordens de manipuladores da for�a-primordial operam, exlusivamente, sob asupervis~ao dos Arquitetos do Universo-Mestre e, na �epoa presente, n~ao funionam em grande esaladentro das fronteiras do grande universo.Os Mestres Organizadores Prim�arios da For�a s~ao os manipuladores das for�as primordiais oub�asias do Absoluto Inquali��avel no espa�o; eles s~ao riadores de nebulosas. Eles s~ao os instigadoresvivos dos ilones de energia do espa�o e os primeiros organizadores e direionadores dessas mani-festa�~oes gigantesas. Esses organizadores da for�a transmutam a for�a primordial (a pr�e-energia,n~ao responsiva �a gravidade direta do Para��so) em energia prim�aria ou energia potenial, a energiaque se transmuta saindo da atra�~ao exlusiva do Absoluto Inquali��avel, para a atra�~ao da gravidadeda Ilha do Para��so. Eles s~ao, a partir da��, suedidos pelos organizadores assoiados da for�a, queontinuam o proesso de transmuta�~ao da energia, desde as prim�arias at�e as seund�arias, ou o est�agiogravidade-energia.Quando os planos da ria�~ao de um universo loal se ompletam, oisa que �e assinalada pelahegada de um Filho Criador, os Mestres Organizadores Assoiados da For�a d~ao lugar �as ordens dosdiretores de potênia que atuam no superuniverso da jurisdi�~ao astronômia. Todavia, na ausêniadesses planos, os organizadores assoiados da for�a ontinuam, inde�nidamente, enarregados dessasria�~oes materiais, do mesmo modo omo elas operam agora no espa�o exterior.Os Mestres Organizadores da For�a suportam temperaturas e funionam sob ondi�~oes f��sias queseriam intoler�aveis at�e mesmo para os vers�ateis entros de potênia e para os ontroladores f��siosde Orvônton. Os �unios outros tipos de seres revelados apazes de operar nesses reinos do espa�oexterior s~ao os Mensageiros Solit�arios e os Esp��ritos Inspirados da Trindade.[Auspiiado por um Censor Universal, atuando om a autoriza�~ao dos Ani~aes dos Dias de Uversa.℄
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Cap��tulo 30As Pessoalidades do Grande UniversoAS pessoalidades e outras entidades, al�em das pessoais, atualmente em fun�~ao no Para��so e no grandeuniverso, onstituem um n�umero quase ilimitado de seres vivos. At�e mesmo o n�umero de ordens etipos prinipais deixaria atônita a imagina�~ao humana, sem falar dos inont�aveis subtipos e varia�~oes.�E desej�avel, ontudo, apresentar algo de duas das lassi�a�~oes b�asias de seres vivos - uma sugest~aosobre a lassi�a�~ao do Para��so e um resumo do Registro das Pessoalidades de Uversa.N~ao �e poss��vel formular lassi�a�~oes abrangentes e inteiramente onsistentes das pessoalidadesdo grande universo, porque nem todos os grupos foram revelados. Seriam neess�arios in�umerosdoumentos a mais para abranger uma ontinuidade, na revela�~ao, su�iente para lassi�ar todos osgrupos de forma sistem�atia. Muito di�ilmente tal expans~ao de oneitos seria desej�avel, pois iriaprivar os mortais pensantes, durante os pr�oximos mil anos, daquele est��mulo �a reex~ao riativa que �eproporionado pelos oneitos revelados assim parialmente. �E melhor que o homem n~ao tenha umadose exessiva de revela�~ao; j�a que isso oblitera a imagina�~ao.30.1 A Classi�a�~ao, do Para��so, Para os Seres VivosOs seres vivos, no Para��so, s~ao lassi�ados segundo a rela�~ao inerente e a rela�~ao alan�ada por elesom as Deidades do Para��so. Durante as grandes reuni~oes no universo entral e nos superuniversos,aqueles que est~ao presentes s~ao agrupados, freq�uentemente, de aordo om a origem: os de origemtrina, ou que alan�aram a Trindade; os de origem dual; e aqueles de uma origem �unia. Dif��iltorna-se interpretar, para a mente mortal, a lassi�a�~ao feita no Para��so dos seres vivos, mas estamosautorizados a apresentar o seguinte:I. OS SERES DE ORIGEM TRINA. Seres riados por todas as três Deidades do Para��so, omopessoas, ou omo Trindade, junto om o Corpo Trinitarizado; designa�~ao esta que se refere a todosos grupos de seres trinitarizados, revelados e n~ao revelados.A. Os Esp��ritos Supremos.1. Os Sete Esp��ritos Mestres.2. Os Sete Exeutivos Supremos.3. As Sete Ordens de Esp��ritos Reetivos.B. Os Filhos Estaion�arios da Trindade.1. Os Segredos Trinitarizados da Supremaia.2. Os Eternos dos Dias.3. Os Ani~aes dos Dias. 313



4. Os Perfei�~oes dos Dias.5. Os Reentes dos Dias.6. Os Uni~oes dos Dias.7. Os Fi�eis dos Dias.8. Os Perfeionadores da Sabedoria.9. Os Conselheiros Divinos.10. Os Censores Universais.C. Os Seres de Origem Trinit�aria e os Seres Trinitarizados.1. Os Filhos Instrutores da Trindade.2. Os Esp��ritos Inspirados da Trindade.3. Os Nativos de Havona.4. Os Cidad~aos do Para��so.5. Os Seres N~ao Revelados de Origem Trinit�aria.6. Os Seres N~ao Revelados Trinitarizados pelas Deidades.7. Os Filhos Trinitarizados de Realiza�~ao.8. Os Filhos Trinitarizados de Sele�~ao.9. Os Filhos Trinitarizados de Perfei�~ao.10. Os Filhos Trinitarizados pelas Criaturas.II. OS SERES DE ORIGEM DUAL. Aqueles seres origin�arios de duas quaisquer das Deidades doPara��so, ou riados de outro modo por quaisquer outros dois seres de desendênia direta ou indiretadas Deidades do Para��so.A. As Ordens Desendentes.1. Os Filhos Criadores.2. Os Filhos Magisteriais.3. Os Brilhantes Estrelas Matutinas.4. Os Pais Melquisedeques.5. Os Melquisedeques.6. Os Vorondadeques.7. Os Lanonandeques.8. Os Brilhantes Estrelas Vespertinas.9. Os Aranjos.10. Os Portadores da Vida.11. Os Ajudantes N~ao Revelados do Universo.12. Os Filhos N~ao Revelados de Deus.B. As Ordens Estaion�arias.1. Os Abandonteiros.2. Os Sus�atias. 314



3. Os Univit�atias.4. Os Espirongas.5. Os Seres N~ao Revelados de Origem Dual.C. As Ordens Asendentes.1. Os Mortais Fusionados ao Ajustador.2. Os Mortais Fusionados ao Filho.3. Os Mortais Fusionados ao Esp��rito.4. Os Intermedi�arios Transladados.5. Os Asendentes n~ao Revelados.III. OS SERES DE UMA ORIGEM �UNICA. Aqueles que têm a sua origem em uma �unia dasDeidades do Para��so; ou que foram riados, de outro modo, por qualquer ser de desendênia diretaou indireta das Deidades do Para��so.A. Os Esp��ritos Supremos.1. Os Mensageiros por Gravidade.2. Os Sete Esp��ritos dos Ciruitos de Havona.3. Os Auxiliares Duode�atuplos dos Ciruitos de Havona.4. Os Ajudantes Reetivos de Imagens.5. Os Esp��ritos Maternos do Universo.6. Os Esp��ritos S�etuplos Ajudantes da Mente.7. Os Seres N~ao Revelados Origin�arios da Deidade.B. As Ordens Asendentes.1. Os Ajustadores Pessoalizados.2. Os Filhos Materiais Asendentes.3. Os Sera�ns Evoluion�arios.4. Os Querubins Evoluion�arios.5. Os Asendentes N~ao Revelados.C. A Fam��lia do Esp��rito In�nito.1. Os Mensageiros Solit�arios.2. Os Supervisores dos Ciruitos do Universo.3. Os Diretores do Censo.4. Os Ajudantes Pessoais do Esp��rito In�nito.5. Os Inspetores Assoiados.6. As Sentinelas Designadas.7. Os Guias dos Graduados.8. Os Servidores de Havona.9. Os Coniliadores Universais.10. Os Companheiros Moroniais. 315



11. Os Superna�ns.12. Os Seona�ns.13. Os Tertia�ns.14. Os Omnia�ns.15. Os Sera�ns.16. Os Querubins e os Sanobins.17. Os Seres N~ao Revelados Origin�arios do Esp��rito.18. Os Sete Diretores Supremos de Potênia.19. Os Centros Supremos de Potênia.20. Os Mestres Controladores F��sios.21. Os Supervisores do Poder Moronial.IV. OS SERES TRANSCENDENTAIS DERIVADOS. No Para��so �e enontrada uma vasta hostede seres transendentais, uja origem n~ao �e ordinariamente desvelada aos universos do tempo edo espa�o, antes que eles estejam estabeleidos em luz e vida. Esses Transendentores n~ao s~aonem riadores nem riaturas; eles s~ao a progênie dos derivados da divindade, da ultimidade e daeternidade. Esses \derivados" n~ao s~ao �nitos nem in�nitos - eles s~ao absonitos; e a absonitude n~ao�e nem a in�nitude nem a absolutez.Estes n~ao riadores, n~ao-riados, sempre s~ao leais �a Trindade do Para��so e obedientes ao �Ultimo.Eles existem em quatro n��veis �ultimos de atividade da pessoalidade e funionam, nos sete n��veisdo absonito, em doze grandes divis~oes que onsistem em mil grupos maiores de opera�~ao, ada umontendo sete lasses. Esses seres derivados inluem as ordens seguintes:1. Os Arquitetos do Universo-Mestre.2. Os Registradores Transendentais.3. Os Outros Transendentores.4. Os Mestres Derivados Prim�arios Organizadores da For�a.5. Os Mestres Tranendentais Assoiados Organizadores da For�a.Deus, enquanto suprapessoa, manifesta; Deus, enquanto pessoa, ria; Deus, enquanto pr�e-pessoa,fragmenta-se; e esse fragmento Ajustador, Dele pr�oprio, faz a alma espiritual evoluir na mente ma-terial e mortal, de aordo om a esolha feita em livre-arb��trio pela pessoalidade que foi outorgada �ariatura mortal, pelo ato paterno de Deus, omo Pai.V. AS ENTIDADES FRAGMENTADAS DA DEIDADE. Essa ordem de existênia vivente, originando-se do Pai Universal, tem o seu melhor tipo representativo nos Ajustadores do Pensamento, emboraessas entidades n~ao sejam de modo algum as �unias fragmenta�~oes da realidade pr�e-pessoal da Pri-meira Fonte e Centro. As fun�~oes dos outros fragmentos, al�em dos Ajustadores, s~ao m�ultiplas, maspouo onheidas. A fus~ao om um Ajustador, ou om um outro desses fragmentos, faz da riaturaum ser fusionado ao Pai.As fragmenta�~oes do esp��rito da pr�e-mente da Tereira Fonte e Centro, ainda que di�ilmenteompar�aveis aos fragmentos do Pai, devem ser aqui registradas. Essas entidades diferem bastantedos Ajustadores; elas n~ao residem, omo aquelas, em Espirit��ngton, nem, omo estas, atravessam osiruitos da gravidade da mente; nem residem nas riaturas mortais durante a sua vida na arne.Elas n~ao s~ao pr�e-pessoais, no sentido em que os Ajustadores o s~ao, mas tais fragmentos do esp��ritoda pr�e-mente s~ao outorgados a alguns dos mortais sobreviventes e essa fus~ao faz deles os mortaisfusionados ao Esp��rito, que s~ao distintos dos mortais fusionados ao Ajustador.316



Ainda mais dif��il de desrever �e o esp��rito individualizado de um Filho Criador; e a uni~ao omele faz da riatura um mortal fusionado ao Filho. E h�a ainda outras fragmenta�~oes da Deidade.VI. OS SERES SUPRAPESSOAIS. H�a uma vasta hoste de seres outros, al�em dos pessoais, deorigem divina, e que prestam m�ultiplos servi�os ao universo dos universos. Alguns desses seres residemnos mundos do Filho, no Para��so; outros, omo os representantes suprapessoais do Filho Eterno, s~aoenontrados em loais diferentes. A maior parte deles n~ao �e menionada nestas narrativas e seriainteiramente irrelevante tentar desrevê-los para as riaturas pessoais.VII. AS ORDENS N~AO CLASSIFICADAS NEM REVELADAS. Durante a atual idade do uni-verso, n~ao seria poss��vel oloar todos os seres, os pessoais e os outros, em lassi�a�~oes pertinentes�a presente idade do universo; nem foram reveladas todas as ategorias nestas narrativas; assim,in�umeras ordens foram omitidas nestas listas. Considerai as seguintes:O Consumador do Destino do Universo.Os Vie-Regentes Quali�ados do �Ultimo.Os Supervisores Inquali��aveis do Supremo.As Agênias Criativas N~ao Reveladas dos Ani~aes dos Dias.Majeston do Para��so.As Liga�~oes Reetivadoras Inominadas de Majeston.As Ordens Midsonitas dos Universos Loais.Nenhum signi�ado espeial deve ser atribu��do a essa lista de ordens agrupadas anteriormente,exeto pelo fato de que nenhuma delas aparee na lassi�a�~ao do Para��so, do modo omo �e reveladonestes doumentos. Estas s~ao as pouas n~ao lassi�adas; v�os tendes ainda de aprender sobre asmuitas n~ao reveladas.H�a os esp��ritos: entidades espirituais, presen�as espirituais, esp��ritos pessoais, esp��ritos pr�e-pessoais,esp��ritos suprapessoais, existênias espirituais, pessoalidades espirituais - mas nem a linguagem mor-tal, nem o inteleto mortal s~ao adequados para desrevê-los. No entanto, podemos a�rmar que n~aoh�a pessoalidades onstitu��das de \mente pura"; nenhuma entidade tem pessoalidade, a menos quehaja sido dotada om ela por Deus, que �e esp��rito. Qualquer entidade mental que n~ao esteja asso-iada a uma energia espiritual ou f��sia n~ao �e uma pessoalidade. Por�em, do mesmo modo, existempessoalidades espirituais que têm mente, h�a pessoalidades mentais que têm esp��rito. Majeston e osseus olaboradores s~ao uma ilustra�~ao bastante boa de seres dominados pela mente, mas h�a ilus-tra�~oes melhores desse tipo de pessoalidade, desonheidas para v�os. H�a, mesmo, ordens inteiras n~aoreveladas de tais pessoalidades mentais, mas elas est~ao sempre ligadas ao esp��rito. Algumas outrasriaturas n~ao reveladas s~ao o que poder��amos hamar de pessoalidades-de-energia-mental-e-f��sia. Osseres desse tipo n~ao s~ao sens��veis �a gravidade espiritual, no entanto, s~ao pessoalidades verdadeiras -est~ao no iruito do Pai.Estes doumentos nem sequer tentam - nem poderiam - esgotar a hist�oria das riaturas vivas,dos riadores, dos derivados, e ainda, dos seres que existem por outros modos, que vivem, adorame servem aos universos pululantes do tempo e ao universo entral da eternidade. V�os, mortais, soispessoas; e por isso �e que podemos desrever para v�os os seres que s~ao pessoalizados, mas omopoderia um ser absonitizado ser jamais explanado para v�os?30.2 O Registro das Pessoalidades, em UversaA fam��lia divina dos seres vivos est�a registrada, em Uversa, sob sete grandes divis~oes:1. As Deidades do Para��so. 317



2. Os Esp��ritos Supremos.3. Os Seres Origin�arios da Trindade.4. Os Filhos de Deus.5. As Pessoalidades do Esp��rito In�nito.6. Os Diretores de Potênia do Universo.7. O Corpo de Cidadania Permanente.Esses grupos de Deidades e riaturas volitivas est~ao divididos em numerosas lasses e subdivis~oesmenores. A apresenta�~ao dessa lassi�a�~ao das pessoalidades do grande universo est�a, ontudo,empenhada prinipalmente em enuniar aquelas ordens de seres inteligentes reveladas nestas narra-tivas; a maioria das quais ser�a enontrada na experiênia asendente dos mortais do tempo, na suaesalada progressiva ao Para��so. As listas seguintes n~ao fazem nenhuma men�~ao �as vastas ordens deseres do universo que prosseguem om o seu trabalho totalmente �a parte do esquema de asens~aodos mortais.I. AS DEIDADES DO PARA�ISO.1. O Pai Universal.2. O Filho Eterno.3. O Esp��rito In�nito.II. OS ESP�IRITOS SUPREMOS.1. Os Sete Esp��ritos Mestres.2. Os Sete Exeutivos Supremos.3. Os Sete Grupos de Esp��ritos Reetivos.4. Os Ajudantes Reetivos de Imagens.5. Os Sete Esp��ritos dos Ciruitos.6. Os Esp��ritos Criativos do Universo Loal.7. Os Esp��ritos Ajudantes da Mente.III. OS SERES ORIGIN�ARIOS DA TRINDADE.1. Os Segredos Trinitarizados da Supremaia.2. Os Eternos dos Dias.3. Os Ani~aes dos Dias.4. Os Perfei�~oes dos Dias.5. Os Reentes dos Dias.6. Os Uni~oes dos Dias.7. Os Fi�eis dos Dias.8. Os Filhos Instrutores da Trindade.9. Os Perfeionadores da Sabedoria.10. Os Conselheiros Divinos.11. Os Censores Universais.12. Os Esp��ritos Inspirados da Trindade.13. Os Nativos de Havona. 318



14. Os Cidad~aos do Para��so.IV. OS FILHOS DE DEUS.A. Os Filhos Desendentes.1. Os Filhos Criadores - Os Miha�eis.2. Os Filhos Magisteriais - Os Avonais.3. Os Filhos Instrutores da Trindade - Os Dainais.4. Os Filhos Melquisedeques.5. Os Filhos Vorondadeques.6. Os Filhos Lanonandeques.7. Os Portadores da Vida.B. Os Filhos Asendentes.1. Os Mortais Fusionados ao Pai.2. Os Mortais Fusionados ao Filho.3. Os Mortais Fusionados ao Esp��rito.4. Os Sera�ns Evoluion�arios.5. Os Filhos Materiais Asendentes.6. Os Intermedi�arios Transladados.7. Os Ajustadores Pessoalizados.C. Os Filhos Trinitarizados.1. Os Mensageiros Poderosos.2. Aqueles Elevados Em Autoridade.3. Aqueles Sem Nome Nem N�umero.4. Os Cust�odios Trinitarizados.5. Os Embaixadores Trinitarizados.6. Os Guardi~aes Celestes.7. Os Assistentes dos Filhos Elevados.8. Os Filhos Trinitarizados pelos Asendentes.9. Os Filhos Trinitarizados do Para��so-Havona.10. Os Filhos Trinitarizados do Destino.V. AS PERSONALIDADES DO ESP�IRITO INFINITO.A. As Pessoalidades Mais Elevadas do Esp��rito In�nito.1. Os Mensageiros Solit�arios.2. Os Supervisores dos Ciruitos do Universo.3. Os Diretores do Censo.4. Os Ajudantes Pessoais do Esp��rito In�nito.5. Os Inspetores Assoiados.6. As Sentinelas Designadas. 319



7. Os Guias dos Graduados.B. As Hostes de Mensageiros do Espa�o.1. Os Servidores de Havona.2. Os Coniliadores Universais.3. Os Conselheiros T�enios.4. Os Cust�odios dos Arquivos no Para��so.5. Os Registradores Celestes.6. Os Companheiros Moroniais.7. Os Companheiros do Para��so.C. Os Esp��ritos Ministradores.1. Os Superna�ns.2. Os Seona�ns.3. Os Tertia�ns.4. Os Omnia�ns.5. Os Sera�ns.6. Os Querubins e os Sanobins.7. Os Intermedi�arios.VI. OS DIRETORES DE POTÊNCIA DO UNIVERSO.A. Os Sete Diretores Supremos de Potênia.B. Os Centros Supremos de Potênia.1. Os Centros Supervisores Supremos.2. Os Centros de Havona.3. Os Centros dos Superuniversos.4. Os Centros dos Universos Loais.5. Os Centros das Constela�~oes.6. Os Centros dos Sistemas.7. Os Centros N~ao Classi�ados.C. Os Mestres Controladores F��sios.1. Os Diretores Assoiados de Potênia.2. Os Controladores Meânios.3. Os Transformadores de Energia.4. Os Transmissores de Energia.5. Os Assoiadores Prim�arios.6. Os Dissoiadores Seund�arios.7. Os Frandalanques e os Cronoldeques.D. Os Supervisores do Poder Moronial.1. Os Reguladores dos Ciruitos. 320



2. Os Coordenadores dos Sistemas.3. Os Cust�odios Planet�arios.4. Os Controladores Combinados.5. Os Estabilizadores das Liga�~oes.6. Os Classi�adores Seletivos.7. Os Registradores Assoiados.VII. O CORPO DE CIDADANIA PERMANENTE.1. Os Intermedi�arios Planet�arios.2. Os Filhos Adâmios dos Sistemas.3. Os Univit�atias das Constela�~oes.4. Os Sus�atias do Universo Loal.5. Os Mortais Fusionados ao Esp��rito dos Universos Loais.6. Os Abandonteiros dos Superuniversos.7. Os Mortais Fusionados ao Filho dos Superuniversos.8. Os Nativos de Havona.9. Os Nativos das Esferas do Esp��rito do Para��so.10. Os Nativos das Esferas do Pai no Para��so.11. Os Cidad~aos Criados do Para��so.12. Os Cidad~aos Mortais do Para��so Fusionados aos Ajustadores.Essa �e a lassi�a�~ao segundo a fun�~ao das pessoalidades dos universos, tais omo est~ao registradasno mundo-sede de Uversa.OS GRUPOS DE PERSONALIDADES COMPOSTAS. H�a, em Uversa, registros de in�umerosoutros grupos, de seres inteligentes, seres que est~ao tamb�em intimamente relaionados �a organiza�~ao e�a administra�~ao do grande universo. Entre tais ordens, est~ao os três seguintes grupos de pessoalidadesompostas:A. O Corpo de Finalidade do Para��so.1. O Corpo de Finalitores Mortais.2. O Corpo de Finalitores do Para��so.3. O Corpo de Finalitores Trinitarizados.4. O Corpo de Finalitores Trinitarizados Conjuntos.5. O Corpo de Finalitores de Havona.6. O Corpo de Finalitores Transendentais.7. O Corpo dos Filhos N~ao Revelados do Destino.O Corpo de Finalidade dos Mortais �e tratado no pr�oximo doumento, que �e o �nal desta s�erie.B. Os Ajudantes do Universo.1. Os Brilhantes Estrelas Matutinas.2. Os Brilhantes Estrelas Vespertinas.3. Os Aranjos. 321



4. Os Assistentes Mais Elevados.5. Os Altos Comiss�arios.6. Os Supervisores Celestes.7. Os Eduadores dos Mundos das Mans~oes.Em todos os mundos sedes-entrais, tanto dos universos loais quanto dos superuniversos, s~aotomadas as providênias em favor desses seres que est~ao engajados em miss~oes espe���as para osFilhos Criadores, os governantes do universo loal. N�os damos as boas-vindas a esses Ajudantes doUniverso em Uversa, mas n~ao temos nenhuma jurisdi�~ao sobre eles. Esses emiss�arios prosseguem noseu trabalho e fazem as suas observa�~oes sob a autoridade dos Filhos Criadores. As suas atividadess~ao desritas de um modo mais ompleto nas narrativas referentes ao vosso universo loal.C. As Sete Colônias de Cortesia.1. Os Estudantes das Estrelas.2. Os Artes~aos Celestes.3. Os Diretores de Retrospe�~ao.4. Os Instrutores das Esolas de Extens~ao.5. Os V�arios Corpos de Reserva.6. Os Estudantes Visitantes.7. Os Peregrinos Asendentes.Esses sete grupos de seres ser~ao enontrados, assim organizados e governados, em todos os mundossedes-entrais, desde os sistemas loais at�e as apitais dos superuniversos, partiularmente nessas�ultimas. As apitais dos sete super-universos s~ao os loais de reuni~ao para quase todas as lassese ordens de seres inteligentes. Nessas apitais loais, as riaturas de vontade, de todas as fases daexistênia, podem ser observadas e estudadas, �a exe�~ao de numerosos grupos de havonianos doPara��so.30.3 As Colônias de CortesiaAs sete olônias de ortesia permaneem por um tempo maior ou menor nas esferas arquitetônias,enquanto se oupam em ompletar as suas miss~oes e em umprir as fun�~oes das suas designa�~oesespeiais. O seu trabalho pode ser desrito omo se segue:1. Os Estudantes de Astronomia, os astrônomos elestes, esolhem trabalhar em esferas omoUversa, porque tais mundos espeialmente onstru��dos s~ao favor�aveis de um modo inusitado �as suasobserva�~oes e �alulos. Uversa est�a favoravelmente situada para o trabalho dessa olônia, n~ao apenaspor ausa da sua loaliza�~ao entral, mas tamb�em porque n~ao h�a s�ois gigantes, vivos ou mortos,pr�oximos a ponto de perturbar as orrentes de energia. Esses estudantes n~ao est~ao de modo algumonetados, organiamente, aos assuntos do superuniverso; eles s~ao meramente h�ospedes.A olônia astronômia de Uversa tem indiv��duos de muitos reinos pr�oximos, do universo entral,e at�e mesmo de Norlatiadeque. Qualquer ser em qualquer mundo, de qualquer sistema e de qual-quer universo, pode tornar-se um estudante das estrelas, pode aspirar a juntar-se a algum orpo deastrônomos elestes. Os �unios pr�e-requisitos s~ao: ontinuar a viver e ter um onheimento su�ientedos mundos do espa�o, espeialmente das suas leis f��sias de evolu�~ao e de ontrole. Aos estudan-tes das estrelas n~ao se faz neess�ario que sirvam eternamente nesse orpo, mas ningu�em que sejaadmitido nesse grupo pode retirar-se antes de um milênio do tempo de Uversa.A olônia de observadores das estrelas, de Uversa, onta atualmente om mais de um milh~ao de322



seres. Esses astrônomos vêm e v~ao, embora alguns permane�am por per��odos relativamente longos.Eles prosseguem no seu trabalho om a ajuda de uma profus~ao de instrumentos meânios e deaparelhos f��sios; eles s~ao tamb�em assistidos, de um modo amplo, pelos Mensageiros Solit�arios eoutros exploradores espirituais. Esses astrônomos elestes fazem uso onstante dos transformadorese transmissores vivos de energia, bem omo das pessoalidades reetivas, no seu trabalho de estudodas estrelas e de pesquisa do espa�o. Eles estudam todas as formas e fases do material do espa�oe as manifesta�~oes da energia, estando interessados na fun�~ao da for�a tanto quanto nos fenômenosestelares; nada em todo o espa�o esapa do seu esrut��nio.Colônias semelhantes de astrônomos podem ser enontradas nos mundos-sede dos setores do supe-runiverso, bem omo nas apitais arquitetônias dos universos loais e suas subdivis~oes administra-tivas. Exeto no Para��so, o onheimento n~ao �e inerente; a ompreens~ao do universo f��sio depende,em larga medida, da observa�~ao e da pesquisa.2. Os Artes~aos Celestes servem em todos os sete superuniversos. Os mortais asendentes têm seuontato iniial om esses grupos durante a arreira moronial do universo loal, e ao estudarmos esta�ultima �e que os artes~aos ser~ao analisados de um modo mais abrangente.3. Os Diretores de Retrospe�~ao s~ao os promotores do relaxamento e do humor - a retrospe�~ao dasmem�orias do passado. Eles prestam um grande servi�o na opera�~ao pr�atia do esquema asendente daprogress~ao dos mortais, espeialmente durante as fases iniiais da transi�~ao moronial e da experiêniaespiritual. A hist�oria deles pertene �a narrativa da arreira mortal, no universo loal.4. Os Instrutores das Esolas de Extens~ao. O mundo residenial seguinte, mais elevado, na arreiraasendente, sempre mant�em um forte orpo de instrutores no mundo imediatamente abaixo, umaesp�eie de esola preparat�oria para os residentes em progress~ao daquela esfera; essa �e uma fase, doesquema asendente, para o avan�o dos peregrinos do tempo. Essas esolas e os seus m�etodos deinstru�~ao e exames s~ao totalmente diferentes de qualquer oisa que v�os tentais fazer em Urantia.Todo o plano asendente de progress~ao dos mortais �e araterizado pela pr�atia de omuniar aoutros seres novas verdades e experiênias, t~ao logo adquiridas. V�os fazeis vosso aminho pela longaesola da realiza�~ao, no Para��so, servindo omo mestres aos alunos que est~ao imediatamente atr�as dev�os na esala da progress~ao.5. Os V�arios Corpos de Reserva. Vastas reservas de seres est~ao mobilizadas em Uversa, n~ao soba nossa supervis~ao imediata, omo a olônia dos orpos de reservas. H�a setenta divis~oes prim�ariasdessa olônia em Uversa, e faz parte de uma edua�~ao liberal ampliadora de horizontes permitir quese passe uma temporada om essas pessoalidades extraordin�arias. Reservas gerais semelhantes s~aomantidas em S�alvington e outras apitais do universo; elas s~ao despahadas para o servi�o ativo, soba requisi�~ao dos seus respetivos diretores de grupo.6. Os Estudantes Visitantes. Vindos de todo o universo, em uma orrente ont��nua, os visitanteselestes uem para todos os v�arios mundos-sede. Como indiv��duos e omo lasse, esses v�arios tipos deseres aorrem a n�os omo observadores e alunos de interâmbio e estudantes ajudantes. Em Uversa,no presente, h�a mais de um bilh~ao de pessoalidades nessa olônia de ortesia. Alguns desses visitantespodem demorar um dia, outros podem permaneer um ano, tudo dependendo da natureza das suasmiss~oes. Essa olônia ont�em quase todas as lasses de seres do universo, exeto as pessoalidadesCriadoras e os mortais moroniais.Os mortais moroniais s~ao estudantes visitantes apenas dentro dos on�ns do universo loal dasua origem. Eles s�o podem fazer visitas, em fun�~ao super-universal, depois de haverem alan�adoo status de seres espirituais. Mais da metade da nossa olônia de visitantes onsiste em \passagensprovis�orias" de seres a aminho de algum outro loal, os quais param para visitar a apital deOrvônton. Essas pessoalidades podem estar umprindo um ompromisso no universo, ou podemestar desfrutando de um per��odo de lazer - de liberdade de ompromissos. O privil�egio da viagemintra-universo e da observa�~ao �e uma parte da arreira de todos os seres em asens~ao. O desejo323



humano de viajar e de observar novos povos e mundos ser�a plenamente grati�ado durante a longa emovimentada esalada ao Para��so, passando pelo universo loal, pelo superuniverso e pelo universoentral.7. Os Peregrinos Asendentes. �A medida que os peregrinos asendentes s~ao designados paraos v�arios servi�os ligados �a sua progress~ao at�e o Para��so, eles �am domiiliados, omo olônia deortesia, nas v�arias esferas-sede entrais. Enquanto funionam aqui e ali, em um superuniverso, taisgrupos s~ao amplamente autogovernados. Eles s~ao uma olônia sempre em mudan�a, que abrangetodas as ordens de mortais evoluion�arios e os seus aliados asendentes.30.4 Os Mortais AsendentesOs sobreviventes mortais do tempo e do espa�o s~ao denominados peregrinos asendentes, quando setornam areditados para a asens~ao progressiva ao Para��so. E essas riaturas evoluion�arias oupam,nas nossas narrativas, um lugar t~ao importante que aqui desejamos apresentar uma sinopse dos seteest�agios seguintes da arreira asendente no universo:1. Mortais Planet�arios.2. Sobreviventes Adormeidos.3. Estudantes dos Mundos das Mans~oes.4. Progressores Moroniais.5. Pupilos do Superuniverso.6. Peregrinos de Havona.7. Os que Chegam ao Para��so.A narrativa seguinte apresenta a arreira de um mortal residido por um Ajustador no universo.Os mortais fusionados ao Filho e ao Esp��rito ompartilham de partes dessa arreira; mas esolhemosontar a hist�oria que �e a do mortal fusionado ao Ajustador, pois �e este destino o que se anteipa paratodas as ra�as humanas de Urantia.1. Mortais Planet�arios. Os mortais s~ao todos seres evoluion�arios, de origem animal, om potenialasendente. Pela sua origem, natureza e destino, esses v�arios grupos e tipos de seres humanos n~aos~ao totalmente diferentes dos povos de Urantia. As ra�as humanas, de todos os mundos, reebem amesma ministra�~ao dos Filhos de Deus e gozam da presen�a dos esp��ritos ministradores do tempo.Depois da morte natural, todos os tipos de asendentes onfraternizam-se omo uma �unia fam��liamoronial nos mundos das mans~oes.2. Sobreviventes Adormeidos. Todos os mortais om status de sobreviventes, sob a ust�odiados guardi~aes pessoais do destino, passam pelos portais da morte natural e, no tereiro per��odo,pessoalizam-se nos mundos das mans~oes. Os seres areditados que, por qualquer raz~ao, n~ao foramapazes de alan�ar o n��vel de mestria sobre a inteligênia e o dom da espiritualidade, que lhes dariao direito a ter guardi~aes pessoais, n~ao podem, assim, imediata e diretamente, tomar o rumo dosmundos das mans~oes. Essas almas sobreviventes devem desansar, em sono inonsiente, at�e o diado julgamento de uma nova �epoa, de uma nova dispensa�~ao, esperando pela vinda do Filho de Deus,que hame as listas da idade e que julgue o reino, e essa �e a pr�atia geral em todo o N�ebadon. Foidito de Cristo Mihael que, quando ele asendeu �as alturas, depois da onlus~ao do seu trabalhona Terra: \Ele retirou uma grande multid~ao do ativeiro". E esses ativos eram os sobreviventesadormeidos, desde os dias de Ad~ao at�e os dias da ressurrei�~ao do Mestre em Urantia.O passar do tempo n~ao tem a menor importânia para os mortais adormeidos; eles s~ao totalmenteinonsientes e est~ao esqueidos da dura�~ao do seu repouso. Quando têm a sua pessoalidade reons-324



titu��da, no �m de uma idade, aqueles que houverem dormido ino mil anos n~ao reagem de um mododiferente do daqueles que desansaram ino dias. �A parte o atraso do tempo, esses sobreviventespassam ao regime de asens~ao de um modo idêntio ao daqueles que evitam o sono, mais longo oumenos longo, da morte.Essas lasses dispensaionais, de peregrinos do mundo, s~ao utilizadas para atividades moroniaisgrupais no trabalho dos universos loais. H�a uma grande vantagem na mobiliza�~ao de grupos t~aoenormes; e assim, pois, eles s~ao mantidos juntos por longos per��odos de servi�o efetivo.3. Estudantes dos Mundos das Mans~oes. Todos os mortais sobreviventes que despertam nosmundos das mans~oes pertenem a essa lasse.O orpo f��sio, de arne mortal, n~ao �e uma parte da reonstitui�~ao dos sobreviventes adormeidos;o orpo f��sio voltou ao p�o. O sera�m designado auspiia o novo orpo, a forma moronial, que �e onovo ve��ulo de vida para a alma imortal e para a residênia do Ajustador que retorna. O Ajustador�e o ust�odio da transri�~ao espiritual da mente do sobrevivente adormeido. O sera�m designado �e oguardi~ao da identidade sobrevivente - a alma imortal - at�e o ponto em que ela evoluiu. E quando estesdois, o Ajustador e o sera�m, re�unem as partes da pessoalidade on�adas a eles, o novo indiv��duo �e aressurrei�~ao da antiga pessoalidade, a sobrevivênia da identidade moronial, em evolu�~ao, da alma.Essa reassoia�~ao da alma e do Ajustador, muito apropriadamente hamada de ressurrei�~ao, �e umareonstitui�~ao dos fatores da pessoalidade; mas mesmo isso n~ao explia inteiramente o reapareimentoda pessoalidade sobrevivente. Embora provavelmente nuna ireis entender o fato dessa transa�~ao t~aoinexpli�avel, em algum momento, v�os ireis onheer experienialmente a verdade dela, se v�os n~aorejeitardes o plano de sobrevivênia para os mortais.O plano de reten�~ao iniial dos mortais nos sete mundos de aperfei�oamento progressivo �e quaseuniversal em Orvônton. Em ada sistema loal, de aproximadamente mil planetas habitados, existemos sete mundos das mans~oes, em geral sat�elites ou subsat�elites da apital do sistema. S~ao os mundosque reebem a maioria dos mortais asendentes.Algumas vezes, todos os mundos de ensino, de residênia dos mortais, s~ao hamados de \mans~oes"do universo, e foi a essas esferas que Jesus aludiu quando disse: \Na asa do meu Pai h�a muitasmoradas". A partir da��, dentro de um dado grupo de esferas semelhantes aos mundos das mans~oes,os asendentes progredir~ao individualmente, de uma esfera a outra, e de uma fase da vida a outra,mas sempre eles avan�ar~ao, de um est�agio de estudo, no universo, ao pr�oximo, em agrupamentos oulasses.4. Progressores Moroniais. Durante a sua eleva�~ao, desde os mundos das mans~oes at�e as esferasdo sistema, da onstela�~ao e do universo, os mortais s~ao lassi�ados omo progressores moroniais;eles est~ao passando pelas esferas de transi�~ao, da asens~ao dos mortais. �A medida que os mortaisasendentes progridem dos mundos moroniais inferiores aos mais elevados, eles servem em om-promissos inont�aveis, em onjunto om os seus instrutores e em ompanhia dos seus irm~aos maisexperientes e mais avan�ados.A progress~ao moronial onstitui parte do avan�o ont��nuo da forma do inteleto, do esp��rito e dapessoalidade. Os sobreviventes s~ao ainda seres om essa natureza tr��plie. Durante toda a experiêniamoronial, eles permaneem omo pupilos do universo loal. O regime do superuniverso n~ao funionaantes que se iniie a arreira do esp��rito.Os mortais adquirem uma identidade espiritual real um pouo antes de deixarem a sede-entral douniverso loal e irem para os mundos de reep�~ao dos setores menores do superuniverso. Passar doestado moronial �nal para o primeiro, ou o mais baixo, status do esp��rito, n~ao �e sen~ao uma transi�~aoligeira. A mente, a pessoalidade e o ar�ater permaneem imut�aveis durante esse avan�o; apenas aforma passa por uma modi�a�~ao. Mas a forma do esp��rito �e t~ao real quanto o orpo moronial, e �eigualmente disern��vel.Antes de partirem dos seus universos loais de nasimento, para os mundos de reep�~ao do supe-325



runiverso, os mortais do tempo reebem uma on�rma�~ao espiritual do Filho Criador e do Esp��ritoMaterno do universo loal. Desse ponto em diante, o status de mortal asendente est�a para sem-pre estabeleido. N~ao se onhee nenhum aso de desvio dos pupilos do superuniverso. Os sera�nsasendentes tamb�em avan�am, no seu status ang�elio, no momento em que partem dos universosloais.5. Pupilos do Superuniverso. Todos os asendentes que hegam aos mundos de aperfei�oamentodos superuniversos tornam-se pupilos dos Ani~aes dos Dias; eles passaram pela vida moronial douniverso loal e agora s~ao areditados omo esp��ritos. Como esp��ritos jovens, eles ome�am a asens~aodentro do sistema de edua�~ao e de ultura do superuniverso, que se estende das esferas de reep�~aodos seus setores menores, passando pelos mundos de estudo dos dez setores maiores e da�� para asesferas ulturais mais elevadas, nas sedes-entrais dos superuniversos.H�a três ordens de esp��ritos estudantes, segundo a sua permanênia nos mundos de progress~ao espi-ritual: aqueles dos setores menores, os dos setores maiores e os das sedes-entrais dos superuniversos.Do mesmo modo que os asendentes moroniais estudaram e trabalharam nos mundos do universoloal, os esp��ritos asendentes ontinuam obtendo a mestria de novos mundos, enquanto pratiam,distribuindo a outros, tudo aquilo que absorveram nas fontes experieniais da sabedoria. Todavia, ir�a esola omo um ser espiritual, na arreira do super-universo, �e muito diferente de qualquer oisaque jamais haja oorrido, at�e mesmo nos dom��nios da imagina�~ao da mente material do homem.Antes de deixar o superuniverso para seguir at�e Havona, esses esp��ritos asendentes reebema mesma instru�~ao ompleta, sobre a administra�~ao do superuniverso, que lhes foi dada durantea sua experiênia moronial, sobre a supervis~ao do universo loal. Antes que esses mortais, j�aespiritualizados, alanem Havona, o seu prinipal estudo, mas n~ao a sua oupa�~ao exlusiva, �e o damestria da administra�~ao do universo loal e do superuniverso. A raz~ao para toda essa experiênian~ao se mostra ainda totalmente; por�em, tal aperfei�oamento �e s�abio e neess�ario, sem d�uvida, tendoem vista o seu poss��vel destino futuro, omo membros do Corpo de Finalidade.O regime do superuniverso n~ao �e o mesmo para todos os mortais asendentes. Eles reebem amesma edua�~ao geral, mas grupos e lasses espeiais passam por ursos espeiais de instru�~ao e s~aosubmetidos a ursos de aperfei�oamento espe���o.6. Peregrinos de Havona. Quando o desenvolvimento do esp��rito est�a ompleto, ainda que n~aoesteja repleto, o mortal sobrevivente prepara-se para o longo vôo at�e Havona, o anoradouro dosesp��ritos evoluion�arios. Na Terra v�os fostes riaturas de arne e sangue; ao passardes pelo universoloal, fostes seres moroniais; ao ruzardes o superuniverso, fostes esp��ritos em evolu�~ao; om a vossahegada aos mundos de reep�~ao de Havona, a vossa edua�~ao espiritual na realidade ome�a a s�erio;e o vosso surgimento �nal no Para��so ser�a omo esp��ritos perfeionados.A vossa jornada, da sede-entral do superuniverso para as esferas de reep�~ao de Havona, v�ossempre a fazeis a s�os. De agora em diante, n~ao mais vos ser~ao ministradas instru�~oes em lasses ougrupos. V�os terminastes o vosso aperfei�oamento t�enio e administrativo dos mundos evoluion�ariosdo tempo e do espa�o. Agora ome�a a vossa edua�~ao pessoal, a vossa edua�~ao espiritual individual.Do prin��pio ao �m, atrav�es de toda Havona, a instru�~ao �e pessoal e tem uma natureza tr��plie:inteletual, espiritual e experienial.O primeiro ato da vossa arreira em Havona ser�a reonheer e agradeer, ao vosso seona�mde transporte, pela viagem longa e segura. Em seguida, sereis apresentados �aqueles seres que ir~aopromover as vossas primeiras atividades em Havona. Depois v�os ireis registrar a vossa hegadae preparar a vossa mensagem de agradeimento e de adora�~ao, que ser�a despahada para o FilhoCriador do vosso universo loal, o Pai do universo que tornou poss��vel a vossa arreira de �lia�~ao.Com isso, �am onlu��das as formalidades da hegada a Havona; e vos ser�a onedido um longoper��odo de lazer para a observa�~ao livre, e isso vos d�a uma oportunidade para que proureis osvossos amigos, ompanheiros e olaboradores da vossa longa experiênia de asens~ao. V�os podeis326



tamb�em onsultar as transmiss~oes, para vos erti�ardes sobre quais, dentre os vossos ompanheirosperegrinos, j�a partiram para Havona, desde a �epoa em que deixastes Uversa.A oasi~ao da vossa hegada aos mundos de reep�~ao de Havona ser�a devidamente transmitida �asede-entral do vosso universo loal e pessoalmente omuniada ao vosso guardi~ao ser�a�o, onde querque esse sera�m possa estar.Os mortais asendentes foram minuiosamente instru��dos sobre os assuntos dos mundos evolu-ion�arios do espa�o; agora, eles ome�am o seu longo e proveitoso ontato om as esferas riadas naperfei�~ao. Que prepara�~ao para um trabalho futuro �e proporionada por essa experiênia ombinada,�unia e extraordin�aria! Mas nada posso eu dizer-vos sobre Havona; v�os tereis de ver esses mundospara apreiar a sua gl�oria e ompreender tal grandeza.7. Os que Chegam ao Para��so. Ao hegardes ao Para��so om status residenial, v�os ome�aiso urso progressivo sobre a divindade e a absonitude. A vossa residênia no Para��so signi�a quev�os enontrastes Deus, e que devereis ser inorporados ao Corpo Mortal de Finalidade. De todas asriaturas do grande universo, apenas aquelas que se fusionaram ao Pai s~ao inorporadas ao CorpoMortal de Finalidade. Apenas tais indiv��duos fazem o juramento dos �nalitores. Outros seres dePerfei�~ao do Para��so, ou que hajam alan�ado o Para��so, podem estar temporariamente ligados aesse orpo de �nalidade, mas n~ao s~ao de designa�~ao eterna para a miss~ao desonheida e irreveladadessa hoste aumuladora de veteranos evoluion�arios e perfeionados do tempo e do espa�o.�E onedido um per��odo de liberdade, para os que hegam ao Para��so, depois do qual eles ome�amas suas assoia�~oes om os sete grupos de superna�ns prim�arios. Eles s~ao designados omo graduadosdo Para��so ao onlu��rem o seu urso om os ondutores da adora�~ao, e ent~ao, omo �nalitores, passama ser designados para o servi�o de observa�~ao e oopera�~ao, nos on�ns da vasta ria�~ao. Contudo,paree ainda n~ao haver um emprego espe���o ou estabeleido para o Corpo Mortal de Finalitores,embora eles sirvam, em muitas fun�~oes, nos mundos estabeleidos em luz e vida.Ainda que n~ao houvesse nenhum destino futuro n~ao revelado, para o Corpo Mortal de Finalidade,a designa�~ao presente desses seres asendentes j�a seria adequada e gloriosa. O destino atual delesjusti�a plenamente o plano universal de asens~ao evoluion�aria. Mas as idades futuras da evolu�~aodas esferas do espa�o exterior, sem d�uvida, passar~ao a elaborar ainda mais, e, mais ompleta edivinamente, iluminar~ao a sabedoria e o amor-bondade dos Deuses, para a exeu�~ao do seu planodivino de sobrevivênia humana e asens~ao dos mortais.Esta narrativa, juntamente om o que vos tem sido revelado e om o que podeis aprender om asinstru�~oes do vosso pr�oprio mundo, representa, em linhas gerais, a arreira de um mortal asendente.A hist�oria varia onsideravelmente nos diferentes superuniversos, mas esta exposi�~ao proporiona umavis~ao do plano omum de progress~ao dos mortais, do modo omo se tornou operativo no universoloal de N�ebadon e no s�etimo segmento do grande universo, o superuniverso de Orvônton.[Auspiiado por um Mensageiro Poderoso de Uversa.℄
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Cap��tulo 31O Corpo de FinalidadeO CORPO de Finalitores Mortais representa o destino, onheido at�e o presente momento, dosmortais asendentes do tempo, e que j�a se fusionaram ao Ajustador. H�a, no entanto, outros gruposde seres que s~ao tamb�em designados para esse orpo. O orpo prim�ario de �nalitores �e omposto domodo seguinte:1. Os Nativos de Havona.2. Os Mensageiros por Gravidade.3. Os Mortais Glori�ados.4. Os Sera�ns Adotados.5. Os Filhos Materiais Glori�ados.6. As Criaturas Intermedi�arias Glori�adas.Os seis grupos aima, de seres glori�ados, omp~oem esse orpo singular de destino eterno. Supo-mos onheer o seu trabalho futuro, mas n~ao temos erteza disso. Embora o Corpo dos FinalitoresMortais esteja sendo mobilizado no Para��so, e, se bem que ministrem presentemente em ampla esalaaos universos do espa�o e administrem os mundos estabeleidos em luz e vida, o seu destino futurodever�a ser os universos do espa�o exterior ora em organiza�~ao. Ou, pelo menos, �e essa a onjeturaque se faz em Uversa.Esse orpo �e organizado de aordo om as agrega�~oes para o servi�o aos mundos do espa�o e emonordânia om a experiênia assoiativa adquirida na longa e movimentada arreira asendente.Todas as riaturas asendentes admitidas nesse orpo s~ao reebidas om igualdade, mas essa exelsaigualdade, n~ao anula de modo nenhum a individualidade nem destr�oi a identidade pessoal. Podemosdisernir imediatamente, ao omuniar-nos om um �nalitor, se ele �e um asendente mortal, umnativo de Havona, um sera�m adotado, uma riatura intermedi�aria ou um Filho Material.Durante a idade atual do universo, os �nalitores retornam para servir nos universos do tempo.E s~ao designados para trabalhar suessivamente nos diferentes superuniversos e jamais nos seussuperuniversos de nasimento, at�e que hajam servido em todas as outras seis superria�~oes. Dessemodo, eles podem alan�ar o oneito s�etuplo do Ser Supremo.Uma ou mais ompanhias de �nalitores mortais est~ao onstantemente a servi�o em Urantia. N~aoh�a dom��nio de servi�o no universo para o qual n~ao sejam designados; funionam universalmente eem per��odos iguais, mas alternados, ora sob uma tarefa designada, ora em servi�o livre.N~ao temos id�eia da natureza da organiza�~ao futura desse grupo extraordin�ario, mas os �nalitoress~ao agora um orpo integralmente autogovernado. Eles esolhem os seus pr�oprios l��deres e diretores,permanentes ou peri�odios, bem omo os l��deres nas suas miss~oes. Nenhuma inuênia externa podejamais ser levada a exerer press~ao sobre suas pol��tias; e o seu juramento de lealdade �e prestado329



apenas �a Trindade do Para��so.Os �nalitores mantêm uma sede-entral pr�opria no Para��so, nos superuniversos, nos universosloais e em todas as apitais divisionais. Eles s~ao uma ordem separada da ria�~ao evoluion�aria.N�os n~ao os dirigimos, nem os ontrolamos diretamente, e, ainda assim, s~ao absolutamente leais esempre ooperativos em rela�~ao a todos os nossos planos. De fato s~ao as almas umulativamenteomprovadas e verdadeiras do tempo e do espa�o - o sal evoluion�ario do universo - e s~ao, parasempre, �a prova do mal e a salvo do peado.31.1 Os Nativos de HavonaMuitos dentre os nativos de Havona que servem omo mestres nas esolas de apaita�~ao, para osperegrinos do universo entral, desenvolvem uma rela�~ao ��ntima om os mortais asendentes e, omisso, sentem-se ainda mais uriosos quanto ao trabalho futuro e o destino do Corpo dos FinalitoresMortais. No Para��so, na sede mais entral e administrativa desse orpo, �e mantido um registro dosvolunt�arios de Havona, o qual �e omandado pelo olaborador de Grandfanda. E, hoje, nessa lista deespera, enontrais milh~oes e milh~oes de nativos de Havona. Esses seres perfeitos de ria�~ao direta edivina s~ao de muita ajuda ao Corpo de Finalidade Mortal e prestar~ao indubitavelmente um servi�oainda maior em um futuro mais distante. Eles proporionam o ponto de vista daqueles que naseramna perfei�~ao e na plenitude divinas. Os grupos de �nalitores, assim, abrangem ambas as fases daexistênia experienial - a perfeita e a perfeionada.Os nativos de Havona devem alan�ar ertos desenvolvimentos experieniais, nas liga�~oes omos seres evoluion�arios, para riar a apaidade de reep�~ao do outorgamento de um fragmento doesp��rito do Pai Universal. O Corpo dos Finalitores Mortais tem omo membros permanentes apenasaqueles seres que j�a se hajam fusionado om o esp��rito da Primeira Fonte e Centro ou aqueles que,omo os Mensageiros por Gravidade, inatamente inorporam esse esp��rito de Deus, o Pai.Os habitantes do universo entral s~ao reebidos no orpo �a raz~ao de um para mil - ou umaompanhia de �nalitores. O orpo �e organizado para o servi�o tempor�ario em ompanhias de milseres, sendo 997 riaturas asendentes, om um nativo de Havona e um Mensageiro por Gravidade.Os �nalitores s~ao, assim, mobilizados em ompanhias, mas o juramento de �nalidade �e administradoindividualmente. �E um juramento de implia�~oes enormes e de importânia eterna. Os nativos deHavona fazem o mesmo juramento e tornam-se para sempre ligados ao orpo.Os rerutas de Havona seguem a ompanhia do seu ompromisso; onde quer que o grupo v�a, elesv~ao. E v�os dever��eis ver o entusiasmo deles om o novo trabalho omo �nalitores. A possibilidadede hegar ao Corpo de Finalidade �e uma das emo�~oes mais esplêndidas de Havona; a possibilidadede tornar-se um �nalitor �e uma das aventuras supremas para essas ra�as perfeitas.Os nativos de Havona tamb�em s~ao reebidos, na mesma propor�~ao, no Corpo de FinalitoresConjuntos Trinitarizados em Vieg�erington e no Corpo de Finalitores Transendentais no Para��so.Os idad~aos de Havona onsideram esses três destinos omo onstituindo as metas supremas nas suasarreiras supernas, junto om a sua poss��vel admiss~ao no Corpo de Finalitores de Havona.31.2 Os Mensageiros por GravidadeOnde e quando os Mensageiros por Gravidade enontrarem-se em opera�~ao, os �nalitores sempreestar~ao no omando. Todos os Mensageiros por Gravidade �am sob a jurisdi�~ao exlusiva de Grand-fanda, e s~ao designados apenas para o Corpo prim�ario de Finalidade. Eles s~ao de muita valia paraos �nalitores, ainda agora; e ser~ao bastante �uteis no futuro eterno. Nenhum outro grupo de riatu-ras inteligentes possui um orpo semelhante de mensageiros pessoalizados apaz de transender ao330



tempo e ao espa�o. Tipos semelhantes de mensageiros-registradores, agregados a outros orpos de�nalitores, n~ao s~ao pessoalizados e sim absonitizados.Os Mensageiros por Gravidade provêm de Div��nington; eles s~ao Ajustadores modi�ados e pesso-alizados, mas ningu�em dentro do nosso grupo de Uversa se empenhar�a em expliar a natureza de umdesses mensageiros. Sabemos que s~ao seres altamente pessoalizados, divinos, inteligentes e omove-doramente ompreensivos, mas n~ao onseguimos entender a sua t�enia de atravessar o espa�o semlimita�~oes temporais. Pareem ser ompetentes para utilizar toda e qualquer energia, iruito e, at�emesmo, a gravidade. Os �nalitores do orpo mortal n~ao podem desa�ar o tempo e o espa�o, mastêm, assoiadas a eles e sujeitas ao seu omando, pessoalidades espirituais pratiamente in�nitasque podem fazê-lo. Presumimos hamar os Mensageiros por Gravidade de pessoalidades, mas narealidade s~ao seres supra-espirituais, pessoalidades ilimitadas e sem fronteiras. S~ao de uma ordeminteiramente diferente de pessoalidade, se omparados aos Mensageiros Solit�arios.Os Mensageiros por Gravidade podem estar agregados a uma ompanhia de �nalitores em n�umerosilimitados, mas apenas um deles, o dirigente dos seus ompanheiros, �e inorporado ao Corpo deFinalidade Mortal. Esse dirigente, ontudo, tem designada para si uma assessoria permanente de999 ompanheiros mensageiros e, onforme exija a oasi~ao, ele pode onvoar assistentes, nas reservasda ordem, em n�umeros ilimitados.Os Mensageiros por Gravidade e os �nalitores mortais glori�ados atingem uma afei�~ao m�utuatoante e profunda; eles têm muito em omum: Um �e a pessoaliza�~ao direta de um fragmento doPai Universal; o outro, uma pessoalidade riatura existente na alma imortal sobrevivente, fusionadaa um fragmento do mesmo Pai Universal, o esp��rito Ajustador do Pensamento.31.3 Os Mortais Glori�adosOs mortais asendentes fusionados ao Ajustador omp~oem a maior parte do Corpo prim�ario deFinalidade. Junto om os sera�ns adotados e glori�ados, eles normalmente onstituem 990 membrosde ada ompanhia de �nalitores. A propor�~ao de mortais e anjos em qualquer grupo varia, se bemque o n�umero de mortais ultrapasse em muito o de sera�ns. O n�umero de nativos de Havona, FilhosMateriais glori�ados, riaturas intermedi�arias glori�adas, Mensageiros por Gravidade, membrosdesonheidos e ausentes, perfaz apenas um por ento do total do orpo; ada ompanhia de mil�nalitores tem lugar apenas para dez dessas pessoalidades n~ao mortais e n~ao ser�a�as.N�os, de Uversa, n~ao sabemos o \destino da �nalidade" dos mortais asendentes do tempo. Nopresente, residem no Para��so e temporariamente servem ao Corpo de Luz e Vida, mas um ursot~ao extraordin�ario de aperfei�oamento asendente e uma disiplina universal t~ao prolongada devemter sido programados visando quali��a-los para provas de on�an�a ainda maiores e servi�os omresponsabilidades ainda mais sublimes.Embora tais mortais asendentes hajam alan�ado o Para��so, hajam sido admitidos no Corpode Finalidade e hajam sido enviados de volta em grandes n�umeros para partiipar na ondu�~aode universos loais e dar assistênia na administra�~ao dos assuntos do superuniverso - em rela�~ao,mesmo, a esse destino aparente - , persiste o fato signi�ativo de que eles est~ao registrados apenasomo esp��ritos do sexto est�agio. Sem d�uvida, resta mais um passo na arreira dos Mortais do Corpode Finalidade. N~ao onheemos a natureza desse passo, mas temos o onheimento de três fatos paraos quais hamamos a aten�~ao:1. Por meio dos registros, sabemos que os mortais s~ao esp��ritos da primeira ordem durante a suapermanênia nos setores menores; sabemos que avan�am para a segunda ordem quando transladadospara os setores maiores; e, para a tereira, quando v~ao adiante at�e os mundos entrais de aper-fei�oamento do superuniverso. Os mortais tornam-se esp��ritos quatern�arios, ou graduados, depois331



que atingem o sexto ��rulo de Havona, e tornam-se esp��ritos da quinta ordem quando enontram oPai Universal. Depois disso, atingem o sexto est�agio de existênia do esp��rito, ao fazerem o juramentoque os admite para sempre no ompromisso eterno do Corpo de Finalidade Mortal.Observamos que a lassi�a�~ao do esp��rito, ou a sua designa�~ao, tem sido determinada pelo avan�ofatual de um reino de servi�o no universo para outro reino de servi�o no universo, ou de um universopara outro universo; e supomos que o outorgamento da gradua�~ao, dado aos mortais do Corpo deFinalidade, enquanto s�etimo esp��rito, ser�a simultâneo ao seu avan�o no ompromisso eterno de servi�o,em esferas at�e ent~ao n~ao registradas nem reveladas, e onomitantemente om o seu alane de Deus,o Supremo. Mas �a parte essa onjetura ousada, realmente n~ao sabemos muito mais do que v�os sobreisso; o nosso onheimento sobre a arreira mortal n~ao vai adiante do seu destino atual no Para��so.2. Os �nalitores mortais umpriram plenamente as exigênias dos tempos: \Sede perfeitos".Asenderam pelo aminho universal da realiza�~ao mortal; enontraram Deus, e foram devidamenteaeitos no Corpo de Finalidade. Esses seres alan�aram o limite atual da progress~ao espiritual, masn~ao a �nalidade do �ultimo status do esp��rito. Eles alan�aram o limite atual da perfei�~ao da riatura,mas n~ao a �nalidade do servi�o da riatura. Eles experieniaram a plenitude da adora�~ao da Deidade,mas n~ao a �nalidade da realiza�~ao da Deidade experienial.3. Os mortais glori�ados do Corpo de Finalidade do Para��so s~ao seres asendentes que têmposse do onheimento experienial de ada passo na fatualiza�~ao e na �loso�a de vida mais plenaposs��vel da existênia inteligente, pois durante as idades dessa asens~ao, desde os mundos materiaismais baixos at�e as alturas espirituais do Para��so, essas riaturas sobreviventes foram treinadas at�eo limite das suas apaidades, no que diz respeito a ada detalhe de todos os prin��pios divinos daadministra�~ao justa e e�iente, bem omo miseriordiosa e paiente, de toda a ria�~ao universal dotempo e do espa�o.Consideramos que os seres humanos tenham direito de ompartilhar das nossas opini~oes; e que soislivres para onjeturar junto onoso a respeito do mist�erio do destino �ultimo do Corpo de Finalidadedo Para��so. Paree-nos evidente que as designa�~oes atuais das riaturas evoluion�arias perfeionadassejam parte da natureza dos ursos de p�os-gradua�~ao, na ompreens~ao do universo e administra�~aodo superuniverso; e todos n�os perguntamos: \Por que estariam os Deuses assim empenhados emtreinar, de modo t~ao aprofundado, os mortais sobreviventes nas t�enias de governo do universo?"31.4 Os Sera�ns AdotadosA muitos dos ��eis guardi~aes ser�a�os dos mortais �e permitido ontinuar as suas arreiras asendentesjunto om os seus pupilos humanos, e muitos desses anjos guardi~aes, depois de tornarem-se fusio-nados ao Pai, re�unem-se aos seus pupilos, fazendo om eles o juramento de �nalitor da eternidadee aeitando, para sempre, o mesmo destino dos seus ompanheiros mortais. Os anjos que passampela experiênia asendente dos seres mortais podem ompartilhar do destino da natureza humana;podem, igual e eternamente, integrar-se a esse Corpo de Finalidade. Grandes n�umeros de sera�nsadotados e glori�ados s~ao designados para os v�arios orpos n~ao mortais de �nalitores.31.5 Os Filhos Materiais Glori�adosH�a disposi�~oes, nos universos do tempo e do espa�o, por meio das quais os idad~aos adâmios dossistemas loais, quando h�a uma longa demora em reeber as designa�~oes planet�arias, podem iniiaruma peti�~ao para liberar-se do seu status de idadania permanente. E se isso lhes for onedido, elesjuntam-se aos peregrinos asendentes nas apitais do universo e, de l�a, prosseguem at�e o Para��so e oCorpo de Finalidade. 332



Quando um mundo evoluion�ario avan�ado atinge as eras mais maduras da idade de luz e vida,os Filhos Materiais, o Ad~ao e a Eva Planet�arios, podem esolher humanizar-se, reeber Ajustadorese embarar no urso evoluion�ario de asens~ao no universo, que leva ao Corpo Mortal de Finalitores.Alguns desses Filhos Materiais têm fraassado parialmente, ou falhado teniamente, na sua miss~aode aeleradores biol�ogios, omo suedeu om Ad~ao em Urantia; e nesse aso s~ao obrigados a retomaro urso natural dos povos do reino, reeber Ajustadores, passar pela morte e progredir pela f�e, noregime asendente, alan�ando posteriormente o Para��so e o Corpo de Finalidade.Esses Filhos Materiais n~ao s~ao enontrados em muitas ompanhias de �nalitores. A sua presen�aempresta a esse grupo um grande potenial de possibilidades de servi�o elevado, e s~ao esolhidosinvariavelmente omo seus l��deres. Se ambos os integrantes do par Edênio forem agregados aomesmo grupo, a eles usualmente ser-lhes-�a permitido funionar em onjunto, omo uma �unia pes-soalidade. Esses pares asendentes têm muito mais êxito na aventura da trinitariza�~ao do que osmortais asendentes.31.6 As Criaturas Intermedi�arias Glori�adasEm muitos planetas, as riaturas intermedi�arias s~ao produzidas em grande n�umero, ontudo rara-mente permaneem no seu mundo nativo depois do seu estabeleimento em luz e vida. Assim, logo,ou um pouo depois, s~ao liberadas do seu status de idadania permanente e iniiam a asens~ao aoPara��so, passando pelos mundos moroniais, pelo superuniverso e por Havona, em ompanhia dosmortais do tempo e do espa�o.As riaturas intermedi�arias de v�arios universos diferem muito entre si, pela origem e natureza; mastodas se destinam a um ou a outro dos orpos de �nalidade do Para��so. As riaturas intermedi�ariasseund�arias, todas, fusionam-se om o Ajustador e �nalmente se integram ao orpo mortal. Muitasompanhias de �nalitores têm um desses seres glori�ados nos seus grupos.31.7 Os Evangelhos de LuzNa �epoa atual, ada ompanhia de �nalitores enumera 999 pessoalidades em status de juramento,omo membros permanentes. O lugar vago �e oupado pelo dirigente agregado dos Evangelhos deLuz, designado para alguma miss~ao singular. Mas estes seres s~ao apenas membros transit�orios doorpo.Qualquer pessoalidade eleste designada para o servi�o de algum orpo de �nalitores �e denomi-nada Evangelho de Luz. Esses seres n~ao fazem o juramento dos �nalitores e, ainda que sujeitos �aorganiza�~ao do orpo, n~ao s~ao de designa�~ao permanente. Tal grupo de seres pode abranger Men-sageiros Solit�arios, superna�ns, seona�ns, Cidad~aos do Para��so, ou a sua progênie trinitarizada -qualquer ser neess�ario ao umprimento de um ompromisso �nalitor transit�orio. Se o orpo deve,ou n~ao, ter esses seres agregados para as miss~oes eternas, n~ao sabemos. Quando da onlus~ao desseompromisso, esses Evangelhos de Luz retomam o seu status anterior.Do modo omo o Corpo de Finalidade Mortal est�a onstitu��do atualmente, existem apenas seislasses de membros permanentes. Os �nalitores, omo era de se esperar, fazem muitas suposi�~oessobre a identidade dos seus futuros amaradas, mas h�a pouo onsenso entre eles.N�os, de Uversa, onjeturamos freq�uentemente sobre a identidade do s�etimo grupo de �nalitores.Temos muitas id�eias que abrangem os ompromissos poss��veis de alguns dos orpos umulativos dosin�umeros grupos trinitarizados no Para��so, em Vieg�erington e no iruito mais interno de Havona.Tamb�em se onjetura que ao Corpo de Finalidade pode ser permitido trinitarizar muitos dos seus333



assistentes no trabalho da administra�~ao do universo, no aso em que eles se destinem ao servi�o dosuniversos atualmente em forma�~ao.Um de n�os tem a opini~ao de que esse lugar vago no Corpo de Finalidade ser�a oupado por algumtipo de ser originado no novo universo do seu futuro servi�o; os outros inlinam-se a rer que esselugar ser�a oupado por algum tipo de pessoalidade do Para��so, ainda n~ao riada, manifestada outrinitarizada. Mas, muito provavelmente, teremos que esperar pelo ingresso dos �nalitores no seus�etimo est�agio de realiza�~ao espiritual, antes de sabermos realmente.31.8 Os TransendentoresParte da experiênia dos mortais perfeionados no Para��so, omo �nalitores, onsiste no esfor�opara alan�ar a ompreens~ao da natureza e da fun�~ao de mais de mil grupos de supraidad~aostransendentais do Para��so, seres derivados, e de atributos absonitos. Na sua assoia�~ao om essassuprapessoalidades, os �nalitores asendentes reebem uma grande ajuda, de guiamento �util, dasin�umeras ordens de ministradores transendentais que s~ao designados para a tarefa de apresentar os�nalitores evolu��dos aos seus novos irm~aos do Para��so. E essa ordem, a dos Transendentores, todaela vive na regi~ao oidental do Para��so, em uma �area imensa que oupa om exlusividade.Na exposi�~ao sobre os Transendentores estamos restringidos, n~ao apenas pelas limita�~oes daompreens~ao humana, mas tamb�em pelos termos do mandado que governa as revela�~oes sobre aspessoalidades do Para��so. Esses seres n~ao est~ao, de nenhum modo, ligados �a asens~ao dos mortaisat�e Havona. A imensa hoste dos Transendentores do Para��so nada tem a ver om os assuntos deHavona nem om os dos sete superuniversos, estando eles empenhados apenas na supra-administra�~aodos assuntos do universo-mestre.Sendo riaturas, v�os podeis oneber um Criador, mas di�ilmente podeis ompreender que existauma agrega�~ao enorme e diversi�ada de seres inteligentes que n~ao sejam nem Criadores nem ri-aturas. Esses Transendentores n~ao riam nenhum ser, e tamb�em nuna foram riados. Ao falarda sua origem, om o intuito de evitarmos usar um novo termo - uma designa�~ao arbitr�aria e semsentido - , paree-nos melhor dizer que os Transendentores simplesmente derivam-se, ou aonteemou manifestam-se. O Absoluto da Deidade pode muito bem se haver oupado da origem deles e podeestar impliado no seu destino, mas esses seres �unios n~ao se enontram agora sob o dom��nio doAbsoluto da Deidade. Est~ao sujeitos a Deus, o �Ultimo, e a sua atual permanênia no Para��so �e, sobtodos os aspetos, supervisionada e dirigida pela Trindade.Embora todos os mortais que alan�am o Para��so onfraternizem-se freq�uentemente om os Trans-endentores, omo o fazem om os Cidad~aos do Para��so, o primeiro ontato s�erio de um humano omum Transendentor oorre naquela oasi~ao memor�avel em que, omo membro de um novo grupo de�nalitores, o mortal asendente est�a no ��rulo de reep�~ao dos �nalitores, enquanto o juramento deeternidade �a Trindade �e administrado pelo dirigente dos Transendentores, aquele que preside emnome dos Arquitetos do Universo-Mestre.31.9 Os Arquitetos do Universo-MestreOs Arquitetos do Universo-Mestre s~ao o orpo governante dos Transendentores do Para��so. Esseorpo governante tem 28 011 pessoalidades, seres absonitos supernos dotados de mentes mestras emagn���os esp��ritos. O presidente desse orpo magn���o, o Arquiteto Mestre sênior, �e o dirigenteoordenador de todas as inteligênias do Para��so, abaixo do n��vel da Deidade.A d�eima sexta presri�~ao do mandado que autoriza estas narrativas diz: \Caso seja onsideradoprudente, a existênia dos Arquitetos do Universo-Mestre e seres interassoiados a eles poder�a ser334



revelada, a sua origem, ontudo, a sua natureza e destino n~ao poder~ao ser plenamente revelados".Todavia, n�os podemos informar-vos de que esses Arquitetos Mestres existem em sete n��veis absonitos.Esses sete grupos s~ao lassi�ados do modo seguinte:1. O N��vel do Para��so. Apenas o Arquiteto sênior ou o primeiro que foi manifestado funionanesse n��vel absonito mais elevado. Essa pessoalidade �ultima - nem Criador, nem riatura - foi umevento do alvoreer da eternidade e funiona agora omo um oordenador raro do Para��so e dos seusvinte e um mundos de atividades interligadas.2. O N��vel de Havona. A segunda manifesta�~ao dos Arquitetos produziu três mestres planejadorese administradores absonitos, que sempre se onsagraram �a oordena�~ao das esferas perfeitas, emn�umero de um bilh~ao, do universo entral. A tradi�~ao do Para��so a�rma que esses três Arquitetos, sobo onselho do Arquiteto sênior, manifestado em um evento anterior, ontribu��ram para o planejamentode Havona, mas na realidade de nada sabemos.3. O N��vel dos Superuniversos. O tereiro n��vel absonito abrange os sete Arquitetos Mestresdos sete superuniversos, que agora, omo um grupo, passam um tempo igual em ompanhia dosSete Esp��ritos Mestres no Para��so e om os Sete Exeutivos Supremos nos sete mundos espeiais doEsp��rito In�nito. Eles s~ao os superoordenadores do grande universo.4. O N��vel Espaial Prim�ario. Este grupo tem setenta Arquitetos, e n�os supomos que se oupemom os planos �ultimos do primeiro universo do espa�o exterior, que est�a sendo agora mobilizado,al�em das fronteiras dos sete superuniversos existentes atualmente.5. O N��vel Espaial Seund�ario. Este quinto orpo de Arquitetos tem 490 membros e, novamente,supomos que eles devam oupar-se om o segundo universo do espa�o exterior, onde os nossos f��siosj�a detetaram mobiliza�~oes de�nidas de energia.6. O N��vel Espaial Teri�ario. Este sexto grupo de Arquitetos Mestres tem 3 430 membros, e n�osinferimos que, do mesmo modo, possam estar se oupando om os planos gigantesos para o tereirouniverso do espa�o exterior.7. O N��vel Espaial Quatern�ario. Este, o �ultimo e maior dos orpos, onsiste em 24 010 ArquitetosMestres e, se as nossas suposi�~oes anteriores estiverem ertas, deve relaionar-se ao quarto e �ultimodos universos, sempre resentes em tamanho, do espa�o exterior.Esses sete grupos de Arquitetos Mestres totalizam 28 011 planejadores do universo. No Para��soh�a uma tradi�~ao de que, muito remotamente, na eternidade, houve uma tentativa de deriva�~aodo Arquiteto Mestre de n�umero 28 012, mas tal ser fraassou em absonitizar-se, experieniandoo seq�uestro da sua pessoalidade pelo Absoluto Universal. �E poss��vel que a s�erie asendente dosArquitetos Mestres haja alan�ado o limite de absonitude no Arquiteto de n�umero 28 011 e que atentativa de n�umero 28 012 haja enontrado o n��vel matem�atio da presen�a do Absoluto. Em outraspalavras, no n��vel de deriva�~ao de n�umero 28 012, a qualidade da absonitude j�a equivalia ao n��vel doUniversal, tendo, pois, atingido a equivalênia no n��vel Absoluto.Na sua organiza�~ao funional, os três Arquitetos supervisores de Havona atuam omo assistentesassoiados do Arquiteto solit�ario do Para��so. Os sete Arquitetos dos superuniversos atuam omo o-ordenados dos três supervisores de Havona. Os setenta planejadores dos universos, do n��vel prim�ariodo espa�o exterior, atualmente se enontram no servi�o de assistentes assoiados dos sete Arquitetosdos sete superuniversos.Os Arquitetos do Universo-Mestre têm �a sua disposi�~ao in�umeros grupos de assistentes e ajudantes,inluindo duas ordens, om imensos n�umeros, de organizadores da for�a: a dos derivados prim�arios ea dos assoiados transendentais. Esses Organizadores Mestres de For�a n~ao devem ser onfundidosom os diretores de potênia, que s~ao pr�oprios do grande universo.Todos os seres riados pela uni~ao dos �lhos do tempo e da eternidade, omo a progênie trinitarizadados �nalitores e dos Cidad~aos do Para��so, tornam-se pupilos dos Arquitetos Mestres. Todavia, de335



todas as outras riaturas ou entidades reveladas, funionando nos universos atualmente organizados,apenas os Mensageiros Solit�arios e os Esp��ritos Inspirados da Trindade mantêm alguma assoia�~aoorgânia om os Transendentores e om os Arquitetos do Universo-Mestre.Os Arquitetos Mestres ontribuem om a sua aprova�~ao t�enia nas designa�~oes dos Filhos Cri-adores para as suas obras, no espa�o, de organiza�~ao dos universos loais. H�a uma estreita liga�~aoentre os Arquitetos Mestres e os Filhos Criadores do Para��so; e, ainda que essa rela�~ao n~ao sejarevelada, v�os fostes informados sobre a assoia�~ao dos Arquitetos om os Criadores Supremos dogrande universo, na rela�~ao om a primeira Trindade experienial. Esses dois grupos, junto om oSer Supremo experienial e em evolu�~ao, onstituem a �Ultima Trindade dos valores e dos signi�adostransendentais do universo-mestre.31.10 A Aventura do �UltimoO Arquiteto Mestre sênior tem a supervis~ao dos sete Corpos de Finalidade, que s~ao:1. O Corpo dos Finalitores Mortais.2. O Corpo dos Finalitores do Para��so.3. O Corpo dos Finalitores Trinitarizados.4. O Corpo dos Finalitores Conjuntamente Trinitarizados.5. O Corpo dos Finalitores de Havona.6. O Corpo dos Finalitores Transendentais.7. O Corpo dos Filhos N~ao Revelados do Destino.Cada um desses orpos de destino tem um dirigente presidindo-o; e esses sete hefes onstituem oSupremo Conselho de Destino no Para��so; e, durante a idade atual do universo, Grandfanda �e quemdirige esse orpo supremo, de designa�~oes, para os �lhos do destino �ultimo, no universo.A reuni~ao desses sete orpos de �nalitores signi�a uma mobiliza�~ao da realidade dos poteni-ais, pessoalidades, mentes, esp��ritos, absonitos e fatualidades experieniais as quais provavelmentetransendem at�e mesmo �as fun�~oes do Ser Supremo no universo-mestre futuro. Esses sete orpos de�nalitores signi�am provavelmente a atividade atual da Trindade �Ultima, engajada na inorpora�~aode for�as do �nito e do absonito na prepara�~ao de desenvolvimentos inimagin�aveis nos universosdo espa�o exterior. Nada que se assemelhe a essa mobiliza�~ao oorreu desde tempos pr�oximos �aeternidade, quando, ent~ao, a Trindade do Para��so, de modo semelhante, mobilizou as pessoalidadesexistentes do Para��so e Havona, inumbindo-as da fun�~ao de administradoras e governantes dos setesuperuniversos projetados, do tempo e do espa�o. Os sete orpos de �nalitores representam a res-posta da divindade, no grande universo, �as neessidades futuras dos poteniais n~ao desenvolvidos nosuniversos exteriores de atividades futuro-eternas.Aventuramo-nos a prognostiar futuros universos exteriores ainda maiores, de mundos habitados;novas esferas povoadas por novas ordens de seres raros e �unios, um universo material sublime na suaultimidade, uma vasta ria�~ao arente apenas de um �unio detalhe de importânia - a presen�a daexperiênia �nita fatual na vida universal da existênia asendente. Esse universo vir�a �a existêniasob uma limita�~ao experienial formid�avel: ser�a privado da partiipa�~ao na evolu�~ao do SupremoTodo-Poderoso. Esses universos exteriores ir~ao todos desfrutar do minist�erio inompar�avel e dosuperontole superno do Ser Supremo; no entanto, o pr�oprio fato dessa presen�a ativa do Supremoexlui a partiipa�~ao deles na atualiza�~ao da Deidade Suprema.Durante a idade presente do universo, as pessoalidades em evolu�~ao do grande universo padeemde muitas di�uldades, devido �a fatualiza�~ao inompleta da soberania de Deus, o Supremo; mas n�os336



estamos todos ompartilhando da experiênia �unia da evolu�~ao dele. N�os evolu��mos nele e ele evoluiem n�os. Em algum momento do futuro eterno, a evolu�~ao da Deidade Suprema tornar-se-�a um fatoompleto na hist�oria do universo; e a oportunidade de partiipar dessa experiênia maravilhosa ter�aultrapassado o seu momento na atividade �osmia.Contudo dentre n�os aqueles que houverem adquirido tal experiênia �unia, durante a juventudedo universo, poder~ao guard�a-la omo um tesouro por toda a eternidade futura. E, muitos dentren�os, supomos que administrar esses universos exteriores, por meio de um esfor�o que ompense asde�iênias experieniais para aqueles que n~ao houverem partiipado da evolu�~ao, no espa�o-tempo,do Ser Supremo, pode ser a miss~ao das reservas gradualmente aumuladas de mortais asendentese perfeionados do Corpo de Finalidade, em assoia�~ao om os outros seis orpos, os quais, de ummodo semelhante, rerutam seres.Essas de�iênias s~ao inevit�aveis em todos os n��veis da existênia no universo. Durante a idadepresente do universo, n�os, dos n��veis mais elevados de existênias espirituais, agora desemos paraadministrar os universos evoluion�arios e ministrar aos mortais asendentes, tratando, assim, deompensar as suas de�iênias nas realidades da experiênia espiritual mais elevada.Ainda que realmente nada saibamos sobre os planos dos Arquitetos do Universo-Mestre, quantoa essas ria�~oes exteriores, estamos ertos sobre três oisas:1. H�a, de fato, um sistema vasto e novo, de universos, em organiza�~ao gradual, nos dom��nios doespa�o exterior. Novas ordens de ria�~oes f��sias, de ��rulos enormes ou gigantesos, de universos emais universos, aumulando-se para al�em das fronteiras atuais das ria�~oes povoadas e organizadas;e que s~ao vis��veis j�a, por meio dos vossos teles�opios. Atualmente, essas ria�~oes exteriores s~aototalmente f��sias; aparentemente est~ao desabitadas e pareem estar desprovidas da administra�~aode riaturas.2. Durante idades e idades, a mobiliza�~ao, inexpli�avel e ompletamente misteriosa, em dire�~aoao Para��so, por parte dos seres perfeionados e asendentes do tempo e do espa�o, interassoiadosa seis outros orpos de �nalitores, tem tido ontinuidade.3. Conomitantemente om essas transa�~oes, a Pessoa Suprema da Deidade est�a aumentando oseu poder enquanto soberana todo-poderosa das superria�~oes.Do modo omo enaramos esse desenvolvimento trino, abrangendo riaturas, universos e a Dei-dade, ser�a que poder��amos ser ritiados por anteiparmos que algo novo e n~ao revelado estejaalan�ando a sua ulminânia no universo-mestre? N~ao �e natural que devêssemos assoiar essa mo-biliza�~ao, de toda uma idade, bem omo essa organiza�~ao de universos f��sios, em uma esala at�eent~ao desonheida, e tamb�em o surgimento da pessoalidade do Ser Supremo, om esse esquemaestupendo, que visa a elevar os mortais do tempo at�e a perfei�~ao divina, e om a sua mobiliza�~aoposterior, dentro do Para��so, at�e os Corpos de Finalidade - designa�~ao e destino estes envolvidos emmist�erio universal? �E uma ren�a resente, em toda a Uversa, que os Corpos de Finalidade, orasendo reunidos, se destinem a um servi�o futuro nos universos do espa�o exterior; onde j�a estamossendo apazes de identi�ar agrupamentos de, pelo menos, setenta mil agrega�~oes de mat�eria, adauma delas maior do que qualquer um dos superuniversos atuais.Os mortais evoluion�arios nasem nos planetas do espa�o, passam pelos mundos moroniais, as-endem aos universos do esp��rito, atravessam as esferas de Havona, enontram Deus, alan�am oPara��so e s~ao integrados ao Corpo prim�ario de Finalidade; e ali aguardam pelo pr�oximo ompro-misso de servi�o no universo. H�a seis outros orpos de �nalidade em forma�~ao; e Grandfanda, oprimeiro mortal asendente, omo dirigente, no Para��so, preside a todas as ordens de �nalitores. Aoontemplarmos esse espet�aulo sublime, todos n�os exlamamos: Que destino glorioso, para os �lhosdo tempo, de origem animal, os �lhos materiais do espa�o![Auspiiado onjuntamente por um Conselheiro Divino e por Um Sem Nome nem N�umero, auto-rizados a funionarem assim pelos Ani~aes dos Dias de Uversa.℄337



* * * * *Estes trinta e um doumentos, desrevendo a natureza da Deidade, a realidade do Para��so, aorganiza�~ao e o funionamento do universo entral e dos superuniversos, as pessoalidades do grandeuniverso e o destino elevado dos mortais evoluion�arios, foram formulados e oloados em inglêssob os ausp��ios de uma alta omiss~ao onstitu��da de vinte e quatro administradores de Orvônton;atuando todos de aordo om um mandado emitido pelos Ani~aes dos Dias de Uversa, espei�andoque dever��amos fazer isso em Urantia, 606 de Satânia, em Norlatiadeque de N�ebadon, no ano de 1934d.C.

338



Parte IIO Universo Loal
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Cap��tulo 32A Evolu�~ao dos Universos LoaisUM UNIVERSO loal �e obra pessoal de um Filho Criador do Para��so, da ordem dos Miha�eis. Constade em onstela�~oes, das quais ada uma abrange em sistemas de mundos habitados. Cada sistemaonter�a, a�nal, aproximadamente mil esferas habitadas.Esses universos do tempo e do espa�o s~ao todos evoluion�arios. O plano riador dos Miha�eis doPara��so segue sempre o aminho da evolu�~ao gradual e do desenvolvimento progressivo das naturezase apaidades f��sias, inteletuais e espirituais das m�ultiplas riaturas que habitam as variadas ordensde esferas ompreendidas em um universo loal.Urantia pertene a um universo loal ujo soberano �e o Deus-homem de N�ebadon, Jesus de Nazar�ee Mihael de S�alvington. E todos os planos de Mihael para esse universo loal foram integralmenteaprovados pela Trindade do Para��so, antes que ele embarasse na suprema aventura do espa�o.Os Filhos de Deus podem esolher os dom��nios das suas atividades de riador; essas ria�~oesmateriais, ontudo, foram originalmente projetadas e planejadas pelos Arquitetos do Universo-Mestredo Para��so.32.1 O Surgimento F��sio dos UniversosAs manipula�~oes pr�e-universais da for�a-espa�o e das energias primordiais s~ao um trabalho dosMestres Organizadores da For�a do Para��so; mas, nos dom��nios do superuniverso, quando as energiasemergentes tornam-se sens��veis �a gravidade linear ou loal, os Organizadores da For�a retiram-se,deixando a obra nas m~aos dos diretores de potênia do superuniverso envolvido.Esses diretores de potênia funionam, isoladamente, nas fases pr�e-materiais e nas fases p�os-for�ada ria�~ao de um universo loal. Um Filho Criador n~ao tem a possibilidade de iniiar a organiza�~aodo universo antes que os diretores de potênia hajam efetuado a mobiliza�~ao de energias-do-espa�osu�ientes para proporionar uma base material - s�ois reais e esferas materiais - ao universo queemerge.Os universos loais têm, todos, aproximadamente, o mesmo potenial de energia, embora assuas dimens~oes f��sias possam diferir grandemente e de haver, de tempos em tempos, variado oseu onte�udo de mat�eria vis��vel. A arga de potênia e a dota�~ao de mat�eria em potenial, de umuniverso loal, s~ao determinadas pelas manipula�~oes dos diretores de potênia e seus predeessores,bem omo pelas atividades do Filho Criador e pela dota�~ao de ontrole f��sio inerente que os seusolaboradores riativos possuam.A arga de energia de um universo loal �e de aproximadamente uma ent�esima mil�esima parte dadota�~ao de for�a do seu superuniverso. No aso de N�ebadon, o vosso universo loal, a materializa�~aoda massa �e ligeiramente menor do que isso. Em termos f��sios, N�ebadon possui todas as dota�~oes341



f��sias de energia e mat�eria que podem ser enontradas em qualquer das ria�~oes loais de Orvônton.A �unia limita�~ao f��sia �a expans~ao do desenvolvimento do universo de N�ebadon onsiste na argaquantitativa de energia-de-espa�o mantida ativa pelo ontrole da gravidade dos poderes onjugadose pessoalidades do meanismo ombinado do universo.Quando a mat�eria-energia houver atingido um erto est�agio de materializa�~ao de massa, umFilho Criador do Para��so surge em ena, aompanhado por uma Filha Criativa do Esp��rito In�nito.Simultaneamente om a hegada do Filho Criador, ome�a o trabalho na esfera arquitetônia que est�apara transformar-se no mundo sede-entral desse universo loal projetado. Por longas idades, essaria�~ao loal evolui; s�ois tornam-se estabilizados, planetas formam-se e entram em �orbitas pr�oprias,enquanto ontinua o trabalho de riar os mundos arquitetônios que ir~ao servir omo sedes-entraisdas onstela�~oes e apitais de sistema.32.2 A Organiza�~ao do UniversoOs Filhos Criadores s~ao preedidos, na organiza�~ao do universo, pelos diretores de potênia e outrosseres origin�arios da Tereira Fonte e Centro. Das energias do espa�o, assim previamente organizadas,Mihael, o vosso Filho Criador, estabeleeu os reinos habitados do universo de N�ebadon e, desdeent~ao, tem estado diligentemente devotado �a administra�~ao desses reinos. Da energia preexistente,esse Filho divino materializa a mat�eria vis��vel, projeta as riaturas vivas e, om a oopera�~ao dapresen�a do Esp��rito In�nito no universo, ria um orpo diversi�ado de pessoalidades espirituais.Esses diretores de potênia e ontroladores de energia, que em muito anteederam ao Filho Criador,nos trabalhos f��sios preliminares de organiza�~ao do universo, servem, mais tarde, em uma liga�~aomagn���a om esse Filho do Universo, permaneendo, para sempre, no ontrole onjunto das energiasque originalmente organizaram e oloaram em iruito. Em S�alvington, funionam agora os mesmosem entros de potênia que ooperaram om o vosso Filho Criador na forma�~ao original desteuniverso loal.O primeiro ato ompleto de ria�~ao f��sia em N�ebadon onsistiu na organiza�~ao do mundo sede-entral, a esfera arquitetônia de S�alvington, om os seus sat�elites. Desde a �epoa dos passos iniiaisdos entros de potênia e dos ontroladores f��sios, at�e a hegada nas esferas terminadas e ompletasde S�alvington, do orpo vivente de assessoramento, houve um intervalo de um pouo mais de umbilh~ao de anos do vosso tempo atual planet�ario. A onstru�~ao de S�alvington foi imediatamente se-guida da ria�~ao dos em mundos sedes-entrais das onstela�~oes projetadas e das dez mil esferas-sededos sistemas loais projetados, de ontrole e administra�~ao planet�arios, junto om os seus sat�elitesarquitetônios. Esses mundos arquitetônios s~ao destinados a aomodar tanto as pessoalidades f��siasquanto as pessoalidades espirituais, bem omo os seres em estados moroniais intermedi�arios ou emest�agios de transi�~ao da existênia.S�alvington, a sede-entral de N�ebadon, est�a situada no entro exato da massa-energia do universoloal. O vosso universo loal, ontudo, n~ao �e um sistema astronômio simples e, no seu entro f��sio,existe ainda um sistema imenso.S�alvington �e a sede-entral pessoal de Mihael de N�ebadon, mas ele n~ao ser�a sempre enontradoali. Embora o funionamento harmonioso do vosso universo loal n~ao requisite mais a presen�a �xado Filho Criador na sua esfera-apital, n~ao foi assim nas �epoas anteriores de organiza�~ao f��sia.Um Filho Criador n~ao pode deixar o seu mundo sede-entral at�e o momento em que a estabiliza�~aogravitaional do reino haja sido efetivada, por interm�edio da materializa�~ao de energia su�iente paraapaitar os v�arios iruitos e sistemas a se ontrabalan�arem entre si, por atra�~ao material m�utua.O plano f��sio de um universo logo �ar�a ompleto, e o Filho Criador, em assoia�~ao om o Esp��ritoCriativo Materno, projeta o seu plano de ria�~ao da vida; e, onseq�uentemente, essa representante do342



Esp��rito In�nito ome�a a sua fun�~ao no universo, omo uma pessoalidade riativa distinta. Quandoo primeiro ato riativo �e formulado e exeutado, vem �a existênia o Brilhante Estrela Matutino, apersoni�a�~ao do oneito iniial riativo de identidade e ideal de divindade. Este �e o omandanteexeutivo do universo, o olaborador pessoal do Filho Criador; e ele �e uno om este Filho em todosos aspetos do ar�ater, ainda que nitidamente limitado quanto aos atributos de divindade.E agora que est�a provideniado o bra�o direito, o dirigente exeutivo do Filho Criador, em seguidase d�a a vinda �a existênia de um vasto e maravilhoso onjunto de riaturas diversas. Os �lhos e �lhasdo universo loal v~ao surgindo e, logo em seguida, �e provido o governo para essa ria�~ao, que seestende desde os onselhos supremos do universo aos pais das onstela�~oes e aos soberanos dossistemas loais - que s~ao agrega�~oes daqueles mundos destinados a se transformar em seguida nasmoradas das v�arias ra�as mortais, das riaturas de vontade; e ada um desses mundos ser�a presididopor um Pr��nipe Planet�ario.E ent~ao, quando esse universo houver sido assim t~ao ompletamente organizado e plenamentepovoado, o Filho Criador iniia a proposta do Pai de riar o homemmortal �a sua imagem e semelhan�adivinas.A organiza�~ao das moradas planet�arias est�a ainda em andamento em N�ebadon, pois este universo �e,de fato, um agrupamento jovem nos reinos estelares e planet�arios de Orvônton. No �ultimo registro,em N�ebadon havia 3 840 101 planetas habitados, e Satânia, o sistema loal do vosso mundo, �elaramente t��pio entre todos os outros sistemas.Satânia n~ao �e um sistema �siamente uniforme, nem uma unidade ou organiza�~ao astronômiasimples. Os seus 619 mundos habitados est~ao loalizados em mais de quinhentos sistemas f��siosdiferentes. Apenas ino têm mais do que dois mundos habitados e, destes, apenas um tem quatroplanetas habitados; enquanto h�a quarenta e seis que têm dois mundos habitados.O sistema de Satânia, de mundos habitados, est�a muito afastado de Uversa e daquele grandeagrupamento de s�ois que funiona omo o entro f��sio ou astronômio do s�etimo superuniverso.De Jerus�em, sede-entral de Satânia, at�e o entro f��sio do superuniverso de Orvônton, que �abastante longe, no diâmetro denso da Via L�atea, s~ao mais de duzentos mil anos-luz. Satânia est�a naperiferia do universo loal; e N�ebadon, no momento, est�a bem para fora, na dire�~ao da extremidadede Orvônton. Do sistema mais exterior de mundos habitados at�e o entro do superuniverso h�a umpouo menos do que duzentos e inq�uenta mil anos luz.O universo de N�ebadon se move atualmente para o extremo sul e leste, no iruito do superuniversode Orvônton. Os universos vizinhos mais pr�oximos s~ao: �Avalon, Hênselon, Sânselon, P�ortalon,Wolvering, F�anoving e �Alvoring.Todavia a evolu�~ao de um universo loal �e uma longa narrativa. Doumentos tratando do supe-runiverso apresentam o assunto, omo os desta se�~ao, tratando das ria�~oes loais, e prosseguem;enquanto os que se seguem, abordando a hist�oria e o destino de Urantia, ompletam a narrativa.Por�em, v�os s�o podereis ompreender adequadamente o destino dos mortais de tal ria�~ao loal se�zerdes uma leitura profunda das narrativas da vida e dos ensinamentos do vosso Filho Criador, dequando ele erta vez viveu a vida omo um homem, �a semelhan�a da arne mortal, no vosso pr�opriomundo evoluion�ario.32.3 A Id�eia Evoluion�ariaA �unia ria�~ao que se enontra perfeitamente estabeleida �e Havona, o universo entral, que foifeito diretamente pelo pensamento do Pai Universal e pelo verbo do Filho Eterno. Havona �e umuniverso existenial perfeito e ompleto, que �a em torno da morada das Deidades eternas: o entrode todas as oisas. As ria�~oes dos sete superuniversos s~ao �nitas, evoluion�arias e oerentemente343



progressivas.Os sistemas f��sios do tempo e do espa�o s~ao todos de origem evoluion�aria. Eles n~ao est~aoestabilizados nem mesmo �siamente, n~ao antes de entrarem em iruitos estabeleidos nos seussuperuniversos. E um universo loal tamb�em s�o se estabelee em luz e vida depois que as suaspossibilidades f��sias de expans~ao e desenvolvimento se hajam esgotado, e quando o status espiritualde todos os seus mundos habitados haja sido, para sempre, estabeleido e estabilizado.Exeto no universo entral, a perfei�~ao �e alan�ada progressivamente. Na ria�~ao entral, temosum modelo de perfei�~ao; todos os outros reinos, todavia, devem alan�ar a perfei�~ao pelos m�etodosestabeleidos, em partiular, para o avan�o dos mundos ou universos. E uma variedade quase in�nitaarateriza os planos dos Filhos Criadores para organizar, fazer evoluir, disiplinar e estabeleer osseus respetivos universos loais.�A exe�~ao da presen�a da deidade do Pai, ada universo loal �e, em um erto sentido, umaduplia�~ao da organiza�~ao administrativa da ria�~ao entral ou modelo. Embora o Pai Universalesteja pessoalmente presente no Seu universo de residênia, Ele n~ao reside nas mentes dos seres quese originam naquele universo Dele, do modo omo literalmente Ele reside nas almas dos mortais dotempo e do espa�o. Paree haver uma ompensa�~ao in�nitamente s�abia no ajuste e na regulamenta�~aodos assuntos espirituais da imensa ria�~ao. No universo entral, o Pai est�a pessoalmente presente,omo tal, mas est�a ausente nas mentes dos �lhos daquela ria�~ao perfeita. Nos universos do espa�o,a pessoa do Pai est�a ausente, sendo representada pelos seus Filhos Soberanos; todavia, Ele est�aintimamente presente nas mentes dos Seus �lhos mortais, sendo representado, espiritualmente, pelapresen�a pr�e-pessoal dos Monitores Misteriosos, os quais residem nas mentes das riaturas de vontade.Nas sedes-entrais de um universo loal, residem todas as pessoalidades riadoras e riativas querepresentam a autoridade administrativa independente e autônoma, exetuando-se a presen�a pessoaldo Pai Universal. No universo loal pode-se enontrar algo de ada uma e algu�em de quase todas aslasses de seres inteligentes que existem no universo entral, exetuando-se o Pai Universal. Aindaque o Pai Universal n~ao esteja pessoalmente presente em um universo loal, Ele est�a representadopessoalmente pelo Seu Filho Criador, que �e, por algum tempo, o vie-regente de Deus e, em seguida,o governante soberano e supremo por direito pr�oprio.Quanto mais a fundo desermos, na esala da vida, mais dif��il torna-se loalizar o Pai invis��vel,om o olho da f�e. As riaturas inferiores - e algumas vezes at�e mesmo as pessoalidades mais elevadas- aham sempre dif��il visualizar o Pai Universal nos seus Filhos Criadores. E assim, at�e hegaro momento da sua eleva�~ao espiritual, quando ent~ao a perfei�~ao do desenvolvimento ir�a apait�a-las a ver Deus em pessoa, elas �am ansadas, na progress~ao, alimentam d�uvidas espirituais, aemem onfus~ao, isolando-se assim das metas espirituais progressivas do seu tempo e universo. Dessamaneira, elas perdem a apaidade de ver o Pai, quando ontemplam o Filho Criador. A salvaguardamais segura, para a riatura, na longa luta a �m de alan�ar o Pai, durante a �epoa em que asondi�~oes inerentes tornam esse alane de realiza�~ao imposs��vel, �e agarrar-se, om tenaidade, aofato de a verdade da presen�a do Pai estar nos seus Filhos. Literal e �gurativamente, espiritual epessoalmente, o Pai e os Filhos s~ao Um. �E um fato: aquele que houver visto um Filho Criador ter�avisto o Pai.As pessoalidades de um dado universo s~ao estabeleidas e on��aveis, no prin��pio, apenas deaordo om o seu grau de a�nidade om a Deidade. Quando a origem da riatura est�a bastantedistante das Fontes divinas e originais, seja dos Filhos de Deus, seja das riaturas de ministra�~ao quepertenem ao Esp��rito In�nito, mais possibilidade h�a de desarmonia, de onfus~ao e, algumas vezes,de rebeli~ao - ou peado.Exetuando-se os seres perfeitos, origin�arios da Deidade, todas as riaturas de vontade, nos supe-runiversos, s~ao de natureza evoluion�aria; ome�am pelo estado inferior e esalam sempre para ima,na realidade, para dentro. Mesmo as pessoalidades altamente espirituais ontinuam a asender na344



esala da vida, por meio de transla�~oes progressivas, de vida a vida, e de esfera a esfera. E, no asodaqueles que aolhem os Monitores Misteriosos, n~ao h�a de fato limites �as alturas poss��veis para a suaasens~ao espiritual e para a sua realiza�~ao no universo.A perfei�~ao das riaturas do tempo, quando �nalmente alan�ada, �e integralmente uma onquistae uma posse de boa-f�e da pessoalidade. Se bem que os elementos da gra�a estejam sendo ministradoslivremente, ainda assim as realiza�~oes das riaturas s~ao resultado dos seus esfor�os individuais, dassuas vivênias reais e da rea�~ao da pessoalidade ao ambiente existente.O fato de a origem do ser evoluion�ario ser animal n~ao onstitui estigma para qualquer pessoali-dade, aos olhos do universo, pois �e esse o m�etodo exlusivo de produzir-se um dos dois tipos b�asiosde riaturas volitivas de inteligênia �nita. Quando as alturas da perfei�~ao e da eternidade s~ao al-an�adas, mais honras haver�a, ent~ao, para aqueles que ome�aram mais por baixo e esalaram, omalegria, os degraus da vida, de luta em luta; e tais seres, ao alan�ar as alturas da gl�oria, haver~aoadquirido uma experiênia pessoal que inorpora um onheimento fatual de ada fase da vida,desde o ponto mais baixo at�e o mais alto.Em tudo isso, a sabedoria dos Criadores �e mostrada. Seria igualmente f�ail para o Pai Universalgerar todos os mortais omo seres perfeitos; onedendo-lhes a perfei�~ao pela sua palavra divina.Mas isso os privaria da experiênia maravilhosa, da aventura da edua�~ao e aperfei�oamento, asso-iados �a longa e gradual asens~ao para o interior; experiênia esta a ser provada apenas por aquelesafortunados que ome�am do ponto mais baixo poss��vel na existênia vivente.Os universos que giram em torno de Havona foram providos om um n�umero de riaturas su�ien-temente perfeitas apenas para fazer fae �a neessidade de guias instrutores, modelos para aqueles queest~ao asendendo na esala evoluion�aria da vida. A natureza experimental do tipo evoluion�ario depessoalidade �e o omplemento �osmio natural para as naturezas sempre perfeitas das riaturas doPara��so-Havona. Na realidade, tanto as riaturas perfeitas quanto as perfeionadas s~ao inompletasno que diz respeito �a amplid~ao da totalidade �nita. Contudo, na assoia�~ao omplementar das ri-aturas existenialmente perfeitas, do sistema Para��so-Havona, om os �nalitores experienialmenteperfeionados, os quais asenderam vindos dos universos evoluion�arios, ambos os tipos enontramlibera�~ao das suas limita�~oes inerentes, podendo assim intentar onjuntamente alan�ar as alturassublimes do status �ultimo da riatura.Essas transa�~oes entre as riaturas s~ao reperuss~oes, no universo, de a�~oes e de rea�~oes, dentroda Deidade S�etupla, na qual a eterna divindade da Trindade do Para��so apresenta-se onjugada �adivindade em evolu�~ao dos Criadores Supremos dos universos do espa�o-tempo, por meio do poderde realiza�~ao da Deidade do Ser Supremo, realiz�avel nela e por meio dela.As riaturas divinamente perfeitas e as riaturas evoluionariamente perfeionadas s~ao equiva-lentes, em grau de potenialidade de divindade, mas diferem em esp�eie. Cada uma deve dependerda outra para alan�ar a supremaia no servi�o. Os superuniversos evoluion�arios dependem douniverso perfeito de Havona, para proverem o aperfei�oamento �nal aos seus idad~aos asendentes;e, por sua vez, tamb�em o universo entral perfeito neessita da existênia dos superuniversos que seperfeionam, para prover o desenvolvimento integral aos seus habitantes desendentes.As duas manifesta�~oes primordiais da realidade �nita, a perfei�~ao inata e a perfei�~ao vinda daevolu�~ao, sejam elas de pessoalidades ou de universos, s~ao oordenadas, interdependentes e integra-das. Cada uma neessita da outra para ompletar-se, na fun�~ao, no servi�o e no destino.32.4 A Rela�~ao de Deus om Um Universo LoalPelo fato de o Pai Universal haver delegado tanto de Si pr�oprio e do Seu poder a outros, n~ao deveisalimentar a id�eia de que Ele seja um membro silenioso ou inativo na onjun�~ao das Deidades. �A345



parte os dom��nios da pessoalidade e o outorgamento do Ajustador, aparentemente, Ele �e a menosativa das Deidades do Para��so, pois Ele permite aos seus oordenados na Deidade, aos seus Filhos ein�umeras inteligênias riadas atuarem t~ao amplamente na exeu�~ao do Seu prop�osito eterno. Ele �eo membro silenioso do Trio riador, mas apenas no sentido de que Ele jamais faz nada daquilo quequalquer dos olaboradores oordenados ou subordinados possa fazer.Deus possui pleno entendimento da neessidade que ada riatura inteligente tem, de funionar eexperimentar e, em todas as situa�~oes, sejam elas ligadas ao destino de um universo ou ao bem-estarda mais humilde das Suas riaturas, portanto, Deus abst�em-se da atividade, para que a gal�axia daspessoalidades riadas e Criadoras possa atuar, e elas, inerentemente, intervêm entre Ele pr�oprio equalquer situa�~ao ou evento riativo no universo. Todavia, apesar dessa absten�~ao, dessa exibi�~ao deoordena�~ao in�nita, h�a, da parte de Deus, uma partiipa�~ao fatual, real e pessoal, nesses eventos,por meio de tantas agênias e pessoalidades ordenadas, e nelas. O Pai est�a trabalhando em todosesses anais, e por meio deles, para o bem-estar de toda a Sua vast��ssima ria�~ao.No que onerne �as pol��tias, �a ondu�~ao e administra�~ao de um universo loal, o Pai Universalatua na pessoa do seu Filho Criador. O Pai n~ao interfere jamais, seja na inter-rela�~ao entre os Filhosde Deus, seja nas assoia�~oes grupais das pessoalidades om origem na Tereira Fonte e Centro,ou ainda, na rela�~ao entre quaisquer outras riaturas, tais omo os seres humanos. A lei do FilhoCriador, o governo dos Pais da Constela�~ao, dos Soberanos dos Sistemas e dos Pr��nipes Planet�arios- as pol��tias e os proedimentos ordenados para tal universo - sempre prevaleem. N~ao h�a divis~aona autoridade; jamais h�a algum onito entre o poder e o prop�osito divino. As Deidades est~ao emunanimidade perfeita e eterna.O governo do Filho Criador �e supremo em todas as quest~oes ligadas a assoia�~oes �etias, nasrela�~oes entre dois grupos quaisquer de riaturas ou dois ou mais indiv��duos, de qualquer grupopartiular; mas um plano omo esse n~ao signi�a que o Pai Universal n~ao possa intervir, �a suamaneira pr�opria, e fazer a qualquer riatura individual aquilo que satis�zer �a mente divina, emtoda a ria�~ao, de aordo om o status atual de um tal indiv��duo ou as suas perspetivas futuras, eonforme o plano eterno do Pai e Seu prop�osito in�nito.Nas riaturas mortais volitivas, o Pai est�a efetivamente presente por meio do Ajustador residente,um fragmento do Seu esp��rito pr�e-pessoal; e o Pai �e tamb�em a fonte da pessoalidade de ada riaturavolitiva mortal.Esses Ajustadores do Pensamento, d�adivas do Pai Universal, est~ao relativamente isolados; elesresidem nas mentes humanas, mas n~ao têm nenhuma rela�~ao disern��vel om os assuntos �etios deuma ria�~ao loal. Eles n~ao est~ao diretamente oordenados ao servi�o ser�a�o, nem �a administra�~aodos sistemas, onstela�~oes ou universo loal, nem mesmo ao governo de um Filho Criador, ujavontade �e a lei suprema do seu universo.Os Ajustadores residentes s~ao uma das formas isoladas, mas uni�adas, do ontato de Deus omas riaturas da sua ria�~ao quase in�nita. Assim, Ele, que �e invis��vel aos mortais, manifesta a Suapresen�a e, aso pudesse, Ele mostrar-Se-ia a n�os de outros modos ainda, mas essa outra revela�~aodeixa de ser divinamente poss��vel.N�os podemos pereber e entender o meanismo pelo qual os Filhos desfrutam de um onheimento��ntimo e ompleto sobre os universos da sua jurisdi�~ao; mas n~ao podemos ompreender plenamente osm�etodos por meio dos quais Deus se mant�em t~ao plena e pessoalmente familiarizado om os detalhesdo universo dos universos, se bem que, pelo menos, podemos reonheer a via por meio da qual o PaiUniversal pode reeber informa�~oes a respeito dos seres da Sua imensa ria�~ao e manifestar-lhes aSua presen�a. Por interm�edio do iruito da pessoalidade, o Pai torna-se sabedor - tem onheimentopessoal - de todos os pensamentos e atos de todos os seres, em todos os sistemas, de todos os universos,em toda a ria�~ao. Embora n~ao possamos ompreender totalmente essa t�enia de omunh~ao de Deusom os Seus �lhos, a nossa erteza de que o \Senhor onhee os Seus �lhos" aaba sempre fortaleida,346



omo tamb�em a de que, sobre ada um de n�os, \Ele toma nota sobre onde nasemos".No vosso universo e no vosso ora�~ao, o Pai Universal est�a presente, espiritualmente falando, pormeio de um dos Sete Esp��ritos Mestres da morada entral e, espei�amente, por meio do Ajustadordivino que vive, opera e aguarda nas profundezas da mente mortal.Deus n~ao �e uma pessoalidade autoentrada; o Pai distribui-Se livremente a Si pr�oprio, �a Suaria�~ao e �as Suas riaturas. Ele vive e atua, n~ao apenas nas Deidades, mas tamb�em nos SeusFilhos, a quem Ele on�a que tudo fa�am que lhes seja divinamente poss��vel fazer. O Pai Universalverdadeiramente despojou-se de todas fun�~oes que possam ser exeutadas por um outro ser. E isso �et~ao verdadeiro para o homem mortal quanto o �e para o Filho Criador que governa no lugar de Deus,nas sedes-entrais de um universo loal. E assim preseniamos os efeitos do amor ideal e in�nito doPai Universal.Por essa outorga universal de Si pr�oprio, temos provas abundantes, tanto da magnitude, quantoda magnanimidade da natureza divina do Pai. Se Deus se houver abstido de dar algo de Si mesmo�a ria�~ao universal, ent~ao, desse res��duo, Ele est�a generosamente onedendo os Ajustadores doPensamento aos mortais dos reinos, esses Monitores Misteriosos do tempo, que t~ao paientementeresidem nos andidatos mortais �a vida eterna.Pai Universal disseminou a Si pr�oprio, por assim dizer, para enriqueer toda a ria�~ao, om aposse da pessoalidade e om o potenial de alane espiritual. Deus deu-Se a Si pr�oprio a n�os, paraque possamos ser omo Ele; e o que Ele reservou a Si pr�oprio, de poder e de gl�oria, foi apenas aquiloque �e neess�ario para a manuten�~ao daquelas oisas por ujo amor, assim, Ele despojou-Se de tudoo mais.32.5 O Prop�osito Eterno e DivinoH�a um prop�osito grande e glorioso na marha dos universos pelo espa�o. Toda a vossa luta mortaln~ao �e em v~ao. Somos todos parte de um plano olossal, de uma obra gigantesa; e �e a vastid~aodesse empreendimento que torna imposs��vel ver grande parte dele de uma s�o vez e durante qualquerdas vidas. Somos todos uma parte de um projeto eterno que os Deuses est~ao supervisionando eexeutando. Todo o meanismo maravilhoso e universal move-se majestosamente no espa�o, aoompasso da m�usia do pensamento in�nito e do prop�osito eterno da Primeira Grande Fonte eCentro.O prop�osito eterno do Deus eterno �e um ideal espiritual muito elevado. Os aonteimentos dotempo e as lutas da existênia material n~ao s~ao sen~ao um andaime transit�orio, a fazer uma ponte parao outro lado, para a terra prometida da realidade espiritual e da existênia superna. Evidentemente,v�os, mortais, ahais dif��il ompreender a id�eia de um prop�osito eterno; sois virtualmente inapazesde ompreender o pensamento da eternidade, algo que jamais ome�a nem aaba. Pois tudo o quevos �e familiar tem um �nal.Quanto a uma vida individual, �a dura�~ao de um reino, ou �a ronologia de qualquer s�erie deeventos relaionados, pareeria que estamos lidando om um treho isolado do tempo; tudo pareeter um ome�o e um �m. E pareeria que tal s�erie de experiênias, vidas, idades ou �epoas, quandoarranjadas suessivamente, onstituiriam um aminho direto, um evento isolado no tempo que passamomentaneamente, omo um relâmpago diante da fae in�nita da eternidade. Mas, quando olhamospara tudo isso por detr�as dos bastidores, uma vis~ao mais abrangente e uma ompreens~ao maisompleta sugerem que essa explia�~ao seja inadequada, disparatada e ompletamente inapropriadapara expliar, om propriedade, e tamb�em para orrelaionar as transa�~oes do tempo aos prop�ositosfundamentais e �as rea�~oes b�asias da eternidade.A mim me paree mais adequado, aos prop�ositos de uma explia�~ao �a mente mortal, oneber347



a eternidade omo um ilo, e o prop�osito eterno, omo um ��rulo sem �m; o ilo da eternidade,de algum modo sinronizado om os ilos materiais transit�orios do tempo. No que diz respeito aossetores do tempo ligados ao ilo da eternidade e formando uma parte dela, somos for�ados a reo-nheer que essas �epoas tempor�arias nasem, vivem e passam exatamente omo os seres tempor�ariosdo tempo nasem, vivem e morrem. A maior parte dos seres humanos morre porque, n~ao havendoonseguido alan�ar o n��vel espiritual para a fus~ao om o Ajustador, a metamorfose da morte passaa ser o �unio proedimento poss��vel por meio do qual podem esapar das orrentes do tempo e dasamarras da ria�~ao material, tornando-se, assim, apaitados a dar o passo espiritual junto om aproiss~ao progressiva da eternidade. Tendo sobrevivido �a vida de provas do tempo e da existêniamaterial, torna-se poss��vel, para v�os, ontinuardes em ontato om a eternidade e, mesmo, omoparte dela, girando para sempre om os mundos do espa�o em torno do ilo das idades eternas.Os setores do tempo s~ao omo lampejos da pessoalidade, na forma temporal; apareem por umaesta�~ao e ent~ao se perdem da vista humana, para apenas ressurgirem omo agentes e fatores novosda ontinuidade na vida mais elevada, no giro sem �m em volta do ��rulo eterno. A eternidadedi�ilmente pode ser onebida omo um perurso em linha reta, por ausa da nossa ren�a emum universo delimitado que se move em um ��rulo imenso e alongado em torno do loal entral, amorada do Pai Universal.Franamente, a eternidade �e inompreens��vel �a mente �nita do tempo. V�os simplesmente n~ao apodeis aptar; v�os n~ao a podeis ompreender. Eu n~ao a visualizo ompletamente e, ainda que o �zesse,a mim me seria imposs��vel transmitir minha id�eia �a mente humana. Contudo, �z o melhor que podiapara retratar alguma oisa do nosso ponto de vista, para ontar-vos algo do nosso entendimento dasoisas eternas. Estou tentando ajudar-vos na ristaliza�~ao dos vossos pensamentos sobre tais valoresde natureza in�nita e de importânia eterna.H�a, na mente de Deus, um plano que abra�a ada riatura de todos os seus imensos dom��nios;e esse plano �e um prop�osito eterno de oportunidades sem fronteiras, de progresso ilimitado e vidaeterna. E os tesouros in�nitos dessa arreira sem par l�a est~ao, para reompensar a vossa luta!A meta da eternidade est�a adiante! A aventura de alan�ar a divindade est�a diante de v�os! Aorrida da perfei�~ao est�a em urso! Todo ser desejoso de partiipar poder�a fazê-lo, e uma vit�oriaerta ir�a oroar os esfor�os de qualquer ser humano, nessa orrida de f�e e on�an�a, dependente emada passo, do aminho, da orienta�~ao do Ajustador residente e do guiamento do esp��rito bom doFilho do Universo, que t~ao generosamente foi vertido sobre toda a arne.[Apresentado por um Mensageiro Poderoso, temporariamente agregado ao Conselho Supremo deN�ebadon e designado para esta miss~ao por Gabriel de S�alvington.℄
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Cap��tulo 33A Administra�~ao do Universo LoalEMBORA, om toda a erteza, o Pai Universal governe a Sua vasta ria�~ao, Ele funiona, na ad-ministra�~ao de um universo loal, por interm�edio da pessoa do Filho Criador. Nem o Pai atua,pessoalmente, de outro modo, nos assuntos administrativos de um universo loal. Esses assuntos s~aoon�ados ao Filho Criador e ao Esp��rito Materno do universo loal e aos m�ultiplos �lhos deles. Osplanos, as pol��tias e os atos administrativos no universo loal s~ao formados e exeutados por esseFilho, que, onjuntamente om o seu Esp��rito Materno oligado, delega o poder exeutivo a Gabriele a autoridade da jurisdi�~ao aos Pais da Constela�~ao, aos Soberanos dos Sistemas e aos Pr��nipesPlanet�arios.33.1 Mihael de N�ebadonO nosso Filho Criador �e a personi�a�~ao do oneito original de n�umero 611.121, de identidadein�nita, om origem simultânea no Pai Universal e no Filho Eterno. Mihael de N�ebadon �e \Filho�unio", �e aquele que pessoaliza o 611.121o� oneito universal de divindade e in�nitude. A sua sede-entral est�a na mans~ao tr��plie de luz, em S�alvington. E tal morada enontra-se assim determinadae ordenada porque Mihael experieniou a vida em todas as três fases de existênia da riaturainteligente: espiritual, moronial e material. Em vista do nome assoiado �a sua auto-outorga s�etimae �nal, em Urantia, algumas vezes �e hamado de Cristo Mihael.O nosso Filho Criador n~ao �e o Filho Eterno, o oligado existenial no Para��so, do Pai Universale do Esp��rito In�nito. Mihael de N�ebadon n~ao �e um membro da Trindade do Para��so. Entretanto,o nosso Filho Mestre possui, no seu reino, todos os atributos e poderes divinos que o pr�oprio FilhoEterno manifestaria, estivesse Ele efetivamente presente em S�alvington e atuando em N�ebadon.Mihael possui, ainda, um poder e uma autoridade adiionais, pois n~ao apenas personi�a o FilhoEterno, omo tamb�em representa plenamente o Pai Universal; e, efetivamente, inorpora a presen�ada pessoalidade do Pai em todo, e para todo, este universo loal. Al�em disso, representa Pai-e-Filho.Esses relaionamentos fazem de um Filho Criador o mais poderoso, vers�atil e inuente de todos osseres divinos apazes de exerer administra�~ao direta sobre os universos evoluion�arios e realizar umontato de pessoalidade om os seres imaturos riados.O nosso Filho Criador exere o mesmo poder de atra�~ao espiritual, a mesma gravidade espiritual,a partir da sede-entral do universo loal, que o Filho Eterno do Para��so exereria aso Ele estivessepessoalmente presente em S�alvington; e mais, esse Filho do Universo �e tamb�em a personi�a�~ao doPai Universal para o universo de N�ebadon. Os Filhos Criadores s~ao entros de pessoalidade para asfor�as espirituais de Pai-e-Filho do Para��so. Os Filhos Criadores s~ao as foaliza�~oes �nais do poderde pessoalidade, dos poderosos atributos, no espa�o-tempo, de Deus, o S�etuplo.O Filho Criador �e a pessoaliza�~ao de vie-regente do Pai Universal, o oordenado divino do Filho349



Eterno e o oligado riativo do Esp��rito In�nito. Para o nosso universo, e para todos os seus mundoshabitados, tal Filho Soberano, em todos os intentos e para todos os prop�ositos pr�atios, �e Deus.Ele personi�a todas as Deidades do Para��so que os mortais em evolu�~ao podem ompreender pormeio do pr�oprio disernimento. Este Filho e o seu Esp��rito Materno oligado s~ao os vossos paisriadores. Para v�os, Mihael, o Filho Criador, �e a pessoalidade suprema; para v�os, o Filho Eterno �esuper-supremo - uma pessoalidade de Deidade in�nita.Na pessoa do Filho Criador, n�os temos um governante e um pai divino, que �e t~ao poderoso, e�aze bene�ente, quanto o seriam o Pai Universal e o Filho Eterno, aso ambos estivessem presentes emS�alvington, e engajados na administra�~ao dos assuntos do universo de N�ebadon.33.2 O Soberano de N�ebadonA observa�~ao dos Filhos Criadores revela que alguns se pareem mais om o Pai, alguns om oFilho, enquanto outros s~ao omo a mistura de ambos os seus Pais in�nitos. O nosso Filho Criadormanifesta, muito laramente, tra�os e atributos que se assemelham mais ao Filho Eterno.Mihael esolheu organizar este universo loal; e agora ele �e o seu soberano em supremaia. Oseu poder pessoal �e limitado pelos iruitos de gravidade preexistentes, entrados no Para��so; e pelareserva feita pelos Ani~aes dos Dias, no governo do superuniverso, de efetuar todos os julgamen-tos exeutivos �nais referentes �a extin�~ao de pessoalidades. A pessoalidade �e uma d�adiva do Pai,uniamente, mas os Filhos Criadores, om a aprova�~ao do Filho Eterno, iniiam novos projetos deriaturas e, om a oopera�~ao do trabalho dos seus Esp��ritos Maternos oligados, eles podem intentarnovas transforma�~oes de mat�eria-energia.Mihael �e a personi�a�~ao de Pai-Filho do Para��so para o universo loal de N�ebadon; por-tanto, quando o Esp��rito Criativo Materno, a representa�~ao do Esp��rito In�nito no universo loal,subordinou-se a Cristo Mihael, quando do retorno da sua auto-outorga �nal em Urantia, o FilhoMestre, onseq�uentemente, onquistou a soberania sobre a sua jurisdi�~ao om \todo o poder no �eue na Terra".Essa subordina�~ao das Ministras Divinas aos Filhos Criadores dos universos loais faz de tais FilhosMestres os deposit�arios pessoais da divindade �nitamente manifest�avel de Pai-Filho-e-Esp��rito; e asexperiênias dos Miha�eis em auto-outorgas, enquanto riaturas, quali�am-os para representar adivindade experienial do Ser Supremo. N~ao h�a outros seres, nos universos, que hajam exauridoassim, pessoalmente, o potenial da experiênia presente �nita; e n~ao h�a outros seres, nos universos,que possuam tais quali�a�~oes para a soberania solit�aria.Embora a sede-entral de Mihael esteja o�ialmente loalizada em S�alvington, apital de N�ebadon,ele passa muito do seu tempo visitando as sedes-entrais das onstela�~oes, sistemas e, at�e mesmo,planetas, individualmente. Periodiamente ele viaja ao Para��so e freq�uentemente a Uversa, ondeentra em onselho om os Ani~aes dos Dias. Quando se enontra fora de S�alvington, o seu posto �eassumido por Gabriel, que, ent~ao, funiona omo regente do universo de N�ebadon.33.3 O Filho e o Esp��rito do UniversoEmbora penetre todos os universos do tempo e do espa�o, o Esp��rito In�nito funiona a partir da sede-entral de ada universo loal, na forma de uma foaliza�~ao espeializada, adquirindo qualidades deplena pessoalidade, por meio da t�enia da oopera�~ao riativa om o Filho Criador. No que onernea um universo loal, a autoridade administrativa de um Filho Criador �e suprema; o Esp��rito In�nito,representado pela Ministra Divina, �e integralmente ooperativo, embora perfeitamente oordenado.350



O Esp��rito Materno do Universo de S�alvington, oligado a Mihael no ontrole e na administra�~aode N�ebadon, pertene ao sexto grupo de Esp��ritos Supremos, sendo o de n�umero 611 121 dessa ordem.Ela fez-se volunt�aria para aompanhar Mihael na oasi~ao em que este se liberou das suas obriga�~oesno Para��so e, desde ent~ao, tem funionado junto om Mihael na ria�~ao e no governo do universodele.O Filho Mestre Criador �e o soberano pessoal do seu universo, ontudo, em todos os detalhes dessaadministra�~ao, o Esp��rito Materno do Universo �e o-diretora om o Filho. Ao mesmo tempo em queo Esp��rito Materno sempre reonhee o Filho omo soberano e governante, o Filho sempre onedea essa representante do Esp��rito uma posi�~ao oordenada de igualdade na autoridade sobre todos osassuntos do reino. Em todo o seu trabalho, de amor e de outorgamento da vida, o Filho Criador est�asempre perfeitamente respaldado, tanto quanto ont��nua e habilmente assistido, de modo apaz, pelatodo-s�abia e sempre �el, Esp��rito Materno do Universo, e tamb�em por todo o orpo diversi�ado deassessores de pessoalidades ang�elias da Ministra. Essa Ministra Divina, na realidade, �e a m~ae dosesp��ritos e pessoalidades espirituais; �e a onselheira sempre presente e todo-s�abia do Filho Criador,manifesta�~ao �el e verdadeira que �e do Esp��rito In�nito do Para��so.O Filho funiona omo um pai, no seu universo loal. O Esp��rito, do modo omo as riaturas mor-tais entenderiam, faz o papel de uma m~ae, assistindo sempre o Filho e permaneendo perpetuamenteindispens�avel �a administra�~ao do universo. Na irunstânia de uma insurrei�~ao, apenas o Filho eos seus Filhos oligados podem funionar omo libertadores. O Esp��rito n~ao pode nuna ontestar arebeli~ao, nem defender a autoridade; mas o Esp��rito deve sempre apoiar o Filho em tudo, de tudo oque possa ser neess�ario a ele experimentar, e nos seus esfor�os para estabilizar o governo e mantera autoridade nos mundos ontaminados pelo mal ou dominados pelo peado. Apenas um Filho poderestabeleer o trabalho da sua ria�~ao onjunta, ontudo, nenhum Filho poderia esperar o êxito �nalsem a oopera�~ao ont��nua da Ministra Divina e seu vasto onjunto de olaboradoras espirituais, as�lhas de Deus, que t~ao �el e valentemente lutam pelo bem-estar dos homens mortais e pela gl�oriados seus pais divinos.Quando o Filho Criador ompleta a sua s�etima e �ultima auto-outorga omo riatura, as inertezasdo isolamento peri�odio terminam para a Ministra Divina e, ent~ao, a ajudante do Filho no universotorna-se, para sempre, estabeleida em seguran�a e ontrole. �E no momento da entroniza�~ao doFilho Criador, omo um Filho Mestre, no jubileu dos jubileus, que o Esp��rito Materno do Universo,perante as hostes reunidas, faz p�ublia e universalmente pela primeira vez o seu reonheimento desubordina�~ao ao Filho, prometendo �delidade e obediênia. Esse aonteimento oorreu em N�ebadon,na �epoa do retorno de Mihael a S�alvington, depois da auto-outorga em Urantia. Nuna, antes dessamemor�avel oasi~ao, havia o Esp��rito Materno do Universo reonheido sua subordina�~ao ao Filhodo Universo; e, s�o depois desse abandono volunt�ario de poder e autoridade, da parte do Esp��rito, �eque verdadeiramente poderia ser prolamado sobre o Filho que \todo o poder no �eu e na Terra foientregue nas suas m~aos".Ap�os esse voto de subordina�~ao da parte do Esp��rito Criativo Materno, Mihael de N�ebadon no-bremente reonheeu a sua eterna dependênia da sua ompanheira, Esp��rito Materno, onstituindo-aomo Esp��rito o-governante dos dom��nios do seu universo e requisitando de todas as suas riaturasque prometessem ao Esp��rito a mesma lealdade prometida ao Filho; e a \Prolama�~ao da Igualdade"�nal foi emitida e tornada p�ublia. Embora seja o soberano deste universo loal, o Filho tornoup�ublio, para os mundos, o fato da igualdade entre ele e o Esp��rito, em todos os dons de pessoalidadee atributos de ar�ater divino. E isso se transforma no modelo transendental da organiza�~ao dafam��lia, e do governo mesmo, para as riaturas inferiores dos mundos do espa�o. Isso �e, de fato e deverdade, o alto ideal da fam��lia e da institui�~ao humana do asamento volunt�ario.O Filho e o Esp��rito-M~ae agora presidem ao universo de uma forma muito semelhante �aquela pelaqual um pai e uma m~ae velam pela sua fam��lia de �lhos e �lhas, e suprem-na. N~ao �e inteiramentefora de prop�osito referir-se ao Esp��rito Materno do Universo, a Ministra Divina, omo a ompanheira351



riativa do Filho Criador, e onsiderar as riaturas dos reinos omo os seus �lhos e �lhas - uma grandee gloriosa fam��lia, ujas responsabilidades todavia s~ao inalul�aveis e uja vigilânia �e in�nd�avel.O Filho iniia a ria�~ao de alguns dos �lhos do universo, enquanto o Esp��rito Materno somente�e respons�avel por trazer �a existênia as in�umeras ordens de pessoalidades ministradoras do esp��rito,as quais servem sob a dire�~ao e guia desse mesmo Esp��rito Materno. Na ria�~ao de outros tipos depessoalidade do universo, ambos, o Filho e o Esp��rito, funionam juntos e, para qualquer ato riativo,um deles nada faz sem o onselho e a aprova�~ao do outro.33.4 Gabriel - O Comandante ExeutivoO Brilhante Estrela Matutino �e a pessoaliza�~ao do primeiro oneito de identidade e ideal de pes-soalidade onebido pelo Filho Criador; e �e a manifesta�~ao, no universo loal, do Esp��rito In�nito.Retroedendo aos dias iniiais do universo loal, antes da uni~ao entre o Filho Criador e o Esp��rito Ma-terno nos la�os da assoia�~ao riativa, de volta aos tempos de antes do ome�o da ria�~ao da vers�atilfam��lia de �lhos e �lhas deles, o primeiro ato onjunto da assoia�~ao livre, nos seus prim�ordios, des-sas duas pessoas divinas, resulta na ria�~ao do Brilhante Estrela Matutino, a pessoalidade espiritualmais elevada desse Filho e da sua Ministra.Apenas um desses seres de sabedoria e majestade �e trazido �a existênia em ada universo loal.O Pai Universal e o Filho Eterno podem, de fato, riar um n�umero ilimitado de Filhos Criadores,iguais a eles pr�oprios em divindade, e eles o fazem; mas esses Filhos, em uni~ao om as Filhas doEsp��rito In�nito, podem riar apenas um Brilhante Estrela Matutino em ada universo, um seromo eles pr�oprios, que ompartilha livremente das naturezas ombinadas deles, mas n~ao das suasprerrogativas riativas. Gabriel de S�alvington �e omo o Filho do Universo, em divindade de natureza,embora onsideravelmente limitado em atributos de Deidade.Esse primogênito dos pais de um universo novo �e uma pessoalidade �unia que possui muitasarater��stias maravilhosas, n~ao presentes visivelmente em nenhum dos seus anestrais, um ser deversatilidade sem preedentes e brilho inimagin�avel. Essa pessoalidade superna re�une a vontadedivina do Filho, ombinada �a imagina�~ao riativa do Esp��rito Materno. Os pensamentos e atosdo Brilhante Estrela Matutino ser~ao sempre plenamente representativos de ambos, Filho Criador eEsp��rito Criativo Materno. Esse ser �e tamb�em apaz de uma ampla ompreens~ao das hostes ser�a�asespirituais, bem omo das riaturas materiais evoluion�arias, a ponto de ter um ontato ompassivoom ambas.O Brilhante Estrela Matutino n~ao �e um riador, mas �e um administrador maravilhoso, sendo orepresentante administrativo pessoal do Filho Criador. Afora a ria�~ao e a transmiss~ao da vida, oFilho e o Esp��rito Materno nuna deliberam sobre proedimentos importantes no universo sem apresen�a de Gabriel.Gabriel de S�alvington �e o omandante exeutivo do universo de N�ebadon e o �arbitro de todos osapelos exeutivos que dizem respeito �a sua administra�~ao. Esse exeutivo do universo foi riado omdons plenos e apropriados ao seu trabalho, e adquiriu experiênia tamb�em om o resimento e aevolu�~ao da nossa ria�~ao loal.Gabriel �e o prinipal exeutivo no umprimento de mandados do superuniverso, relaionados aassuntos n~ao pessoais no universo loal. A maioria dos assuntos pertinentes ao julgamento em massae �as ressurrei�~oes dispensaionais, j�a deididos pelos Ani~aes dos Dias, �e tamb�em delegada a Gabriel,e �a sua assessoria, para exeu�~ao. Gabriel, desse modo, �e o omandante exeutivo ombinado,tanto dos governantes do universo loal, quanto do superuniverso. Ele tem sob o seu omando umorpo apaitado de assistentes administrativos, riados para esses trabalhos espeiais, que n~ao s~aorevelados aos mortais evoluion�arios. Al�em desses assistentes, Gabriel pode empregar toda e qualquer352



das ordens de seres elestes que funionam em N�ebadon; e �e tamb�em o omandante prinipal dos\ex�eritos dos �eus" - as hostes elestes.Gabriel e a sua equipe n~ao s~ao instrutores, s~ao administradores. Nuna se soube que houvessemdeixado os seus trabalhos regulares, exetuando-se quando Mihael esteve enarnado em uma auto-outorga, omo riatura. Durante essas auto-outorgas, Gabriel esteve sempre atento �a vontade doFilho enarnado e, om a olabora�~ao do Uni~ao dos Dias, tornou-se o diretor de fato dos assuntos douniverso, nessas �ultimas auto-outorgas. Gabriel tem sido identi�ado intimamente om a hist�oria eo desenvolvimento de Urantia, desde a auto-outorga mortal de Mihael.�A parte o ontato que têm om Gabriel, nos mundos de auto-outorga, e nas �epoas de hama-das para as ressurrei�~oes gerais e espeiais, os mortais raramente ir~ao enontr�a-lo ao asenderemno universo loal, antes de serem admitidos no trabalho administrativo da ria�~ao loal. Comoadministradores, de qualquer ordem ou grau, v�os ireis estar sob a dire�~ao de Gabriel.33.5 Os Embaixadores da TrindadeA administra�~ao das pessoalidades origin�arias da Trindade termina no governo dos superuniversos.Os universos loais s~ao araterizados pela supervis~ao dual; aquilo que �e fonte e origem do oneitopai-m~ae. O pai do universo �e o Filho Criador; a m~ae do universo �e a Ministra Divina, o Esp��ritoCriativo do universo loal. Cada universo loal �e, ontudo, aben�oado om a presen�a de ertaspessoalidades do universo entral e do Para��so. �A frente desse grupo do Para��so, em N�ebadon, est�ao embaixador da Trindade do Para��so - Emanuel de S�alvington - , o Uni~ao dos Dias designadopara o universo loal de N�ebadon. Num erto sentido, este elevado Filho da Trindade �e tamb�em orepresentante pessoal do Pai Universal para a orte do Filho Criador; e da�� o seu nome ser Emanuel.Emanuel de S�alvington, ujo n�umero �e 611 121 da sexta ordem de Pessoalidades Supremas daTrindade, �e um ser de dignidade sublime e de uma ondesendênia t~ao magn���a a ponto de fazê-lo dispensar o ulto e a adora�~ao de todas as riaturas vivas. Ele traz a distin�~ao de ser a �uniapessoalidade, em todo o N�ebadon, que nuna se reonheeu omo subordinada ao seu irm~ao Mihael.Ele atua omo onselheiro do Filho Soberano, mas apenas o aonselha a pedido. Na ausênia doFilho Criador, ele pode presidir a qualquer alto onselho do universo, mas n~ao partiiparia de outromodo nos assuntos exeutivos do universo, exeto se soliitado.Esse embaixador do Para��so, em N�ebadon, n~ao est�a sujeito �a jurisdi�~ao do governo do universoloal. E tamb�em n~ao exere jurisdi�~ao de autoridade nos assuntos exeutivos de um universo loalem evolu�~ao, exeto para supervisionar os seus irm~aos de liga�~ao, os Fi�eis dos Dias, que servem nasede-entral das onstela�~oes.Os Fi�eis dos Dias, tanto quanto os Uni~oes dos Dias, nuna d~ao os seus onselhos, nem ofereema sua assistênia aos governantes das onstela�~oes, a menos que isso lhes seja soliitado. Esses em-baixadores do Para��so nas onstela�~oes representam a presen�a pessoal �nal dos Filhos Estaion�ariosda Trindade, funionando no papel de onselheiros no universo loal. As onstela�~oes est~ao maisestreitamente relaionadas �a administra�~ao do superuniverso do que os sistemas loais, os quais s~aoadministrados exlusivamente por pessoalidades nativas do universo loal.33.6 A Administra�~ao GeralGabriel �e o exeutivo prinipal e o verdadeiro administrador de N�ebadon. A ausênia de Mihael,de S�alvington, de nenhum modo interfere na ondu�~ao ordenada dos assuntos do universo. Durantea ausênia de Mihael, omo oorreu reentemente na miss~ao de reuni~ao dos Filhos Mestres de353



Orvônton, no Para��so, Gabriel passa a ser o regente do universo. Em tais oasi~oes, Gabriel sempreproura o onselho de Emanuel de S�alvington para todos os problemas maiores.O Pai Melquisedeque �e o primeiro assistente de Gabriel. Quando o Brilhante Estrela Matutino est�aausente de S�alvington, as suas responsabilidades s~ao assumidas por este que �e o Filho Melquisedequeoriginal.As v�arias subadministra�~oes do universo têm, atribu��dos a elas, alguns dom��nios espeiais deresponsabilidade. Embora em geral o governo de um sistema proure o bem-estar dos seus planetas,ele mant�em-se mais partiularmente oupado om o status f��sio dos seres vivos, om os problemasbiol�ogios. Por sua vez, os governantes de uma onstela�~ao dediam aten�~ao espeial �as ondi�~oessoiais e governamentais que prevaleem nos diferentes sistemas e planetas. O governo de umaonstela�~ao atua prinipalmente na uni�a�~ao e estabiliza�~ao. E, mais aima ainda, os governantesdo universo est~ao mais oupados om o status espiritual dos reinos.Os Embaixadores s~ao destaados por dereto judiial e representam os universos junto a outrosuniversos. Os Cônsules s~ao representantes das onstela�~oes, umas para as outras, e para a sede-entral do universo; s~ao apontados por dereto do legislativo e funionam apenas dentro dos on�ns douniverso loal. Por dereto exeutivo de um Soberano de Sistema, os Observadores s~ao inumbidos derepresentar tal sistema junto a outros sistemas e junto �a apital da onstela�~ao, e tamb�em funionamapenas dentro dos on�ns do universo loal.De S�alvington, as transmiss~oes s~ao simultaneamente dirigidas para as sedes-entrais das ons-tela�~oes, as sedes-entrais dos sistemas e para os planetas, individualmente. Todas as ordens maiselevadas de seres elestes s~ao apazes de utilizar esse servi�o para a omunia�~ao om os seus om-panheiros espalhados por todo o universo. A teledifus~ao do universo estende-se a todos os mundoshabitados, independentemente do seu status espiritual. A interomunia�~ao planet�aria �e negadaapenas aos mundos sob quarentena espiritual.As teledifus~oes das onstela�~oes s~ao periodiamente enviadas, da sede-entral da onstela�~ao, pelodirigente dos Pais da Constela�~ao.A ronologia �e reonheida, omputada e reti�ada por um grupo espeial de seres, em S�alvington.O dia-padr~ao de N�ebadon �e igual a dezoito dias e seis horas do tempo de Urantia, mais dois minutose meio. O ano de N�ebadon onsiste em um segmento do tempo da rota�~ao do universo em rela�~ao aoiruito de Uversa, e �e igual a em dias do tempo padr~ao do universo, era de ino anos do tempode Urantia.A hora de N�ebadon, teledifundida de S�alvington, �e padr~ao para todas as onstela�~oes e sistemasneste universo loal. Cada onstela�~ao onduz os seus assuntos segundo a hora de N�ebadon, mas ossistemas mantêm a sua pr�opria ronologia, omo o fazem individualmente os planetas.O dia em Satânia, omo �e reonheido em Jerus�em, �e um pouo menor (1 hora, 4 minutos e 15segundos) do que três dias do tempo de Urantia. Esses tempos geralmente s~ao onheidos omoo tempo de S�alvington ou o tempo do universo, e o tempo de Satânia ou o tempo do sistema. Otempo-padr~ao �e o tempo do universo.33.7 Os Tribunais de N�ebadonO Filho Mestre, Mihael, n~ao est�a supremamente oupado sen~ao om três oisas: a ria�~ao, a sus-tenta�~ao e a ministra�~ao. Ele n~ao partiipa pessoalmente do trabalho judiial do universo. Os Cri-adores nuna se assentam para o julgamento das suas riaturas; isso �e fun�~ao exlusiva de riaturasom um alto aperfei�oamento e de experiênia real om riaturas.Todo o meanismo judiial de N�ebadon est�a sob a supervis~ao de Gabriel. Os altos tribunais,354



loalizados em S�alvington, est~ao oupados om os problemas de importânia geral para o universo eos asos de apela�~ao que vêm dos tribunais dos sistemas. H�a setenta rami�a�~oes dessas ortes nouniverso; e elas funionam em sete divis~oes de dez se�~oes ada. Uma magistratura dual, onsistindoem um juiz om anteedênia de perfei�~ao e um magistrado de experiênia asendente, preside atodas as quest~oes de julgamento.Com respeito �a jurisdi�~ao, os tribunais do universo loal s~ao limitados nas quest~oes seguintes:1. A administra�~ao do universo loal oupa-se om a ria�~ao, evolu�~ao, manuten�~ao e ministra�~ao.Aos tribunais do universo �e, por isso, negado o direito de julgar os asos envolvendo a quest~ao davida e morte eternas. Isso nada tem a ver om a morte natural, do modo omo prevalee em Urantia;se a quest~ao do direito de existênia ontinuada, da vida eterna, todavia, vier a julgamento, deveser remetida aos tribunais de Orvônton e, aso a deis~ao seja adversa ao indiv��duo, s~ao exeutadastodas as senten�as de extin�~ao sob as ordens dos dirigentes do supergoverno e por interm�edio dassuas agênias.2. Uma falta ou deser�~ao de qualquer dos Filhos de Deus do Universo Loal, que ponha em riso ostatus e a autoridade deles omo Filhos, nuna �e julgada nos tribunais de um Filho; tal mal-entendidoseria imediatamente levado aos tribunais do superuniverso.3. A quest~ao da readmiss~ao de qualquer parte onstituinte de um universo loal - omo, porexemplo, um sistema loal - na irmandade da ria�~ao loal, om o status espiritual pleno, depois doisolamento espiritual, deve ser efetuada em onformidade om a alta assembl�eia do superuniverso.Para todas as outras quest~oes, os tribunais de S�alvington s~ao de�nitivos e supremos. N~ao h�aapela�~ao, nem esapat�oria, das suas deis~oes e deretos.Embora possa pareer que algumas ontendas humanas, �as vezes, sejam julgadas de modo injustoem Urantia, de fato, a justi�a e a eq�uidade divinas prevaleem no universo. V�os estais vivendo emum universo bem ordenado e, mais edo ou mais tarde, podeis on�ar que sereis tratados om ajusti�a devida e at�e mesmo om miseri�ordia.33.8 As Fun�~oes do Legislativo e do ExeutivoEm S�alvington, sede-entral de N�ebadon, n~ao h�a verdadeiramente orpos legislativos. Os mundos-sede do universo oupam-se mais amplamente om julgamentos. As assembl�eias legislativas douniverso loal est~ao loalizadas nas sedes-entrais das em onstela�~oes. Os sistemas oupam-seprinipalmente om o trabalho exeutivo e administrativo nas ria�~oes loais. Os Soberanos dos Sis-temas e seus olaboradores fazem umprir os mandados legislativos dos governantes da onstela�~aoe exeutam os deretos judiiais das altas ortes do universo.Ainda que a verdadeira legisla�~ao n~ao seja interpretada na sede-entral do universo, em S�alvingtonfuniona uma variedade de assembl�eias, de pesquisa e de onsulta, onstitu��das de diversos modos eonduzidas segundo o seu âmbito e o seu prop�osito. Algumas s~ao permanentes; outras se dispersamdepois de realizarem o seu objetivo.O onselho supremo do universo loal �e omposto de três membros de ada sistema e sete repre-sentantes de ada onstela�~ao. Os Sistemas em isolamento n~ao têm representa�~ao nessa assembl�eia,mas �e-lhes permitido enviar observadores que preseniam todas as suas delibera�~oes e as estudam.Os em onselhos de san�~ao suprema situam-se tamb�em em S�alvington. Os presidentes dessesonselhos onstituem o gabinete de trabalho imediato de Gabriel.Todas as onstata�~oes feitas pelos altos onselhos de assessoria do universo s~ao omuniadas aosorpos judiiais de S�alvington ou �as assembl�eias legislativas das onstela�~oes. Esses altos onselhosn~ao têm autoridade nem poder para oloar em vigor as pr�oprias reomenda�~oes. Se o seu onselho for355



baseado nas leis fundamentais do universo, os tribunais de N�ebadon emitem as ordens de exeu�~ao;todavia, se as suas reomenda�~oes tiverem a ver om as ondi�~oes loais ou emergeniais, devempassar pelas assembl�eias legislativas das onstela�~oes, para serem promulgadas deliberativamente, eent~ao, pelas autoridades do sistema, a �m de umprirem a sua exeu�~ao. Esses altos onselhos, narealidade, s~ao as superlegislaturas do universo, mas funionam sem autoridade de promulga�~ao e sempoder de exeu�~ao.Quando falamos da administra�~ao do universo em termos de \tribunais" e de \assembl�eias", deve�ar entendido que essas transa�~oes espirituais s~ao muito diferentes das atividades em Urantia, maisprimitivas e materiais, que levam os nomes orrespondentes.[Apresentado pelo Comandante dos Aranjos de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 34O Esp��rito Materno do Universo LoalQUANDO um Filho Criador �e pessoalizado pelo Pai Universal e o Filho Eterno, o Esp��rito In�nitoindividualiza uma nova e �unia representa�~ao dele pr�oprio para aompanhar esse Filho Criador aosreinos do espa�o, e ali ser a sua ompanheira, iniialmente na organiza�~ao f��sia e, mais tarde, naria�~ao e no minist�erio �as riaturas do universo re�em-projetado.Um Esp��rito Criativo reage tanto �as realidades f��sias quanto �as espirituais; omo o faz tamb�em umFilho Criador; e, assim, pois, eles se assoiam e oordenam-se para a administra�~ao de um universoloal do tempo e do espa�o.Essas Filhas do Esp��rito têm a essênia do Esp��rito In�nito, mas n~ao podem atuar, simultanea-mente, no trabalho de ria�~ao f��sia e de ministra�~ao espiritual. Na ria�~ao f��sia, o Filho do Universoprovê o modelo original, enquanto o Esp��rito Materno do Universo iniia a materializa�~ao das rea-lidades f��sias. O Filho opera nos projetos da for�a e poder, enquanto o Esp��rito transforma essasria�~oes de energias em substânias f��sias. Embora seja um pouo dif��il desrever essa presen�ainiial do Esp��rito In�nito no universo, omo uma pessoa, ainda assim, para o Filho Criador, a suaoligada do Esp��rito �e pessoal e tem funionado sempre omo uma individualidade separada.34.1 A Pessoaliza�~ao do Esp��rito CriativoAp�os o ompletar da organiza�~ao f��sia de um onjunto de estrelas e planetas, e ap�os o estabeleimentodos iruitos de energia efetuado pelos entros de potênia do superuniverso, ap�os esse trabalhopreliminar de ria�~ao, feito por interm�edio das agênias do Esp��rito In�nito operando sob a dire�~aoda sua foaliza�~ao riativa, no universo loal, segue-se a prolama�~ao do Filho Mihael, de que avida est�a pr�oxima de ser projetada no universo re�em-organizado. Quando o Para��so reonhee essadelara�~ao de inten�~ao, oorre uma rea�~ao de aprova�~ao da parte da Trindade do Para��so, que �eseguida do desapareimento, no brilho das Deidades, do Esp��rito Mestre em ujo superuniverso essanova ria�~ao est�a sendo organizada. Nesse meio tempo, os outros Esp��ritos Mestres se aproximamdesse espa�o entral das Deidades do Para��so e, em seguida, quando o Esp��rito Mestre, abra�ado pelaDeidade, emerge para fazer o reonheimento dos seus iguais, oorre aquilo que �e onheido omo a\erup�~ao prim�aria". Esta se d�a omo um lar~ao espiritual extraordin�ario, um fenômeno laramentedisern��vel at�e t~ao longinquamente quanto estiver a sede-entral do superuniverso em quest~ao; e,simultaneamente a essa manifesta�~ao, que pouo pode ser ompreendida, da Trindade, oorre umamudan�a marante na natureza da presen�a e no poder do esp��rito riativo do Esp��rito In�nitoresidente no universo loal em quest~ao. Em resposta a esses fenômenos do Para��so, �e pessoalizadaimediatamente, na pr�opria presen�a do Filho Criador, uma nova representa�~ao pessoal do Esp��ritoIn�nito. E esta �e a Ministra Divina, ou Esp��rito Criativo, a ajudante individualizada do FilhoCriador, que se torna a sua oligada riativa pessoal, o Esp��rito Materno do universo loal.357



Dessa nova emana�~ao pessoal do Criador Conjunto, e por meio dela, proedem as orrentes estabe-leidas e os iruitos ordenados do poder do esp��rito e da inuênia espiritual, destinados a impregnartodos os mundos e seres daquele universo loal. Na realidade, essa presen�a nova e pessoal, �e apenasuma transforma�~ao da oligada preexistente, at�e ent~ao menos pessoal, do Filho, no seu trabalhoanterior de organiza�~ao f��sia do universo.Este �e o relato, em pouas palavras, de uma a�~ao estupenda; que, entretanto, representa quase tudoo que pode ser ontado a respeito dessas relevantes transa�~oes. Elas s~ao instantâneas, inesrut�aveis einompreens��veis; o segredo da sua t�enia e proedimento reside no seio da Trindade do Para��so. Deuma oisa apenas estamos ertos: a presen�a do Esp��rito, no universo loal, durante o tempo da suaria�~ao puramente f��sia ou da sua organiza�~ao, estava difereniada de um modo ainda inompletodo esp��rito do Esp��rito In�nito do Para��so; ao passo que, ap�os o ressurgimento do Esp��rito Mestresupervisor, vindo do abra�o sereto dos Deuses e ap�os o lar~ao da energia espiritual, a manifesta�~ao,no universo loal, do Esp��rito In�nito, s�ubita e ompletamente, modi�a-se, passando �a semelhan�apessoal daquele Esp��rito Mestre que permaneia em liga�~ao de transmuta�~ao om o Esp��rito In�nito.O Esp��rito Materno do universo loal adquire, assim, uma natureza pessoal matizada pela naturezado Esp��rito Mestre do superuniverso da sua jurisdi�~ao astronômia.Essa presen�a pessoalizada do Esp��rito In�nito, o Esp��rito Criativo Materno do universo loal, �eonheida em Satânia omo a Ministra Divina. Para todos os efeitos pr�atios e prop�ositos espirituais,essa manifesta�~ao da Deidade �e um indiv��duo divino, uma pessoa espiritual. E ela �e reonheida eonsiderada assim pelo Filho Criador. �E por interm�edio dessa loaliza�~ao e pessoaliza�~ao da TereiraFonte e Centro, no nosso universo loal, que o Esp��rito pode depois se tornar t~ao plenamente sujeitoao Filho Criador, de uma forma tal que, em verdade, desse Filho pode ser dito: \Todo o poder nos�eus e na Terra foi on�ado a ele".34.2 A Natureza da Ministra DivinaHavendo-se submetido a metamorfoses marantes de pessoalidade no tempo da ria�~ao da vida, aMinistra Divina, depois disso, funiona omo uma pessoa e oopera de um modo muito pessoal omo Filho Criador, no planejamento e dire�~ao dos assuntos extensos da ria�~ao loal de ambos. Paramuitos tipos de seres do universo, essa representa�~ao mesma do Esp��rito In�nito pode pareer n~aoser plenamente pessoal durante as idades que preedem �a auto-outorga �nal de Mihael; mas, depoisda eleva�~ao do Filho Criador �a autoridade soberana de Filho Mestre, o Esp��rito Criativo Maternotem as suas qualidades pessoais ampliadas de um modo tal que se torna pessoalmente reonheidopor todos os indiv��duos om os quais entra em ontato.Desde a sua mais antiga liga�~ao om o Filho Criador, o Esp��rito do Universo possui todos osatributos de ontroles f��sios do Esp��rito In�nito, inluindo o dom pleno da antigravidade. Ao atingiro status pessoal, o Esp��rito do Universo exere um ontrole t~ao pleno e ompleto da gravidade damente, no universo loal, quanto exereria o Esp��rito In�nito, se estivesse pessoalmente presente.Em ada universo loal, a Ministra Divina funiona de aordo om a natureza e arater��stiasinerentes do Esp��rito In�nito, omo orpori�ado em um dos Sete Esp��ritos Mestres do Para��so. Em-bora haja uma uniformidade b�asia de ar�ater em todos os Esp��ritos do Universo, h�a tamb�em umadiversidade de fun�~ao, sendo esta determinada pela sua origem em apenas um dos Sete Esp��ritosMestres. Essa diferen�a de origem �e a ausa de t�enias diversi�adas na atua�~ao dos Esp��ritosMaternos Criativos dos universos loais, em superuniversos distintos. Em todos os atributos espi-rituais esseniais, ontudo, tais Esp��ritos s~ao idêntios, igualmente espirituais e totalmente divinos,n~ao importando a diferenia�~ao entre os superuniversos.O Esp��rito Criativo �e o-respons�avel, junto om o Filho Criador, pela produ�~ao das riaturas dosmundos, e orresponde sempre a todos os esfor�os do Filho para manter e onservar essas ria�~oes.358



A vida �e ministrada e mantida por interm�edio da agênia do Esp��rito Criativo. \V�os enviais o VossoEsp��rito, e eles s~ao riados. V�os renovais a fae da Terra."Na ria�~ao de um universo de riaturas inteligentes, o Esp��rito Criativo Materno atua, primeiro, noâmbito da perfei�~ao do universo, olaborando om o Filho na gera�~ao do Brilhante Estrela Matutino.Em seguida, a progênie do Esp��rito aproxima-se ada vez mais da ordem dos seres riados nosplanetas, assim omo os Filhos v~ao desendo, desde os Melquisedeques at�e os Filhos Materiais, osquais efetivamente entram em ontato om os mortais dos reinos. Na evolu�~ao posterior das riaturasmortais, os Filhos Portadores da Vida dotam o orpo f��sio, fabriado om o material organizadoexistente no reino, enquanto o Esp��rito Materno do Universo ontribui om o \sopro da vida".Ainda que, sob muitos pontos de vista, o s�etimo segmento do grande universo possa estar atrasadono seu desenvolvimento, os estudantes que se aprofundam nos nossos problemas anteipam a evolu�~aode uma ria�~ao extraordinariamente bem equilibrada, nas idades que est~ao por vir. Podemos anteveresse alto grau de simetria em Orvônton, porque o Esp��rito que preside a este superuniverso �e quemdirige os Esp��ritos Mestres, nas alturas, sendo uma inteligênia espiritual que inorpora a uni~aoequilibrada e a perfeita oordena�~ao de tra�os e ar�ater de todas as Três Deidades eternas. Estamosatrasados e tardios, em rela�~ao a outros setores; no entanto, sem d�uvida aguardam-nos, em alguma�epoa, um desenvolvimento transendente e uma realiza�~ao sem preedentes nas idades eternas dofuturo.34.3 O Filho e o Esp��rito no Tempo e no Espa�oNem o Filho Eterno, nem o Esp��rito In�nito s~ao limitados ou ondiionados, seja pelo tempo, sejapelo espa�o, no entanto a maior parte da sua desendênia o �e.O Esp��rito In�nito impregna todo o espa�o e habita o ��rulo da eternidade. Contudo, no seu on-tato pessoal om os �lhos do tempo, as pessoalidades do Esp��rito In�nito devem lidar freq�uentementeom os elementos temporais, embora nem tanto om o espa�o. Muitas das ministra�~oes da menteignoram o espa�o, mas sofrem um retardamento, no tempo, ao efetuar a oordena�~ao dos diversosn��veis de realidade do universo. Um Mensageiro Solit�ario �e virtualmente independente do espa�o,exeto pelo tempo que �e realmente neess�ario para ele transportar-se de uma loaliza�~ao at�e outra;e h�a entidades similares desonheidas para v�os.Nas suas prerrogativas pessoais, um Esp��rito Criativo �e, total e ompletamente, independente doespa�o, mas n~ao do tempo. N~ao h�a nenhuma presen�a pessoal espeializada desse Esp��rito do Uni-verso, nas sedes-entrais das onstela�~oes nem dos sistemas. Ela est�a presente, igual e difusamente,em todo o seu universo loal e, portanto, est�a t~ao literal e pessoalmente presente em um mundo omoem outro qualquer.Apenas no que diz respeito ao elemento tempo �e que um Esp��rito Criativo �e limitado nas suasministra�~oes ao universo. Um Filho Criador atua instantaneamente em todo o seu universo; o Esp��ritoCriativo, no entanto, deve depender do tempo para a ministra�~ao da mente universal, exeto quandose prevalee, de modo onsiente e de�nido, das prerrogativas pessoais do Filho do Universo. Nafun�~ao do puro esp��rito, o Esp��rito Criativo tamb�em atua independentemente do tempo, bem omona sua olabora�~ao om a fun�~ao misteriosa da reetividade do universo.Embora o iruito da gravidade do esp��rito do Filho Eterno opere independentemente do tempotanto quanto do espa�o, as fun�~oes dos Filhos Criadores n~ao est~ao todas eximidas de limita�~oes es-paiais. Afora as transa�~oes dos mundos evoluion�arios, esses Filhos Miha�eis pareem ser apazesde operar om relativa independênia do tempo. Um Filho Criador n~ao �e limitado pelo tempo, mas�e ondiionado pelo espa�o; ele n~ao pode pessoalmente estar em dois lugares em um mesmo mo-mento. Mihael de N�ebadon atua fora do tempo, dentro do seu pr�oprio universo, e por reetividade,359



pratiamente, tamb�em no superuniverso. Ele omunia-se, fora do tempo, diretamente om o FilhoEterno.A Ministra Divina �e uma ompreensiva ajudante do Filho Criador, apaitando-o a vener eompensar as suas limita�~oes inerentes om rela�~ao ao espa�o, pois, quando ambos funionam emuni~ao administrativa, �am pratiamente independentes do tempo e do espa�o, dentro dos on�nsda sua ria�~ao loal. Portanto, omo �e observado na pr�atia, em todo um universo loal, o FilhoCriador e o Esp��rito Criativo em geral atuam independentemente tanto do tempo quanto do espa�o;posto que h�a sempre, �a disposi�~ao de um, a libera�~ao do tempo ou do espa�o, para o outro.Apenas os seres absolutos s~ao independentes do tempo e do espa�o, no sentido absoluto. Amaioria das pessoas subordinadas ao Filho Eterno, ou ao Esp��rito In�nito, est~ao sujeitas tanto aotempo quanto ao espa�o.Quando um Esp��rito Criativo Materno torna-se \onsiente do espa�o", ela est�a-se preparandopara reonheer omo seu um \dom��nio espaial" irunsrito, um reino no qual ser�a livre de espa�o,em ontraposi�~ao a todo o restante do espa�o ao qual ele estaria ondiionado. Apenas se �e livrepara esolher, e atuar, dentro do reino da pr�opria onsiênia.
34.4 Os Ciruitos do Universo LoalH�a três iruitos distintos espirituais no universo loal de N�ebadon:1. O iruito do esp��rito efundido do Filho Criador, o Confortador, o Esp��rito da Verdade.2. O iruito do esp��rito da Ministra Divina, o Esp��rito Santo.3. O iruito da ministra�~ao da inteligênia, que inlui as atividades mais ou menos uni�adas,por�em om fun�~oes diferentes, dos sete esp��ritos ajudantes da mente.Os Filhos Criadores s~ao dotados om um esp��rito de presen�a no universo, que, de muitos modos,�e an�alogo ao dos Sete Esp��ritos Mestres do Para��so. E este �e o Esp��rito da Verdade, efundido emum mundo por um Filho de auto-outorga depois que ele reebe o t��tulo espiritual nessa esfera. EsseConfortador outorgado �e a for�a espiritual que sempre atrai todos os busadores da verdade paraEle, que �e a personi�a�~ao da verdade no universo loal. Esse esp��rito �e um dom inerente ao FilhoCriador, que emerge da sua natureza divina do mesmo modo que os iruitos mestres do grandeuniverso derivam-se das presen�as das pessoalidades das Deidades do Para��so.O Filho Criador pode ir e vir; a sua presen�a pessoal pode estar no universo loal ou em outrolugar; ainda assim, ontudo, o Esp��rito da Verdade funiona sem perturba�~oes, pois esta presen�adivina, ainda que sendo derivada da pessoalidade do Filho Criador, �e entrada operaionalmente napessoa da Ministra Divina.O Esp��rito Materno do Universo por sua vez, entretanto, nuna deixa o mundo-sede do universoloal. O esp��rito do Filho Criador pode atuar independentemente da presen�a pessoal do Filho, masisso n~ao se d�a om o esp��rito pessoal da Ministra. O Esp��rito Santo, da Ministra Divina, deixaria defunionar se a presen�a pessoal dela fosse removida de S�alvington. A presen�a do esp��rito dela pareeestar �xada no mundo-sede do universo, e �e esse fato mesmo que apaita o esp��rito do Filho Criadora funionar independentemente do paradeiro do Filho. O Esp��rito Materno do Universo atua omoo foo e o entro, no universo, do Esp��rito da Verdade, bem omo o entro da sua pr�opria inuêniapessoal, o Esp��rito Santo.O Filho-Pai Criador e o Esp��rito Criativo Materno, ambos, ontribuem de modo variado para adota�~ao de mente aos �lhos do seu universo loal. Contudo, o Esp��rito Criativo n~ao outorga a menteantes de reeber, ela pr�opria, o dom das prerrogativas pessoais.360



As ordens superevoluion�arias de pessoalidades, em um universo loal, s~ao dotadas om o tipode mente desse mesmo universo, ujo modelo �e a mente do superuniverso. As ordens humanas esubhumanas de vida evoluion�aria s~ao dotadas om os tipos de ministra�~ao de mente dos esp��ritosajudantes.Os sete esp��ritos ajudantes da mente s~ao uma ria�~ao da Ministra Divina de um universo loal.Esses esp��ritos-mente s~ao semelhantes em ar�ater, mas diferentes em poder, e todos ompartilhamdo mesmo modo da natureza do Esp��rito Materno do Universo; embora di�ilmente possam serenarados omo pessoalidades �a parte da sua M~ae Criadora. Aos sete ajudantes têm sido dadosos nomes seguintes: esp��rito da sabedoria, esp��rito da adora�~ao, esp��rito do onselho, esp��rito doonheimento, esp��rito da oragem, esp��rito da ompreens~ao, esp��rito da intui�~ao - da perep�~aor�apida.Esses s~ao os \sete esp��ritos de Deus" que, \omo lâmpadas queimando diante do trono", o profetaenxergou nos s��mbolos de uma vis~ao. Mas ele n~ao viu os assentos dos quatro e mais vinte sentinelasem volta desses sete esp��ritos ajudantes da mente. Tal registro representa a onfus~ao de duas apre-senta�~oes; uma pertinente �a sede-entral do universo, e a outra, �a apital do sistema. Os assentosdos quatro e mais vinte Ani~aes est~ao em Jerus�em, sede-entral do vosso sistema loal de mundoshabitados.Mas foi sobre S�alvington que Jo~ao esreveu: \E do trono sa��ram relâmpagos, trov~oes e vozes" -as teledifus~oes do universo para os sistemas loais. Ele tamb�em visualizou as riaturas de ontroledireional do universo loal, as b�ussolas vivas do mundo-sede. Esse ontrole direional, em N�ebadon,�e mantido pelas quatro riaturas de ontrole em S�alvington, as quais operam sobre as orrentes douniverso e s~ao ompetentemente assistidas pelo esp��rito ajudante da mente, o ajudante da intui�~ao,aquele que primeiro atua e funiona, o esp��rito da \ompreens~ao r�apida". Mas a desri�~ao dessasquatro riaturas - hamadas de bestas - tem sido tristemente mal interpretada, pois s~ao de belezasem paralelo e de forma pura.Os quatro pontos da b�ussola s~ao universais e inerentes �a vida de N�ebadon. Todas as riaturasvivas possuem unidades orp�oreas que s~ao sens��veis e reagem a essas orrentes direionais. Essasria�~oes de riaturas s~ao dupliadas no sentido desendente no universo at�e os planetas individuais e,em onjun�~ao om as for�as magn�etias dos mundos, elas ativam as hostes de orpos miros�opiosno organismo animal, de modo que as �elulas de dire�~ao sempre apontam para o norte e para o sul.Assim, para sempre, �a o sentido da orienta�~ao �xado nos seres vivos no universo. A humanidaden~ao est�a totalmente desprovida da posse onsiente desse sentido. Esses orp�usulos foram observadosiniialmente, em Urantia, por volta da �epoa desta narrativa.34.5 A Ministra�~ao do Esp��ritoA Ministra Divina oopera om o Filho Criador na formula�~ao da vida e na ria�~ao de novas ordensde seres, at�e a �epoa da sua s�etima auto-outorga e, depois da eleva�~ao dele �a soberania plena douniverso, ela ontinua a olaborar om o Filho e om o esp��rito outorgado pelo Filho, no trabalhoposterior de ministra�~ao ao mundo e progress~ao planet�aria.Nos mundos habitados, o Esp��rito iniia o trabalho da progress~ao evoluion�aria, ome�ando omo material sem vida do reino, dotando-o primeiro om a vida vegetal, em seguida, om os organismosanimais e, depois, om as primeiras ordens da existênia humana; e ada oness~ao suessiva ontribuipara o desdobramento posterior do potenial evoluion�ario da vida planet�aria, desde os est�agiosiniiais e primitivos at�e o surgimento das riaturas de vontade. Esse trabalho do Esp��rito Materno�e efetuado grandemente por meio dos sete ajudantes, os esp��ritos da promessa, as mentes-esp��ritouni�adoras e oordenadoras dos planetas em evolu�~ao, em uni~ao ont��nua, levando sempre as ra�asdos homens para id�eias mais elevadas e ideais espirituais.361



O homem mortal iniialmente tem a experiênia da ministra�~ao do Esp��rito, em onjun�~ao oma mente, quando a mente puramente animal da riatura evoluion�aria desenvolve a apaidade dereep�~ao dos ajudantes da adora�~ao e da sabedoria. Essa ministra�~ao do sexto e do s�etimo ajudantesindia que a evolu�~ao da mente atravessa o umbral da ministra�~ao espiritual. E essas mentes, j�a omas fun�~oes da adora�~ao - e da sabedoria - , imediatamente s~ao inorporadas aos iruitos espirituaisda Ministra Divina.Quando a mente �e dotada, desse modo, pela ministra�~ao do Esp��rito Santo, ela possui a apa-idade para esolher (onsiente ou inonsientemente) a presen�a espiritual do Pai Universal - oAjustador do Pensamento. Mas apenas quando um Filho de auto-outorga houver liberado o Esp��ritoda Verdade, para a ministra�~ao planet�aria a todos os mortais, �e que todas as mentes normais �ar~aoautomatiamente preparadas para reeber os Ajustadores do Pensamento. O Esp��rito da Verdadetrabalha em un��ssono om a presen�a do esp��rito da Ministra Divina. Essa liga�~ao espiritual dualpaira sobre os mundos, prourando ensinar a verdade e iluminar espiritualmente as mentes dos ho-mens, inspirando as almas das riaturas das ra�as asendentes, e onduzindo os povos que habitamos planetas evoluion�arios sempre na dire�~ao da sua meta de destino divino no Para��so.Embora o Esp��rito da Verdade haja sido vertido sobre toda a arne, esse esp��rito do Filho �e quasetotalmente limitado, em fun�~ao e em poder, pela reep�~ao pessoal que o homem faz daquilo queonstitui a soma e a essênia da miss~ao do Filho que se auto-outorga. O Esp��rito Santo �e parial-mente independente da atitude humana e parialmente ondiionado pelas deis~oes e oopera�~ao davontade do homem. A ministra�~ao do Esp��rito Santo, entretanto, torna-se resentemente e�az nasanti�a�~ao e na espiritualiza�~ao da vida interior daqueles mortais que, mais plenamente, obedeemaos guiamentos divinos.Como indiv��duos, n~ao possu��s pessoalmente uma por�~ao separada ou entidade do esp��rito do Filho-Pai Criador, nem do Esp��rito Criativo Materno; essas ministra�~oes n~ao ontatam, nem habitam, osentros de pensamento da mente do indiv��duo, omo o fazem os Monitores Misteriosos. Os Ajusta-dores do Pensamento s~ao individualiza�~oes de�nidas da realidade pr�e-pessoal do Pai Universal, asquais residem realmente na mente mortal, omo uma parte mesma dessa mente, e sempre trabalhamem harmonia perfeita om os esp��ritos ombinados do Filho Criador e do Esp��rito Criativo.A presen�a do Esp��rito Santo, vindo da Filha do Universo do Esp��rito In�nito, a presen�a doEsp��rito da Verdade, do Filho do Filho Eterno, no Universo, e a presen�a do esp��rito-Ajustador doPai do Para��so, em um mortal evoluion�ario ou om ele, denotam a simetria de dom espiritual e deministra�~ao, e quali�am esse mortal a ompreender, e onsientemente transformar em realidade, ofato-f�e da �lia�~ao a Deus.34.6 O Esp��rito no HomemCom o avan�o da evolu�~ao de um planeta habitado e a posterior espiritualiza�~ao dos seus habitantes,outras inuênias espirituais podem ser reebidas por tais pessoalidades amadureidas. �A medida queos mortais progridem no ontrole da mente e na perep�~ao do esp��rito, essas ministra�~oes espirituaism�ultiplas têm uma atua�~ao ada vez mais oordenada; e tornam-se resentemente harmonizadasom a superministra�~ao da Trindade do Para��so.Embora a Divindade possa ser plural em manifesta�~ao, na experiênia humana, a Deidade �esingular, e sempre �e uma. E, tamb�em, o minist�erio espiritual n~ao �e plural na experiênia humana.Independentemente da pluralidade da sua origem, todas as inuênias espirituais s~ao unas, na suaatua�~ao. De fato, elas s~ao uma, onstituindo a ministra�~ao do esp��rito de Deus, o S�etuplo, �asriaturas do grande universo, nelas e para elas; e, �a medida que as riaturas resem na apreia�~aoe na reeptividade dessa ministra�~ao uni�adora do esp��rito, ela torna-se, na experiênia delas, aministra�~ao de Deus, o Supremo. 362



Das alturas da gl�oria eterna, o Esp��rito divino dese, em uma longa s�erie de passos, para enontrar-vos omo estais e onde quer que estejais e, ent~ao, no ompartilhamento da f�e, abra�a amorosamente aalma de origem mortal, para que ela embarque no aminho da re-asens~ao erta e segura, retomandoaqueles passos de ondesendênia, e nuna parando at�e que a alma evoluion�aria esteja a salvo, eelevada, at�e as alturas mesmas da bên�~ao da qual o Esp��rito divino originalmente sa��ra nessa miss~aode ministra�~ao e miseri�ordia.As for�as espirituais infalivelmente prouram e alan�am os seus pr�oprios n��veis originais. Havendosa��do do Eterno, �e erto que elas retornem para l�a, levando onsigo todos aqueles �lhos do tempoe do espa�o que esposaram a orienta�~ao e ensinamentos do Ajustador residente; aqueles que s~aoverdadeiramente \nasidos do Esp��rito", os �lhos de Deus pela f�e.O Esp��rito Divino �e uma fonte ont��nua de minist�erio e de enorajamento para os �lhos dos homens.O vosso poder e o vosso êxito est~ao \de aordo om a miseri�ordia Dele, mediante a renova�~ao doEsp��rito". A vida espiritual, tanto quanto a energia f��sia, onsome-se. O esfor�o espiritual resultaem relativo esgotamento espiritual. Toda a experiênia asendente tanto �e real quanto �e espiritual;e por isso, est�a em verdade esrito: \�E o Esp��rito que vivi�a", \O Esp��rito d�a a vida".A teoria morta, mesmo a das mais elevadas doutrinas religiosas, �e impotente para transformar oar�ater humano ou para ontrolar o omportamento dos mortais. O que o mundo de hoje neessita�e da verdade que o vosso mestre de outrora delarou: \N~ao apenas em palavras, mas tamb�em empoder e no Esp��rito Santo". A semente da verdade te�oria torna-se morta, os mais elevados oneitosmorais tornam-se sem efeito, a menos que, e at�e que, o Esp��rito divino sopre sobre as formas daverdade e vivi�que as f�ormulas da retid~ao.Aqueles que houverem reebido e reonheido a presen�a de Deus, residente neles, s~ao nasidos doEsp��rito. \V�os sois o templo de Deus, e o esp��rito de Deus reside em v�os." N~ao �e su�iente que esteesp��rito seja vertido sobre v�os; tal Esp��rito divino deve dominar e ontrolar ada etapa da experiêniahumana.�E a presen�a do Esp��rito divino, a �agua da vida, que p~oe �m �a sede devoradora do desontenta-mento mortal e �aquela indesrit��vel fome da mente humana n~ao espiritualizada. Os seres motivadospelo Esp��rito \nuna têm sede, pois essa �agua espiritual ser�a neles um mananial de satisfa�~ao, bro-tando permanentemente para a vida eterna". As almas regadas pela �agua divina s~ao todas omoque independentes do ambiente material, quanto �as alegrias do viver e �as satisfa�~oes da existêniaterrena. Elas est~ao espiritualmente iluminadas e refresadas, moralmente fortaleidas e dotadas.Em ada mortal existe uma natureza dual: a heran�a das tendênias animais e o elevado impulsodo dom do esp��rito. Durante o urto per��odo em que viverdes em Urantia, esses dois impulsos diversose opostos raramente poder~ao ser oniliados por ompleto, di�ilmente poder~ao ser harmonizados euni�ados; ontudo, durante o vosso tempo de vida, o Esp��rito solid�ario e ombinado est�a sempreministrando, no sentido de ajudar-vos a submeter, mais e mais, a arne ao guiamento deste Esp��rito.Ainda que devais viver a vossa vida material at�e o �m, ainda que n~ao possais esapar do orpo nemdas neessidades dele, n~ao obstante, estareis, em prop�osito e ideais, ada vez mais fortaleidos empoder para submeter a natureza animal ao dom��nio do Esp��rito. Existe, realmente, dentro de v�osuma onspira�~ao de for�as espirituais, uma onfedera�~ao de poderes divinos, ujo prop�osito exlusivo�e efetivar a vossa liberta�~ao �nal da esravid~ao material e das limita�~oes �nitas.O prop�osito de toda essa ministra�~ao �e: \Que possais estar fortaleidos em poder, por meio doesp��rito Dele, que vive dentro, no lado interno do homem". E tudo isso n~ao representa sen~ao passospreliminares para a realiza�~ao �nal na perfei�~ao da f�e e do servi�o, a experiênia na qual v�os estareis\preenhidos da plenitude de Deus", \pois todos aqueles que s~ao guiados pelo esp��rito de Deus s~ao�lhos de Deus".O Esp��rito nuna onstrange, apenas guia. Se fores um aprendiz de vontade forte, se quiseresatingir o n��vel do espiritual e alan�ar as alturas divinas, se desejares sineramente alan�ar a meta363



eterna, ent~ao o Esp��rito divino guiar-te-�a, suave e amorosamente, na trajet�oria da �lia�~ao e doprogresso espiritual. Todo passo que deres deve ser o da tua boa vontade, de oopera�~ao inteligente ealegre. O predom��nio do Esp��rito jamais �e matizado pela oa�~ao, nem omprometido pela ompuls~ao.E, quando essa vida de guiamento do esp��rito �e livre e inteligentemente aeita, desenvolve-segradativamente, dentro da mente humana, uma onsiênia positiva de ontato divino e seguran�ana omunh~ao om o esp��rito; mais edo ou mais tarde, \o Esp��rito d�a o testemunho, por meio do vossoesp��rito (o Ajustador), de que v�os sois um �lho de Deus". E o vosso pr�oprio Ajustador do Pensamentoj�a indiou o vosso parenteso om Deus, e as esrituras on�rmam que o Esp��rito testemunha \omvosso esp��rito"; e n~ao para o vosso esp��rito.A onsiênia da predominânia do esp��rito em uma vida humana, atualmente, �e alan�ada poruma demonstra�~ao sempre maior das arater��stias do Esp��rito, nas rea�~oes vitais de um mortalguiado assim pelo esp��rito, \pois os frutos do esp��rito s~ao o amor, alegria, paz, resigna�~ao, do�ura,bondade, f�e, mansid~ao e temperan�a". Tais mortais, guiados pelo esp��rito e divinamente iluminados,embora ainda trilhando os aminhos baixos do sofrimento e umprindo, na �delidade humana, osdeveres dos ompromissos terrenos, j�a ome�aram a disernir as luzes da vida eterna as quais ente-lham nas margens long��nquas de um outro mundo; j�a ome�aram a ompreender a realidade daquelaverdade inspiradora e onfortante: \O Reino de Deus n~ao �e omida e bebida, mas �e a retid~ao, a paz ea alegria, no Esp��rito Santo". E, durante ada prova�~ao, e na presen�a de ada di�uldade, as almasnasidas do esp��rito s~ao sustentadas pela esperan�a que transende a todo o medo, pois o amor deDeus est�a amplamente disseminado em todos os ora�~oes, na presen�a do Esp��rito divino.34.7 O Esp��rito e a CarneA arne, a natureza inerente derivada das ra�as de origem animal, n~ao traz naturalmente em si osfrutos do Esp��rito divino. Quando a natureza mortal houver sido elevada pela adi�~ao da naturezados Filhos Materiais de Deus, omo as ra�as de Urantia avan�aram, em uma erta medida, pelaoutorga de Ad~ao; ent~ao, o aminho �a mais bem preparado para que o Esp��rito da Verdade oopereom o Ajustador residente, no sentido de fazer surgir a maravilhosa olheita dos frutos do ar�aterdo esp��rito. Se v�os n~ao rejeitardes esse esp��rito, ainda que uma eternidade possa tornar-se neess�ariapara que umprais a vossa miss~ao, \ele vos guiar�a at�e toda a verdade".Os mortais evoluion�arios que habitam os mundos de progresso espiritual normal n~ao têm aexperiênia de onitos t~ao agudos, entre o esp��rito e a arne, omo os que araterizam as ra�asatuais de Urantia. Mesmo nos planetas mais ideais, ontudo, o homem pr�e-Adâmio deve fazeresfor�os positivos para asender, do plano de existênia da manifesta�~ao puramente animal, at�e ossuessivos n��veis de signi�ados ada vez mais inteletuais e valores espirituais mais elevados.Os mortais de um mundo normal n~ao experimentam a onstante luta entre sua natureza f��sia esua natureza espiritual. Eles onfrontam-se om a neessidade de esalar, desde os n��veis animais deexistênia at�e os planos mais elevados da vida espiritual, sim, mas essa asens~ao �e mais omo se sesubmetessem a um aperfei�oamento eduaional, se omparada aos onitos intensos que os mortaisde Urantia enfrentam, nesse reino de tantas divergênias entre a natureza material e a espiritual.Na sua tarefa de realiza�~ao planet�aria espiritual progressiva, os povos de Urantia sofrem as on-seq�uênias de estarem duplamente privados de ajuda. A insurrei�~ao de Calig�astia preipitou umaonfus~ao de amplitude mundial e roubou de todas as gera�~oes subseq�uentes a assistênia moralque uma soiedade bem ordenada lhes haveria proporionado. E, ainda mais desastrosa foi a faltaAdâmia, pois impediu �as ra�as que alan�assem um tipo superior de natureza f��sia o qual teria sidomais adequado �as suas aspira�~oes espirituais.Os mortais de Urantia est~ao obrigados a passar por tais lutas pronuniadas entre o esp��rito e a364



arne, pelo fato de os seus anestrais remotos n~ao haverem sido mais ompletamente adamizadospela outorga Edênia. De aordo om o plano divino as ra�as mortais de Urantia deveriam ter tidonaturezas f��sias mais naturalmente sens��veis ao esp��rito.Apesar desse duplo desastre, para a natureza do homem e para o seu ambiente, os mortais dosdias presentes, poderiam experimentar menos dessas lutas aparentes entre a arne e o esp��rito asoeles quisessem entrar no Reino do esp��rito, no qual os �lhos de Deus, pela f�e, desfrutam de umarelativa liberta�~ao da servid~ao da arne, por meio da ilumina�~ao do servi�o sinero liberador e pormeio da devo�~ao, de todo o ora�~ao, ao umprimento da vontade do Pai nos �eus. Jesus mostrou�a humanidade o novo aminho da vida mortal, por meio do qual os seres humanos podem esapar,quase totalmente, das espantosas onseq�uênias da rebeli~ao de Calig�astia e ompensarem-se maisefetivamente das priva�~oes resultantes da falta Adâmia. \O esp��rito da vida de Cristo Jesus tornou-nos livres da lei do viver animal e das tenta�~oes do mal e do peado." \Essa �e a vit�oria sobre a arne;e �e uma vit�oria da vossa pr�opria f�e."Aqueles homens e mulheres que s~ao onsientes de Deus e que naseram da experiênia do Esp��riton~ao entram em onito om as suas naturezas mortais mais do que o fazem os habitantes dos maisnormais dos mundos, planetas que nuna foram maulados pelo peado nem atingidos pela rebeli~ao.Os �lhos da f�e trabalham em n��veis inteletuais e vivem em planos espirituais muito aima dosonitos produzidos pelos desejos f��sios desenfreados ou pouo naturais. As neessidades normaisdos seres animais, os apetites e os impulsos naturais de ordem f��sia n~ao est~ao em onito, nemmesmo om as realiza�~oes espirituais mais elevadas, exeto nas mentes de pessoas ignorantes, malinstru��das ou infelizmente tomadas por esr�upulos extremados.Havendo ome�ado o aminho da vida eterna, aeitado tal ompromisso e reebido as vossasordens de avan�ar, n~ao temais os perigos do esqueimento humano e da inonstânia mortal, n~ao vosperturbeis pela d�uvida e o temor ao fraasso, nem pela onfus~ao da perplexidade; n~ao hesiteis, nemquestioneis sobre a vossa situa�~ao e posi�~ao, pois em todas as horas esuras, em todas as enruzilhadasda luta para ir �a frente, o Esp��rito da Verdade falar�a sempre, delarando: \Este �e o aminho".[Apresentado por umMensageiro Poderoso temporariamente designado para o servi�o em Urantia.℄
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Cap��tulo 35Os Filhos de Deus do Universo LoalOS FILHOS de Deus, apresentados anteriormente, têm origem no Para��so. S~ao desendentes dasDeidades dos dom��nios universais. Da primeira ordem de �lia�~ao do Para��so, a dos Filhos Criadores,h�a apenas um em N�ebadon, Mihael, o pai e soberano do vosso universo. Da segunda ordem de �lia�~aodo Para��so, a dos Filhos Avonais ou Magisteriais, N�ebadon tem a sua ota ompleta - 1062 Filhos.E esses \Cristos menores" s~ao t~ao e�ientes e Todo-Poderosos, nas suas auto-outorgas planet�arias,quanto foi o Filho Criador e Filho Mestre, em Urantia. A tereira ordem, tendo a sua origem naTrindade, n~ao �e registrada em um universo loal, mas eu estimo que, em N�ebadon, haja entre quinze evinte mil Filhos Instrutores da Trindade, n~ao inluindo os 9 642 assistentes registrados, trinitarizadospor riaturas. Esses Dainais do Para��so n~ao s~ao nem magistrados nem administradores, eles s~aosuperinstrutores.Os tipos de Filhos a serem onsiderados neste doumento têm a sua origem no universo loal; s~aouma progênie do Filho Criador do Para��so, em enlaes variados om o seu omplemento, a MinistraDivina, ou Esp��rito Materno do Universo. As ordens de �lia�~ao do universo loal que enontrammen�~ao nestas narrativas s~ao:1. Os Filhos Melquisedeques.2. Os Filhos Vorondadeques.3. Os Filhos Lanonandeques.4. Os Filhos Portadores da Vida.A Deidade Trina do Para��so funiona para a ria�~ao de três ordens de �lia�~ao: os Miha�eis, osAvonais e os Dainais. No universo loal, a Deidade dual, de Filho e Esp��rito, funiona do mesmomodo, na ria�~ao de três ordens elevadas de Filhos: os Melquisedeques, os Vorondadeques e osLanonandeques; e, havendo realizado essa express~ao tripla, ela olabora om o pr�oximo n��vel deDeus, o S�etuplo, na produ�~ao da ordem vers�atil dos Portadores da Vida. Estes �ultimos seres est~aolassi�ados junto om os Filhos desendentes de Deus; s~ao, ontudo, uma forma �unia e original devida no universo. O estudo deles oupar�a, por inteiro, o pr�oximo doumento.35.1 O Pai MelquisedequeAp�os trazer �a existênia os seres de ajuda pessoal, tais omo o Brilhante Estrela Matutino e asoutras pessoalidades administrativas, de aordo om o prop�osito divino e os planos riativos paraum universo, oorre uma nova forma de uni~ao riativa entre o Filho Criador e o Esp��rito Criativo,a Filha do Esp��rito In�nito no universo loal. A progênie a surgir, omo resultado dessa assoia�~aoriadora, �e a pessoalidade do Melquisedeque original - o Pai Melquisedeque - , aquele ser �unio queposteriormente olabora om o Filho Criador e o Esp��rito Criativo, para trazer �a existênia todo o367



grupo om esse nome.No universo de N�ebadon, o Pai Melquisedeque atua omo o primeiro aliado exeutivo do BrilhanteEstrela Matutino. Gabriel oupa-se mais om as pol��tias do universo, e Melquisedeque om os proe-dimentos pr�atios. Gabriel preside aos tribunais e onselhos regularmente onstitu��dos de N�ebadon,e Melquisedeque preside �as omiss~oes e orpos de aonselhamento espeiais, extraordin�arios e deemergênia. Gabriel e o Pai Melquisedeque nuna se afastam de S�alvington ao mesmo tempo, pois,na ausênia de Gabriel, o Pai Melquisedeque atua omo o omandante exeutivo de N�ebadon.Os Melquisedeques do nosso universo foram todos riados, durante o per��odo de um milênio dotempo-padr~ao, pelo Filho Criador e o Esp��rito Criativo, em enlae om o Pai Melquisedeque. Sendouma ordem de �lia�~ao na qual um dos seus pr�oprios membros funionou omo um riador oordenado,os Melquisedeques s~ao, pois, de onstitui�~ao parialmente auto-origin�aria, sendo, portanto, andi-datos �a realiza�~ao de um tipo superno de autogoverno. Eles elegem periodiamente o seu pr�opriodirigente administrativo para um mandado de sete anos do tempo padr~ao e, em outras irunstânias,funionam omo uma ordem auto-regida, embora o Melquisedeque original possua ertas prerroga-tivas inerentes �a o-paternidade. De tempos em tempos, esse Pai Melquisedeque designa ertosindiv��duos da sua ordem para funionar omo Portadores da Vida espeiais nos mundos midsonitas,um tipo de planeta habitado que at�e agora ainda n~ao foi revelado para Urantia.Os Melquisedeques n~ao atuam extensivamente fora do universo loal, exeto quando s~ao onvoa-dos omo testemunhas, em quest~oes pendentes, perante os tribunais do superuniverso; e, tamb�em,quando s~ao designados omo embaixadores espeiais, omo o s~ao algumas vezes, representando oseu universo junto a algum outro, dentro do mesmo superuniverso. O Melquisedeque original ou oprimogênito de ada universo tem sempre a liberdade de viajar aos universos da vizinhan�a, ou aoPara��so, em miss~oes que têm a ver om os interesses e deveres da sua ordem.35.2 Os Filhos MelquisedequesOs Melquisedeques s~ao a primeira ordem de Filhos divinos a aproximar-se perto o bastante da vidada riatura inferior, a ponto de serem apazes de funionar diretamente no minist�erio da eleva�~ao dosmortais e servir �as ra�as evoluion�arias sem a neessidade de enarnar-se. Esses Filhos, naturalmente,oloam-se no ponto m�edio da grande esala desendente das pessoalidades, enontrando-se, pororigem, a meio aminho entre a mais alta Divindade e a mais baixa riatura viva, dotada de vontade.Assim, tornam-se os intermedi�arios naturais entre os n��veis divinos mais elevados de existênia viventee as mais baixas formas de vida, materiais mesmo, nos mundos evoluion�arios. As ordens ser�a�as, osanjos, deliiam-se em trabalhar om os Melquisedeques; de fato, todas as formas de vida inteligentetêm, nesses Filhos, amigos ompreensivos, mestres ompassivos e onselheiros s�abios.Os Melquisedeques s~ao uma ordem autogovernada. Nesse grupo singular enontramos a primeiratentativa de autodetermina�~ao da parte dos seres do universo loal e observamos o mais elevadotipo de autogoverno verdadeiro. Esses Filhos organizam o seu pr�oprio meanismo de administra�~aopara o seu pr�oprio grupo e o seu planeta-lar, bem omo para as seis esferas interligadas e seusmundos tribut�arios. E deve �ar registrado que jamais abusaram das suas prerrogativas; nem poruma vez, em todo o superuniverso de Orvônton, esses Filhos Melquisedeques tra��ram a on�an�aneles depositada. S~ao a esperan�a de todos os grupos do universo que aspiram ao autogoverno; s~aoo modelo e os professores do autogovernar para todas as esferas de N�ebadon. Todas as ordens deseres inteligentes, os superiores aima e os subordinados abaixo, s~ao sineras nas suas louva�~oes aogoverno dos Melquisedeques.A ordem Melquisedeque de �lia�~ao oupa a posi�~ao e assume a responsabilidade do �lho maisvelho em uma grande fam��lia. A maior parte do seu trabalho �e regular e rotineira, de erta forma,mas, em grande parte, �e volunt�aria e inteiramente auto-imposta. A maioria das assembl�eias espeiais368



que se re�une em S�alvington, de tempos em tempos, �e onvoada por mo�~ao dos Melquisedeques.Pela sua pr�opria iniiativa, esses Filhos vigiam o seu universo nativo. Eles mantêm uma organiza�~aoautônoma, devotada �a informa�~ao sobre o universo, fazendo relatos peri�odios ao Filho Criador, in-dependentemente de todas as informa�~oes que possam vir at�e a sede-entral do universo por meio dasagênias regulares que tratam de uidar da administra�~ao de rotina do reino. Eles s~ao, por natureza,observadores sem preoneitos; têm a on�an�a total de todas as lasses de seres inteligentes.Os Melquisedeques funionam omo ortes itinerantes para a revis~ao e a assessoria aos reinos;esses Filhos do universo v~ao at�e os mundos, em pequenos grupos, para servir em omiss~oes deaonselhamento, tomar depoimentos, reeber sugest~oes e atuar omo onselheiros, ajudando, assim,a vener as maiores di�uldades e resolver as divergênias mais s�erias que surgem, de tempos emtempos, nos assuntos dos dom��nios evoluion�arios.Esses Filhos mais velhos de um universo s~ao os prinipais assistentes do Brilhante Estrela Matu-tino, no umprimento dos mandados do Filho Criador. Quando um Melquisedeque vai a um mundoremoto, em nome de Gabriel, ele pode, para os prop�ositos dessa miss~ao em partiular, ter poderesdelegados a si, em nome daquele que o envia, e surgir, no planeta da sua miss~ao, om a autoridadeplena do Brilhante Estrela Matutino. E isso �e verdadeiro, espeialmente para aquelas esferas em queum Filho mais elevado ainda n~ao haja apareido, �a semelhan�a das riaturas daquele reino.Quando um Filho Criador ingressa na arreira de auto-outorga, em um mundo evoluion�ario,ele vai sozinho; mas, quando um dos seus irm~aos do Para��so, um Filho Avonal, entra em uma auto-outorga, ele �e aompanhado pelos Melquisedeques de apoio, em n�umero de doze, que ontribuem omimensa e�iênia para o êxito da miss~ao de auto-outorga. Eles tamb�em d~ao apoio aos Avonais doPara��so nas miss~oes magisteriais nos mundos habitados, e, nesses ompromissos, os Melquisedequess~ao vis��veis aos olhos dos mortais se o Filho Avonal estiver tamb�em manifestado assim.N~ao h�a nenhuma fase da neessidade espiritual planet�aria �a qual eles n~ao ministrem. S~ao osmestres que onquistam, muito freq�uentemente, mundos inteiros de vida avan�ada, levando-os aopleno reonheimento do Filho Criador e do seu Pai no Para��so.Os Melquisedeques s~ao quase perfeitos em sabedoria, mas eles n~ao s~ao infal��veis no julgamento.Quando destaados e sozinhos, em miss~oes planet�arias, algumas vezes, têm errado em quest~oes me-nores, quer dizer, eles têm deidido fazer determinadas oisas que os seus supervisores n~ao aprovaramposteriormente. Um erro assim de julgamento desquali�a temporariamente um Melquisedeque, at�eque ele v�a a S�alvington e, em audiênia om o Filho Criador, reeba aquela instru�~ao que efetiva-mente o purga da desarmonia que ausou o desaordo om os seus ongêneres; e ent~ao, depois dorepouso orreional, �e reinorporado ao servi�o, ao tereiro dia. Essas pequenas inadequa�~oes, nafun�~ao de um Melquisedeque, todavia, apenas muito raramente oorreram em N�ebadon.Esses Filhos n~ao formam uma ordem que res�a; o seu n�umero �e estaion�ario, embora varie emada universo loal. O n�umero de Melquisedeques em registro no planeta sede-entral deles, emN�ebadon, ultrapassa dez milh~oes.35.3 Os Mundos MelquisedequesOs Melquisedeques oupam um mundo que lhes �e pr�oprio, perto de S�alvington, a sede-entral douniverso. Esta esfera, que traz o nome de Melquisedeque, �e o mundo-piloto do iruito de S�alvington,de setenta esferas prim�arias, ada uma das quais tendo �a sua volta seis esferas tribut�arias devotadasa atividades espeializadas. Essas esferas maravilhosas - setenta prim�arias e 420 tribut�arias - s~aomuito freq�uentemente hamadas de Universidades Melquisedeques. Os mortais asendentes de todasas onstela�~oes de N�ebadon passam por aperfei�oamentos, em todos os 490 mundos, para adquiriremo status de residênia em S�alvington. Mas a edua�~ao dos seres asendentes �e apenas uma fase das369



m�ultiplas atividades que têm lugar no onjunto das esferas arquitetônias de S�alvington.As 490 esferas, do iruito de S�alvington, s~ao divididas em dez grupos, ada um ontendo seteesferas prim�arias e quarenta e duas tribut�arias. Cada um desses grupos est�a sob a supervis~ao geralde uma dentre as ordens maiores de vida do universo. O primeiro grupo, abrangendo o mundo-pilotoe as pr�oximas seis esferas prim�arias, na proiss~ao planet�aria irundante, est�a sob a supervis~ao dosMelquisedeques. Esses mundos Melquisedeques s~ao:1. O mundo-piloto - o mundo-lar dos Filhos Melquisedeques.2. O mundo das esolas de vida-f��sia e dos laborat�orios de energias vivas.3. O mundo da vida moronial.4. A esfera da vida espiritual iniial.5. O mundo da vida espiritual intermedi�aria.6. A esfera da vida espiritual j�a avan�ada.7. O mundo-dom��nio da auto-realiza�~ao oordenada e suprema.Os seis mundos tribut�arios de ada uma dessas esferas Melquisedeques s~ao devotados a atividadespr�oprias do trabalho da esfera prim�aria interligada.O mundo-piloto, a esfera Melquisedeque, �e o ponto omum de reuni~ao de todos os seres envolvidosna edua�~ao e na espiritualiza�~ao dos mortais asendentes do tempo e do espa�o. Para um asendente,este �e, provavelmente, o mundo mais interessante de todo o N�ebadon. Todos os mortais evoluion�ariosque se graduam em aperfei�oamentos, nas suas onstela�~oes, est~ao destinados a aterrissar no mundoMelquisedeque; e, nele, s~ao iniiados no regime das disiplinas e progress~ao espiritual do sistemaeduaional de S�alvington. E nuna vos esqueereis das vossas rea�~oes do primeiro dia de vida nessemundo �unio, nem mesmo depois que houverdes alan�ado o vosso destino no Para��so.Os mortais asendentes mantêm residênia no mundo Melquisedeque, enquanto est~ao seguindo oseu aperfei�oamento nos seis planetas irunvizinhos de edua�~ao espeializada. E esse mesmo m�etodo�e adotado em toda a sua estada nos setenta mundos ulturais, as primeiras esferas do iruito deS�alvington.Muitas atividades diversi�adas oupam o tempo dos in�umeros seres que residem nos seis mundostribut�arios da esfera Melquisedeque; mas, no que onerne aos mortais asendentes, tais sat�elitesest~ao devotados �as seguintes fases espeiais de estudo:1. A esfera de n�umero um oupa-se da revis~ao da vida planet�aria iniial dos mortais asendentes.Esse trabalho �e feito em lasses, ompostas daqueles que provêm de um determinado mundo deorigem mortal. Aqueles que s~ao provenientes de Urantia juntos fazem essa revis~ao de experiênias.2. O trabalho espeial da esfera de n�umero dois onsiste em uma revis~ao semelhante �a dasexperiênias pelas quais se passou nos mundos das mans~oes irunvizinhas do primeiro sat�elite dasede-entral do sistema loal.3. As revis~oes nessa esfera s~ao pertinentes �a permanênia na apital do sistema loal; e abrangemas atividades nos mundos arquitetônios restantes do onjunto do sistema da sede-entral.4. A quarta esfera oupa-se de uma revis~ao das experiênias vividas nos setenta mundos tribut�ariosda onstela�~ao e nas esferas a eles interligadas.5. Na quinta esfera, �e feita a revis~ao das estadas dos asendentes no mundo sede-entral daonstela�~ao.6. O tempo na esfera de n�umero seis �e devotado ao intento de orrelaionar essas ino �epoas; ede efetuar a oordena�~ao preparat�oria da experiênia, para se entrar nas prinipais esolas Melqui-sedeques de instru�~ao sobre o universo. 370



As esolas de administra�~ao do universo e de sabedoria espiritual est~ao loalizadas no mundo-larMelquisedeque, onde tamb�em podem ser enontradas as esolas dediadas a uma �unia linha de pes-quisa, omo a da energia, mat�eria, organiza�~ao, omunia�~ao, arquivos, �etia e estudos omparativosdas existênias das riaturas.Na Fauldade Melquisedeque de Dota�~ao Espiritual, todas as ordens de Filhos de Deus - mesmo asordens do Para��so - ooperam om os Melquisedeques e os eduadores ser�a�os no aperfei�oamentodas hostes enviadas omo evangelizadoras do destino, as quais prolamam a liberdade espiritual ea �lia�~ao divina at�e mesmo aos mundos remotos do universo. Essa esola espeial da UniversidadeMelquisedeque �e uma institui�~ao exlusiva no universo, e nela estudantes visitantes de outros reinosn~ao s~ao aeitos.O mais elevado urso de ensino de administra�~ao do universo �e ministrado pelos Melquisedequesno seu mundo-lar. A essa Fauldade de �Etia Superior preside o Pai Melquisedeque original. �E paraessas esolas que os v�arios universos enviam estudantes de interâmbio. Embora o jovem universo deN�ebadon esteja abaixo na esala dos universos, no que diz respeito ao alane da realiza�~ao espiritual edesenvolvimento �etio elevado, os nossos problemas administrativos �zeram de todo o nosso universoalgo omo uma imensa l��nia, da qual as ria�~oes vizinhas fazem uso; e de um modo tal que asFauldades Melquisedeques �am repletas de estudantes visitantes e observadores de outros reinos.Al�em do grupo imenso de matr��ulas para os seres loais, h�a sempre mais de em mil estudantesde fora aguardando para entrar nas Fauldades Melquisedeques; pois a ordem Melquisedeque deN�ebadon �e renomada em todo o Esplândon.35.4 O Trabalho Espeial dos MelquisedequesUm ramo altamente espeializado de atividades dos Melquisedeques tem a ver om a supervis~aoda arreira moronial progressiva dos mortais asendentes. Grande parte desse aperfei�oamento �eonduzida pelos s�abios e paientes ministros ser�a�os, assistidos pelos mortais que asenderam at�en��veis relativamente mais elevados da sua realiza�~ao no universo; mas todo esse trabalho eduaional�a sob a supervis~ao geral dos Melquisedeques, em onjunto om os Filhos Instrutores da Trindade.Embora as ordens Melquisedeques estejam prinipalmente dediadas ao vast��ssimo sistema edua-ional e ao regime de edua�~ao experienial do universo loal, elas atuam tamb�em nos ompromissossingulares e sob irunstânias inusitadas. Num universo em evolu�~ao que aabar�a abrangendo apro-ximadamente dez milh~oes de mundos habitados, muitas oisas fora do omum est~ao destinadas aaonteer; e �e em tais emergênias que os Melquisedeques atuam. Em Edêntia, a sede-entral davossa onstela�~ao, eles s~ao onheidos omo os Filhos emergeniais. Est~ao sempre prontos para ser-vir sob quaisquer exigênias - f��sias, inteletuais ou espirituais - , seja em um planeta, sistema,onstela�~ao ou universo. Sempre, e em quaisquer irunstânias em que uma ajuda espeial se �zerneess�aria, enontrareis ali um ou mais Filhos Melquisedeques.Quando um aspeto do plano do Filho Criador �e amea�ado de falhar, imediatamente, um Mel-quisedeque estar�a pronto para prestar a sua assistênia. Raramente, todavia, s~ao hamados a atuardiante de uma rebeli~ao peaminosa omo a que oorreu em Satânia.Os Melquisedeques s~ao os primeiros a atuar em todas as emergênias de qualquer natureza, emtodos os mundos onde habitarem riaturas volitivas. Algumas vezes, atuam omo ust�odios tem-por�arios, em planetas agitados, servindo omo deposit�arios de um governo planet�ario desviado.Numa rise planet�aria, os Filhos Melquisedeques servem em muitas fun�~oes singulares. �E fail-mente poss��vel a esses Filhos fazerem-se vis��veis para os seres mortais, e algumas vezes os seres dessaordem enarnaram-se mesmo �a semelhan�a da arne mortal. Por sete vezes, em N�ebadon, um Mel-quisedeque serviu em um mundo evoluion�ario, na similaridade da arne mortal; e, em numerosasoasi~oes, esses Filhos surgiram �a semelhan�a de outras ordens de riaturas do universo. S~ao, de fato,371



ministros vers�ateis e volunt�arios das emergênias, para todas as ordens de inteligênias do universoe para todos os mundos e sistemas de mundos.O Melquisedeque que viveu em Urantia durante a �epoa de Abra~ao �ou onheido loalmenteomo o Pr��nipe de Sal�em, porque presidiu a uma pequena olônia de busadores da verdade residindoem um loal hamado Sal�em. Ele fez-se volunt�ario para enarnar �a semelhan�a da arne mortal; eassim o fez, om a aprova�~ao dos administradores provis�orios Melquisedeques do planeta, pois elestemiam que a luz da vida se extinguisse durante aquele per��odo de esurid~ao espiritual resente.Ele inentivou a verdade naqueles dias, transmitindo-a em seguran�a a Abra~ao e aos que estavamligados a ele.35.5 Os Filhos VorondadequesAp�os a ria�~ao dos ajudantes pessoais e do primeiro grupo de vers�ateis Melquisedeques, o FilhoCriador e o Esp��rito Criativo do universo loal planejaram e trouxeram �a existênia a segunda grandee diversa ordem de �lia�~ao do universo, a dos Vorondadeques. Mais geralmente, eles s~ao onheidosomo os Pais da Constela�~ao, porque um Filho dessa ordem �e, invariavelmente, enontrado �a frentedo governo de ada onstela�~ao em todo o universo loal.O n�umero dos Vorondadeques varia om o universo loal, sendo exatamente de um milh~ao on�umero registrado em N�ebadon. Esses Filhos, omo os seus pares, os Melquisedeques, n~ao possuemo poder da reprodu�~ao. N~ao existe nenhum m�etodo onheido por meio do qual eles pr�oprios possamaumentar o seu n�umero.Sob muitos aspetos, esses Filhos formam um orpo que se autogoverna; enquanto indiv��duos eomo grupo, omo um todo mesmo, eles s~ao amplamente autodeterminados, do mesmo modo queos Melquisedeques o s~ao; mas os Vorondadeques n~ao funionam em atividades t~ao variadas. N~ao seigualam aos seus irm~aos Melquisedeques quanto ao brilho da versatilidade, no entanto eles s~ao aindamais on��aveis e e�ientes omo governantes, sendo administradores de grande vis~ao. E n~ao s~aotamb�em, exatamente, os pares administrativos dos seus subordinados, os Lanonandeques, Soberanosdos Sistemas; eles superam, sim, todas as ordens de �lia�~ao do universo, em estabilidade de prop�ositoe divindade de julgamento.Ainda que as deis~oes e os omandos dessa ordem de Filhos estejam sempre de aordo om oesp��rito da �lia�~ao divina e em harmonia om a pol��tia do Filho Criador, têm sido itados por errospara om o Filho Criador e, quanto aos detalhes t�enios, as suas deis~oes foram, algumas vezes,revogadas por meio de apelos aos tribunais superiores do universo. Mas esses Filhos raramenteinorrem no erro e nuna se envolvem em rebeli~oes. Em toda a hist�oria de N�ebadon, jamais sepreseniou um Vorondadeque em desaato ao governo do universo.O servi�o dos Vorondadeques nos universos loais �e amplo e variado. Servem omo embaixadores,para outros universos, e omo ônsules, representando as onstela�~oes dentro do seu universo nativo.De todas as ordens de �lia�~ao do universo loal, �e aos dessa ordem que mais freq�uentemente se on�aa delega�~ao plena dos poderes de soberano, para serem exeridos em situa�~oes r��tias do universo.Um observador Vorondadeque mant�em-se presente, via de regra, nos mundos segregados e emesurid~ao espiritual, naquelas esferas submetidas ao isolamento planet�ario, por ausa da rebeli~ao edo erro; at�e a restaura�~ao do estado normal desse mundo. Em ertas emergênias, esse observadorAlt��ssimo poderia exerer a autoridade absoluta e arbitr�aria sobre ada ser eleste designado paraaquele planeta. Consta, nos anais de S�alvington, que os Vorondadeques algumas vezes exereramesse tipo de autoridade, omo regentes Alt��ssimos de planetas. E isso tem sido verdade, tamb�em,mesmo para os mundos habitados que n~ao foram atingidos por nenhuma rebeli~ao.Geralmente, um orpo de doze ou mais Filhos Vorondadeques onstitui uma alta orte de revis~ao372



e apelo, para os asos espeiais envolvendo o status de um planeta ou sistema. Contudo, o trabalhodeles �e mais amplamente pertinente �as fun�~oes legislativas inerentes aos governos das onstela�~oes.Como resultado de todos esses servi�os, os Filhos Vorondadeques tornaram-se os historiadores dosuniversos loais; s~ao pessoalmente onheedores de todas as lutas pol��tias e turbulênias soiais dosmundos habitados.35.6 Os Pais da Constela�~aoPelo menos três Vorondadeques s~ao designados para o governo de ada uma das em onstela�~oesde um universo loal. Esses Filhos s~ao seleionados pelo Filho Criador e indiados por Gabriel omoAlt��ssimos das onstela�~oes, para servirem durante um deamilênio; isso representa 10 000 anospadr~ao ou era de 50 000 anos do tempo de Urantia. O Alt��ssimo que reina, o Pai da Constela�~ao,tem dois olaboradores: um sênior e um j�unior. A ada mudan�a na administra�~ao, o integrantesênior torna-se o l��der do governo e o auxiliar j�unior assume os deveres do sênior, enquanto osVorondadeques residentes n~ao ompromissados nos mundos de S�alvington indiam um, dentre eles,omo andidato �a sele�~ao e para assumir as responsabilidades do olaborador j�unior. Assim, de aordoom essa pol��tia, ada um dos governantes Alt��ssimos tem um per��odo de servi�o, nas sedes-entraisde uma onstela�~ao, de três deamilênios, era de 150 000 dos anos de Urantia.Os em Pais da Constela�~ao, os dirigentes reais dos governos das onstela�~oes, onstituem o gabi-nete supremo de onselho do Filho Criador. Esse onselho re�une-se freq�uentemente na sede-entraldo universo e �e ilimitado pelo esopo e alane das suas delibera�~oes, mas volta-se prinipalmentepara o bem-estar das onstela�~oes e a uni�a�~ao da administra�~ao de todo o universo loal.Quando um Pai da Constela�~ao estiver umprindo deveres junto �a sede-entral do universo, omofreq�uentemente aontee, o olaborador sênior assume a dire�~ao dos assuntos da onstela�~ao. Afun�~ao normal desse olaborador sênior �e a supervis~ao dos assuntos espirituais, enquanto o olabo-rador j�unior oupa-se pessoalmente do bem-estar f��sio da onstela�~ao. Nenhuma pol��tia maior,ontudo, jamais �e levada adiante em uma onstela�~ao, a menos que todos os três Alt��ssimos estejamde aordo em todos os detalhes da sua exeu�~ao.Todo o meanismo da informa�~ao espiritual e dos anais de omunia�~ao est�a �a disposi�~ao dosAlt��ssimos das onstela�~oes. Eles mantêm-se em perfeito ontato om os seus superiores em S�alvingtone os seus subordinados diretos, os soberanos dos sistemas loais. E freq�uentemente se re�unem emonselho om os Soberanos dos Sistemas, para deliberar sobre o estado da onstela�~ao.Os Alt��ssimos eram-se de um orpo de onselheiros, ujo ontingente varia em n�umero e pessoal,de tempos em tempos, de aordo om a presen�a de v�arios grupos na sede-entral da onstela�~ao, etamb�em �a medida que variam as neessidades loais. Durante um per��odo de tens~ao extrema, podemsoliitar Filhos adiionais da ordem Vorondadeque, para ajud�a-los no trabalho de administra�~ao,e prontamente os reeber~ao. No momento, Norlatiadeque, a vossa pr�opria onstela�~ao, est�a sendoadministrada por doze Filhos Vorondadeques.35.7 Os Mundos VorondadequesO segundo grupo de sete mundos no iruito das setenta esferas prim�arias em volta de S�alvington,ompreende os planetas Vorondadeques. Cada uma dessas esferas, om os seus seis sat�elites irun-dantes, dedia-se a uma fase espeial das atividades dos Vorondadeques. Nesses quarenta e novereinos, os mortais asendentes atingem o apogeu da sua edua�~ao sobre a legisla�~ao do universo.Os mortais asendentes têm observado omo funionam as assembl�eias legislativas nos mundossedes-entrais das onstela�~oes; mas aqui, nesses mundos Vorondadeques, eles partiipam do estabe-373



leimento promulgado, da legisla�~ao efetiva geral do universo loal, sob a tutela dos Vorondadequesmais experientes. Esses estabeleimentos est~ao destinados a oordenar os v�arios pronuniamentosdas assembl�eias legislativas autônomas das em onstela�~oes. A instru�~ao que se reebe nas eso-las Vorondadeques n~ao �e ultrapassada nem mesmo em Uversa. Tal aperfei�oamento �e progressivo,estendendo-se desde a primeira esfera, om trabalhos suplementares nos seus seis sat�elites, at�e as seisesferas prim�arias remanesentes e seus grupos de sat�elites �liados.Os peregrinos asendentes entrar~ao em ontato om in�umeras atividades novas nesses mundos deestudo e trabalhos pr�atios. N~ao somos proibidos de inumbir-nos da revela�~ao dessas novas e inima-gin�aveis busas, mas n~ao temos a esperan�a de sermos apazes de desrever tais empreendimentospara a mente material dos seres mortais. N~ao temos palavras para omuniar os signi�ados dessasatividades supernas; e n~ao h�a atividades humanas an�alogas para serem usadas omo ilustra�~oes dessasnovas oupa�~oes dos mortais asendentes que fazem os seus estudos nesses quarenta e nove mundos.E muitas outras atividades, n~ao integrantes do regime asendente, est~ao entralizadas nesses mundosVorondadeques do iruito de S�alvington.35.8 Os Filhos LanonandequesAp�os a ria�~ao dos Vorondadeques, o Filho Criador e o Esp��rito Materno do Universo unem-se noprop�osito de trazer �a existênia a tereira ordem de �lia�~ao do universo, a dos Lanonandeques.Ainda que oupados om v�arias das tarefas ligadas �as administra�~oes dos sistemas, esses Filhos s~aomais onheidos omo Soberanos dos Sistemas, governantes dos sistemas loais; e omo Pr��nipesplanet�arios, governantes da administra�~ao dos mundos habitados.Como a �ultima e mais baixa ordem de �lia�~ao na ria�~ao - no que onerne ao seu n��vel divino -, foi exigido desses seres que passassem, nos mundos Melquisedeques, fazendo ertos ursos de aper-fei�oamento de preparo para o servi�o subseq�uente. Sendo os primeiros estudantes na UniversidadeMelquisedeque, foram lassi�ados e on�rmados pelos seus mestres e examinadores Melquisedequesde aordo om a sua aptid~ao, pessoalidade e alane das suas realiza�~oes.O universo de N�ebadon ome�ou a sua existênia exatamente om doze milh~oes de Lanonandequese, quando eles passaram pela esfera Melquisedeque, foram divididos, ap�os os testes �nais, em trêslasses:1. A dos Lanonandeques Prim�arios. Na ategoria mais alta, �aram 709 841 Filhos. Estes s~ao osFilhos designados omo Soberanos dos Sistemas e assistentes dos onselhos supremos das onstela�~oes,ou omo onselheiros no trabalho administrativo mais elevado do universo.2. A dos Lanonandeques Seund�arios. Desta ordem, sa��ram 10 234 601 da esola Melquisedeque.Foram designados omo Pr��nipes Planet�arios e omo reservas dessa ordem.3. A dos Lanonandeques Teri�arios. Deste grupo, onstaram 1 055 558 Filhos. Estes Filhosfunionam omo assistentes subordinados, mensageiros, ust�odios, enarregados, observadores; eumprem os deveres variados de um sistema e seus mundos omponentes.N~ao �e poss��vel a esses Filhos, omo o �e para os seres evoluion�arios, progredir de um grupo paraoutro. Ap�os haverem sido submetidos aos aperfei�oamentos dos Melquisedeques e depois de testadose lassi�ados, os Lanonandeques servem ontinuamente na ategoria designada. E esses Filhostamb�em n~ao podem reproduzir-se; o seu n�umero no universo �e estaion�ario.Em n�umeros redondos, a ordem dos Filhos Lanonandeques �e lassi�ada em S�alvington da seguintemaneira:Coordenadores do Universo e Conselheiros da Constela�~ao. . 100 000Soberanos de Sistemas e Assistentes. . . . . . . . . . 600 000374



Pr��nipes Planet�arios e Reservas. . . . . . . . . .10 000 000Corpo de Mensageiros. . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000Cust�odios e Registradores. . . . . . . . . . . . 100 000Corpo de Reserva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 000Como a ordem Lanonandeque �e uma ordem de �lia�~ao um pouo mais baixa do que a Melquisede-que e a Vorondadeque, os Filhos Lanonandeques prestam um servi�o maior nas unidades subordinadasdo universo, pois s~ao apazes de aproximar-se mais da ria�~ao inferior de ra�as inteligentes. Elestamb�em orrem grandes risos de desviar-se, de sair da t�enia aeit�avel de governo do universo.Todavia os Lanonandeques, espeialmente os da ordem prim�aria, s~ao os mais apazes e vers�ateisde todos os administradores do universo loal. Em habilidade exeutiva, eles podem ser superadosapenas por Gabriel e seus olaboradores n~ao revelados.35.9 Os Governantes LanonandequesOs Lanonandeques s~ao os governantes permanentes dos planetas e soberanos rotativos dos siste-mas. Um destes Filhos governa agora em Jerus�em, a sede-entral do vosso sistema loal de mundoshabitados.Os Soberanos dos Sistemas governam em omiss~oes de dois ou três, na sede-entral de ada sistemade mundos habitados. O Pai da Constela�~ao nomeia um desses Lanonandeques omo dirigente, aada deamilênio. Algumas vezes, n~ao �e feita nenhuma mudan�a no omando do trio; sendo a quest~aointeiramente opional para os governantes das onstela�~oes. Os governos dos sistemas n~ao têm o seupessoal substitu��do subitamente, a menos que oorra alguma esp�eie de trag�edia.Quando os Soberanos dos Sistemas ou os seus assistentes s~ao revogados, os seus lugares s~aooupados por uma sele�~ao feita pelo onselho supremo, loalizado na sede-entral da onstela�~ao,dentre os da reserva daquela ordem; e, em Edêntia, esse grupo de reserva �e maior do que a m�ediaindiada.Os onselhos supremos dos Lanonandeques est~ao estaionados nas v�arias esferas-sede das ons-tela�~oes. A esse orpo preside o Alt��ssimo olaborador sênior do Pai da Constela�~ao, enquanto oolaborador j�unior supervisiona as reservas da ordem seund�aria.Os Soberanos dos Sistemas fazem jus ao seu nome; eles s~ao quase omo soberanos nos assuntosloais dos mundos habitados. E agem de forma quase paternal ao dirigir os Pr��nipes Planet�arios,os Filhos Materiais e os esp��ritos ministradores. O dom��nio pessoal do soberano �e pratiamenteompleto. Esses governantes n~ao s~ao supervisionados pelos observadores da Trindade, provenientes douniverso entral. Constituem a divis~ao exeutiva do universo loal e, enquanto ust�odios enarregadosda promulga�~ao dos mandados legislativos ou exeutivos que apliam os vereditos judiiais, elesrepresentam o �unio esal~ao, em toda a administra�~ao do universo, no qual a deslealdade pessoalpara om a vontade do Filho Mihael poderia, f�ail e prontamente, instalar-se e a�rmar-se.O nosso universo loal tem sido desafortunado, pois mais de seteentos Filhos da ordem Lanonan-deque rebelaram-se ontra a dire�~ao do universo, preipitando, assim, a onfus~ao em v�arios sistemas eem numerosos planetas. De todo esse n�umero de fraassos, apenas três eram Soberanos de Sistemas;e pratiamente todos esses Filhos perteniam �a segunda e tereira ordens, a dos Pr��nipes Planet�ariose Lanonandeques teri�arios.Desses �lhos, o elevado n�umero que aiu do alto da sua integridade n~ao india nenhuma falha nasua ria�~ao. Eles poderiam ter sido riados divinamente perfeitos, mas foram gerados de um modotal que pudessem entender melhor as riaturas evoluion�arias, de omo vivem nos mundos do tempoe do espa�o e, assim, aproximar-se mais delas. 375



De todos os universos loais de Orvônton, exe�~ao feita a Hênselon, foi o nosso universo o que per-deu o maior n�umero dessa ordem de Filhos. Em Uversa, �e do onsenso geral pensar que tivemos tantaomplia�~ao administrativa assim, em N�ebadon, porque os nossos Filhos da ordem Lanonandequeforam riados om um grau muito elevado na liberdade pessoal de esolher e planejar. E n~ao fa�o essaobserva�~ao omo uma forma de r��tia. O Criador do nosso universo tem plena autoridade e poderpara fazer isso. A id�eia sustentada pelos nossos altos governantes �e a de que, ainda que os Filhosom um tal livre-arb��trio possam ausar problemas exessivos em idades iniiais do universo, quandoas oisas a�nal estiverem ompletamente sob ontrole e �nalmente estabeleidas, os ganhos vindosde uma lealdade mais elevada e um servi�o mais volunt�ario, da parte desses Filhos profundamentetestados, far~ao mais do que ompensar a onfus~ao e atribula�~oes dos primeiros tempos.Em aso de rebeli~ao na sede-entral de um sistema, um novo soberano �e oloado, geralmente,em um espa�o de tempo relativamente urto, mas n~ao �e assim nos planetas individuais. Eles s~ao asunidades omponentes da ria�~ao material, e o livre-arb��trio da riatura �e um fator para o julgamento�nal de todos esses problemas. Os Pr��nipes Planet�arios suessores s~ao designados para os mundosisolados, os planetas ujos pr��nipes possam haver-se desviado em autoridade; mas eles n~ao assumemo governo ativo de tais mundos at�e que os resultados da insurrei�~ao sejam parialmente superadose removidos, pelas medidas reparadoras adotadas pelos Melquisedeques e outras pessoalidades mi-nistrantes. A rebeli~ao, da parte de um Pr��nipe Planet�ario, instantaneamente isola o seu planeta;os iruitos espirituais loais s~ao imediatamente ortados. Apenas um Filho de auto-outorga poderestabeleer as linhas interplanet�arias de omunia�~ao om um mundo assim espiritualmente isolado.Existe um plano para salvar esses Filhos Lanonandeques ind�oeis e pouo s�abios; e muitos j�a sevaleram desse aprovisionamento de miseri�ordia; todavia, nuna mais poder~ao de novo funionarnas posi�~oes em que falharam. Ap�os a reabilita�~ao, s~ao designados para tarefas de ust�odia e osdepartamentos da administra�~ao f��sia.35.10 Os Mundos LanonandequesO tereiro grupo de sete mundos do iruito dos setenta planetas de S�alvington, om os seus respe-tivos quarenta e dois sat�elites, onstitui o grupo Lanonandeque de esferas administrativas. Nessesreinos, os Lanonandeques experientes, do orpo de ex-Soberanos de Sistemas, o�iam omo mestresadministradores dos peregrinos asendentes e das hostes ser�a�as. Os mortais evoluion�arios obser-vam os administradores dos sistemas, trabalhando nas apitais dos sistemas, mas ali eles partiipamda oordena�~ao fatual dos pronuniamentos administrativos dos dez mil sistemas loais.Essas esolas administrativas do universo loal s~ao supervisionadas por um orpo de Filhos Lano-nandeques, formado pelos que têm longa experiênia omo Soberanos de sistemas e onselheiros deonstela�~oes. Esses ol�egios exeutivos s~ao superados apenas pelas esolas administrativas de Ensa.Ao mesmo tempo em que servem de esferas de aperfei�oamento para os mortais asendentes, osmundos Lanonandeques s~ao os entros de empreendimentos extensivos que têm a ver om opera�~oesnormais de rotina do universo. No aminho interno at�e o Para��so, os peregrinos asendentes prosse-guem nos seus estudos, nas esolas pr�atias de onheimento apliado - o treino fatual de realmentefazer as oisas que lhes est~ao sendo ensinadas. O sistema eduaional do universo promovido pelosMelquisedeques �e pr�atio, progressivo, signi�ativo e experimental. E abrange aperfei�oamento omas oisas materiais, inteletuais, moroniais e espirituais.Vinulados a essas esferas administrativas dos Lanonandeques �e que os Filhos redimidos dessaordem, na sua maioria, servem omo ust�odios e diretores de assuntos planet�arios. E esses Pr��nipesPlanet�arios faltosos e os que se assoiaram a eles, em rebeli~ao, e que esolheram aeitar a reabilita�~aoproposta, ontinuar~ao a servir nessas fun�~oes de rotina, pelo menos at�e que o universo de N�ebadonesteja estabeleido em luz e vida. 376



Muitos dos Filhos Lanonandeques, nos sistemas mais antigos, ontudo, têm estabeleido regis-tros magn���os de servi�o, administra�~ao e realiza�~ao espiritual. Eles s~ao um grupo nobre, �el eleal; n~ao obstante a sua tendênia de air no erro dos so�smas da liberdade pessoal e ��~oes deautodetermina�~ao.[Auspiiado por um Comandante de Aranjos, atuando por autoridade de Gabriel de S�alvington.℄
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Cap��tulo 36Os Portadores da VidaA VIDA n~ao se origina espontaneamente. A vida �e gerada de aordo om os planos formuladospelos Arquitetos do Ser (n~ao revelados) e surge nos planetas habitados, por importa�~ao direta, ouem onseq�uênia das opera�~oes dos Portadores da Vida dos universos loais. Esses seres que portama vida est~ao entre as mais interessantes e vers�ateis das diversas fam��lias de Filhos do universo.Est~ao enarregados de elaborar a vida para as riaturas e lev�a-la �as esferas planet�arias. E depois deimplantar a vida nesses novos mundos, permaneem neles, por per��odos longos, para fomentar o seudesenvolvimento.36.1 A Origem e Natureza dos Portadores da VidaEmbora os Portadores da Vida perten�am �a fam��lia de �lia�~ao divina, eles s~ao um tipo peuliare diferente de Filhos do universo, sendo o �unio grupo de vida inteligente, em um universo loal,na ria�~ao dos quais partiipam os governantes do superuniverso. Os Portadores da Vida s~ao aprogênie de três pessoalidades preexistentes: o Filho Criador, o Esp��rito Materno do Universo e, pordesigna�~ao, um dos três Ani~aes dos Dias que presidem aos destinos do superuniverso envolvido.Esses Ani~aes dos Dias s~ao os �unios que podem deretar a extin�~ao da vida inteligente; e partiipamda ria�~ao dos Portadores da Vida, aos quais �e on�ado o estabeleimento da vida f��sia nos mundosem evolu�~ao.No universo de N�ebadon, h�a o registro da ria�~ao de uma entena de milh~oes de Portadores da Vida.Esse e�iente orpo de disseminadores da vida n~ao �e um grupo que de fato se autogoverna. Eles s~aodirigidos pelo trio determinador da vida, que onsiste em Gabriel, o Pai Melquisedeque e Nâmbia,o Portador da Vida original e primogênito de N�ebadon. Em todas as fases da sua administra�~aodivisional, ontudo, eles se autogovernam.Os Portadores da Vida est~ao lassi�ados segundo a sua gradua�~ao em três grandes divis~oes. Aprimeira divis~ao sendo a dos Portadores da Vida mais experientes; a segunda, a dos assistentes;e a tereira, a dos ust�odios. A primeira divis~ao �e subdividida em doze grupos de espeialistasnas v�arias formas de manifesta�~ao da vida. Essa separa�~ao em três divis~oes foi efetivada pelosMelquisedeques, que onduziram os testes, om esses prop�ositos, nas esferas-sede dos Portadores daVida. Os Melquisedeques, desde ent~ao, têm estado intimamente assoiados aos Portadores da Vidae sempre os aompanham quando estes saem para estabeleer a vida em um planeta novo.Quando um planeta evoluion�ario �e �nalmente estabeleido em luz e vida, os Portadores da Vidas~ao organizados em orpos deliberativos mais elevados, om a fun�~ao de aonselhamento, para ajudarna futura administra�~ao e desenvolvimento do mundo e dos seus seres glori�ados. Nas idadesposteriores e estabeleidas de um universo em evolu�~ao, muitos deveres novos s~ao on�ados a essesPortadores da Vida. 379



36.2 Os Mundos dos Portadores da VidaOs Melquisedeques mantêm a supervis~ao geral do quarto grupo das sete esferas prim�arias do iruitode S�alvington. Esses mundos dos Portadores da Vida s~ao designados do modo seguinte:1. A sede-entral dos Portadores da Vida.2. A esfera do planejamento da vida.3. A esfera da onserva�~ao da vida.4. A esfera da evolu�~ao da vida.5. A esfera da vida ligada �a mente.6. A esfera da mente e do esp��rito nos seres vivos.7. A esfera da vida n~ao revelada.Cada uma dessas esferas prim�arias �e erada por seis sat�elites, nos quais est~ao entradas as fasesespeiais de todas as atividades dos Portadores da Vida no universo.O Mundo N�umero Um �e a esfera-sede que, junto om os seus seis sat�elites tribut�arios, �e devotadaao estudo da vida universal, a vida em todas as fases onheidas de manifesta�~ao. Ali est�a loalizadoo ol�egio do planejamento da vida, onde funionam os mestres e onselheiros de Uversa e Havona,e mesmo do Para��so. �E-me permitido revelar que os sete posiionamentos entrais dos esp��ritosajudantes da mente situam-se nesse mundo dos Portadores da Vida.O n�umero dez - o sistema deimal - �e inerente ao universo f��sio, mas n~ao ao espiritual. O dom��nioda vida �e araterizado pelo três, o sete e o doze, ou pelos m�ultiplos e ombina�~oes desses n�umerosb�asios. H�a três planos primordiais de vida, essenialmente diferentes, segundo a ordem das trêsFontes e Centros do Para��so, e, no universo de N�ebadon, essas três formas b�asias de vida est~aoseparadas em três tipos diferentes de planetas. Havia, originalmente, doze oneitos distintos edivinos de vida transmiss��vel. Esse n�umero doze, om as suas subdivis~oes e m�ultiplos, perfaz todosos modelos b�asios de vida, em todos os sete superuniversos. H�a tamb�em sete tipos arquitetônios deprojetos de vida, arranjos fundamentais das on�gura�~oes de reprodu�~ao da mat�eria viva. Os modelosde vida de Orvônton s~ao on�gurados por doze portadores de hereditariedade. As ordens diferentesde riaturas de vontade est~ao on�guradas segundo os n�umeros 12, 24, 48, 96, 192, 384, e 768. EmUrantia, h�a quarenta e oito unidades de ontrole de modelos - determinadores das arater��stias -nas �elulas sexuais da reprodu�~ao humana.O Mundo N�umero Dois �e a esfera de projetos da vida; nele todos os novos modos de organiza�~aoda vida s~ao elaborados. Se bem que os projetos originais de vida sejam providos pelo Filho Criador, odesenvolvimento efetivo desses planos �e on�ado aos Portadores da Vida e seus olaboradores. Ap�osserem formulados os planos gerais da vida, para um novo mundo, s~ao transmitidos �as esferas-sede,onde s~ao minuiosamente estudados pelo onselho supremo dos Portadores da Vida mais experien-tes, em olabora�~ao om um orpo de Melquisedeques onsultores. Ainda que os planos partamde f�ormulas previamente aeitas, �e neess�ario que sejam passados ao Filho Criador e sejam endos-sados por ele. O dirigente dos Melquisedeques, freq�uentemente, representa o Filho Criador nessasdelibera�~oes.As vidas planet�arias, portanto, ainda que semelhantes, sob alguns pontos de vista, s~ao diferentesde v�arias maneiras em ada mundo evoluion�ario. Mesmo em uma s�erie uniforme de vida, em uma�unia fam��lia de mundos, a vida n~ao �e exatamente a mesma em dois planetas quaisquer; h�a sempre umtipo planet�ario, pois os Portadores da Vida trabalham onstantemente em um esfor�o de aperfei�oaras f�ormulas vitais que s~ao on�adas �a sua guarda.H�a mais de ummilh~ao de f�ormulas qu��mias fundamentais, ou �osmias, que onstituem os modelosparentais e as in�umeras varia�~oes funionais b�asias das manifesta�~oes de vida. O sat�elite de n�umero380



um da esfera de planejamento da vida �e o reino dos f��sios e eletroqu��mios do universo, que servemomo assistentes t�enios dos Portadores da Vida, no trabalho de aptar, organizar e manipular asunidades esseniais de energia empregadas na elabora�~ao dos ve��ulos materiais para a transmiss~aoda vida, o hamado plasma germinador.Os laborat�orios planet�arios de planejamento da vida est~ao situados no segundo sat�elite dessemundo, o de n�umero dois. Nesses laborat�orios, os Portadores da Vida, e todos os seus pareiros,olaboram om os Melquisedeques no esfor�o de modi�ar e possivelmente aperfei�oar a vida proje-tada, para a implanta�~ao nos planetas deimais de N�ebadon. A vida, que agora evolui em Urantia,foi planejada e parialmente elaborada nesse mesmo mundo, pois Urantia �e um planeta deimal, ummundo experimental de vida. Num mundo, em ada dez, �e permitida uma varia�~ao maior, em rela�~aoao projeto modelo de vida, do que nos outros mundos (os n~ao experimentais).O Mundo N�umero Três �e devotado �a onserva�~ao da vida. Nele, v�arios modos de prote�~ao e pre-serva�~ao da vida s~ao estudados e desenvolvidos pelos assistentes e ust�odios do orpo dos Portadoresda Vida. Os planos de vida, para ada mundo novo, sempre provideniam o estabeleimento, logo dein��io, da omiss~ao de onserva�~ao da vida, que onsiste em ust�odios espeialistas na manipula�~aoespeializada dos modelos b�asios da vida. Em Urantia, vinte e quatro desses ust�odios �aram en-arregados de miss~oes, dois para ada modelo fundamental ou parental da organiza�~ao arquitetôniado material da vida. Em planetas omo o vosso, a forma de vida mais elevada �e reproduzida por umfeixe portador de vida que possui vinte e quatro unidades modelo. (E posto que a vida inteletualse desenvolve a partir dos fundamentos da vida f��sia, e neles baseia-se, assim, vêm �a existênia asvinte e quatro ordens b�asias de organiza�~ao ps��quia.)A Esfera N�umero Quatro e os seus sat�elites tribut�arios devotam-se ao estudo da evolu�~ao da vidada riatura, em geral, e aos anteedentes evoluion�arios de qualquer n��vel de vida em partiular.O plasma original da vida de um mundo evoluion�ario deve onter o potenial pleno para todasas varia�~oes futuras de desenvolvimento e para todas as modi�a�~oes e mudan�as evoluion�ariassubseq�uentes. O aprovisionamento para esses projetos de metamorfose da vida, em longo alane,pode requerer o surgimento de muitas formas, aparentemente in�uteis, de vida animal e vegetal. Essessubprodutos da evolu�~ao planet�aria, previstos ou imprevistos, surgem em um est�agio de a�~ao paraapenas desapareer; pois, no deorrer e ao longo de todo esse extenso proesso, tem ontinuidadea trama da formula�~ao s�abia e inteligente dos elaboradores originais do plano da vida planet�ariae do esquema das esp�eies. Os m�ultiplos subprodutos da evolu�~ao biol�ogia s~ao todos esseniais �afun�~ao plena e �nal das formas de vida de inteligênia mais elevada, n~ao obstante possa prevaleer,temporariamente, uma grande desarmonia exterior na longa luta de asens~ao das riaturas maiselevadas para adquirir o predom��nio de mestria sobre as formas inferiores de vida; e muitas destass~ao, algumas vezes, opostas �a paz e ao onforto das riaturas em evolu�~ao dotadas de vontade.O Mundo N�umero Cino oupa-se totalmente om a vida assoiada �a mente. Cada um dosseus sat�elites �e devotado ao estudo de uma �unia fase da mente da riatura, orrelaionada oma vida da riatura. A mente, tal omo a ompreende o homem, �e uma dota�~ao dos sete esp��ritosajudantes da mente, sobreposta aos n��veis n~ao-ensin�aveis ou meânios da mente, feita pelas agêniasdo Esp��rito In�nito. Os modelos de vida reagem de formas vari�aveis a esses ajudantes e �as diferentesministra�~oes espirituais que operam em todos os universos do tempo e do espa�o. A apaidade dasriaturas materiais de reagir espiritualmente depende por ompleto da dota�~ao assoiada de mente,a qual, por sua vez, orientou o urso da evolu�~ao biol�ogia dessas mesmas riaturas mortais.O Mundo de N�umero Seis dedia-se �a orrela�~ao da mente om o esp��rito, do modo omo elesenontram-se assoiados �as formas vivas e aos organismos. Esse mundo e os seus seis sat�elites tri-but�arios abrangem as esolas de oordena�~ao das riaturas, nas quais os mestres, tanto do universoentral quanto do superuniverso, olaboram om os instrutores de N�ebadon para que �quem mani-festos na riatura, no tempo e no espa�o, os n��veis mais elevados de alane.A S�etima Esfera dos Portadores da Vida dedia-se aos dom��nios n~ao revelados da vida da riatura381



evoluion�aria, no que ela se relaiona �a �loso�a �osmia de fatualiza�~ao expansiva do Ser Supremo.36.3 O Transplante da VidaA vida n~ao aparee espontaneamente nos universos; os Portadores da Vida devem inii�a-la nosplanetas at�e ent~ao est�ereis. Eles s~ao portadores, disseminadores e guardi~aes da vida tal omo elasurge nos mundos evoluion�arios do espa�o. Toda a vida das ordens e formas onheidas em Urantiasurge om esses Filhos, se bem que nem todas as formas de vida planet�aria existam em Urantia.O orpo de Portadores da Vida, designado para implantar a vida em um novo mundo, onsiste,usualmente, em uma entena de portadores mais experientes, om em assistentes e mil ust�odios.Os Portadores da Vida freq�uentemente levam o plasma real da vida para um novo mundo, mas nemsempre. Algumas vezes, organizam os modelos de vida apenas depois de hegarem ao planeta de de-signa�~ao, de aordo om f�ormulas previamente aprovadas para uma nova aventura de estabeleimentoda vida. A origem da vida planet�aria de Urantia foi essa e aonteeu desse modo.Uma vez providos os modelos f��sios, de aordo om as f�ormulas aprovadas, ent~ao, os Portadoresda Vida atalisam esse material sem vida, omuniando-lhe, por meio das suas pessoas, a entelhada vida do esp��rito; e da�� em diante o modelo inerte torna-se mat�eria viva.A entelha vital - o mist�erio da vida - �e onferida por interm�edio dos Portadores da Vida, n~ao poreles. Na verdade, eles supervisionam essas opera�~oes, formulando o pr�oprio plasma da vida; mas �e oEsp��rito Materno do Universo que provê o fator essenial do plasma da vida. Da Filha Criativa doEsp��rito In�nito vem aquela entelha de energia que anima o orpo e que �e o press�agio da mente.Na outorga da vida, os seus Portadores n~ao transmitem nada das suas naturezas pessoais, nemmesmo nas esferas em que novas ordens de vida s~ao projetadas. Nessas oasi~oes, eles simplesmenteiniiam e transmitem a entelha da vida, d~ao in��io �as revolu�~oes neess�arias �a mat�eria, de aordoom as espei�a�~oes f��sias, qu��mias e el�etrias dos planos e modelos determinados. Os Portadoresda Vida s~ao presen�as vivas atal��tias que agitam, organizam e vitalizam os elementos at�e ent~aoinertes da ordem material de existênia.Aos Portadores da Vida de um orpo planet�ario �e dado um erto per��odo, para estabeleerem avida em um mundo novo, de aproximadamente meio milh~ao de anos do tempo daquele planeta. Ao�nal desse per��odo, indiado por um erto alane no desenvolvimento da vida planet�aria, eles essamos esfor�os de implanta�~ao e nada podem aresentar de novo ou suplementar, subseq�uentemente, �avida daquele planeta.Durante as idades que se interp~oem entre o estabeleimento da vida e o surgimento das riaturashumanas de status moral, aos Portadores da Vida �e permitido manipular o ambiente da vida e, deoutras maneiras, direionar favoravelmente o urso da evolu�~ao biol�ogia. E eles fazem isso durantelongos per��odos de tempo.Uma vez que os Portadores da Vida, que operam em um mundo novo, hajam obtido êxito naprodu�~ao de um ser om vontade, dotado dos poderes de deis~ao moral e esolha espiritual, ent~ao,nesse ponto, a sua tarefa termina - eles ompletaram a sua obra e n~ao podem mais manipular aevolu�~ao da vida. Desse ponto em diante, a evolu�~ao das oisas vivas deve ontinuar de aordo omo dom da natureza inerente e tendênias que hajam sido j�a onferidas a elas e estabeleidas nasf�ormulas e modelos da vida planet�aria. Aos Portadores da Vida n~ao �e permitido experimentar ouinterferir na vontade; a eles n~ao �e poss��vel nem permitido dominar ou arbitrariamente inueniar asriaturas morais.Com a hegada de um Pr��nipe Planet�ario, eles preparam-se para partir, embora dois dos por-tadores mais experientes e doze ust�odios possam apresentar-se omo volunt�arios, fazendo votos deren�unia tempor�aria, a �m de permaneerem inde�nidamente no planeta omo onselheiros para as382



quest~oes do desenvolvimento posterior e a onserva�~ao do plasma da vida. Dois desses Filhos e seusdoze olaboradores est~ao agora servindo em Urantia.36.4 Os Portadores Melquisedeques da VidaEm ada sistema loal de mundos habitados em N�ebadon, h�a uma �unia esfera na qual os Melqui-sedeques têm funionado omo portadores da vida. Essas moradas s~ao onheidas omo os mundosmidsonitas do sistema, e, em ada um desses mundos, um Filho Melquisedeque, materialmente mo-di�ado, aasalou-se om uma Filha esolhida da ordem material de �lia�~ao. As M~aes-Evas dessesmundos midsonitas s~ao enviadas do entro-sede do sistema da jurisdi�~ao, tendo sido esolhidas peloportador da vida Melquisedeque designado, dentre as in�umeras volunt�arias que responderam ao ha-mado do Soberano do Sistema dirigido �as Filhas Materiais da sua esfera.A progênie de um portador Melquisedeque da vida e de uma Filha Material �e onheida omomidsonita. O Pai Melquisedeque dessa ra�a de riaturas supernas �nalmente deixa o planeta dasua fun�~ao �unia de vida, e a M~ae-Eva dessa ordem espeial de seres do universo tamb�em parte,quando do apareimento da s�etima gera�~ao da sua progênie planet�aria. A dire�~ao desse mundo ent~ao�e passada ao seu �lho mais velho.As riaturas midsonitas vivem e funionam omo seres reprodutores nos seus magn���os mun-dos at�e que heguem aos mil anos-padr~ao; quando ent~ao s~ao transladadas por transporte ser�a�o.Os midsonitas s~ao seres que n~ao se reproduzem mais, da�� em diante, porque a t�enia de desma-terializa�~ao, pela qual eles passam na sua prepara�~ao para ensera�nar-se, priva-os para sempre dasprerrogativas de reprodu�~ao.O status atual desses seres di�ilmente pode ser quali�ado seja omo mortal ou imortal; e tamb�emn~ao podem ser de�nitivamente lassi�ados omo humanos, nem omo divinos. Essas riaturasn~ao s~ao resididas por Ajustadores e, portanto, di�ilmente seriam imortais. Mas elas tamb�em n~aopareem ser mortais; nenhum midsonita alguma vez experieniou a morte. Todos os midsonitasnasidos em N�ebadon at�e hoje est~ao vivos, funionando nos seus mundos de nasimento, em algumaesfera intermedi�aria ou na esfera midsonita de S�alvington, nos grupos de mundos dos �nalitores.Os Mundos dos Finalitores de S�alvington. Os portadores Melquisedeques da vida, bem omo asM~aes-Evas agregadas a eles, partem das esferas midsonitas do sistema em dire�~ao aos mundos dos�nalitores do iruito de S�alvington, onde a sua progênie tamb�em est�a destinada a se reunir.Com rela�~ao a isso, deve ser expliado que o quinto grupo dos sete mundos prim�arios, nos iruitosde S�alvington, s~ao os mundos dos �nalitores de N�ebadon. Os �lhos dos portadores Melquisedequesda vida e das Filhas Materiais est~ao domiiliados no s�etimo mundo dos �nalitores, a esfera midsonitade S�alvington.Os sat�elites dos sete mundos prim�arios dos �nalitores s~ao o ponto de enontro das pessoalidades dosuperuniverso e do universo entral, e podem estar umprindo miss~oes em N�ebadon. Embora os mor-tais asendentes transitem livremente em todos os mundos ulturais e esferas de aperfei�oamento dos490 mundos que ompreendem a Universidade Melquisedeque, h�a ertas esolas espeiais e in�umeraszonas de restri�~ao nas quais n~ao têm permiss~ao de entrar. Isto �e verdadeiro espeialmente omrela�~ao �as quarenta e nove esferas sob a jurisdi�~ao dos �nalitores.O prop�osito das riaturas midsonitas n~ao �e ainda onheido at�e este momento; aparentemente,todavia, essas pessoalidades est~ao-se reunindo no s�etimo mundo dos �nalitores em prepara�~ao paraalguma eventualidade futura na evolu�~ao do universo. As nossas indaga�~oes a respeito das ra�asmidsonitas s~ao sempre dirigidas aos �nalitores; estes por�em, ontinuadamente, reusam-se a disutiro destino dos seus pupilos. Independentemente da nossa inerteza quanto ao futuro dos midsonitas,sabemos que todos os universos loais de Orvônton abrigam um orpo, em aumula�~ao resente,383



desses seres misteriosos. �E ren�a dos portadores Melquisedeques da vida que os seus �lhos midsonitasalgum dia ser~ao dotados, por Deus, o �Ultimo, om o esp��rito transendental e eterno da absonitude.36.5 Os Sete Esp��ritos Ajudantes da MenteA presen�a dos sete esp��ritos ajudantes da mente, nos mundos primitivos, �e o que ondiiona o ursoda evolu�~ao orgânia; isso explia por que a evolu�~ao �e proposital e n~ao aidental. Estes ajudantesrepresentam a fun�~ao de ministra�~ao da mente, feita pelo Esp��rito In�nito, que se estende �as ordensmais baixas de vida inteligente por meio da fun�~ao operante do Esp��rito Materno de um Universoloal. Estes ajudantes s~ao progênie do Esp��rito Materno do Universo e onstituem a sua ministra�~aopessoal �as mentes materiais dos reinos. Quaisquer sejam o loal e o tempo em que tais mentes semanifestem, ali, esses esp��ritos estar~ao funionando de modos diversos.Os sete esp��ritos ajudantes da mente s~ao hamados por nomes equivalentes �as designa�~oes seguin-tes: intui�~ao, ompreens~ao, oragem, onheimento, onselho, adora�~ao e sabedoria. Esses esp��ritos-mente fazem sentir a sua inuênia em todos os mundos habitados na forma de impulsos difereniais,ada um busando a apaidade de reeptividade para a sua manifesta�~ao em graus distintos e in-dependentemente daquilo que os outros seis esp��ritos possam enontrar em termos de reeptividadee oportunidade de atua�~ao.As posi�~oes entrais dos esp��ritos ajudantes, nos mundos-sede dos Portadores da Vida, indiamaos seus supervisores a extens~ao, o alane e a qualidade da fun�~ao da mente a ser adotada por taisajudantes, em qualquer mundo e em qualquer organismo vivo de status inteletual. Essas oloa�~oesde mente-vida s~ao indiadoras perfeitas da fun�~ao da mente viva, para os primeiros ino ajudantes.Todavia, om respeito ao sexto e ao s�etimo esp��ritos ajudantes - o da adora�~ao e o da sabedoria -, essas posi�~oes entrais registram apenas uma fun�~ao qualitativa. As atividades quantitativas dosajudantes da adora�~ao e da sabedoria �am registradas na presen�a imediata da Ministra Divina emS�alvington, sendo uma experiênia pessoal do Esp��rito Materno do Universo.Os sete esp��ritos ajudantes da mente sempre aompanham os Portadores da Vida a um novo pla-neta, mas n~ao devem ser enarados omo entidades; eles s~ao mais semelhantes a iruitos. Os esp��ritosdesses sete ajudantes do universo n~ao funionam omo pessoalidades separadas da presen�a da Mi-nistra Divina no universo; s~ao, de fato, um n��vel de onsiênia da Ministra Divina; permaneendosempre subordinados �a a�~ao e �a presen�a da sua m~ae riativa.Faltam-nos as palavras adequadas para melhor de�nir esses sete esp��ritos ajudantes da mente.Eles ministram aos n��veis mais baixos da mente experienial e podem ser desritos, na seq�uênia dasrealiza�~oes evoluion�arias, do modo seguinte:1. O esp��rito da intui�~ao - a perep�~ao r�apida, os instintos f��sios primitivos e reexos inerentes;o dom da dire�~ao e outros dons autopreservadores ativos de todas as ria�~oes possuidoras de mente;o �unio dos ajudantes a funionar t~ao amplamente nas ordens mais baixas da vida animal e o �unioa fazer um ontato funional amplo om os n��veis n~ao-ensin�aveis da mente meânia.2. O esp��rito da ompreens~ao - o impulso da oordena�~ao, a assoia�~ao de id�eias espontânea eaparentemente autom�atia. Essa �e a d�adiva da oordena�~ao do onheimento adquirido, o fenômenodo raio��nio r�apido, do julgamento r�apido e deis~ao pronta.3. O esp��rito da oragem - o dom da �delidade - nos seres pessoais, a base da aquisi�~ao do ar�ater eraiz inteletual da �bra moral e da bravura espiritual. Quando iluminado pelos fatos e inspirado pelaverdade, torna-se o segredo do impulso de asens~ao evoluion�aria pelos anais do autodireionamentointeligente e onsiente.4. O esp��rito do onheimento - a uriosidade - a m~ae da aventura e da desoberta, o esp��ritoient���o; o guia e olaborador �el dos esp��ritos da oragem e do onselho; o impulso de direionar384



os dons da oragem para os aminhos �uteis e progressivos de resimento.5. O esp��rito do onselho - o impulso soial, o dom da oopera�~ao om a esp�eie; a apaidade dasriaturas volitivas de se harmonizar om os seus ompanheiros; a origem do instinto greg�ario entreas riaturas inferiores.6. O esp��rito da adora�~ao - o impulso religioso, o primeiro anseio diferenial a separar as riaturasdotadas de mente em duas lasses b�asias de existênia mortal. O esp��rito da adora�~ao distingue parasempre o animal, ao qual est�a assoiado, das riaturas sem alma, no entanto om dota�~ao mental. Aadora�~ao �e a ins��gnia da andidatura �a asens~ao espiritual.7. O esp��rito da sabedoria - a tendênia inerente de todas as riaturas morais para o avan�oevoluion�ario ordenado e progressivo. Este �e o mais elevado dos ajudantes, o esp��rito oordenadore artiulador do trabalho de todos os outros. Este esp��rito �e o segredo daquele impulso inato dasriaturas de mente, o qual iniia e mant�em o programa pr�atio efetivo da esala asendente daexistênia; aquela d�adiva das oisas vivas que responde pela sua apaidade inexpli�avel de sobrevivere, na sobrevivênia, de utilizar-se da oordena�~ao em toda a sua experiênia passada e oportunidadespresentes para a onquista da totalidade, em tudo o que todos os outros seis ministros mentais possammobilizar na mente do organismo em quest~ao. A sabedoria �e o apogeu da atua�~ao inteletual. Asabedoria �e a meta de uma existênia puramente mental e moral.Os esp��ritos ajudantes da mente resem por meio da experiênia, no entanto nuna se tornampessoais. Eles evoluem em fun�~ao; e as fun�~oes dos ino primeiros, atuando nas ordens animais,em uma erta medida, se fazem esseniais para que todos sete funionem no inteleto humano. Essarela�~ao om os animais faz om que os ajudantes passem a ser mais e�azes na sua pr�atia junto �amente humana; assim �e que os animais tornam-se, de uma erta forma, indispens�aveis �a evolu�~aointeletual do homem, bem omo �a sua evolu�~ao f��sia.Esses ajudantes da mente de um Esp��rito Materno do universo loal est~ao relaionados �a vida dariatura om status de inteligênia, de uma maneira an�aloga �a liga�~ao que os entros de potênia eos ontroladores f��sios têm om as for�as n~ao viventes do universo. Prestam um servi�o inestim�avelaos iruitos da mente nos mundos habitados e s~ao olaboradores e�azes dos Mestres ControladoresF��sios, os quais tamb�em servem omo ontroladores e diretores dos n��veis pr�e-ajudantes da mente,n��veis mentais estes que s~ao n~ao-ensin�aveis ou meânios.A mente viva, antes do apareimento da apaidade de aprender pela experiênia, �e dom��nio daministra�~ao dos Mestres Controladores F��sios. A mente da riatura, antes de adquirir a apaidadede reonheer a divindade e de adorar a Deidade, �e dom��nio exlusivo dos esp��ritos ajudantes. Como surgimento da sensibilidade espiritual, no inteleto da riatura, tais mentes riadas tornam-seimediatamente supramentais, sendo inorporadas instantaneamente ao iruito dos ilos espirituaisdo Esp��rito Materno do universo loal.Os esp��ritos ajudantes da mente n~ao est~ao relaionados, de nenhum modo, diretamente �a fun�~aodiversi�ada, e altamente espiritual, do esp��rito da presen�a pessoal da Ministra Divina, o Esp��ritoSanto, nos mundos habitados; ontudo, s~ao eles os anteedentes funionais e preparat�orios para osurgimento e a atua�~ao do Esp��rito Santo, sobre o homem evoluion�ario. Os ajudantes proporionamao Esp��rito Materno do Universo um ontato variado om as riaturas materiais viventes de umuniverso loal e um ontrole sobre elas; ontudo, quando atuam nos n��veis da pr�e-pessoalidade,atuam sem reperuss~ao no Ser Supremo.A mente n~ao-espiritual ou �e uma manifesta�~ao da energia do esp��rito ou um fenômeno de energiaf��sia. Mesmo a mente humana, a mente pessoal, n~ao tem qualidades de sobrevivênia fora daidenti�a�~ao om o esp��rito. A mente �e uma outorga da divindade, mas n~ao �e imortal quandofuniona sem o disernimento espiritual interno e quando �e desprovida da apaidade de adorar easpirar �a sobrevivênia. 385



36.6 As For�as VivasA vida �e tanto meânia quanto vital - material e espiritualmente. Os f��sios e os qu��mios de Urantiaprogredir~ao onstantemente no seu entendimento das formas protoplasm�atias da vida vegetal eanimal, sem no entanto jamais se tornarem apazes de produzir organismos vivos. A vida �e algodiferente de todas as manifesta�~oes de energia; mesmo a vida material das riaturas f��sias n~ao �einerente �a mat�eria.As oisas materiais podem desfrutar de uma existênia independente, mas a vida brota apenasda vida. A mente s�o pode ser derivada da mente preexistente. O esp��rito tem origem apenas emanestrais espirituais. A riatura pode produzir as formas da vida, mas s�o uma pessoalidade riadoraou uma for�a riativa podem proporionar a entelha ativadora da vida.Os Portadores da Vida podem organizar as formas materiais, ou os modelos arquet��pios f��siospara os seres vivos, mas o Esp��rito provê a entelha iniial da vida e outorga o dom da mente. Mesmoas formas vivas da vida experimental, que os Portadores da Vida organizam, nos seus mundos emS�alvington, s~ao sempre desprovidas de poderes de reprodu�~ao. Quando as f�ormulas da vida e osmodelos vitais est~ao orretamente reunidos e organizados adequadamente a presen�a de um Portadorda Vida �e su�iente para iniiar a vida; no entanto todos esses organismos vivos areem de doisatributos esseniais - dom da mente e poderes da reprodu�~ao. A mente animal e a mente humana s~aod�adivas do Esp��rito Materno do universo loal, funionando por meio dos sete esp��ritos ajudantes damente; ao passo que a apaidade que a riatura tem de reproduzir �e uma d�adiva, pessoal e espe���a,do Esp��rito do Universo, ao plasma anestral da vida inaugurado pelos Portadores da Vida.Uma vez que os Portadores da Vida hajam elaborado os modelos da vida, ap�os haverem organizadoos sistemas de energia, deve oorrer um fenômeno omplementar: o \sopro da vida", que deve serpassado a essas formas sem vida. Os Filhos de Deus podem onstruir as formas da vida, mas �e oEsp��rito de Deus que realmente ontribui om a entelha vital. E quando a vida assim transmitida�e onsumida, ent~ao de novo o orpo material remanesente torna-se mat�eria morta. Quando a vidaoutorgada se exaure, o orpo retorna para o seio do universo material, do qual foi tomado emprestadopelos Portadores da Vida, para servir omo um ve��ulo transit�orio �aquela dota�~ao de vida a qualhaviam transmitido a tal assoia�~ao vis��vel de mat�eria-energia.A vida onferida �as plantas e animais, pelos Portadores da Vida, n~ao retorna para os Portadoresda Vida, quando da morte da planta ou animal. A vida que abandona uma oisa viva n~ao possui nemidentidade, nem pessoalidade; ela n~ao sobrevive individualmente �a morte. Durante a sua existênia,e no tempo da sua permanênia no orpo de mat�eria, ela passou por uma mudan�a; ela passoupor uma evolu�~ao de energia e sobrevive apenas omo uma parte das for�as �osmias do universo;n~ao sobrevive omo vida individual. A sobrevivênia das riaturas mortais �e totalmente baseada naevolu�~ao de uma alma imortal dentro da mente mortal.Falamos da vida omo \energia" e omo \for�a", mas realmente ela n~ao �e nem uma nem a outra.A energia-for�a �e sens��vel de modo vari�avel �a gravidade; a vida n~ao o �e. O modelo original tamb�emn~ao �e sens��vel �a gravidade, sendo uma on�gura�~ao de energias que j�a perfez ou umpriu todas suasobriga�~oes de resposta �a gravidade. A vida, omo tal, onstitui a anima�~ao de um sistema de energias- material, mental ou espiritual - segundo algum modelo arquet��pio on�gurado ou seleionado.Algumas oisas h�a, ligadas �a elabora�~ao da vida nos planetas evoluion�arios, que n~ao est~ao de todolaras para n�os. Compreendemos plenamente a organiza�~ao f��sia das f�ormulas eletroqu��mias dosPortadores da Vida, mas n~ao ompreendemos totalmente a natureza e a fonte da entelha de ativa�~aoda vida. Sabemos que a vida ui do Pai, atrav�es do Filho e pelo Esp��rito. �E mais do que poss��velque os Esp��ritos Mestres sejam o anal s�etuplo do rio da vida vertido sobre toda a ria�~ao. Por�em,n~ao ompreendemos a t�enia pela qual o Esp��rito Mestre supervisor partiipa do epis�odio iniialde outorga da vida em um planeta novo. Areditamos que os Ani~aes dos Dias tamb�em possuamalgum papel na inaugura�~ao da vida em um novo mundo, mas somos totalmente ignorantes sobre a386



natureza desse papel. Sabemos que o Esp��rito Materno do Universo, de fato, vitaliza os modelos semvida e onede a esses plasmas ativados as prerrogativas da reprodu�~ao dos organismos. Observamosque três s~ao os n��veis de Deus, o S�etuplo, algumas vezes designados omo os Criadores Supremos dotempo e do espa�o; mas, afora isso, sabemos pouo mais do que os mortais de Urantia - simplesmenteque a onep�~ao �e inerente ao Pai; a express~ao, ao Filho; e a realiza�~ao da vida, ao Esp��rito.[Ditado por um Filho Vorondadeque estaionado em Urantia, omo observador; e funionandoomo tal a pedido do Dirigente Melquisedeque do Corpo de Supervis~ao da Revela�~ao.℄
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Cap��tulo 37As Pessoalidades do Universo Loal�A FRENTE de todas as pessoalidades de N�ebadon, est�a o Filho Criador e Mestre, Mihael, pai esoberano do universo. Coordenada em divindade, e omplementar pelos seus atributos riativos, est�aa Ministra Divina de S�alvington, o Esp��rito Materno do universo loal. E esses riadores s~ao, em umsentido muito literal, o Pai-Filho e a M~ae-Esp��rito de todas as riaturas nativas de N�ebadon.Os doumentos preedentes trataram das ordens riadas de �lia�~ao; as narrativas seguintes retra-tar~ao os esp��ritos ministrantes e as ordens asendentes de �lia�~ao. O presente doumento oupa-se,prinipalmente, de um grupo intermedi�ario, o dos Ajudantes do Universo, mas tamb�em faz umabreve onsidera�~ao sobre alguns dentre os esp��ritos mais elevados que permaneem em N�ebadon ealgumas das ordens de idadania permanente no universo loal.
37.1 Os Ajudantes do UniversoMuitas, dentre as ordens singulares, geralmente agrupadas nessa ategoria, n~ao s~ao reveladas, mas, osAjudantes do Universo, omo s~ao apresentados nestes doumentos, inluem as sete ordens seguintes:1. Os Brilhantes Estrelas Matutinas.2. Os Brilhantes Estrelas Vespertinas.3. Os Aranjos.4. Os Assistentes Mais Elevados.5. Os Altos Comiss�arios.6. Os Supervisores Celestes.7. Os Eduadores dos Mundos das Mans~oes.Da primeira ordem de Ajudantes do Universo, a dos Brilhantes Estrelas Matutinas, s�o h�a umser em ada universo; e �e o primogênito entre todas as riaturas nativas de um universo loal.O Brilhante Estrela Matutino do nosso universo �e onheido omo Gabriel de S�alvington. �E oomandante exeutivo de todo o N�ebadon, atuando omo representante pessoal do Filho Soberano eporta-voz da sua onsorte riativa.Durante os primeiros tempos de N�ebadon, Gabriel trabalhou ompletamente sozinho om Mihaele o Esp��rito Criativo. �A medida que o universo reseu e os problemas administrativos multipliaram-se, ele foi provido om um quadro pessoal de assistentes, n~ao revelados aqui e, �nalmente, esse gruporeseu om a ria�~ao do orpo dos Estrelas Vespertinos de N�ebadon.389



37.2 Os Brilhantes Estrelas VespertinosEstas brilhantes riaturas foram projetadas pelos Melquisedeques, tendo sido, ent~ao, trazidas �aexistênia pelo Filho Criador e o Esp��rito Criativo. Eles servem em muitas fun�~oes; mas, prini-palmente, omo o�iais de liga�~ao de Gabriel, o omandante exeutivo do universo loal. Um oumais desses seres funionam omo os representantes de Gabriel na apital de ada onstela�~ao esistema em N�ebadon.Como omandante exeutivo de N�ebadon, Gabriel �e o presidente ex oÆio, ou o observador, damaior parte dos onlaves de S�alvington, e aontee que at�e mil desses onlaves est~ao, muitas vezes,em sess~ao simultaneamente. Os Brilhantes Estrelas Vespertinas representam Gabriel em tais oasi~oes;ele n~ao pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e esses superanjos ompensam essa limita�~ao.Um servi�o an�alogo �e prestado por eles ao orpo dos Filhos Instrutores da Trindade.Ainda que pessoalmente oupado om seus deveres administrativos, Gabriel mant�em ontato omtodas as outras fases da vida e assuntos do universo por interm�edio dos Brilhantes Estrelas Ves-pertinas. Eles sempre o aompanham nas suas viagens planet�arias e, freq�uentemente, partem emmiss~oes espeiais a planetas individuais omo representantes pessoais dele. Nesses ompromissos,algumas vezes têm sido onheidos omo \o anjo do Senhor". Eles v~ao a Uversa om freq�uênia,para representar o Brilhante Estrela Matutino perante as ortes e assembl�eias dos Ani~aes dos Dias,mas raramente viajam al�em dos on�ns de Orvônton.Os Brilhantes Estrelas Vespertinas s~ao uma ordem dual exepional, da qual alguns fazem partepor dignidade de ria�~ao e outros por servi�os prestados. O orpo de N�ebadon atualmente ontaom 13 641 desses superanjos. H�a 4 832 om a dignidade de ria�~ao, enquanto 8 809 s~ao esp��ritosasendentes que alan�aram essa meta por servi�os elevados. Muitos desses Estrelas Vespertinosasendentes ome�aram suas arreiras no universo omo sera�ns; outros asenderam de n��veis devida irrevelados da riatura. Como meta a ser alan�ada, esse alto orpo nuna est�a fehado para osandidatos �a asens~ao, desde que um universo n~ao esteja estabeleido em luz e vida.Ambos os tipos de Brilhantes Estrelas Vespertinas s~ao failmente vis��veis para as pessoalidadesmoroniais e para ertos tipos de seres materiais supramortais. Os seres riados dessa ordem inte-ressante e vers�atil possuem uma for�a de esp��rito que se pode manifestar independentemente da suapresen�a pessoal.O omandante desses superanjos �e Gav�alia, o primogênito dessa ordem em N�ebadon. Desde queCristo Mihael retornou da sua auto-outorga triunfante em Urantia, Gav�alia tem sido designadopara ministrar aos mortais asendentes e, nos �ultimos mil e noveentos anos de Urantia, o seuolaborador, Galântia, tem mantido a sede-entral em Jerus�em, onde passa era da metade do seutempo. Galântia �e o primeiro dos superanjos asendentes a alan�ar esse alto status.Nenhuma organiza�~ao grupal ou ompanhia de Brilhantes Estrelas Vespertinas existe, al�em da suaassoia�~ao ostumeira, aos pares, para muitas miss~oes. Eles n~ao s~ao extensivamente designados paramiss~oes ligadas �a arreira asendente dos mortais mas, quando em ompromissos desse tipo, nunafunionam a s�os. Sempre trabalham aos pares - um, o ser riado omo tal, e o outro, um EstrelaVespertino asendente.Um dos altos deveres dos Estrelas Vespertinos �e aompanhar os Filhos Avonais de auto-outorga nassuas miss~oes planet�arias, do mesmo modo que Gabriel aompanhou Mihael na sua auto-outorga emUrantia. Os dois superanjos aompanhantes s~ao as pessoalidades superiores nessas miss~oes, servindoomo omandantes adjuntos dos aranjos e de todos os outros designados para tais tarefas. �E o maisexperiente desses superanjos, no omando, que, no tempo e na idade oportunos, diz ao Filho Avonalauto-outorgado: \Cuida dos assuntos do teu irm~ao".Pares semelhantes desses superanjos s~ao designados para o orpo planet�ario de Filhos Instrutoresda Trindade, na obra de estabeleer a idade de p�os-outorga ou do amanheer espiritual em um390



mundo habitado. Nesses ompromissos os Estrelas Vespertinos servem omo liga�~ao entre os mortaisdo reino e os orpos invis��veis de Filhos Instrutores.Os Mundos dos Estrelas Vespertinos. O sexto grupo dos sete mundos de S�alvington e os seusquarenta e dois sat�elites tribut�arios est~ao entregues �a administra�~ao dos Brilhantes Estrelas Vesper-tinas. Os sete mundos prim�arios s~ao presididos pelas ordens riadas desses superanjos, enquanto ossat�elites tribut�arios s~ao administrados pelos Estrelas Vespertinos asendentes.Os sat�elites dos primeiros três mundos s~ao devotados �as esolas dos Filhos Instrutores e EstrelasVespertinos, dediadas a pessoalidades espirituais do universo loal. Os pr�oximos três grupos s~aooupados por esolas onjuntas similares, devotadas ao aperfei�oamento dos mortais asendentes.Os sat�elites do s�etimo mundo s~ao reservados �as delibera�~oes trinas dos Filhos Instrutores, EstrelasVespertinos e �nalitores. Em tempos reentes, esses superanjos identi�aram-se intimamente omo trabalho, no universo loal, do Corpo de Finalidade e, h�a muito, têm-se assoiado aos FilhosInstrutores. Existe uma liga�~ao de enorme poder e importânia entre os Estrelas Vespertinos e osMensageiros por Gravidade, ligados aos grupos de trabalho dos �nalitores. O s�etimo mundo prim�arioest�a reservado �as quest~oes n~ao reveladas e pertinentes �as futuras rela�~oes que se estabeleer~ao entre osFilhos Instrutores, os �nalitores e os Estrelas Vespertinos, em onseq�uênia da emergênia ompletada manifesta�~ao, no superuniverso, da pessoalidade de Deus, o Supremo.37.3 Os AranjosOs Aranjos s~ao uma progênie do Filho Criador e do Esp��rito Materno do Universo. S~ao o tipo maiselevado entre os altos seres espirituais, produzidos em grandes n�umeros, em um universo loal; sendoque na �epoa do �ultimo registro havia quase oitoentos mil em N�ebadon.Os Aranjos s~ao um dos pouos grupos de pessoalidades do universo loal que n~ao se enontramnormalmente sob a jurisdi�~ao de Gabriel. N~ao est~ao de modo algum ligados �a administra�~ao rotineirado universo, permaneendo dediados ao trabalho de sobrevivênia da riatura e �a ontinuidade daarreira asendente dos mortais do tempo e do espa�o. Embora n~ao estejam ordinariamente sujeitos�a dire�~ao do Brilhante Estrela Matutino, algumas vezes, os aranjos atuam sob a autoridade dele.Tamb�em olaboram om outros Ajudantes do Universo, omo os Estrelas Vespertinos, onformeilustrado em ertas transa�~oes desritas na narrativa do transplante da vida para o vosso mundo.O orpo de aranjos de N�ebadon �e dirigido pelo primogênito dessa ordem. Em tempos maisreentes, uma sede divisional de aranjos tem sido mantida em Urantia. �E esse fato inusitado quelogo hama a aten�~ao dos estudantes visitantes vindos de fora de N�ebadon e, entre as suas observa�~oesiniiais de transa�~oes no intra-universo, est�a a desoberta de que muitas das atividades asendentesdos Brilhantes Estrelas Vespertinas s~ao dirigidas a partir da apital de um sistema loal, o de Satânia.Num exame posterior, eles desobrem que ertas atividades dos aranjos s~ao dirigidas de um pequenomundo habitado, aparentemente insigni�ante, hamado Urantia. E, ent~ao, segue-se a revela�~ao daauto-outorga de Mihael em Urantia e, imediatamente, surge um interesse s�ubito e resente por v�ose pela vossa humilde esfera.Podeis ompreender o signi�ado do fato de que o vosso humilde e onfuso planeta haja passadoa ser uma sede divisional para a administra�~ao do universo e para a dire�~ao de ertas atividadesdos aranjos, que têm a ver om o esquema de asens~ao ao Para��so? Isso, sem d�uvida, prognostiauma onentra�~ao futura de outras atividades asendentes no mundo de auto-outorga de Mihael eempresta uma importânia imensa e solene �a promessa pessoal do Mestre: \Eu virei novamente".Em geral, os aranjos s~ao designados para o servi�o e ministra�~ao da ordem Avonal de �lia�~ao,mas n~ao at�e que tenham passado por um aperfei�oamento preliminar extensivo em todas as fases dotrabalho dos v�arios esp��ritos ministradores. Um orpo de em deles aompanha ada Filho do Para��so391



na sua auto-outorga em um mundo habitado, sendo designados temporariamente para servir om eleno deorrer da sua auto-outorga. Caso o Filho Magisterial deva tornar-se o governante tempor�ariode um planeta, esses aranjos atuariam omo abe�as a dirigirem toda a vida eleste naquela esfera.Dois aranjos mais experientes s~ao sempre designados omo ajudantes pessoais de um Avonaldo Para��so em todas as miss~oes planet�arias envolvendo a�~oes judiiais, miss~oes magisteriais ou en-arna�~oes de auto-outorga. Quando um Filho do Para��so dessa ordem houver ompletado o jul-gamento de um reino, e quando os mortos forem onvoados para o registro (a assim hamadaressurrei�~ao), torna-se literalmente verdade que os guardi~aes ser�a�os das pessoalidades adormeidasresponder~ao �a \voz do aranjo". A lista de hamada do t�ermino de uma dispensa�~ao �e promulgadapor um aranjo assistente. Esse �e o aranjo da ressurrei�~ao, algumas vezes hamado o \aranjo deMihael".Os Mundos dos Aranjos. O s�etimo grupo de mundos, em torno de S�alvington, om os seus sat�elitesinterligados, �e afeto aos aranjos. A esfera n�umero um e todos os seus seis sat�elites tribut�arioss~ao oupados pelos ust�odios dos registros da pessoalidade. Esse enorme orpo de registradoresoupa-se em manter em dia os registros de ada mortal do tempo, desde o momento do nasimento,passando pela sua arreira no universo, at�e que tal indiv��duo ou deixe S�alvington, indo ao regime dosuperuniverso, ou �e \apagado dos registros da existênia", por um mandado dos Ani~aes dos Dias.�E nesses mundos que os registros da pessoalidade e as garantias da identi�a�~ao s~ao lassi�ados,arquivados e preservados durante o tempo que transorre entre a morte f��sia e a hora da repessoa-liza�~ao, a ressurrei�~ao depois da morte.37.4 Os Assistentes Mais ElevadosOs Assistentes Mais Elevados s~ao um grupo de seres volunt�arios, om origem fora do universo loal, osquais est~ao temporariamente designados omo representantes do universo entral e superuniversos,ou omo observadores das ria�~oes loais. O n�umero deles varia onstantemente mas permaneesempre aima dos milh~oes.De tempos em tempos, n�os nos bene�iamos da ministra�~ao e da assistênia de seres uja origem�e o Para��so, e que s~ao os Perfeionadores da Sabedoria, Conselheiros Divinos, Censores Universais,Esp��ritos Inspirados da Trindade, Filhos Trinitarizados, Mensageiros Solit�arios, superna�ns, seona-�ns, tertia�ns e outros ministros graiosos que permaneem onoso, om o prop�osito de ajudar asnossas pessoalidades nativas no esfor�o de manter todo o N�ebadon dentro de uma harmonia maisplena om as id�eias de Orvônton e ideais do Para��so.Qualquer desses seres pode estar servindo voluntariamente em N�ebadon e assim se enontrarteniamente fora da nossa jurisdi�~ao, mas, quando funionam por designa�~ao, essas pessoalidadesdos superuniversos e universo entral n~ao est~ao totalmente isentas dos regulamentos do universo loalonde permaneem, ainda que ontinuem a funionar omo representantes dos universos mais elevadose trabalhar de aordo om as instru�~oes que onstituem a sua miss~ao no nosso reino. O mundo sede-entral deles est�a situado no setor do Uni~ao dos Dias de S�alvington, e eles operam em N�ebadon soba supervis~ao desse embaixador da Trindade do Para��so. Quando servindo em grupos independentes,essas pessoalidades dos reinos mais elevados usualmente s~ao autodirigidas; mas quando servindo apedido freq�uentemente oloam-se voluntariamente e de modo total sob a jurisdi�~ao dos diretoressupervisores dos reinos para onde foram designadas.Os Assistentes Mais Elevados servem ao universo loal e onstela�~ao, mas n~ao s~ao diretamentedesignados para os governos do sistema ou de planetas. Podem, ontudo, funionar em qualquer lugarno universo loal e serem designados para qualquer fase das atividades de N�ebadon - administrativa,exeutiva, eduaional e outras. 392



A maior parte desse orpo partiipa da assistênia �as pessoalidades do Para��so, em N�ebadon -Uni~ao dos Dias, Filho Criador, Fi�eis dos Dias, Filhos Magisteriais e Filhos Instrutores da Trindade.De quando em quando, para as opera�~oes ligadas aos assuntos de uma ria�~ao loal, torna-se s�abiomanter ertos detalhes temporariamente oultos do onheimento de quase todas as pessoalidadesnativas do universo loal. Alguns planos avan�ados e ordens omplexas tamb�em s~ao mais bemaptados e inteiramente ompreendidos pelo orpo dos Assistentes Mais Elevados, mais amadureidose previdentes; e, nessas situa�~oes, e em muitas outras, �e que o seu pr�estimo torna-se t~ao altamente�util aos governantes e administradores do universo.37.5 Os Altos Tutores ComissionadosOs Altos Comissionados s~ao mortais asendentes fusionados ao Esp��rito; n~ao se fusionaram aosAjustadores. V�os podeis ompreender bem a arreira de asens~ao, no universo, de um andidatomortal �a fus~ao om o Ajustador, pois este �e o alto destino em prospeto para todos os mortais deUrantia, desde a auto-outorga de Cristo Mihael. Mas tal n~ao �e o destino exlusivo de todos osmortais, nas idades anteriores �a auto-outorga, em mundos omo o vosso; e h�a um outro tipo demundo ujos habitantes nuna s~ao resididos permanentemente pelos Ajustadores do Pensamento.Esses mortais nuna s~ao permanentemente ligados, em uni~ao eterna, om um Monitor Misteriosooutorgado do Para��so; entretanto, os Ajustadores residem transitoriamente neles, servindo de guiase modelos, durante a sua vida na arne. No deorrer dessa permanênia tempor�aria, impulsionama evolu�~ao da sua alma imortal, exatamente omo o fazem dentro daqueles seres om os quais elesesperam fundir-se, no entanto, quando termina a arreira de tais mortais, eles deixam, para toda aeternidade, as riaturas da sua assoia�~ao tempor�aria.As almas sobreviventes, dessa ordem, alan�am a imortalidade pela fus~ao eterna om um fragmentoindividualizado do esp��rito, do Esp��rito Materno do universo loal. N~ao formam um grupo numeroso,pelo menos em N�ebadon. Nos mundos das mans~oes, ireis enontrar-vos e onfraternizar om essesmortais fusionados ao Esp��rito, pois eles asendem onvoso, no aminho do Para��so, at�e S�alvington,onde param. Alguns deles podem, subseq�uentemente, asender a n��veis mais elevados no universo,mas a maioria permaneer�a para sempre a servi�o do universo loal; omo lasse, eles n~ao têm odestino de alan�ar o Para��so.N~ao sendo fusionados ao Ajustador, eles nuna se tornam �nalitores, mas �nalmente se integramao Corpo de Perfei�~ao do universo loal. Assim, em esp��rito, ter~ao obedeido ao omando do Pai:\Sede perfeitos".Depois de atingirem o Corpo de Perfei�~ao de N�ebadon, os mortais asendentes fusionados aoEsp��rito podem aeitar ompromissos omo o de Ajudante do Universo, sendo essa uma das viasde ontinuidade para o resimento experienial, aberta para eles. Assim, tornam-se andidatos amiss~oes, no alto servi�o de interpretar os pontos de vista das riaturas em evolu�~ao dos mundosmateriais, para as autoridades elestes do universo loal.Os Altos Comissionados ome�am o seu servi�o nos planetas omo representantes das ra�as. Nessafun�~ao, interpretam os pontos de vista e retratam as neessidades das v�arias ra�as humanas. S~aosupremamente devotados ao bem-estar das ra�as mortais, de quem s~ao os porta-vozes, prourandosempre obter para elas a miseri�ordia, a justi�a e um tratamento equânime, em todas as rela�~oesom outros povos. Os representantes das ra�as funionam em uma s�erie sem �m de rises planet�ariase servem omo express~ao artiulada de grupos inteiros de mortais em luta.Ap�os uma longa experiênia na solu�~ao de problemas dos mundos habitados, esses representantesdas ra�as avan�am at�e n��veis de fun�~ao mais elevados, alan�ando �nalmente o status de Altos Comis-sionados nos universos loais e desses universos. O �ultimo reenseamento registrou um pouo mais deum bilh~ao e meio desses Altos Comissionados em N�ebadon. Esses seres n~ao s~ao �nalitores, todavia393



s~ao seres asendentes de longa experiênia e grande serventia para os seus reinos de nasimento.Enontramos invariavelmente esses omissionados em todos os tribunais de justi�a, dos mais baixosaos mais altos. N~ao que eles partiipem dos proedimentos da justi�a, mas atuam omo amigos daorte, aonselhando os magistrados que a elas presidem, a respeito dos anteedentes, meio ambientee natureza inerentes �aqueles envolvidos nos julgamentos.Os Altos Comissionados est~ao ligados �as v�arias hostes de mensageiros do espa�o e sempre aosesp��ritos ministradores do tempo. S~ao enontrados nos programas de v�arias assembl�eias no universoe tais omissionados, de origem mortal, s~ao sempre agregados �as miss~oes dos Filhos de Deus nosmundos do espa�o.Sempre que a eq�uidade e a justi�a dependem de um entendimento de omo uma pol��tia ouproedimento proposto afetaria as ra�as evoluion�arias do tempo, esses omiss�arios �am dispon��veispara apresentar suas reomenda�~oes; permaneem sempre presentes para falar por aqueles que n~aopodem estar presentes nem falar por si pr�oprios.Os Mundos dos Mortais Fusionados ao Esp��rito. O oitavo grupo de sete mundos prim�arios esat�elites tribut�arios, no iruito de S�alvington, �e da posse exlusiva dos mortais fusionados ao Esp��rito,de N�ebadon. Aos mortais asendentes fusionados aos Ajustadores, esses mundos n~ao dizem respeito,a n~ao ser para desfrutar de estadas agrad�aveis e heias de benef��ios omo onvidados dos residentesfusionados ao Esp��rito.Exeto para aqueles pouos que alan�am Uversa e o Para��so, esses mundos s~ao a residênia per-manente dos sobreviventes fusionados ao Esp��rito. Essa limita�~ao prevista, �a asens~ao dos mortais,resulta no bem dos universos loais, pois assegura a permanênia de uma popula�~ao evolu��da est�avel,uja experiênia resente ontinuar�a a refor�ar a estabiliza�~ao futura e a diversi�a�~ao da adminis-tra�~ao de um universo loal. Esses seres podem n~ao alan�ar o Para��so, mas atingem uma sabedoriaexperienial, na mestria dos problemas de N�ebadon, que em muito supera qualquer oisa alan�adapelos asendentes transit�orios. E essas almas sobreviventes ontinuam omo ombina�~oes exlusivas,no seu gênero, do humano e do divino, tornando-se ada vez mais apazes de unir os pontos de vistadesses dois n��veis bastante distantes e de apresentar um ponto de vista, tamb�em dual, om umasabedoria que sempre se eleva.37.6 Os Supervisores CelestesO sistema eduaional de N�ebadon �e administrado em onjunto pelos Filhos Instrutores da Trindadee pelo orpo Melquisedeque de ensino; no entanto, muito do trabalho destinado a efetuar a suamanuten�~ao e amplia�~ao �e feito pelos Supervisores Celestes. Estes seres formam um orpo rerutado,abrangendo todos os tipos de indiv��duos relaionados ao esquema de edua�~ao e aperfei�oamento dosmortais asendentes. Existem mais de três milh~oes deles em N�ebadon, todos sendo volunt�ariosquali�ados pela experiênia para servirem omo onselheiros eduaionais de todo o reino. Da suasede-entral, nos mundos dos Melquisedeques, em S�alvington, esses supervisores obrem o universoloal omo inspetores da t�enia esolar de N�ebadon, destinada a efetuar o aperfei�oamento da mentee a edua�~ao do esp��rito das riaturas asendentes.Esse aperfei�oamento mental e essa edua�~ao do esp��rito s~ao efetuados desde os mundos de origemhumana, at�e os mundos das mans~oes do sistema e outras esferas de progresso relaionadas a Jerus�em,nos setenta reinos soializantes, ligados a Edêntia, e nas quatroentas e noventa esferas de progressodo esp��rito, as quais irundam S�alvington. Na sede-entral mesma do universo, est~ao in�umerasesolas Melquisedeques, os ol�egios dos Filhos do Universo, as universidades ser�a�as e as esolasdos Filhos Instrutores e Uni~oes dos Dias. Todas as medidas poss��veis s~ao tomadas no sentido dequali�ar as v�arias pessoalidades do universo para prestar um servi�o avan�ado e aperfei�oarem-se394



nas suas fun�~oes. O universo inteiro �e uma vasta esola.Os m�etodos empregados em muitas das esolas superiores est~ao al�em dos oneitos humanos daarte de ensinar a verdade, mas tal �e a tônia de todo o sistema de edua�~ao: o ar�ater adquiridopela experiênia eslareida. Os professores d~ao o eslareimento; o posto oupado no universo e ostatus do ser asendente proporionam a oportunidade para a experiênia; a aplia�~ao s�abia nessesdois pontos aumenta o ar�ater.Fundamentalmente, o sistema eduaional de N�ebadon vos proporiona erto empenho em umatarefa e ent~ao vos d�a a oportunidade de reeber a instru�~ao quanto ao m�etodo ideal e divino paramelhor umprir tal tarefa. �E-vos dada uma tarefa de�nida a umprir, e, ao mesmo tempo, �e-vosproporionado o aesso aos mestres quali�ados para instruir-vos pelo melhor m�etodo de exeutar atarefa, proposta no vosso ompromisso. O plano divino de edua�~ao proporiona a assoia�~ao ��ntimado trabalho e da instru�~ao. N�os vos ensinamos omo melhor exeutar as oisas que vos mandamosfazer.O prop�osito de todo esse aperfei�oamento e experiênia �e preparar-vos para serdes admitidos emesferas mais altas e mais espirituais do superuniverso. O progresso, dentro de qualquer dom��nio, �eindividual, mas a transi�~ao de uma fase para a outra �e feita geralmente em lasses grupais.O progresso na eternidade n~ao onsiste apenas no desenvolvimento espiritual. As assimila�~oes deordem inteletual tamb�em s~ao uma parte da edua�~ao universal. A experiênia da mente �e ampliada,de modo equilibrado, junto om a expans~ao do horizonte espiritual. Oportunidades equivalentes deaperfei�oamento e avan�o s~ao dadas �a mente e ao esp��rito. Mas em toda essa edua�~ao magn���a,para a mente e o esp��rito, v�os estareis, para sempre, livres das limita�~oes da arne mortal. N~ao maistereis que estar onstantemente arbitrando, em meio a tanta divergênia, entre a vossa naturezaespiritual e a material. Finalmente estareis quali�ados para gozar do impulso uni�ado de umamente glori�ada, j�a h�a muito despojada das tendênias primitivas animalizadas para as oisasmateriais.Antes de deixar o universo de N�ebadon, ser�a dada, �a maioria dos mortais de Urantia, a oportuni-dade de servir, por um per��odo mais longo ou mais breve, omo membros do orpo de SupervisoresCelestes de N�ebadon.37.7 Os Mestres dos Mundos das Mans~oesOs Mestres dos Mundos das Mans~oes s~ao querubins glori�ados rerutados. Como a maioria dos ou-tros instrutores nas suas miss~oes em N�ebadon, eles s~ao designados pelos Melquisedeques. Funionamna maior parte dos empreendimentos eduaionais da vida moronial; e o n�umero deles vai muitoal�em da ompreens~ao da mente mortal.Como um n��vel a ser alan�ado pelos querubins e sanobins, o de Mestres dos Mundos das Mans~oesreeber�a onsidera�~ao posterior no pr�oximo doumento, pois, professores om um importante papelna vida moronial, eles ser~ao dignos de uma abordagem mais ompleta no doumento om o seunome.37.8 As Ordens Espirituais de Compromissos mais ElevadosAl�em dos entros de potênia e dos ontroladores f��sios, s~ao designados, de modo permanente, parao universo loal alguns seres espirituais de origem elevada da fam��lia do Esp��rito In�nito. Das ordensmais elevadas de esp��ritos, da fam��lia do Esp��rito In�nito, as abaixo assinaladas s~ao designadas domodo seguinte: 395



Os Mensageiros Solit�arios, quando funionalmente vinulados �a administra�~ao do universo loal,prestam um servi�o valioso a n�os, nos nossos esfor�os de superar os obst�aulos das limita�~oes do tempoe do espa�o. Quando n~ao designados desse modo, n�os, do universo loal, n~ao temos absolutamentequalquer autoridade sobre eles, mas, ainda ent~ao, esses seres singulares est~ao sempre prontos paraajudar-nos na solu�~ao dos nossos problemas e no umprimento dos nossos mandados.Andovôntia �e o nome do teri�ario Supervisor de Ciruito do Universo, estaionado no nosso uni-verso loal. Ele oupa-se apenas dos iruitos espirituais e moroniais, n~ao om aqueles sob a ju-risdi�~ao dos diretores de potênia. Foi ele quem isolou Urantia, no tempo da trai�~ao de Calig�astiaao planeta, durante os per��odos de prova�~oes da rebeli~ao de L�uifer. Ao enviar umprimentos aosmortais de Urantia, ele expressa o prazer da anteipa�~ao da restaura�~ao, em alguma �epoa, da liga�~aodo vosso planeta aos iruitos do universo da sua supervis~ao.O Diretor do Censo de N�ebadon, Sals�atia, mant�em o seu n�uleo entral no setor de Gabriel emS�alvington. Torna-se automatiamente sabedor do nasimento e da morte da vontade; e registra on�umero exato de riaturas de vontade que, a ada momento, funiona no universo loal. E trabalhaem estreita assoia�~ao om os registradores da pessoalidade, domiiliados nos mundos dos registrosdos aranjos.Um Inspetor Assoiado �e residente em S�alvington. �E o representante pessoal do Exeutivo Su-premo de Orvônton. Colaboradoras suas, as Sentinelas Designadas para os sistemas loais, s~aotamb�em representantes do Supremo Exeutivo de Orvônton.Os Coniliadores Universais s~ao as ortes itinerantes dos universos do tempo e do espa�o; fun-ionando desde os mundos evoluion�arios, at�e ada uma das se�~oes do universo loal e ainda al�em.Esses �arbitros s~ao registrados em Uversa; o n�umero exato deles, operando em N�ebadon, n~ao est�aregistrado, mas estimo que haja aproximadamente em milh~oes de omiss~oes oniliadoras no nossouniverso loal.De Conselheiros T�enios, as mentes jur��dias do reino, temos a nossa ota, de era de meiobilh~ao. Esses seres s~ao as biblioteas vivas e irulantes de leis experieniais para todo o espa�o.De Registradores Celestes, sera�ns asendentes, temos setenta e ino tipos em N�ebadon. Essess~ao os registradores ou supervisores mais experientes. Os estudantes adiantados dessa ordem emaperfei�oamento hegam ao n�umero aproximado de quatro bilh~oes.A ministra�~ao feita pelos setenta bilh~oes de Companheiros Moroniais em N�ebadon est�a desritanas narrativas que tratam dos planetas de transi�~ao dos peregrinos do tempo.Cada universo tem o seu pr�oprio orpo ang�elio nativo; ontudo, h�a oasi~oes nas quais �e muito �utilter a assistênia desses altos esp��ritos, uja origem �e externa �a ria�~ao loal. Os superna�ns exeutamertos servi�os raros e exlusivos; o atual dirigente dos sera�ns de Urantia �e um superna�m prim�ariodo Para��so. Os seona�ns reetivos enontram-se onde quer que o pessoal do superuniverso estejafunionando, e uma grande quantidade de tertia�ns est�a prestando um servi�o tempor�ario omoAssistentes Mais Elevados.37.9 Os Cidad~aos Permanentes do Universo LoalComo no aso do universo entral e do superuniverso, o universo loal tem as suas ordens de idadaniapermanentes. Estas inluem os seguintes tipos riados:1. Sus�atias.2. Univit�atias.3. Filhos Materiais. 396



4. Criaturas ou Seres Intermedi�arios.Esses nativos da ria�~ao loal, junto om os mortais asendentes fusionados ao Esp��rito e os espi-ronga (que s~ao lassi�ados de outro modo), onstituem uma idadania relativamente permanente.Essas ordens de seres, de um modo geral, n~ao s~ao nem asendentes nem desendentes. Todos eles s~aoriaturas experieniais; a sua experiênia resente, ontudo, permanee dispon��vel para o universo,no seu n��vel de origem. Se bem que n~ao seja inteiramente verdadeiro no aso dos Filhos Adâmios edos seres ou riaturas intermedi�arias, isso �e relativamente verdadeiro para essas outras ordens.Os Sus�atias. Estes seres maravilhosos residem e funionam omo idad~aos permanentes emS�alvington, sede-entral deste universo loal. Eles s~ao uma progênie brilhante do Filho Criadore do Esp��rito Criativo e est~ao intimamente relaionados aos idad~aos asendentes do universo loal,os mortais fusionados ao Esp��rito, do Corpo de Perfei�~ao de N�ebadon.Os Univit�atias. Cada um dos agrupamentos de em onstela�~oes, de sedes-entrais de esferasarquitetônias, desfruta da ministra�~ao ont��nua de uma ordem de seres residentes onheidos omo osunivit�atias. Estes �lhos do Filho Criador e do Esp��rito Criativo onstituem a popula�~ao permanentedos mundos sedes-entrais da onstela�~ao. Eles s~ao seres que n~ao se reproduzem, que existem emum plano de vida a meio aminho entre o estado semimaterial dos Filhos Materiais, domiiliadosna sede-entral do sistema, e o plano espiritual mais de�nido dos mortais fusionados ao Esp��rito edos sus�atias de S�alvington; mas os univit�atias n~ao s~ao seres moroniais. Eles exerem, junto aosmortais asendentes, durante a travessia das esferas da onstela�~ao, o equivalente �a ontribui�~ao queos nativos de Havona d~ao aos esp��ritos peregrinos de passagem pela ria�~ao entral.Os Filhos Materiais de Deus. Quando uma rela�~ao riativa entre o Filho Criador e o Esp��ritoMaterno do Universo, representante que �e do Esp��rito In�nito no universo loal, houver ompletadoo seu ilo; quando n~ao vier mais nenhuma progênie de natureza ombinada, ent~ao o Filho Criadorpessoaliza, na forma dual, o seu �ultimo oneito do ser, on�rmando assim, �nalmente, a sua origemdual, original e pr�opria. De si mesmo, ent~ao, ele ria os belos e magn���os Filhos e Filhas da ordemmaterial de �lia�~ao do universo. Essa �e a origem dos Ad~aos e Evas originais de ada sistema loal deN�ebadon. Eles s~ao uma ordem reprodutora de �lia�~ao, sendo riados masulinos e femininos. Os dasua progênie funionam omo idad~aos relativamente permanentes da apital de um sistema, emboraalguns deles reebam a miss~ao de servir omo Ad~aos Planet�arios.Numa miss~ao planet�aria, o Filho e a Filha Materiais �am inumbidos om a miss~ao de fundara ra�a Adâmia de tal mundo, uma ra�a destinada �nalmente a se misigenar om os habitantesmortais da esfera. Os Ad~aos Planet�arios s~ao Filhos desendentes tanto quanto asendentes, masordinariamente n�os os lassi�amos omo asendentes.As Criaturas Intermedi�arias. Durante os dias iniiais, na maioria dos mundos habitados, algunsseres supra-humanos, todavia materializados, est~ao presentes; por�em, em geral, retiram-se, quandoda hegada dos Ad~aos Planet�arios. As transa�~oes entre esses seres, aresentadas aos esfor�os dos Fi-lhos Materiais de aprimorar as ra�as evoluion�arias, freq�uentemente, resultam no surgimento de umn�umero limitado de riaturas que s~ao de lassi�a�~ao dif��il. Esses seres exlusivos, freq�uentemente,s~ao intermedi�arios entre os Filhos Materiais e as riaturas evoluion�arias; da�� a sua designa�~ao deseres intermedi�arios. De um ponto de vista omparativo, esses intermedi�arios s~ao idad~aos perma-nentes dos mundos evoluion�arios. Desde os primeiros dias da hegada de um Pr��nipe Planet�ario,at�e um tempo bem longinquamente posterior, do estabeleimento de tal planeta, em luz e vida, elesformam o �unio grupo de seres inteligentes a permaneer ontinuamente na esfera. Em Urantia, osministros intermedi�arios s~ao, na realidade, os ust�odios fatuais do planeta; pratiamente falando,eles s~ao os idad~aos de Urantia. Os mortais s~ao os habitantes f��sios e materiais, de fato, de ummundo evoluion�ario; todavia, todos v�os tendes uma vida muito urta; permaneeis no vosso planetade nasimento por um tempo urto demais. Naseis, viveis, morreis e passais para outros mundos deprogress~ao evoluion�aria. Mesmo os seres supra-humanos, que servem nos planetas omo ministroselestes, s~ao de permanênia transit�oria; pouos deles �am vinulados por um tempo maior a uma397



mesma esfera. As riaturas intermedi�arias, ontudo, proporionam ontinuidade �a administra�~aoplanet�aria, em fae das sempre mutantes ministra�~oes elestes e da onstante mobilidade dos ha-bitantes mortais. Durante toda essa inessante muta�~ao e mobilidade, as riaturas intermedi�ariaspermaneem ininterruptamente no planeta, dando ontinua�~ao ao seu trabalho.De maneira semelhante, todas as divis~oes da organiza�~ao administrativa dos universos loais esuperuniversos têm as suas popula�~oes, mais ou menos permanentes, de habitantes om status deidadania. Assim omo Urantia tem os seus intermedi�arios, Jerus�em, a vossa apital do sistema,tem os Filhos e Filhas Materiais; Edêntia, a sede-entral da vossa onstela�~ao, tem os univit�atias,enquanto em S�alvington h�a duas ordens de idad~aos: os sus�atias, riados, e os mortais evolu��dosfusionados ao Esp��rito. Os mundos administrativos dos setores menor e maior dos superuniversos n~aotêm idad~aos permanentes. Mas as esferas-sede entrais de Uversa est~ao ontinuamente sustentadaspor um grupo surpreendente de seres onheidos omo os abandonteiros, que s~ao uma ria�~ao dosagentes irrevelados dos Ani~aes dos Dias e dos sete Esp��ritos Reetivos residentes na apital deOrvônton. Esses idad~aos residentes em Uversa est~ao atualmente administrando os assuntos derotina do seu mundo, sob a supervis~ao imediata do orpo de mortais fusionados ao Filho, de Uversa.At�e mesmo Havona tem seus seres nativos, e a Ilha Central da Luz e Vida �e o lar de v�arios gruposde idad~aos do Para��so.37.10 Outros Grupos do Universo LoalAl�em da ordem ser�a�a e da ordem mortal, as quais ser~ao onsideradas em doumentos posteriores, h�aainda in�umeros seres ligados �a manuten�~ao e ao perfeionamento de uma organiza�~ao t~ao gigantesaomo �e o universo de N�ebadon, que, ainda agora, tem mais de três milh~oes de mundos habitados, eum progn�ostio de ter dez milh~oes mais. Os v�arios tipos de vida em N�ebadon s~ao numerosos demaispara serem atalogados neste doumento, mas h�a duas ordens inomuns que funionam amplamentenas 647 591 esferas arquitetônias do universo loal e que podem ser menionadas.Os Espirongas s~ao uma progênie espiritual do Brilhante Estrela Matutino e do Pai Melquisedeque.A pessoalidade deles n~ao est�a sujeita ao t�ermino, mas eles n~ao s~ao seres evoluion�arios, nem asen-dentes. E tamb�em n~ao se oupam funionalmente om o regime da asens~ao evoluion�aria. Eles s~aoajudantes espirituais do universo loal; exeutam as tarefas espirituais de rotina em N�ebadon.Os Esporn�agias. Os mundos sedes-entrais arquitetônios do universo loal s~ao mundos reais -ria�~oes f��sias efetivas. H�a muito trabalho envolvido om a sua manuten�~ao f��sia, e ali n�os temosa ajuda de um grupo de riaturas f��sias hamadas esporn�agias. Elas dediam-se a uidar e ultivaras fases materiais desses mundos sedes-entrais, de Jerus�em a S�alvington. Os esporn�agias n~ao s~aoesp��ritos nem pessoas; eles s~ao uma ordem animal de existênia, e, se pud�esseis vê-los, ir��eis onordarque eles pareem ser, perfeitamente, animais.As v�arias olônias de ortesia est~ao domiiliadas em S�alvington e em outros loais. N�os nosbene�iamos espeialmente da ministra�~ao dos artes~aos elestes nas onstela�~oes e aproveitamos dasatividades dos diretores de retrospe�~ao, que operam prinipalmente nas apitais dos sistemas loais.Existe sempre, agregado ao servi�o do universo, um orpo de mortais asendentes, que inluias riaturas intermedi�arias glori�adas. Esses asendentes, depois de alan�arem S�alvington, s~aoutilizados para uma variedade quase sem �m de atividades, na ondu�~ao dos assuntos do universo.De ada n��vel de realiza�~ao, esses mortais em avan�o estendem uma m~ao de ajuda, para tr�as e parabaixo, aos seus ompanheiros que os seguem na esalada para ima. Esses mortais, de permanêniatempor�aria em S�alvington, s~ao designados, sob requisi�~ao, pratiamente para quase todos os orposde pessoalidades elestes, omo ajudantes, estudantes, observadores e mestres.H�a, ainda, outros tipos de vidas inteligentes oupados om a administra�~ao de um universo loal,398



mas o plano desta narrativa n~ao �e proporionar uma revela�~ao maior de tais ordens de ria�~ao. Sobrea vida e a administra�~ao deste universo, estamos aqui retratando o su�iente para proporionar �amente mortal uma ompreens~ao da realidade e grandeza da existênia, ap�os a sobrevivênia. Umaexperiênia maior, nas vossas arreiras em avan�o, ir�a revelar, ada vez mais, esses seres interessantese enantadores. Esta narrativa n~ao pode ser mais do que um breve esbo�o da natureza e do trabalhodas m�ultiplas pessoalidades que se aglomeram nos universos do espa�o, administrando as ria�~oesomo grandes esolas de aperfei�oamento; esolas nas quais os peregrinos do tempo avan�am, de vidapara vida, e, de mundo para mundo, at�e serem amorosamente despahados para fora das fronteirasdo universo de sua origem, indo para regimes eduaionais mais elevados do superuniverso e dalipara os mundos de aperfei�oamento do esp��rito, em Havona, e �nalmente, at�e o Para��so, e, tendo, apartir dai, o destino elevado dos �nalitores - o ompromisso eterno de servir em miss~oes que aindan~ao foram reveladas aos universos do tempo e do espa�o.[Ditado por um Brilhante Estrela Vespertino de N�ebadon, N�umero 1 146 do Corpo Criado.℄
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Cap��tulo 38Os Esp��ritos Ministradores do UniversoLoalEXISTEM três ordens distintas de pessoalidades do Esp��rito In�nito. O impetuoso ap�ostolo tantoompreendeu isso que esreveu a respeito de Jesus: \aquele que foi para o �eu e que est�a �a m~aodireita de Deus; os anjos, autoridades e poderosos foram feitos s�uditos dele". Os anjos s~ao esp��ritosministradores do tempo; as autoridades, as hostes mensageiras do espa�o; e as poderosas, as altaspessoalidades do Esp��rito In�nito.Como os superna�ns, no universo entral; e os seona�ns, no superuniverso; os sera�ns, junto omos seus olaboradores, os querubins e os sanobins, onstituem o orpo ang�elio de um universo loal.Todos os sera�ns s~ao riados segundo ummodelo bastante uniforme. De universo para universo, emtodos sete superuniversos, eles apresentam umm��nimo de varia�~oes; de todos os tipos de seres pessoaisespirituais, s~ao eles os mais pr�oximos do modelo arquet��pio. As suas v�arias ordens onstituem oorpo dos ministros h�abeis e omuns das ria�~oes loais.
38.1 A Origem dos Sera�nsOs sera�ns s~ao riados pelo Esp��rito Materno do Universo e têm sido projetados em unidades deforma�~oes - 41 472 de uma s�o vez - desde a ria�~ao dos \anjos modelos" e de ertos arqu�etiposang�elios nos primeiros tempos de N�ebadon. O Filho Criador e a representa�~ao do Esp��rito In�nitono universo olaboram na ria�~ao de um n�umero elevado de Filhos e outras pessoalidades do universo.Seguindo a omplementa�~ao desse esfor�o uni�ado, o Filho engaja-se na ria�~ao dos Filhos Materiais,as primeiras riaturas sexuadas, enquanto o Esp��rito Materno do Universo, simultaneamente, engaja-se no seu esfor�o iniial solit�ario de reprodu�~ao do esp��rito. Assim tem ome�o a ria�~ao das hostesser�a�as de um universo loal.Essas ordens ang�elias s~ao projetadas na �epoa em que se planeja a evolu�~ao das riaturas mortaisvolitivas. A ria�~ao dos sera�ns data do momento em que o Esp��rito Materno do Universo alan�a umarelativa pessoalidade, a qual n~ao �e ainda aquela da Ministra oordenada mais reente do Filho CriadorMestre, mas, sim, a da ajudante iniial de ria�~ao do Filho Criador. Antes desse aonteimento, ossera�ns a servi�o de N�ebadon, temporariamente, eram emprestados de um universo vizinho.Os sera�ns, periodiamente, est~ao ainda sendo riados; o universo de N�ebadon ainda ontinua emelabora�~ao. O Esp��rito Materno do Universo nuna essa as suas atividades riativas em um universoem vias de resimento e perfeionamento. 401



38.2 A Natureza Ang�eliaOs anjos n~ao têm orpos materiais, mas s~ao seres de�nidos, ont��nuos e disretos; s~ao de natureza eorigem espirituais. Embora invis��veis para os mortais, eles perebem-vos enquanto ainda na arne sema ajuda de transformadores ou de onversores; eles ompreendem inteletualmente o modo de vidamortal e ompartilham, om os homens, de todas as emo�~oes e sentimentos n~ao sensuais. Apreiamos vossos esfor�os na m�usia, na arte e no humorismo verdadeiro, e têm grande prazer om isso.Conheem plenamente as vossas lutas morais e di�uldades espirituais. Amam os seres humanos eapenas o bem pode resultar dos vossos esfor�os para ompreendê-los e am�a-los.Embora os sera�ns sejam seres muito afetuosos e ompassivos, n~ao s~ao riaturas om emo�~oessexuadas. S~ao muito omo v�os sereis nos mundos das mans~oes, aonde n~ao ireis \nem asar, nem serdados em asamento, mas sereis omo os anjos nos �eus". Todos aqueles que \forem onsideradosdignos de alan�ar os mundos das mans~oes n~ao mais asar~ao, nem ser~ao dados em asamento; nemmorrer~ao mais, pois ser~ao iguais a anjos". Contudo, ao referirmo-nos �as riaturas sexuadas, �e donosso ostume falar desses seres de desendênia mais direta do Pai e do Filho omo �lhos de Deus, aopasso que nos referimos �a progênie do Esp��rito omo �lhas, as �lhas de Deus. Nos planetas sexuados,os anjos s~ao, desse modo, mais omumente designados por pronomes femininos.Os sera�ns s~ao riados, pois, para funionar tanto no n��vel espiritual quanto no n��vel material.H�a pouas fases da atividade moronial ou espiritual que n~ao estejam abertas �as suas ministra�~oes.Embora os anjos estejam, quanto ao status pessoal, muito distantes dos seres humanos, em ertasatua�~oes funionais, os sera�ns ultrapassam de longe os mortais. Eles possuem v�arios poderes quev~ao muito al�em da ompreens~ao humana. Por exemplo, a v�os vos foi dito que \os abelos mesmos davossa abe�a est~ao ontados", e isso �e verdade, pois que est~ao; mas um sera�m n~ao passa o seu tempoontando-os nem mantendo o n�umero atualizado. Os anjos têm poderes inerentes de perep�~ao paraessas oisas (autom�atios, segundo a vossa forma de pereber); v�os ir��eis verdadeiramente onsiderarum sera�m omo um prod��gio matem�atio. Assim �e que in�umeros deveres, que seriam tarefas enormespara os mortais, s~ao realizados om extrema failidade pelos sera�ns.Os anjos s~ao superiores a v�os em status espiritual, mas n~ao s~ao os vossos ju��zes, nem ausadores.N~ao importando quais sejam as vossas faltas, \os anjos, ainda que maiores em poder e for�a, n~aofazem nenhuma ausa�~ao ontra v�os". Os anjos n~ao fazem o julgamento da humanidade, assim omoos indiv��duos mortais n~ao deveriam prejulgar os seus semelhantes.V�os fazeis bem em am�a-los, mas n~ao deveis ador�a-los; os anjos n~ao s~ao objeto de ulto. O grandesera�m, Loyal�atia, quando o vosso profeta \aiu no h~ao em adora�~ao diante dos p�es desse anjo",disse: \Cuidado, n~ao fa�as isso; sou um ompanheiro, um servo junto ontigo e as tuas ra�as, eestamos todos juntos na adora�~ao a Deus".Pelos dons de natureza e pessoalidade, os sera�ns est~ao apenas um pouo adiante das ra�as mortais,na esala de existênia das riaturas. De fato, quando fordes libertados da arne, vos tornareis muitosemelhantes a eles. Nos mundos das mans~oes, ome�areis a apreiar os sera�ns; nas esferas dasonstela�~oes, a gostar deles e, em S�alvington, eles ir~ao ompartilhar onvoso os lugares de desansoe adora�~ao. Em toda a asens~ao moronial, e na subseq�uente asens~ao espiritual, a vossa fraternidadeom os sera�ns ser�a ideal; o vosso ompanheirismo ser�a esplêndido.38.3 Os Anjos N~ao ReveladosNumerosas ordens h�a de seres espirituais funionando nos dom��nios do universo loal, e n~ao ser~aoreveladas aos mortais porque n~ao est~ao de nenhum modo relaionadas ao plano evoluion�ario deasens~ao ao Para��so. Neste doumento, a palavra \anjo" �a limitada propositalmente �a designa�~aodas progênies ser�a�as e a�ns do Esp��rito Materno do Universo, que t~ao amplamente se oupam om402



a opera�~ao dos planos da sobrevivênia dos mortais. No universo loal, outras seis ordens de seresrelaionados est~ao servindo, s~ao os anjos n~ao revelados; e estes n~ao est~ao de nenhum modo espe���oligados, no universo, �as atividades pertinentes �a asens~ao ao Para��so dos mortais evoluion�arios.Esses seis grupos de olaboradores ang�elios nuna s~ao hamados de sera�ns, nem nos referimosa eles omo sendo esp��ritos ministradores. Essas pessoalidades est~ao inteiramente oupadas omos assuntos administrativos e outros assuntos de N�ebadon, fun�~oes que n~ao s~ao de nenhum modorelaionadas �a arreira da progress~ao humana de perfeionamento e asens~ao espirituais.38.4 Os Mundos Ser�a�osO nono grupo das sete esferas prim�arias, no iruito de S�alvington, �e o de mundos dos sera�ns. Cadaum desses mundos tem seis sat�elites tribut�arios, onde est~ao as esolas espeiais que se dediam atodas as fases de aperfei�oamento ser�a�o. Embora os sera�ns tenham aesso a todos os quarentae nove mundos desse grupo de esferas de S�alvington, eles oupam exlusivamente os mundos doprimeiro agrupamento dessas sete esferas. Os seis agrupamentos restantes s~ao oupados pelas seisordens de seus pareiros ang�elios n~ao reveladas em Urantia; ada um desses grupos mant�em a suasede-entral em um desses seis mundos prim�arios e realiza atividades espeializadas nos seis sat�elitestribut�arios. Cada ordem ang�elia tem livre aesso a todos os mundos desses sete grupos diferentes.Esses mundos sedes-entrais est~ao entre os reinos magn���os de N�ebadon; os dom��nios ser�a�oss~ao araterizados tanto pela beleza omo pela amplid~ao. Neles, ada sera�m tem um verdadeirolar, e \lar" signi�a o domi��lio de dois sera�ns, pois eles vivem aos pares.Conquanto n~ao sejam masulinos nem femininos, omo s~ao os Filhos Materiais e as ra�as mor-tais, os sera�ns s~ao negativos e positivos. A maioria dos ompromissos requer os dois anjos pararealizar a tarefa. Quando n~ao estiverem ligados em iruito, eles podem trabalhar a s�os; quandopermaneem estaion�arios, nenhum dos dois requer o omplemento do ser. Em geral, eles mantêmo mesmo omplemento original do ser, mas n~ao obrigatoriamente. Essas assoia�~oes s~ao neess�ariasprimordialmente pela fun�~ao; eles n~ao se araterizam pela emo�~ao sexual, ainda que eles sejamextremamente pessoais e verdadeiramente afetuosos.Al�em dos lares de designa�~ao, os sera�ns têm tamb�em sedes-entrais de grupo, ompanhia, ba-talh~ao e unidade. E, a ada milênio, re�unem-se, quando todos se fazem presentes, de aordo oma �epoa da sua ria�~ao. Se um sera�m assume responsabilidades que pro��bam que ele se ausentedo dever, ele alterna o atendimento om o seu omplemento, sendo substitu��do por um sera�m omoutra data de nasimento. Cada pareiro ser�a�o, desse modo, faz-se presente ao menos de duas emduas reuni~oes.38.5 O Aperfei�oamento Ser�a�oOs sera�ns passam o seu primeiro milênio, omo observadores n~ao designados, em S�alvington e nosmundos-esola interassoiados. O segundo milênio �e passado nos mundos ser�a�os do iruito deS�alvington. A sua esola entral de aperfei�oamento atualmente �e presidida pelos primeiros em milsera�ns de N�ebadon e, �a frente destes, est�a o anjo original, ou o primogênito deste universo loal. Oprimeiro grupo de sera�ns riado em N�ebadon foi treinado por um orpo de mil sera�ns de �Avalon;subseq�uentemente, os nossos anjos aprenderam om os seus pr�oprios ompanheiros mais experientes.Os Melquisedeques tamb�em têm uma grande partiipa�~ao na edua�~ao e aperfei�oamento de todosos anjos do nosso universo loal - sera�ns, querubins e sanobins.Ao t�ermino desse per��odo de aperfei�oamento, nos mundos ser�a�os de S�alvington, os sera�ns s~aomobilizados em grupos e unidades onvenionais de organiza�~ao ang�elia, sendo designados para uma403



das onstela�~oes. Eles n~ao s~ao designados ainda omo esp��ritos ministradores, embora, em termosde aperfei�oamento ang�elio, estejam j�a bem dentro da fase de pr�e-designa�~ao.Os sera�ns s~ao iniiados para serem esp��ritos de ministra�~ao, servindo omo observadores nosmundos evoluion�arios mais baixos. Ap�os essa experiênia, retornam aos mundos interassoiados dasede-entral da onstela�~ao designada, para ome�arem os estudos avan�ados e prepararem-se maisde�nitivamente para o servi�o em algum sistema loal em partiular. Ap�os essa edua�~ao geral elesavan�am, para servir em algum dentre os sistemas loais. Nos mundos arquitetônios interligados�a apital de algum sistema de N�ebadon, os nossos sera�ns ompletam o seu aperfei�oamento e s~aodesignados para as miss~oes omo esp��ritos ministradores do tempo.Uma vez que os sera�ns sejam assim designados, eles podem perorrer todo o N�ebadon, at�emesmo Orvônton, por designa�~ao. O seu trabalho no universo n~ao tem fronteiras, nem limita�~oes;enontram-se intimamente assoiados �as riaturas materiais dos mundos e est~ao sempre a servi�odas ordens menos elevadas de pessoalidades espirituais, fazendo ontato entre tais seres do mundoespiritual e os mortais dos reinos materiais.38.6 A Organiza�~ao Ser�a�aAp�os o segundo milênio de permanênia nas sedes-entrais ser�a�as, os sera�ns s~ao organizados, sobo omando de hefes, em grupos de doze (12 pares, 24 sera�ns), e doze desses grupos onstituemuma ompanhia (144 pares, 288 sera�ns), a qual �e omandada por um l��der. Doze ompanhias,sob um omandante, onstituem um batalh~ao (1 728 pares ou 3 456 sera�ns), e, doze batalh~oesom um diretor, formam uma unidade ser�a�a (20 736 pares ou 41 472 indiv��duos), enquanto dozeunidades, sujeitas ao omando de um supervisor, onstituem uma legi~ao, om 248 832 pares ou 497664 indiv��duos. Jesus aludiu a esse agrupamento de anjos naquela noite no jardim do Getsêmanequando disse: \Eu posso agora mesmo pedir a meu Pai e ele me dar�a imediatamente mais de dozelegi~oes de anjos".Doze legi~oes de anjos ompreendem uma hoste, que tem 2 985 984 pares ou 5 971 968 indiv��duos,e doze dessas hostes (35 831 808 pares ou 71 663 616 indiv��duos) perfazem a maior organiza�~aooperaional de sera�ns, ou seja, um ex�erito ang�elio. Uma hoste ser�a�a �e omandada por umaranjo ou por alguma outra pessoalidade de status oordenador, enquanto os ex�eritos ang�elioss~ao dirigidos pelos Brilhantes Estrelas Vespertinas ou por outros tenentes imediatos de Gabriel. EGabriel �e o \omandante supremo dos ex�eritos dos �eus", o dirigente exeutivo do Soberano deN�ebadon, \o senhor Deus das hostes".Embora servindo sob a supervis~ao direta do Esp��rito In�nito, pessoalizado em S�alvington, desde aauto-outorga de Mihael, em Urantia, os sera�ns e todas as outras ordens no universo loal tornaram-se sujeitas �a soberania do Filho Mestre. Mesmo quando Mihael naseu na arne, em Urantia, foitransmitida a teledifus~ao do superuniverso a todo N�ebadon, a qual prolamou: \E que os anjos oadorem". Todas as esp�eies de anjos est~ao sujeitas �a soberania dele; s~ao uma parte do grupo que foidenominado \os seus anjos poderosos".38.7 Querubins e SanobinsEm todos os dons esseniais os querubins e sanobins s~ao semelhantes aos sera�ns. Eles têm a mesmaorigem, mas nem sempre o mesmo destino. S~ao espantosamente inteligentes, maravilhosamentee�ientes, afetuosos de modo toante e quase humano. Formam a mais baixa ordem de anjos; da��estarem mais pr�oximos dos tipos de seres humanos que mais progrediram nos mundos evoluion�arios.O querubim e o sanobim s~ao inerentemente ligados e funionalmente unidos. Um �e uma pessoa-404



lidade de energia positiva; o outro, de energia negativa. O anjo deetor destro, ou positivamentearregado, �e o querubim - o sênior, ou a pessoalidade ontroladora. O anjo deetor anhoto, ounegativamente arregado, �e o sanobim - o omplemento do ser. Cada tipo de anjo �e muito limitado,quando funiona a s�os; da�� servirem ostumeiramente aos pares. Quando servem independentementedos seus diretores ser�a�os, �am mais do que nuna dependentes do ontato m�utuo e sempre fun-ionam juntos.Os querubins e sanobins s~ao ajudantes ��eis e e�ientes dos ministros ser�a�os; e todas as seteordens de sera�ns s~ao providas desses ajudantes subordinados. Os querubins e sanobins servemdurante idades nessa fun�~ao, mas n~ao aompanham os sera�ns em ompromissos al�em dos on�nsdo universo loal.Os querubins e os sanobins s~ao trabalhadores espirituais na rotina nos mundos individuais dossistemas. Num ompromisso n~ao pessoal e em uma emergênia podem servir no lugar de um parser�a�o, mas nuna atuam, nem temporariamente, omo anjos da guarda dos seres humanos; esse �eum privil�egio exlusivamente ser�a�o.Quando designados para um planeta, os querubins entram nos ursos loais de aperfei�oamento,inluindo o estudo dos usos e l��nguas planet�arios. Os esp��ritos ministradores do tempo s~ao todosbil��ng�ues, falam a l��ngua do universo loal de origem e a do superuniverso de nasimento. Peloestudo, nas esolas dos reinos, eles aprendem outras l��nguas. Os querubins e os sanobins, omo ossera�ns e todas as outras ordens de seres espirituais, est~ao ontinuamente empenhados no esfor�o doauto-aperfei�oamento. Apenas os seres subordinados enarregados do ontrole da for�a e dire�~ao daenergia s~ao inapazes de progredir; todas as riaturas que têm voli�~ao de pessoalidade, fatual oupotenialmente, prouram novas realiza�~oes.Os querubins e os sanobins est~ao, por natureza, muito pr�oximos dos n��veis moroniais de existênia;e demonstram ser ainda mais e�ientes nos trabalhos entre as fronteiras dos dom��nios f��sio, moroniale espiritual. Esses �lhos do Esp��rito Materno do Universo loal s~ao araterizados omo \quartasriaturas", exatamente omo os Servidores de Havona e as omiss~oes de onilia�~ao. Cada quartoquerubim e ada quarto sanobim s~ao quase materiais, muito de�nitivamente semelhantes ao n��velmoronial de existênia.Essas quartas riaturas ang�elias s~ao de grande ajuda para os sera�ns, nas fases mais materiaisde suas atividades no universo e nos planetas. Esses querubins moroniais tamb�em exeutam muitastarefas indispens�aveis na referida linha fronteiri�a, nos mundos de aperfei�oamentos moroniais; es~ao designados em grande n�umero para servirem aos Companheiros Moroniais. Est~ao para asesferas moroniais assim omo as riaturas intermedi�arias est~ao para os planetas evoluion�arios. Nosmundos habitados, tais querubins moroniais freq�uentemente trabalham em onex~ao om os seresintermedi�arios. Os querubins e os seres intermedi�arios s~ao ordens de seres distintamente separadas;têm origens diferentes, mas apresentam muita semelhan�a pela sua natureza e fun�~ao.38.8 A Evolu�~ao dos Querubins e SanobinsIn�umeras e amplas vias de servi�o e avan�o est~ao abertas aos querubins e sanobins, levando-os aum engrandeimento de status que pode ser ainda mais ampliado pelo abra�o da Ministra Divina.Existem três grandes lasses de querubins e sanobins, no que diz respeito ao potenial evoluion�ario:1. Os Candidatos �a Asens~ao. Estes seres s~ao, por natureza, andidatos ao status ser�a�o. Osquerubins e os sanobins dessa ordem s~ao brilhantes, ainda que n~ao sejam iguais aos sera�ns, por dominerente; mas, por aplia�~ao e experiênia, �e-lhes poss��vel alan�ar a ondi�~ao ser�a�a plena.2. Os Querubins de Fase Intermedi�aria. Os querubins e os sanobins n~ao s~ao todos iguais empotenial de asens~ao, e s~ao os seres inerentemente limitados das ria�~oes ang�elias. A maior parte405



deles permaneer�a omo querubins e sanobins, embora os indiv��duos mais dotados possam alan�ara realiza�~ao de servi�os ser�a�os limitados.3. Os Querubins Moroniais. Essas \quartas riaturas" das ordens ang�elias sempre retêm as suasarater��stias quase materiais. Eles ontinuar~ao omo querubins e sanobins, junto om uma maioriados seus irm~aos da fase intermedi�aria, dependendo da fatualiza�~ao ompleta do Ser Supremo.Enquanto o segundo e o tereiro grupos s~ao de algum modo limitados em potenial de resimento,os andidatos �a asens~ao podem alan�ar as alturas do servi�o ser�a�o universal. Muitos dentre osmais experientes desses querubins s~ao agregados aos guardi~aes ser�a�os do destino; e, assim, s~aooloados na linha direta de avan�o at�e o status de Eduadores nos Mundos das Mans~oes, quandoabandonados pelos seus seniores ser�a�os. Os guardi~aes do destino, quando os seus protegidos mortaisatingem a vida moronial, n~ao mantêm os querubins e sanobins omo ajudantes. E, quando o aminhoat�e Ser�a�ngton e o Para��so �e aberto a outros tipos de sera�ns evoluion�arios, eles devem abandonaros seus antigos subordinados, ao ultrapassarem os on�ns de N�ebadon. Tais querubins e sanobinsdeixados para tr�as s~ao usualmente abra�ados pelo Esp��rito Materno do Universo, hegando, ent~ao, aum n��vel equivalente ao de Eduador do Mundo das Mans~oes, na realiza�~ao dentro do status ser�a�o.Quando, enquanto Eduadores dos Mundos das Mans~oes, os querubins e os sanobins j�a abra�adoshouverem servido por muito tempo nas esferas moroniais, do ponto mais baixo at�e o mais alto, e,quando o seu orpo, em S�alvington, estiver om exesso de pessoal rerutado, o Brilhante EstrelaMatutino onvoa esses servidores ��eis das riaturas do tempo para apareerem diante da sua pre-sen�a. O juramento da transforma�~ao da pessoalidade �e ministrado; e, logo ap�os, em grupos desete mil, esses querubins e sanobins avan�ados e veteranos s~ao reabra�ados pelo Esp��rito Materno doUniverso. Desse segundo abra�o, eles emergem omo sera�ns ompletos. Da�� em diante, a arreiraplena e ompleta de um sera�m, om todas as suas possibilidades de alan�ar o Para��so, �e abertapara esses querubins e sanobins renasidos. Tais anjos podem ser designados omo guardi~aes dodestino de algum ser mortal e, se o pupilo mortal alan�ar a sobrevivênia, eles tornam-se eleg��veispara avan�ar at�e Ser�a�ngton e os sete ��rulos de realiza�~ao ser�a�a; e mesmo at�e o Para��so e o Corpode Finalidade.38.9 As Criaturas Intermedi�ariasAs riaturas intermedi�arias, seres intermedi�arios ou simplesmente intermedi�arios, têm uma lassi-�a�~ao tr��plie: s~ao oloadas apropriadamente ao lado dos Filhos asendentes de Deus; enontram-sefatualmente agrupadas om as ordens de idadania permanente e, ao mesmo tempo, est~ao funional-mente onsideradas junto om os esp��ritos ministradores do tempo, por ausa da sua liga�~ao ��ntimae efetiva om as hostes ang�elias no trabalho de servir ao homem mortal, nos mundos individuais doespa�o.Essas riaturas singulares apareem na maioria dos mundos habitados e s~ao sempre enontradasnos planetas deimais ou de vida experimental, omo Urantia. Tais riaturas intermedi�arias podemser de dois tipos - a prim�aria e a seund�aria - e surgem pelas seguintes t�enias:1. As Intermedi�arias Prim�arias, o grupo mais espiritual, onstitui uma ordem de seres de umerto modo padronizada, que deriva uniformemente dos mortais asendentes modi�ados do grupode assessores dos Pr��nipes Planet�arios. O n�umero de riaturas intermedi�arias prim�arias �e semprede inq�uenta mil; e nenhum planeta que desfruta da ministra�~ao delas tem um grupo maior.2. As Intermedi�arias Seund�arias, o grupo mais material dessas riaturas, varia grandemente emn�umero nos diferentes mundos, embora a m�edia seja de era de inq�uenta mil. Derivam, de variadasmaneiras, dos elevadores biol�ogios planet�arios, os Ad~aos e Evas, ou da sua progênie imediata.H�a nada menos do que vinte e quatro t�enias diferentes envolvidas na produ�~ao dessas riaturas406



intermedi�arias seund�arias, nos mundos evoluion�arios do espa�o. O modo de origem desse grupo,em Urantia, foi inusitado e extraordin�ario.Nenhum desses dois grupos �e um aidente evoluion�ario; ambos onstituem-se em elementos es-seniais aos planos predeterminados dos arquitetos do universo e o seu apareimento, nos mundosem evolu�~ao, e na onjuntura oportuna, �e feito de aordo om os projetos originais e planos dedesenvolvimento dos Portadores da Vida supervisores.As intermedi�arias prim�arias s~ao energizadas inteletual e espiritualmente pela t�enia ang�elia es~ao uniformes em status inteletual. Os sete esp��ritos ajudantes da mente n~ao fazem nenhum ontatoom elas. E t~ao somente o sexto e o s�etimo, o esp��rito da adora�~ao e o esp��rito da sabedoria, est~aoapaitados a ministrar ao grupo seund�ario.As intermedi�arias seund�arias s~ao �siamente energizadas pela t�enia Adâmia, est~ao ligadasao iruito espiritual pela t�enia ser�a�a; e inteletualmente s~ao dotadas om o tipo de mentemoronial de transi�~ao. Est~ao divididas em quatro tipos f��sios, em sete ordens espirituais e dozen��veis de sensibilidade inteletual �a ministra�~ao onjunta dos dois �ultimos esp��ritos ajudantes, e damente moronial. Essas diversi�a�~oes determinam atividades e ompromissos planet�arios diferentes.As intermedi�arias prim�arias assemelham-se a anjos, mais do que a mortais; as ordens seund�ariass~ao muito mais omo seres humanos. Cada uma presta ajuda inestim�avel �a outra na exeu�~ao dos seusm�ultiplos ompromissos planet�arios. As ministras prim�arias podem realizar a liga�~ao de oopera�~aotanto om os ontroladores de energias moroniais e espirituais, omo om os agentes que oloama mente em iruito. O grupo das seund�arias pode estabeleer onex~oes de trabalho apenas omos ontroladores f��sios e os manipuladores do iruito material. Contudo, j�a que ada ordem deintermedi�arias pode estabeleer sinronia perfeita de ontato om a outra, ada grupo �e, por issomesmo, apaz de fazer uso pr�atio de toda a gama de energias, que se estende desde o poder f��siogrosseiro dos mundos materiais, passando pelas fases de transi�~ao das energias do universo e indoat�e as mais elevadas for�as da realidade espiritual dos Reinos elestes.O abismo entre os mundos material e espiritual �a perfeitamente preenhido pela liga�~ao onse-utiva feita em s�erie, entre o homem mortal e a intermedi�aria seund�aria, a intermedi�aria prim�aria,o querubim moronial, o querubim de fase intermedi�aria e os sera�ns. Na experiênia pessoal de umindiv��duo mortal, esses v�arios n��veis est~ao, sem d�uvida, mais ou menos uni�ados e tornam-se pesso-almente signi�ativos por meio das opera�~oes misteriosas, que passam desaperebidas, do Ajustadordo Pensamento.Em mundos normais, as intermedi�arias prim�arias mantêm o seu servi�o omo um orpo de in-teligênia e omo provedoras do entretenimento eleste da parte do Pr��nipe Planet�ario, ao passoque as ministras seund�arias ontinuam a sua oopera�~ao om o regime Adâmio, levando adiantea ausa da iviliza�~ao progressiva do planeta. No aso de trai�~ao do Pr��nipe Planet�ario ou faltado Filho Material, omo oorreu em Urantia, as riaturas intermedi�arias tornam-se as protegidas doSoberano do Sistema e servem sob a dire�~ao e guia do ust�odio em atua�~ao no planeta. Todavia,apenas em três outros mundos, de Satânia, esses seres funionam omo um grupo �unio, sob umalideran�a uni�ada, omo o fazem as ministras intermedi�arias unidas de Urantia.O trabalho planet�ario, tanto o das intermedi�arias prim�arias quanto o das seund�arias, �e variadoe diversi�ado nos in�umeros mundos individuais de um universo; ontudo, nos planetas normais em�edios, as atividades delas s~ao muito diferentes dos deveres que oupam o seu tempo nas esferasisoladas, tais omo Urantia.As intermedi�arias prim�arias s~ao as historiadoras do planeta; s~ao elas, desde os tempos da hegadado pr��nipe Planet�ario, at�e a idade do estabeleimento em luz e vida, que formulam os aparatose preparam as desri�~oes, na hist�oria do planeta, para as mostras e exibi�~oes de tais planetas nosmundos sedes-entrais do sistema.As intermedi�arias permaneem, por longos per��odos, em um mundo habitado; por�em onservando-407



se ��eis �a sua miss~ao, elas ser~ao �nalmente, e om toda erteza, reonheidas pelo seu servi�o, durantetoda uma idade, de manter a soberania do Filho Criador; e ser~ao devidamente reompensadas pelaministra�~ao paiente aos mortais materiais dos mundos do tempo e do espa�o. Mais edo ou maistarde, todas as intermedi�arias de m�erito ser~ao admitidas nas �leiras dos Filhos asendentes de Deuse devidamente iniiadas na longa aventura de asens~ao ao Para��so, em ompanhia daqueles mesmosmortais, de origem animal, os seus irm~aos da Terra, a quem elas guardaram om tanto zelo e a quemt~ao efetivamente serviram durante a sua longa permanênia planet�aria.[Apresentado por um Melquisedeque, atuando a pedido do Comandante das Hostes Ser�a�as deN�ebadon.℄
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Cap��tulo 39As Hostes Ser�a�asAT�E ONDE sabemos, o Esp��rito In�nito, enquanto pessoalizado na sede-entral do universo loal,prop~oe-se produzir uniformemente sera�ns perfeitos, todavia, por alguma raz~ao desonheida, essaprogênie ser�a�a �e muito diversi�ada. Tal diversidade pode ser o resultado da interposi�~ao deso-nheida da Deidade experienial em evolu�~ao; se for assim, n�os n~ao podemos omprov�a-lo. Por�em,observamos que, ap�os se haverem sujeitado aos testes eduaionais e �a disiplina do aperfei�oamento,lara e infalivelmente, eles passam a ser lassi�ados nos sete grupos seguintes:1. Sera�ns Supremos.2. Sera�ns Superiores.3. Sera�ns Supervisores.4. Sera�ns Administradores.5. Ajudantes Planet�arios.6. Ministros de Transi�~ao.7. Sera�ns do Futuro.Dizer que algum sera�m �e inferior a um anjo de qualquer outro grupo n~ao seria verdadeiro.Contudo, ada anjo, em prin��pio no seu servi�o, �a limitado ao grupo da sua lassi�a�~ao original einerente. Man�otia, o meu agregado ser�a�o no preparo dessa delara�~ao, �e um sera�m supremo quehavia funionado apenas omo sera�m supremo, no passado. Por diligênia e servi�o devotado, elerealizou, um por um, todos os sete servi�os ser�a�os, tendo funionado em quase todos os aminhosde atividades abertos a um sera�m; e agora se enontra designado omo omandante onjunto dossera�ns de Urantia.Os seres humanos algumas vezes aham dif��il ompreender que uma habilidade gerada para umn��vel mais elevado de ministra�~ao n~ao implique neessariamente na apaidade para funionar emn��veis relativamente mais baixos de servi�o. O homem ome�a a sua vida omo uma rian�a indefesa;ada realiza�~ao mortal deve, pois, abranger todos os pr�e-requisitos experieniais; os sera�ns n~ao têmessa vida pr�e-adulta - a infânia. Eles s~ao, ontudo, riaturas experieniais e, por meio da experiêniae edua�~ao omplementar, podem aumentar seus dons divinos e inerentes de aptid~ao, pela aquisi�~aoexperienial de habilidade funional em um ou mais servi�os ser�a�os.Ap�os haverem sido omissionados, os sera�ns �am designados para as reservas dos seus gruposinerentes. Aqueles que têm o status planet�ario, e de administradores, freq�uentemente, servem durantelongos per��odos omo india a sua lassi�a�~ao original; no entanto, quanto mais alto �e o n��vel dasua fun�~ao inerente, mais persistentemente os ministros ang�elios prouram designa�~oes para asordens mais baixas de servi�o no universo. Eles desejam espeialmente designa�~oes para as reservasdos ajudantes planet�arios e, se forem bem-suedidos, entram nas esolas elestes da sede entral409



do Pr��nipe Planet�ario de algum mundo evoluion�ario. E nelas ome�am os estudos das l��nguas,hist�oria e h�abitos loais das ra�as da humanidade. Os sera�ns devem adquirir onheimento eganhar experiênia, tanto quanto os seres humanos. Eles n~ao est~ao muito distantes de v�os, em ertosatributos de pessoalidade. E todos eles anseiam por ome�ar de baixo, no n��vel mais baixo poss��velda ministra�~ao; assim, podem almejar hegar ao n��vel mais elevado poss��vel do destino experienial.39.1 Os Sera�ns SupremosEstes s~ao, entre as sete ordens reveladas de anjos do universo loal, os mais elevados sera�ns. Elesfunionam nos sete grupos seguintes, ada um deles estreitamente ligado aos ministros ang�elios doCorpo Ser�a�o dos Completos:1. Ministros do Filho-Esp��rito. O primeiro grupo dos sera�ns supremos �e designado para o servi�odos Filhos elevados e dos seres originais do Esp��rito, residentes e funionando no universo loal.Esse grupo de ministros ang�elios tamb�em serve ao Filho e ao Esp��rito do Universo, e permaneeintimamente a�liado ao orpo de informa�~ao do Brilhante Estrela Matutino, o prinipal exeutivono universo das vontades unidas do Filho Criador e do Esp��rito Criativo Materno.Sendo designados para os Filhos e para os Esp��ritos elevados, esses sera�ns est~ao naturalmenteassoiados aos servi�os m�ultiplos dos Avonais do Para��so, da progênie divina do Filho Eterno e doEsp��rito In�nito. Os Avonais do Para��so s~ao sempre assistidos, em todas as miss~oes magisteriaise de auto-outorga, por essa ordem elevada e experiente de sera�ns a qual se devota, nessa miss~ao,a organizar e administrar o trabalho espeial ligado ao t�ermino de uma dispensa�~ao planet�aria e �ainaugura�~ao de uma nova idade. Mas a eles n~ao onerne o trabalho do julgamento, que poderiaestar ligado a tais mudan�a de dispensa�~oes.Os Ajudantes das Auto-Outorgas. Os Avonais do Para��so, mas n~ao os Filhos Criadores, quandoem uma miss~ao de auto-outorga, s~ao sempre aompanhados por um orpo de 144 ajudantes das auto-outorgas. Esses 144 anjos s~ao os hefes de todos os outros ministros do Filho-Esp��rito que possamestar ligados a tal miss~ao de outorga. Poderia haver, talvez, legi~oes sujeitas ao omando de um Filhode Deus, enarnado para uma auto-outorga planet�aria, mas todos esses sera�ns seriam organizadose dirigidos pelos 144 ajudantes das auto-outorgas. Ordens mais elevadas de anjos, superna�ns eseona�ns poderiam tamb�em formar uma parte da hoste de ajudantes e, ainda que as suas miss~oesfossem diferentes das dos sera�ns, todas essas atividades seriam oordenadas pelos ajudantes dasauto-outorgas.Tais ajudantes das auto-outorgas s~ao sera�ns onsumados; todos eles j�a havendo atravessado os��rulos de Ser�a�ngton e alan�ado o Corpo Ser�a�o dos Completos. E, ainda mais espeialmente,foram treinados para fazer frente �as di�uldades e arar om as emergênias ligadas �as auto-outorgasdos Filhos de Deus, visando o avan�o dos �lhos do tempo. Todos esses sera�ns alan�aram o Para��soe o abra�o pessoal do Filho Eterno, a Segunda Fonte e Centro.Os sera�ns igualmente anseiam por serem designados para as miss~oes dos Filhos enarnados eestarem agregados, omo guardi~aes do destino, aos mortais dos reinos; sendo este �ultimo o maisseguro passaporte ser�a�o para o Para��so; ao passo que os ajudantes das auto-outorgas realizam omais elevado servi�o, no universo loal, entre os sera�ns Completos que hajam alan�ado o Para��so.2. Conselheiros dos Tribunais. Estes s~ao os onselheiros ser�a�os e ajudantes agregados de todas asesp�eies de tribunais para julgamentos, desde os oniliadores at�e os tribunais mais altos dos reinos.N~ao �e prop�osito desses tribunais determinar as senten�as punitivas, mas, sim, julgar divergêniassineras de opini~ao e deretar a sobrevivênia eterna dos mortais asendentes. E nisto est�a o deverdos onselheiros da orte: provideniar para que todas as ausa�~oes ontra as riaturas mortaissejam expostas om justi�a e julgadas om miseri�ordia. Nesse trabalho, enontram-se intimamente410



assoiados aos Altos Comiss�arios, mortais asendentes fusionados ao Esp��rito, servindo no universoloal.Os onselheiros ser�a�os da orte servem extensivamente omo defensores dos mortais. N~ao quehaja jamais existido alguma disposi�~ao de ser injusto para om as riaturas inferiores dos reinos,todavia, enquanto a justi�a demanda o julgamento de todas as faltas durante a esalada at�e a divinaperfei�~ao, a miseri�ordia requer que todo passo errado seja avaliado om equanimidade, de aordoom a natureza da riatura e o prop�osito divino. Esses anjos s~ao expoentes exemplares do elementoda miseri�ordia inerente �a justi�a divina - a eq�uidade baseada no onheimento dos fatos subjaentesaos motivos pessoais e �as tendênias raiais.Essa ordem de anjos serve, desde aos onselhos dos Pr��nipes Planet�arios, at�e os mais altos tri-bunais do universo loal, enquanto os seus pareiros, do Corpo Ser�a�o dos Completos, atuam nosreinos mais altos de Orvônton e mesmo nas ortes dos Ani~aes dos Dias em Uversa.3. Orientadores do Universo. Estes s~ao os verdadeiros amigos e onselheiros p�os-graduados detodas as riaturas asendentes que estejam fazendo uma �ultima estada em S�alvington, no universo deorigem delas, e que se enontram no umbral da aventura espiritual apresentada diante delas, no vastosuperuniverso de Orvônton. E, nesse momento, muitos seres asendentes têm um sentimento tal queos mortais s�o poderiam entender fazendo uma ompara�~ao om a emo�~ao humana da saudade. Paratr�as �am os reinos das realiza�~oes, reinos que se tornaram familiares pelo longo servi�o e realiza�~oesmoroniais; �a frente est�a o mist�erio desa�ante de um universo maior e mais vasto.�E tarefa dos orientadores do universo failitar aos peregrinos asendentes a passagem dos n��veisalan�ados aos n��veis n~ao alan�ados de servi�o, no universo; bem omo ajudar tais peregrinosa fazer os ajustamentos aleidos�opios para a ompreens~ao dos signi�ados e valores inerentes �aompreens~ao da posi�~ao de um ser espiritual do primeiro est�agio; posi�~ao esta que n~ao se enontrano �nal, nem no l��max da asens~ao moronial no universo loal, mas, que est�a ainda no ponto maisbaixo da longa esada de asens~ao espiritual at�e o Pai Universal no Para��so.Muitos dos graduados de Ser�a�ngton, membros do Corpo Ser�a�o dos Completos, assoiados aesses sera�ns, engajam-se no ensino extensivo em ertas esolas de S�alvington, ligadas ao preparodas riaturas de N�ebadon para as rela�~oes da pr�oxima idade do universo.4. Conselheiros do Ensino. Estes anjos assistentes s~ao de uma ajuda inestim�avel para o orpoespiritual de ensino do universo loal. Os onselheiros do ensino onstituem-se nos seret�arios detodas as ordens de mestres, desde os Melquisedeques e Filhos Instrutores da Trindade, at�e os mortaismoroniais designados omo ajudantes daqueles da sua esp�eie que est~ao imediatamente atr�as delesna esala da vida asendente. V�os vereis, pela primeira vez, tais sera�ns assoiados ensinando emalgum dos sete mundos das mans~oes que giram em torno de Jerus�em.Tais sera�ns tornam-se os olaboradores dos hefes de divis~ao das in�umeras institui�~oes eduai-onais e de aperfei�oamento dos universos loais, e enontram-se agregados, em grande n�umero, dasfauldades dos sete mundos de aperfei�oamento dos sistemas loais e das setenta esferas eduaionaisdas onstela�~oes. E essas ministra�~oes estendem-se at�e os mundos individuais. Mesmo os mestresverdadeiros e onsagrados do tempo s~ao assistidos, e muitas vezes aompanhados, por esses sera�nssupremos onselheiros.A quarta auto-outorga enquanto riatura, do nosso Filho Criador, foi �a semelhan�a de um onse-lheiro de ensino dos sera�ns supremos de N�ebadon.5. Diretores das Designa�~oes. Um orpo de 144 sera�ns supremos �e eleito, de tempos em tempos,pelos anjos que servem nas esferas evoluion�arias e arquitetônias habitadas por riaturas. E, sendoesse o mais elevado onselho ang�elio de qualquer esfera, ele oordena as fases autodirigidas do servi�oe designa�~oes ser�a�as. Tais anjos presidem a todas as assembl�eias ser�a�as pertenentes �a linha dodever ou ao hamado �a adora�~ao. 411



6 Registradores. Estes s~ao os registradores o�iais dos sera�ns supremos. Muitos desses anjoselevados naseram om os seus dons ompletamente desenvolvidos; outros se quali�aram para assuas posi�~oes de on�an�a e responsabilidade, pela sua aplia�~ao diligente no estudo e por umaatua�~ao �el em deveres semelhantes, quando estiveram agregados a ordens mais baixas ou de menosresponsabilidade.7. Ministros sem V��nulo. Um grande n�umero de sera�ns n~ao vinulados da ordem suprema �ede servidores autodirigidos nas esferas arquitetônias e planetas habitados. Tais ministros volunta-riamente atendem ao aumento da demanda do servi�o dos sera�ns supremos, onstituindo, assim, areserva geral dessa ordem.39.2 Os Sera�ns SuperioresOs sera�ns superiores reebem o seu nome, n~ao porque sejam qualitativamente superiores a outrasordens de anjos, mas porque est~ao enarregados de atividades as mais altas, em um universo loal.Muitos, dentre os dois primeiros grupos desse orpo de sera�ns, s~ao sera�ns de designa�~ao, anjosque serviram em todas as fases do aperfei�oamento e retornaram para um ompromisso glori�adoomo diretores da sua esp�eie, nas esferas das suas atividades anteriores. Sendo um universo jovem,N�ebadon n~ao possui muitos dessa ordem.Os sera�ns superiores atuam nos sete grupos seguintes:1. O Corpo de Informa�~ao. Estes sera�ns pertenem ao orpo de assistentes pessoais de Gabriel,o Brilhante Estrela Matutino. Eles obrem o universo loal, reolhendo informa�~oes dos reinos paraa orienta�~ao de Gabriel nos onselhos de N�ebadon. S~ao o orpo de informa�~ao das hostes poderosaspresididas por Gabriel, vie-regente do Filho Mestre. Esses sera�ns n~ao �am diretamente a�liadosaos sistemas, nem �as onstela�~oes, e as suas informa�~oes hegam diretamente a S�alvington por meiode um iruito ont��nuo, direto e independente.Os orpos de informa�~ao dos v�arios universos loais podem interomuniar-se, todavia fazem-noapenas dentro de um mesmo superuniverso. H�a um diferenial de energia que efetivamente separa osassuntos e as transa�~oes dos v�arios supergovernos. Um superuniverso em geral pode omuniar-se omoutro superuniverso apenas por meio de passar pelas provis~oes e instala�~oes do entro distribuidordo Para��so.2. A Voz da Miseri�ordia. A miseri�ordia �e a tônia do servi�o ser�a�o e da ministra�~ao ang�elia.E, pois, para satisfazer a isso �e que deve haver um orpo de anjos que, de um modo espeial, retratea miseri�ordia. Esses sera�ns s~ao os verdadeiros ministros da miseri�ordia aos universos loais. Eless~ao os l��deres inspirados que fomentam os impulsos mais elevados e as emo�~oes mais sagradas dehomens e anjos. Os diretores dessas legi~oes passam a ser agora, e sempre, sera�ns ompletos ques~ao tamb�em guardi~aes graduados do destino mortal; isto �e, ada par ang�elio j�a guiou ao menosuma alma, de origem animal, durante a vida na arne e atravessou subseq�uentemente os ��rulos deSer�a�ngton, havendo sido inorporado ao Corpo Ser�a�o dos Completos.3. Os Coordenadores do Esp��rito. O tereiro grupo de sera�ns superiores tem a sua base emS�alvington, mas funiona no universo loal e em qualquer lugar onde possa prestar servi�os feundos.Ainda que as suas tarefas sejam essenialmente espirituais e, portanto, ainda que estejam al�em doentendimento verdadeiro das mentes humanas, v�os podereis aptar talvez algo da sua ministra�~ao aosmortais, se vos for expliado que a esses anjos �e on�ada a tarefa de preparar os seres asendentes nasua jornada a S�alvington, para o seu �ultimo trânsito dentro do universo loal - desde o mais alto n��velmoronial at�e o status de seres espirituais re�em-nasidos. Do mesmo modo que os planejadores damente, nos mundos das mans~oes, ajudam as riaturas sobreviventes a ajustarem-se �a mente moroniale fazerem um uso e�az dos poteniais da mesma, esses sera�ns instruem os graduados moroniais412



de S�alvington no que diz respeito �as apaidades re�em-alan�adas pela mente espiritual. Al�em deservirem aos mortais asendentes de muitos outros modos.4. Os Mestres Assistentes. Os mestres assistentes s~ao ajudantes e olaboradores dos seus om-panheiros sera�ns, os onselheiros do ensino. Est~ao tamb�em individualmente relaionados aos em-preendimentos eduaionais extensivos do universo loal, espeialmente aos do esquema s�etuplo deaperfei�oamento, operante nos mundos das mans~oes dos sistemas loais. Um maravilhoso orpodessa ordem de sera�ns funiona em Urantia om o prop�osito de fomentar e levar adiante a ausa daverdade e da retid~ao.5. Os Transportadores. Todos os grupos de esp��ritos ministradores têm o seu orpo de transporte;ordens ang�elias dediadas ao provimento do transporte �as pessoalidades inapazes de viajar, porsi pr�oprias, de uma esfera a outra. O quinto grupo de sera�ns superiores tem a sua sede-entralem S�alvington, e os seus membros servem omo transportadores do espa�o, para a ida e a volta �asede-entral do universo loal. Como em outras subdivis~oes dos sera�ns superiores, alguns foramriados omo tais, ao passo que outros asenderam de grupos mais baixos ou menos dotados.O \alane energ�etio" dos sera�ns �e ompletamente adequado ao universo loal, preenhendomesmo as exigênias para transitar no superuniverso, no entanto n~ao poderiam suportar a demandade energia requerida em uma viagem t~ao longa quanto a de Uversa at�e Havona. Essa viagem t~aoexaustiva requer os poderes espeiais de um seona�m prim�ario om dons de transporte. Os trans-portadores arregam-se om a energia para o vôo durante o pr�oprio trânsito e reuperam a potêniapessoal ap�os o �nal da viagem.Mesmo em S�alvington, os mortais asendentes n~ao possuem modos pessoais de transitar. Os seresasendentes devem depender do transporte ser�a�o para avan�ar de mundo a mundo, at�e depois do�ultimo desanso do sono no ��rulo mais interno de Havona e do despertar eterno no Para��so. Depoisdisso, n~ao mais sereis dependentes de anjos para o vosso transporte de universo para universo.O proesso de ser ensera�nado n~ao �e diferente da experiênia da morte ou do sono, exeto pelo fatode haver um elemento autom�atio de tempo, no sono do trânsito. V�os permaneeis onsientementeinonsientes durante o desanso ser�a�o. Mas o Ajustador do Pensamento permanee plena etotalmente onsiente; e, de fato, este torna-se exepionalmente e�iente j�a que v�os �areis inapazesde opor, resistir, ou, de qualquer outro modo, impedir o trabalho de ria�~ao e transforma�~ao desseAjustador solid�ario.Enquanto estiverdes ensera�nados, ireis dormir por um tempo espe���o, e ireis aordar no mo-mento designado. A dura�~ao de uma jornada, quando em sono de trânsito, �e irrelevante. V�os n~ao�areis diretamente onsientes do passar do tempo. �E omo se v�os fôsseis dormir em um ve��ulo detransporte em uma idade e, ap�os desansar em um sono pa���o durante toda a noite, aord�asseisem uma outra metr�opole distante. V�os viajastes enquanto dorm��eis. E, assim, voais atrav�es doespa�o, ensera�nados, enquanto desansais - adormeidos. O sono de trânsito �e induzido por umaonex~ao entre os Ajustadores e os transportadores ser�a�os.Os anjos n~ao podem transportar orpos ombust��veis - de arne e osso - omo os que tendes agora,mas podem transportar todos os outros, da mais baixa onstitui�~ao moronial �as mais elevadasformas espirituais. Eles n~ao atuam no evento da morte natural, pois quando v�os terminais a vossaarreira terrena, o vosso orpo permanee neste planeta. O vosso Ajustador do Pensamento prosseguepara o seio do Pai, e os anjos transportadores n~ao se enontram ligados diretamente �a subseq�uentereonstitui�~ao da vossa pessoalidade, no mundo de identi�a�~ao nas mans~oes. Ali o vosso novo orpo�e uma forma moronial, daquelas que podem ensera�nar-se. V�os \semeais um orpo mortal" nasepultura; e \olheis uma forma moronial" no mundo das mans~oes.6. Os Registradores. Tais pessoalidades oupam-se espeialmente om a reep�~ao, o preenhi-mento e o reenvio dos registros de S�alvington e seus mundos interassoiados. Eles tamb�em servemomo registradores espeiais para os grupos residentes do superuniverso e para as pessoalidades mais413



elevadas, tais omo os o�iais das ortes de S�alvington e os seret�arios dos seus governantes.Os Difusores - os reeptores e os emissores - onstituem uma subdivis~ao espeializada dos registra-dores ser�a�os, oupando-se om o envio dos registros e om a dissemina�~ao da informa�~ao essenial.O seu trabalho �e de uma ordem elevada, estando ligados a tantos iruitos m�ultiplos que 144 000mensagens podem atravessar simultaneamente as mesmas linhas de energia. Eles adaptam as t�eniasideogr�a�as mais apuradas dos hefes super�a�os registradores e, om esses s��mbolos omuns, mantêmontato re��proo, tanto om os oordenadores da informa�~ao dos superna�ns teri�arios, quanto omos oordenadores glori�ados da informa�~ao do Corpo Ser�a�o dos Completos.Os registradores ser�a�os da ordem superior efetivam, assim, uma liga�~ao ��ntima om o orpo deinforma�~ao da sua pr�opria ordem e om todos os registradores subordinados, enquanto as emiss~oesapaitam-nos a manter omunia�~ao onstante om os registradores mais elevados do superuniversoe, por interm�edio desse anal, om os registradores de Havona e os ust�odios do onheimento noPara��so. Muitos, da ordem superior dos registradores, s~ao sera�ns asendentes vindos de deveressemelhantes, em se�~oes mais baixas do universo.7. As Reservas. Amplas reservas de todos os tipos de sera�ns superiores s~ao mantidas emS�alvington, dispon��veis instantaneamente para serem despahadas aos mundos mais long��nquos deN�ebadon, t~ao logo sejam requisitadas pelos diretores da designa�~ao ou soliitadas a pedido dos admi-nistradores do universo. As reservas de sera�ns superiores tamb�em forneem ajudantes mensageirosquando estes s~ao requisitados pelo omandante dos Brilhantes Estrelas Vespertinas, aos quais est~aoon�adas a ust�odia e despaho de todas as omunia�~oes pessoais. Um universo loal �e plena-mente provido de meios adequados de interomunia�~ao, mas h�a sempre um res��duo de mensagensrequerendo que o seu envio seja feito por meio de mensageiros pessoais.As reservas b�asias para todo o universo loal s~ao mantidas nos mundos ser�a�os de S�alvington.Esse orpo inlui todos os tipos de anjos.39.3 Os Sera�ns SupervisoresEsta vers�atil ordem de anjos do universo �e designada para o servi�o exlusivo das onstela�~oes. Essesh�abeis ministros têm sua sede-entral nas apitais das onstela�~oes, mas atuam em todo o N�ebadon,na defesa do interesse dos reinos das suas designa�~oes.1. Os Assistentes da Supervis~ao. A primeira ordem dos sera�ns supervisores �e designada para otrabalho oletivo dos Pais da Constela�~ao, e s~ao os ajudantes sempre e�ientes dos Alt��ssimos. Essessera�ns oupam-se primariamente om a uni�a�~ao e estabiliza�~ao de toda uma onstela�~ao.2. Os Prognostiadores da Lei. A funda�~ao inteletual da justi�a �e a lei e, em um universo loal, alei origina-se nas assembl�eias legislativas das onstela�~oes. Esses orpos deliberativos odi�am e pro-mulgam formalmente as leis b�asias de N�ebadon, leis destinadas a proporionar a maior oordena�~aoposs��vel de toda uma onstela�~ao de aordo om a pol��tia �xada de n~ao-transgress~ao do livre-arb��triomoral das riaturas pessoais. �E dever da segunda ordem de sera�ns supervisores oloar, diante doslegisladores da onstela�~ao, um progn�ostio de omo qualquer omando proposto afetaria as vidasdas riaturas de livre-arb��trio. Eles est~ao bem quali�ados para exeutar esse servi�o, em virtude depossu��rem longa experiênia om os sistemas loais e mundos habitados. Tais sera�ns n~ao prouramnenhum favor espeial para um grupo, nem para outro; eles surgem, diante dos elaboradores elestesdas leis, para falar por aqueles que n~ao podem estar presentes nem falar por si pr�oprios. At�e ohomem mortal pode ontribuir para a evolu�~ao da lei do universo, pois esses mesmos sera�ns, plenae �elmente, retratam n~ao neessariamente os desejos transit�orios e onsientes do homem, mas, sim,as verdadeiras aspira�~oes do homem interior, da alma moronial em evolu�~ao dos mortais materiaisnos mundos do espa�o. 414



3. Os Arquitetos Soiais. Dos planetas individuais at�e os mundos moroniais de aperfei�oamento,esses sera�ns trabalham para engrandeer todos os ontatos soiais sineros e levar adiante a evolu�~aosoial das riaturas do universo. S~ao esses anjos que prouram despojar de toda arti�ialidade osgrupos de seres inteligentes, empenhando-se, ao mesmo tempo, em failitar a interassoia�~ao dasriaturas de vontade om base em um verdadeiro auto-entendimento e valora�~ao m�utua genu��na.Os arquitetos soiais tudo fazem dentro do seu dom��nio e poder para reunir indiv��duos de modoa onstituir grupos de trabalho e�ientes e agrad�aveis nos planetas; e, algumas vezes, tais grupostêm se enontrado novamente re-assoiados nos mundos das mans~oes, para um servi�o frut��fero eontinuado. N~ao �e sempre, por�em, que tais sera�ns alan�am as suas metas; tamb�em, nem sempres~ao apazes de reunir aqueles que formariam o grupo mais ideal para realizar um dado prop�osito,ou exeutar uma erta tarefa; sob essas ondi�~oes, eles devem utilizar da melhor maneira o que est�adispon��vel.Esses anjos ontinuam a sua ministra�~ao nos mundos das mans~oes e nos mundos moroniais maiselevados. Oupam-se de qualquer empreendimento que tenha a ver om o progresso nos mundosmoroniais e envolva três ou mais pessoas. Dois seres s~ao onsiderados omo operando em umaforma de asal, omplementarmente, ou em soiedade; mas, quando três ou mais se agrupam parao servi�o, eles onstituem uma quest~ao soial e, portanto, aem na jurisdi�~ao dos arquitetos soiais.Esses e�ientes sera�ns est~ao organizados em setenta divis~oes em Edêntia; e tais divis~oes ministramaos setenta mundos moroniais de progress~ao que irundam as esferas da sede-entral.4. Os Sensibilizadores �Etios. A miss~ao desses sera�ns �e fomentar e promover o resimento dovalor que a riatura d�a �a moralidade, nas rela�~oes interpessoais, pois esta �e a semente e segredo parao resimento ont��nuo e pleno de prop�osito da soiedade e governo humano ou supra-humano. Essesestimuladores da valora�~ao �etia funionam em todo e qualquer lugar onde possam ser de utilidade,omo onselheiros volunt�arios dos governantes planet�arios e mestres de interâmbio nos mundos deaperfei�oamento dos sistemas. Contudo, n~ao hegareis a estar plenamente sob o seu uidado, n~aoantes de hegardes �as esolas de irmandade em Edêntia, onde eles ir~ao estimular a vossa apreia�~aodaquelas verdades da fraternidade que v�os ireis ent~ao explorar seriamente, por meio da experiêniaefetiva de onviver om os univit�atias nos laborat�orios soiais de Edêntia, nos setenta sat�elites daapital de Norlatiadeque.5. Os Transportadores. O quinto grupo de sera�ns supervisores opera omo transportadores depessoalidades, arregando seres em um iruito de ida e volta �as sedes-entrais das onstela�~oes. Essessera�ns de transporte, durante o vôo de uma esfera para outra, mantêm-se plenamente onsientes dasua veloidade, dire�~ao e posi�~ao astronômia; n~ao atravessam o espa�o omo um proj�etil inanimado.Podem passar perto um do outro, durante o vôo no espa�o, sem o menor riso de olis~ao. E s~ao ple-namente apazes de variar a veloidade de progress~ao e alterar a dire�~ao do vôo e, mesmo, modi�aros destinos aso os seus diretores os instru��rem a fazê-lo em qualquer entronamento espaial, nosiruitos da inteligênia do universo.Essas pessoalidades de transporte s~ao organizadas de um modo tal que possam utilizar simulta-neamente todas as três linhas de energia universalmente distribu��das; ada uma om a veloidadedesimpedida de 299 725 quilômetros por segundo no espa�o. Desse modo, esses transportadores s~aoapazes de superpor veloidades da energia �a veloidade da potênia at�e atingirem uma veloidadem�edia, nas suas longas jornadas, que varia entre 893 000 e 899 400 quilômetros por segundo do vossotempo. A veloidade �e alterada pela massa, a proximidade de orpos materiais e pela for�a e dire�~aodos iruitos pr�oximos prinipais de for�a do universo. H�a in�umeros tipos de seres, semelhantes aossera�ns, os quais s~ao apazes de atravessar o espa�o e apazes tamb�em de transportar outros serespreparados adequadamente.6. Os Registradores. A sexta ordem de sera�ns supervisores atua omo registradora espeialdos assuntos da onstela�~ao. Um orpo grande e e�iente funiona em Edêntia, a sede-entral daonstela�~ao de Norlatiadeque, �a qual pertenem o vosso sistema e planeta.415



7. As Reservas. Reservas gerais de sera�ns supervisores s~ao mantidas nas sedes-entrais dasonstela�~oes. Estes reservistas ang�elios n~ao �am inativos em nenhum sentido; muitos servem omomensageiros ajudantes para os governantes das onstela�~oes; outros �am agregados �as reservas dosVorondadeques n~ao designados, em S�alvington; outros ainda podem ontinuar agregados aos FilhosVorondadeques nos ompromissos espeiais: de observadores Vorondadeques, e, algumas vezes, deRegentes Alt��ssimos de Urantia.39.4 Os Sera�ns AdministradoresA quarta ordem de sera�ns est�a designada para os deveres administrativos dos sistemas loais. S~aonaturais das apitais dos sistemas, por�em permaneem estaionados, em grande n�umero, nas esferasmoroniais e das mans~oes, e nos mundos habitados. Os sera�ns de quarta-ordem, por natureza,s~ao dotados de habilidades administrativas inomuns. S~ao os assistentes habilitados dos diretoresdas divis~oes mais baixas do governo do Filho Criador do universo e oupam-se prinipalmente dosassuntos dos sistemas loais e mundos omponentes. Para o servi�o, organizam-se do modo seguinte:1. Os Assistentes Administrativos. Estes sera�ns apaitados s~ao os assistentes imediatos deum Soberano de Sistema, um Filho Lanonandeque prim�ario. S~ao ajudantes de valor inestim�avel naexeu�~ao dos detalhes intrinados do trabalho exeutivo, nas sedes-entrais do sistema. Tamb�emservem omo agentes pessoais dos governantes do sistema, viajando, em grande n�umero, indo evoltando aos v�arios mundos de transi�~ao e planetas habitados, exeutando muitos mandados para obem-estar do sistema e no interesse f��sio e biol�ogio dos seus mundos habitados.Esses mesmos administradores ser�a�os �am tamb�em vinulados aos governantes dos mundos,os Pr��nipes Planet�arios. A maioria dos planetas, em um mesmo universo, est�a, ada um, sob ajurisdi�~ao de um Filho Lanonandeque seund�ario, mas, em ertos mundos, omo Urantia, tem havidoum desvio do plano divino. No aso da trai�~ao de um Pr��nipe Planet�ario, esses sera�ns passam a servinulados aos Melquisedeques, que reebem o mandado, e seus suessores na autoridade planet�aria.O governante atual de Urantia �e assistido por um orpo de mil sera�ns dessa vers�atil ordem.2. Os Guias da Justi�a. Estes s~ao os anjos que apresentam o sum�ario das evidênias �uteis ao bem-estar eterno de homens e anjos, quando essas quest~oes surgem para julgamento nos tribunais de umsistema ou planeta. Eles preparam as delara�~oes para todas as audiênias preliminares, envolvendoa sobrevivênia mortal; delara�~oes que s~ao subseq�uentemente levadas, junto om os registros dessesasos, aos tribunais mais altos do universo e superuniverso. A defesa de todos os asos em d�uvida,quanto �a sobrevivênia, �e preparada por esses sera�ns, que têm uma ompreens~ao perfeita de todosos detalhes de ada aspeto de tudo que pesar�a nas ausa�~oes lan�adas pelos administradores dajusti�a do universo.A miss~ao de tais anjos n~ao �e derrotar ou retardar a justi�a, mas, sim, assegurar que uma justi�asem erros seja estendida, om miseri�ordia generosa e om eq�uidade, a todas as riaturas. Essessera�ns freq�uentemente funionam nos mundos loais, omumente apareendo diante dos trios de�arbitros das omiss~oes de onilia�~ao - as ortes para desentendimentos menores. Muitos daquelesque j�a serviram omo Guias da Justi�a, nos reinos mais baixos, mais tarde apareem omo Vozes daMiseri�ordia nas esferas mais altas e em S�alvington.Na rebeli~ao de L�uifer, em Satânia, pouos guias da justi�a foram perdidos, por�em mais de umquarto dos outros sera�ns administradores e das ordens mais baixas de ministros ser�a�os foi des-guiada havendo sido iludida pelos so�smas da liberdade pessoal desenfreada.3. Os Int�erpretes da Cidadania C�osmia. Quando os mortais asendentes houverem ompletado oaperfei�oamento nos mundos das mans~oes, o primeiro aprendizado de estudantes na arreira do uni-verso, passar�a a ser-lhes permitido desfrutar das satisfa�~oes transit�orias de uma maturidade relativa -416



a idadania na apital do sistema. Conquanto o alane de ada meta asendente seja uma realiza�~aoreal, no sentido mais amplo, essas metas s~ao simplesmente maros no longo trajeto asendente at�eo Para��so. No entanto, por mais relativos que esses êxitos possam ser, a nenhuma riatura evolu-ion�aria jamais deixa de ser assegurada, ainda que passageira, toda a satisfa�~ao de haver alan�adoum objetivo. De quando em quando, h�a uma pausa na asens~ao ao Para��so, uma urta parada pararespirar, durante a qual os horizontes no universo permaneem quietos, o status da riatura �aestaion�ario e a pessoalidade sente o gosto da do�ura de haver atingido o seu objetivo.O primeiro desses per��odos na arreira de um asendente mortal oorre na apital de um sistemaloal. Durante essa pausa, omo idad~aos de Jerus�em, v�os intentareis expressar, na vida de riatura,aquelas oisas que adquiristes durante as oito experiênias preedentes de vida - que abrangem apassagem por Urantia e aquelas nos sete mundos das mans~oes.Os int�erpretes ser�a�os da idadania �osmia guiam os novos idad~aos das apitais do sistema,e estimulam a sua apreia�~ao das responsabilidades do governo do universo. Esses sera�ns est~aotamb�em intimamente assoiados aos Filhos Materiais na administra�~ao do sistema; e retratam aresponsabilidade e a moralidade da idadania �osmia aos mortais materiais nos mundos habitados.4. Os Estimuladores da Moralidade. Nos mundos das mans~oes, ome�ais a aprender o autogoverno,que bene�ia a todos os envolvidos. A vossa mente aprende a ooperar, omo planejar junto a outrosseres mais s�abios. Nas sedes-entrais dos sistemas, os instrutores ser�a�os ir~ao estimular ainda maisa vossa apreia�~ao da moralidade �osmia - as intera�~oes entre a liberdade e a lealdade.O que �e lealdade? �E o fruto de uma valora�~ao inteligente da irmandade no universo: n~ao se deveriatomar muito e n~ao dar nada. Ao asenderdes na esala da pessoalidade, iniialmente aprendereis aser leais, depois a amar, depois a ser �liais e, ent~ao, podereis ser livres; mas n~ao podereis alan�ara �nalidade da liberdade antes de vos tornardes �nalitores, antes de haverdes alan�ado a perfei�~aoda lealdade.Esses sera�ns ensinam a feundidade advinda da paiênia: que a estagna�~ao �e a morte erta, e oresimento r�apido em exesso �e igualmente suiida; que, omo uma gota de �agua ai do n��vel maisalto para o mais baixo e ontinua a uir, indo sempre para baixo, em uma suess~ao de pequenasquedas, tamb�em assim, s�o que para ima, �e o progresso nos mundos moroniais e do esp��rito -igualmente devagar e por meio de est�agios igualmente gradativos.Para os mundos habitados, os estimuladores da moralidade retratam a vida mortal omo umaorrente ont��nua de muitos elos. A vossa urta permanênia em Urantia, esta esfera da infâniamortal, �e apenas um elo, o primeir��ssimo da longa adeia que ir�a estender-se atrav�es dos universose atrav�es das idades eternas. N~ao �e tanto o que aprendeis nesta primeira vida; �e a experiênia deviver essa vida que �e importante. Mesmo o trabalho deste mundo, por mais importante que seja,n~ao tem tanta importânia, n~ao tanto quanto a maneira om a qual v�os fazeis esse trabalho. N~ao h�anenhuma reompensa material para a vida na retid~ao, mas h�a a satisfa�~ao profunda - a onsiêniada realiza�~ao - e isso transende qualquer reompensa material oneb��vel.As haves do Reino dos �eus s~ao: sineridade, e mais sineridade; e mais sineridade ainda. Todosos homens têm o alane dessas haves. Os homens usam-nas - avan�ando em status espiritual - pormeio de deis~oes, de mais deis~oes e outras deis~oes mais, ainda. A esolha moral mais elevada �e aesolha do valor mais elevado poss��vel e - em toda e qualquer esfera - , isso sempre signi�a esolherfazer a vontade de Deus. Se o homem esolhe assim, ele �e grande, ainda que seja o mais humildeidad~ao de Jerus�em ou mesmo o menor dos mortais de Urantia.5. Os Transportadores. Estes s~ao os sera�ns de transporte que funionam nos sistemas loais. EmSatânia, o vosso sistema, eles levam os passageiros a Jerus�em e os trazem de volta; e tamb�em servemomo transportadores interplanet�arios. Raramente passa um dia sem que um sera�m de transportede Satânia traga algum visitante, estudante, ou algum outro viajante, de natureza espiritual ou semi-espiritual, at�e as margens de Urantia. Esses mesmos ruzadores do espa�o ir~ao, algum dia, levar-vos,417



em um iruito de ida e volta, aos v�arios mundos do grupo da sede-entral do sistema e, quandohouverdes onlu��do os vossos ompromissos em Jerus�em, eles vos levar~ao adiante, at�e Edêntia.Contudo, sob nenhuma irunstânia, eles vos arregar~ao de volta ao mundo de origem humana.Um mortal nuna retorna ao seu planeta de nasimento, durante a dispensa�~ao da sua existêniatemporal, e, aso devesse ele retornar durante uma dispensa�~ao subseq�uente, seria aompanhado porum sera�m de transporte do grupo da sede-entral do universo.6. Os Registradores. Estes sera�ns s~ao os guardi~aes dos registros tr��plies dos sistemas loais. Otemplo dos registros, na apital de um sistema, �e uma estrutura singular da qual uma ter�a parte �ematerial, onstru��da de metais luminosos e ristais; outra ter�a parte �e moronial, fabriada usando aliga�~ao da energia espiritual om a material, para al�em do alane da vis~ao mortal; e uma ter�a parte�e espiritual. Os registradores dessa ordem mantêm esse sistema tr��plie de registros e presidem a ele.Os mortais asendentes ir~ao primeiramente onsultar os arquivos materiais; os Filhos Materiais e osseres de transi�~ao, mais elevados, onsultam os arquivos das salas moroniais; enquanto os sera�ns eas pessoalidades espirituais mais elevadas do reino pesquisam nos registros das se�~oes do esp��rito.7. As Reservas. O orpo reserva dos sera�ns administradores em Jerus�em passa grande partedo tempo de espera servindo omo ompanheiros espirituais, junto aos mortais asendentes re�em-hegados de v�arios mundos do sistema - graduados areditados dos mundos das mans~oes. Uma dasdel��ias da vossa permanênia em Jerus�em ser�a onversar e, durante os per��odos de f�erias, estar omesses sera�ns bastante viajados; e mais outras tantas experiênias que vos aguardam no orpo dereserva.S~ao exatamente os relaionamentos amig�aveis desse tipo que tornam uma apital de sistema t~aoquerida para os mortais asendentes. Em Jerus�em, ireis enontrar o primeiro ongra�amento entreFilhos Materiais, anjos e peregrinos asendentes. Ali se onfraternizam os seres que s~ao totalmenteespirituais om os semi-espirituais e os indiv��duos que aabam de emergir da existênia material. Asformas mortais ali j�a est~ao t~ao modi�adas e as gamas das rea�~oes humanas �a luz enontram-se t~aoampliadas, que todos poder~ao desfrutar do reonheimento m�utuo e ompreens~ao simp�atia entrepessoalidades.39.5 Os Ajudantes Planet�ariosEstes sera�ns mantêm as suas sedes-entrais nas apitais dos sistemas e, sendo intimamente li-gados aos idad~aos Adâmios residentes, s~ao primariamente designados para o servi�o dos Ad~aosplanet�arios, os elevadores biol�ogios ou f��sios das ra�as materiais nos mundos evoluion�arios. O tra-balho da ministra�~ao dos anjos torna-se de interesse resente �a medida que se avizinha dos mundoshabitados, �a medida que abrange os problemas reais enfrentados pelos homens e mulheres do tempo,os quais se preparam para o esfor�o de alan�ar a meta da eternidade.A maioria dos ajudantes planet�arios foi retirada de Urantia quando do olapso do regime Adâmio;e a supervis~ao ser�a�a do vosso mundo reaiu, em maior grau, sobre os administradores, os ministrosde transi�~ao e os guardi~aes do destino. Todavia, os ajudantes ser�a�os dos vossos Filhos Materiaisfaltosos servem ainda, em Urantia, nos grupos seguintes:1. As Vozes do Jardim. Quando o urso planet�ario da evolu�~ao humana est�a atingindo o seumais alto n��vel biol�ogio, sempre surgem os Filhos e Filhas Materiais, os Ad~aos e Evas, para darinremento �a evolu�~ao ulterior das ra�as om a ontribui�~ao fatual do seu plasma vital superior.A sede-entral planet�aria desse Ad~ao e dessa Eva �e denominada usualmente de Jardim do �Eden, eos seus sera�ns pessoais freq�uentemente s~ao onheidos omo as \Vozes do Jardim". Tais sera�nsprestam um servi�o inestim�avel aos Ad~aos Planet�arios em todos os seus projetos de eleva�~ao f��siae inteletual das ra�as evoluion�arias. Depois da falta Adâmia, em Urantia, alguns desses sera�nsforam deixados no planeta e designados para os suessores em autoridade de Ad~ao.418



2. Os Esp��ritos da Fraternidade. Quando um Ad~ao e uma Eva hegam a um mundo evoluion�ario,deveria �ar laro que a tarefa de efetivar a harmonia raial e a oopera�~ao soial entre as diversasra�as devesse assumir propor�~oes onsider�aveis. Raramente as ra�as de ores diferentes e naturezasvariadas aeitam, om simpatia, o plano de irmandade humana. Esses homens primitivos somentehegam a ompreender a sabedoria da interassoia�~ao pa���a por meio de uma experiênia humanaamadureida e om a ministra�~ao �el dos esp��ritos ser�a�os da fraternidade. Sem o trabalho dessessera�ns, os esfor�os dos Filhos Materiais de harmonizar e fazer as ra�as avan�arem, em um mundo emevolu�~ao, teriam os seus resultados grandemente retardados. E, aso o vosso Ad~ao houvesse aderidoao plano original do avan�o de Urantia, a essa altura esses esp��ritos da irmandade j�a haveriamrealizado transforma�~oes inaredit�aveis na ra�a humana. Considerando a falta Adâmia, de fato �enot�avel que essas ordens ser�a�as tenham sido apazes de fomentar e trazer �a realiza�~ao at�e mesmoo n��vel atual de irmandade existente em Urantia.3. As Almas da Paz. Os primeiros milênios de esfor�os para a asens~ao evoluion�aria dos homensforam marados por muitas lutas. A paz n~ao �e o estado natural dos reinos materiais. Os mundosompreendem a \paz na terra e boa vontade entre os homens", iniialmente, por meio da ministra�~aodas almas ser�a�as da paz. Ainda que esses anjos tenham sido obstados amplamente nos seusprimeiros esfor�os em Urantia, Vevona, o omandante das almas da paz nos dias de Ad~ao, foi deixadoem Urantia e agora est�a agregado �a assessoria do governador-geral residente. E foi esse mesmo Vevonaque, quando Mihael naseu, anuniou aos mundos, omo l��der das hostes ang�elias: \Gl�oria a Deusem Havona e, na Terra, paz e boa vontade entre os homens".Nas �epoas mais avan�adas da evolu�~ao planet�aria esses sera�ns onstituem-se em instrumentospara suplantar a id�eia da expia�~ao, substituindo-a pelo oneito da harmoniza�~ao divina omo uma�loso�a para a sobrevivênia dos mortais.4. Os Esp��ritos da Con�an�a. A suspeita �e a rea�~ao inerente dos homens primitivos; as lutaspela sobrevivênia nas primeiras idades n~ao geram naturalmente a on�an�a. A on�an�a �e umaaquisi�~ao humana nova, trazida que tem sido pela ministra�~ao desses sera�ns planet�arios do regimeAdâmio. A miss~ao deles �e inular a on�an�a nas mentes dos homens em evolu�~ao. Os Deuses s~aomuito on�antes; o Pai Universal quis on�ar a Si pr�oprio, livremente - por meio do Ajustador - , naSua liga�~ao om o homem.Todo esse grupo de sera�ns foi transferido para o novo regime, depois do malogro Adâmio e,desde ent~ao, têm ontinuado os seus trabalhos em Urantia. E n~ao fraassaram inteiramente, poisuma iviliza�~ao est�a agora evoluindo, na qual est~ao inorporados muitos dos seus ideais de on�an�ae redibilidade.Nas idades planet�arias mais avan�adas esses sera�ns d~ao ênfase �a valora�~ao que o homem atribui�a verdade de que a inerteza �e o segredo para uma ontinuidade satisfat�oria. Eles ajudam os �l�osofosmortais a ompreenderem que, para a riatura, seria um erro olossal onheer o futuro; a ignorânia,pois, passando a ser essenial ao êxito. Eles aumentam o gosto do homem pela do�ura da inerteza,pelo romantiismo e o enanto de um futuro inde�nido e desonheido.5. Os Transportadores. Os transportadores planet�arios servem aos mundos individuais. A maioriados seres ensera�nados trazida a este planeta est�a em trânsito, parando aqui meramente de passagem;eles s~ao ustodiados pelos seus pr�oprios transportadores ser�a�os espeiais; e um grande n�umerodesses sera�ns est�a estaionado em Urantia. Essas s~ao as pessoalidades de transporte que operamdesde os planetas loais, omo Urantia, at�e Jerus�em.A id�eia onvenional que v�os possu��s dos anjos surgiu do seguinte modo: durante os momentosimediatamente anteriores �a morte f��sia, um fenômeno reetivo oorre, algumas vezes, na mentehumana, e essa onsiênia que se apaga paree visualizar algo da forma do anjo da guarda, e isso�e imediatamente traduzido nos termos do oneito habitual de anjo, j�a existente na mente daqueleindiv��duo. 419



A id�eia errônea de que os anjos possuem asas n~ao �e de todo em deorrênia das no�~oes antigasde que eles deviam ter asas para voar pelo ar. Aos seres humanos algumas vezes foi permitidoobservar os sera�ns sendo preparados para o servi�o de transporte, e as tradi�~oes dessas experiêniasdeterminaram amplamente o oneito urantiano de anjos. Ao observar um sera�m de transporteaprontar-se a �m de reeber um passageiro para o trânsito interplanet�ario, pode ter sido avistadoo que aparentemente �e um duplo onjunto de asas que se estende da abe�a aos p�es do anjo. Narealidade, essas asas s~ao os isoladores de energia - os esudos de fri�~ao.Quando os seres elestes est~ao para ser ensera�nados, para a transferênia de um mundo a outro,eles s~ao trazidos at�e a sede-entral da esfera e, depois do devido registro, induzidos ao sono detrânsito. Nesse meio tempo, o sera�m de transporte move-se at�e uma posi�~ao horizontal diretamentesobre um p�olo da energia universal no planeta. Enquanto os esudos de energia est~ao ompletamenteabertos, a pessoalidade adormeida �e habilmente depositada, pelos assistentes ser�a�os que operamdiretamente em ima do anjo de transporte. Ent~ao, ambos os pares de esudos, os superiores e osinferiores, s~ao uidadosamente fehados e ajustados.E, agora, sob a inuênia dos transformadores e transmissores, tem in��io uma estranha meta-morfose, �a medida que o sera�m se apronta para utuar na dire�~ao das orrentes de energia dosiruitos do universo. Visto de fora, o sera�m torna-se pontiagudo nas extremidades e �a envolvidoem uma estranha luz de tonalidade âmbar, de tal forma que, logo se torna imposs��vel distinguira pessoalidade ensera�nada. Quando tudo est�a pronto para a partida, o diretor dos transportesfaz a inspe�~ao pr�opria do ve��ulo da vida, proede aos testes de rotina, para erti�ar-se de que oanjo esteja adequadamente dentro do iruito e, ent~ao, anunia que o viajante est�a ensera�nado damaneira adequada, que as energias est~ao ajustadas, que o anjo est�a isolado e tudo se aha prepa-rado para o lar~ao da partida. Os ontroladores meânios, dois deles, em seguida, oupam as suasposi�~oes. Nesse momento, o sera�m de transporte torna-se quase transparente, vibrante, de umasilhueta luminosa om o formato de torpedo. Agora o despahador do transporte do reino re�une asbaterias auxiliares dos transmissores das energias vivas, usualmente em n�umero de mil; e, quandoanunia o destino do transporte, ele toa no ponto pr�oximo do ve��ulo ser�a�o, o qual o disparapara frente �a veloidade de um relâmpago, deixando uma trilha de luminosidade eleste at�e onde seestende a vestimenta atmosf�eria planet�aria. Em menos de dez minutos, o espet�aulo maravilhosoter�a desapareido, mesmo para a refor�ada vis~ao ser�a�a.Enquanto os informes espaiais planet�arios s~ao reebidos ao meio-dia, no meridiano da sede-entralespiritual designada, os transportadores s~ao despahados desse mesmo lugar �a meia-noite. Essa �e ahora mais favor�avel para a partida e �e a hora-padr~ao, quando n~ao �e espei�ado de outro modo.6. Os Registradores. Estes s~ao os ust�odios dos assuntos maiores do planeta, para tudo aquilo quefuniona omo uma parte do sistema, e no que se relaiona ao governo do universo e dele se oupa.Eles trabalham no registro de assuntos planet�arios, mas n~ao se oupam das quest~oes ligadas �a vidae existênia individual.7. As Reservas. O orpo de reservas dos sera�ns planet�arios de Satânia �e mantido, em Jerus�em, em��ntima assoia�~ao om as reservas dos Filhos Materiais. Essas abundantes reservas s~ao ompletamentesu�ientes para todas as fases das atividades m�ultiplas dessa ordem ser�a�a. Esses anjos s~ao tamb�emos portadores das mensagens pessoais dos sistemas loais. Eles servem aos mortais de transi�~ao,anjos e Filhos Materiais, bem omo a outros domiiliados nas sedes-entrais do sistema. EmboraUrantia, no presente, esteja fora dos iruitos espirituais de Satânia e Norlatiadeque, v�os estais, poroutro lado, em ontato ��ntimo om os assuntos interplanet�arios, pois esses mensageiros de Jerus�emfreq�uentemente vêm a este mundo omo v~ao a todas as outras esferas do sistema.
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39.6 Os Ministros de Transi�~aoComo o seu nome poderia sugerir, os sera�ns, uja ministra�~ao �e de transi�~ao, servem onde quer quepossam ontribuir para a transi�~ao da riatura entre o estado material e o espiritual. Esses anjosservem desde os mundos habitados at�e �as apitais dos sistemas, mas os de Satânia, no presente,dirigem os seus maiores esfor�os para a edua�~ao dos mortais sobreviventes nos sete mundos dasmans~oes. Esse minist�erio �e diversi�ado, de aordo om as sete ordens seguintes de designa�~ao:1. Evangelhos Ser�a�os.2. Int�erpretes Raiais.3. Planejadores da Mente.4. Conselheiros Moroniais.5. T�enios.6. Instrutores-Registradores.7. Reservas Ministradores.V�os aprendereis um pouo sobre esses ministros ser�a�os dos asendentes de transi�~ao nas narra-tivas ligadas aos mundos das mans~oes e �a vida moronial.39.7 Os Sera�ns do FuturoEstes anjos n~ao ministram extensivamente, exeto nos reinos mais antigos e planetas mais avan�adosde N�ebadon. Grande n�umero deles �e mantido na reserva, nos mundos ser�a�os pr�oximos de S�alvington,onde se enontram empenhados em pesquisas de importânia para a idade de luz e vida, uja aurorasurgir�a dentro de algum tempo em N�ebadon. Esses sera�ns funionam em liga�~ao om a arreiramortal asendente, mas ministram quase que exlusivamente, aos mortais que sobrevivem, por meiode uma das ordens modi�adas de asens~ao.Esses anjos n~ao se oupam agora diretamente seja om Urantia, seja om os urantianos e, por essefato, onsiderou-se que talvez fosse melhor n~ao desrever as suas fasinantes atividades.39.8 O Destino Ser�a�oOs sera�ns s~ao origin�arios dos universos loais e, nesses reinos mesmos da sua natividade, algunsalan�am o destino de servi�o. Com a ajuda e onselho dos aranjos seniores, alguns sera�ns podemser elevados aos dignos deveres dos Brilhantes Estrelas Vespertinas, enquanto outros atingem o statuse o servi�o de oordenados n~ao revelados dos Estrelas Vespertinos. E outras aventuras de destino, nouniverso loal, podem ainda ser intentadas, mas Ser�a�ngton sempre permanee omo a meta eternade todos os anjos. Ser�a�ngton �e o umbral ang�elio para o alane do Para��so e da Deidade, a esferade transi�~ao entre o minist�erio do tempo e o elevado servi�o da eternidade.Os sera�ns podem alan�ar o Para��so por dezenas ou entenas de maneiras; as mais importantes,omo estas narrativas exp~oem, s~ao as seguintes:1. Ganhar a admiss~ao �a morada ser�a�a no Para��so, no âmbito pessoal, por realizar a perfei�~aodo servi�o espeializado omo artes~ao eleste, Conselheiro T�enio ou Registrador Celeste. Tornar-seum Companheiro do Para��so e, tendo assim alan�ado o entro de todas as oisas, talvez, ent~ao,passar a ser um ministro e onselheiro eterno da ordem ser�a�a e outras ordens.2. Ser onvoado para Ser�a�ngton. Sob ertas ondi�~oes, os sera�ns s~ao onvoados para as421



alturas; nessas outras irunstânias, os anjos algumas vezes alan�am o Para��so em um tempomuito mais urto do que os mortais. Mas n~ao importa qu~ao adequado seja um par ser�a�o, elesn~ao podem iniiar a partida para Ser�a�ngton nem para outro lugar. S�o os guardi~aes do destinoque alan�am êxito podem estar seguros de ontinuar at�e o Para��so numa trajet�oria progressiva deasens~ao evoluion�aria. Todos os outros devem esperar paientemente pela hegada dos mensageirosda ordem dos superna�ns teri�arios, vindos do Para��so e aompanhados das onvoa�~oes que osomandam a ompareer no alto.3. Alan�ar o Para��so pela t�enia mortal evoluion�aria. Na arreira do tempo, a suprema esolhados sera�ns �e o posto de anjo guardi~ao no �to de poderem atingir a arreira de �nalidade e seremquali�ados para ompromissos nas esferas eternas do servi�o ser�a�o. Esses guias pessoais dos �lhosdo tempo s~ao hamados de guardi~aes do destino, signi�ando que guardam as riaturas mortais noaminho do destino divino e que, fazendo assim, est~ao determinando o seu pr�oprio destino.Os guardi~aes do destino s~ao provenientes das �leiras das pessoalidades ang�elias mais experientesde todas as ordens de sera�ns que se hajam quali�ado para esse servi�o. Todos mortais sobreviventes,ujo destino �e o da fus~ao om os Ajustadores, têm guardi~aes tempor�arios designados para si, e taisaliados podem tornar-se agregados permanentemente, quando os sobreviventes mortais alan�aremo desenvolvimento inteletual e espiritual requerido. Antes de deixarem os mundos das mans~oes,todos os asendentes mortais têm olaboradores ser�a�os permanentes. Esse grupo de esp��ritosministradores �e desrito nas narrativas sobre Urantia.N~ao �e poss��vel aos anjos alan�arem Deus ome�ando pelo n��vel humano de origem, pois s~aoriados um \pouo mais elevados do que v�os"; mas foi sabiamente arranjado que, onquanto n~aotenham a possibilidade de ome�ar do ponto mais baixo mesmo, das terras mais baixas da existêniaespiritual, eles podem ir para baixo, at�e aqueles que ome�am do ponto mais baixo, e pilotar essasriaturas, passo a passo, mundo a mundo, at�e os portais de Havona. Quando os asendentes mortaisdeixam Uversa para ome�ar nos ��rulos de Havona, os guardi~aes agregados subseq�uentemente �avida na arne dar~ao, aos peregrinos asendentes oligados seus, um adeus tempor�ario, enquantoviajam at�e Ser�a�ngton, a destina�~ao ang�elia do grande universo. Ali, esses guardi~aes ir~ao intentare, sem d�uvida, onseguir realizar os sete ��rulos da luz ser�a�a.Muitos, mas n~ao a totalidade dos sera�ns designados omo guardi~aes do destino, durante a vidamaterial, aompanham os seus ompanheiros mortais atrav�es dos ��rulos de Havona; e outros sera�nspassam pelos iruitos do universo entral de um modo inteiramente diferente da asens~ao mortal.Por�em, a despeito do aminho de asens~ao, todos os sera�ns evoluion�arios atravessam Ser�a�ngton,e a maioria passa por essa experiênia em vez daquela dos iruitos de Havona.Ser�a�ngton �e a esfera de destino para os anjos, e o modo de alan�ar esse mundo �e muito diferentedas experiênias dos peregrinos mortais at�e Asêndington. Os anjos n~ao est~ao absolutamente segurosdo seu futuro eterno, antes que eles hajam alan�ado Ser�a�ngton. Ao que se sabe, anjo algum quetenha hegado a Ser�a�ngton jamais se desviou; o peado jamais ir�a enontrar resposta no ora�~ao deum sera�m ompleto.Os graduados de Ser�a�ngton s~ao designados de modos variados: os Guardi~aes de destino, omexperiênia nos ��rulos de Havona, usualmente entram para o Corpo de Finalitores Mortais. Outrosguardi~aes, havendo passado nos seus testes de segrega�~ao em Havona, freq�uentemente se re�unemde novo aos seus ompanheiros mortais no Para��so; e alguns se tornam eternos oligados aos �na-litores mortais; enquanto outros entram nos v�arios orpos de �nalitores n~ao mortais; e muitos s~aoinorporados ao Corpo Ser�a�o dos Completos.
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39.9 O Corpo Ser�a�o dos CompletosAp�os alan�ar o Pai dos esp��ritos e ap�os a admiss~ao ao servi�o ser�a�o dos ompletos, algumas vezes,os anjos s~ao designados para o minist�erio aos mundos estabeleidos em luz e vida. �E-lhes onedidaa vinula�~ao aos altos seres trinitarizados dos universos e aos servi�os elevados do Para��so e Havona.Esses sera�ns dos universos loais ompensaram experienialmente o diferenial de potenial dedivindade que anteriormente os isolava dos esp��ritos de ministra�~ao nos superuniversos e universoentral. Os anjos do Corpo Ser�a�o dos Completos servem omo olaboradores dos seona�ns dossuperuniversos e omo assistentes das altas ordens de superna�ns do Para��so-Havona. Para essesanjos, a arreira do tempo aabou; doravante, e para sempre, eles s~ao servidores de Deus, s~ao osonsortes das pessoalidades divinas e os ompanheiros dos �nalitores do Para��so.Um grande n�umero de sera�ns ompletos retorna aos seus universos de nasimento, para ali om-plementar o minist�erio do dom divino por meio da ministra�~ao de perfei�~ao experienial. N�ebadon �e,relativamente falando, um dos universos mais jovens e, desse modo, n~ao tem tantos desses graduadosde Ser�a�ngton reintegrados, omo seria de se enontrar em um reino mais antigo; no entanto o nossouniverso loal �e adequadamente suprido de sera�ns ompletos, pois �e signi�ativo que os reinos evo-luion�arios demonstrem uma neessidade resente pelos servi�os deles �a medida que se aproximamdo status de luz e vida. Os sera�ns ompletos agora servem, mais extensivamente, junto �as ordens su-premas de sera�ns; entretanto, alguns servem junto a ada uma das outras ordens ang�elias. Mesmoo vosso mundo goza da ministra�~ao extensiva de doze grupos espeializados dos Corpos Ser�a�os dosCompletos; esses sera�ns mestres da supervis~ao planet�aria aompanham ada Pr��nipe Planet�ario,re�em-indiado, aos mundos habitados.Muitas vias fasinantes de ministra�~ao est~ao abertas aos sera�ns ompletos; todavia, assim omotodos eles ansiavam pelos ompromissos de guardi~aes do destino, nos seus dias pr�e-Para��so, na suaexperiênia p�os-Para��so, eles desejam servir mais omo atendentes de auto-outorgas dos Filhos doPara��so enarnados. E permaneem, ainda, supremamente devotados ao plano universal de iniiaras riaturas mortais dos mundos evoluion�arios nas viagens longas e atraentes, em dire�~ao �a meta doPara��so, da divindade e da eternidade. Durante toda a aventura mortal de enontrar Deus e alan�ara perfei�~ao divina, esses ministros espirituais ser�a�os ompletos, juntamente om os ��eis esp��ritosministradores do tempo, s~ao os vossos amigos e olaboradores sempre infal��veis e para sempre.[Apresentado por um Melquisedeque, atuando a pedido do Comandante das Hostes Ser�a�as deN�ebadon.℄
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Cap��tulo 40Os Filhos Asendentes de DeusDO MESMO modo que se d�a om muitos dos grupos prinipais de seres do universo, foram reveladassete lasses gerais de Filhos Asendentes de Deus:1. Mortais fusionados ao Pai.2. Mortais fusionados ao Filho.3. Mortais fusionados ao Esp��rito.4. Sera�ns Evoluion�arios.5. Filhos Materiais Asendentes.6. Intermedi�arios Transladados.7. Ajustadores Pessoalizados.A hist�oria desses seres, desde os mortais inferiores de origem animal dos mundos evoluion�arios at�eos Ajustadores Pessoalizados do Pai Universal, apresenta uma narrativa gloriosa da d�adiva irrestritado amor divino e da ondesendênia da gra�a, em todos os tempos e em todos os universos da vastaria�~ao das Deidades do Para��so.Essas apresenta�~oes ome�aram om uma desri�~ao das Deidades, e, grupo a grupo, a narrativadeseu a esala universal dos seres vivos at�e alan�ar a ordem mais baixa de vida dotada om opotenial de imortalidade; e agora eu, outrora um mortal origin�ario de um mundo evoluion�ario doespa�o, fui despahado de S�alvington para dar ontinuidade �a elabora�~ao da narrativa do prop�ositoeterno dos Deuses, no que onerne �as ordens asendentes de �lia�~ao; mais partiularmente no quese refere �as riaturas mortais do tempo e do espa�o.E, posto que a maior parte destas narrativas ser�a dediada �a an�alise das três ordens b�asias demortais asendentes, primeiramente ser~ao feitas algumas onsidera�~oes sobre as ordens asendentesn~ao mortais de �lia�~ao: a ser�a�a, a Adâmia, a dos intermedi�arios e a dos Ajustadores.40.1 Os Sera�ns Evoluion�ariosAs riaturas mortais de origem animal n~ao s~ao os �unios seres privilegiados a gozar da �lia�~ao; ashostes ang�elias tamb�em ompartilham da oportunidade superna de alan�ar o Para��so. Os sera�nsguardi~aes, por meio da experiênia e servi�o aos mortais asendentes do tempo, tamb�em alan�amo status de �lia�~ao asendente. Esses anjos alan�am o Para��so passando por Ser�a�ngton e muitosdeles s~ao mesmo inorporados ao Corpo de Finalidade Mortal.Esalar as alturas supernas da �lia�~ao a Deus, omo �nalitor, �e, para um anjo, uma realiza�~aode grande mestria, uma realiza�~ao que, de longe, transende a realiza�~ao humana de alan�ar a425



sobrevivênia eterna por meio do plano do Filho Eterno, om a sempre presente ajuda do Ajusta-dor residente; ontudo, o sera�m guardi~ao e outros, oasionalmente, hegam a efetuar de fato taisasens~oes.40.2 Os Filhos Materiais AsendentesOs Filhos Materiais de Deus s~ao riados nos universos loais junto om os Melquisedeques e os seuspares, que s~ao todos lassi�ados omo Filhos desendentes. E, de fato, os Ad~aos Planet�arios -os Filhos e Filhas Materiais dos mundos evoluion�arios - s~ao Filhos desendentes, pois desem aosmundos habitados vindos das suas altas esferas de origem, as apitais dos sistemas loais.Quando têm êxito ompleto na sua miss~ao planet�aria onjunta, de elevadores biol�ogios, o Ad~aoe a Eva ompartilham o destino dos habitantes do seu mundo. Quando tal mundo �e estabeleido nosest�agios avan�ados de luz e vida, a esses Filho e Filha Materiais ��eis �e permitido renuniar a todos osdeveres administrativos planet�arios e, depois de serem assim liberados da aventura desendente, �e-lhes permitido referir-se a si pr�oprios omo Filhos Materiais perfeionados nos registros do universoloal. Do mesmo modo, quando o ompromisso planet�ario �e muito prolongado, os Filhos Materiais,de status estaion�ario - os idad~aos dos sistemas loais - , podem retirar-se das atividades da suaesfera de status e, de modo semelhante, registrar-se omo Filhos Materiais perfeionados. Ap�ostais formalidades, esses Ad~aos e Evas liberados entram na ategoria de Filhos asendentes de Deus epodem imediatamente iniiar a longa jornada a Havona e ao Para��so, ome�ando do ponto exato dasua realiza�~ao espiritual de ent~ao. E eles fazem essa jornada em ompanhia dos mortais e de outrosFilhos asendentes, ontinuando at�e que hajam enontrado Deus e atingido o Corpo de FinalidadeMortal, para o servi�o eterno das Deidades do Para��so.40.3 Os Seres Intermedi�arios TransladadosAinda que privados dos benef��ios imediatos das auto-outorgas planet�arias dos Filhos desendentesde Deus, ainda que a asens~ao ao Para��so seja bastante adiada e n~ao obstante isso, logo depois queum planeta evoluion�ario haja atingido as �epoas intermedi�arias de luz e vida (se n~ao antes), ambosgrupos de riaturas intermedi�arias s~ao liberados do dever planet�ario. Algumas vezes, a maioriadelas �e transladada, juntamente om seus primos humanos, no dia da desida do templo de luz evida e eleva�~ao do Pr��nipe Planet�ario �a dignidade de Soberano Planet�ario. Ao serem liberadas doservi�o planet�ario, ambas ordens s~ao registradas no universo loal omo Filhos asendentes de Deus e,imediatamente, d~ao in��io �as longas asens~oes at�e o Para��so pelos mesmos aminhos ordenados para aprogress~ao das ra�as mortais dos mundos materiais. O grupo prim�ario �e destinado aos v�arios orposde �nalitores, ao passo que os intermedi�arios seund�arios ou Adâmios s~ao todos enaminhados paraalistamento no Corpo Mortal de Finalidade.40.4 Os Ajustadores PessoalizadosQuando os mortais do tempo falham em onquistar a sobrevivênia eterna para as suas almas, aindaque em liga�~ao planet�aria om os dons espirituais do Pai Universal, tal fraasso nuna �e, de nenhummodo, devido �a negligênia no dever, ministra�~ao, servi�o ou devo�~ao da parte do Ajustador. Quandodo passamento mortal, esses Monitores desertados retornam para Div��nington e, subseq�uentemente,ap�os o julgamento do n~ao-sobrevivente, eles podem ser redesignados para os mundos do tempo edo espa�o. Algumas vezes, depois de repetidos servi�os dessa esp�eie ou ap�os alguma experiênia426



inusitada, omo a de funionar omo Ajustador residente de um Filho de auto-outorga enarnado,esses e�ientes Ajustadores s~ao pessoalizados pelo Pai Universal.Os Ajustadores Pessoalizados s~ao seres de uma ordem singular e insond�avel. Originalmente de sta-tus existenial pr�e-pessoal, eles ganharam experiênia por meio da partiipa�~ao nas vidas e arreirasdos mortais inferiores dos mundos materiais. E, posto que a pessoalidade outorgada a esses experien-tes Ajustadores do Pensamento tem a sua origem e sua fonte na ministra�~ao, pessoal e ont��nua, doPai Universal dessas d�adivas da pessoalidade experienial �as suas riaturas, esses Ajustadores Pesso-alizados s~ao lassi�ados omo Filhos asendentes de Deus, a mais elevada de todas essas ordens de�lia�~ao.40.5 Os Mortais do Tempo e do Espa�oOs mortais representam o �ultimo elo na orrente dos seres que s~ao hamados de �lhos de Deus. Otoque pessoal do Filho Original e Eterno passa por uma s�erie de pessoaliza�~oes deresentementedivinas e resentemente humanas, at�e hegar a um ser exatamente omo v�os, a quem podeis ver,ouvir e toar. E, ent~ao, vos tornais espiritualmente sabedores da grande verdade que a vossa f�e podeaptar - a da vossa �lia�~ao ao Deus eterno!Do mesmo modo, o Esp��rito Original e In�nito, por uma longa s�erie de ordens deresentementedivinas e resentemente humanas, aproxima-se ada vez mais das riaturas que lutam nos reinos,alan�ando o limite de express~ao nos anjos - um pouo abaixo dos quais v�os fostes riados - quepessoalmente vos guardam e guiam na jornada da vida da arreira mortal do tempo.Deus, o Pai, n~ao dese, nem pode, Ele pr�oprio, deser assim, a ponto de fazer um ontato t~aopessoal om o n�umero quase ilimitado de riaturas asendentes em todo o universo dos universos.Mas o Pai n~ao est�a privado do ontato pessoal om as suas riaturas mais humildes; v�os n~ao vosenontrais desprovidos da divina presen�a. Ainda que Deus, o Pai, n~ao possa estar onvoso pormeio de uma manifesta�~ao direta de pessoalidade, Ele est�a em v�os, sendo parte de v�os, na identidadedos Ajustadores do Pensamento residentes, os Monitores divinos. Assim, pois, o Pai, que �e o maisafastado de v�os, em pessoalidade e em esp��rito, aproxima-Se o mais perto de v�os, por meio do iruitoda pessoalidade e no toque espiritual de omunh~ao interior om as vossas pr�oprias almas de �lhos e�lhas mortais Dele.A identi�a�~ao om o esp��rito onstitui o segredo da sobrevivênia pessoal e determina o destinoda asens~ao espiritual. E, posto que os Ajustadores do Pensamento s~ao os �unios esp��ritos ompotenial de fus~ao a serem identi�ados om o homem durante a vida na arne, os mortais do tempoe do espa�o s~ao primeiramente lassi�ados onforme a sua rela�~ao om essas d�adivas divinas, osMonitores Misteriosos residentes. Essa lassi�a�~ao �e a seguinte:1. Os mortais nos quais o Ajustador reside de modo transit�orio ou experienial.2. Os mortais dos tipos que n~ao se fusionam om o Ajustador.3. Os mortais que têm o potenial de se fusionar om os seus Ajustadores.S�erie um - a dos mortais nos quais o Ajustador reside de modo transit�orio ou experienial. Adesigna�~ao desta s�erie �e tempor�aria para qualquer planeta em evolu�~ao, sendo usada durante osest�agios primitivos de todos os mundos habitados, exeto aqueles da segunda s�erie.Tais mortais, da primeira s�erie, habitam os mundos do espa�o durante as �epoas iniiais de evolu�~aoda humanidade e abrangem os tipos mais primitivos de mentes humanas. Em muitos mundos,omo o da Urantia pr�e-Adâmia, um grande n�umero dos tipos mais elevados e avan�ados de homensprimitivos adquire a apaidade de sobrevivênia, mas n~ao onsegue alan�ar a fus~ao om o Ajustador.Eras ap�os eras, antes da asens~ao do homem ao n��vel mais elevado de voli�~ao espiritual, os Ajustadores427



oupam as mentes dessas riaturas em luta e, durante as suas urtas vidas na arne e no momentoem que tais riaturas de vontade s~ao resididas por Ajustadores, os anjos guardi~aes grupais tamb�emome�am a atuar. Ainda que esses mortais da primeira s�erie possam n~ao ter guardi~aes pessoais,possuem ust�odios grupais.Um Ajustador experienial permanee om um ser humano primitivo durante todo o seu tempode vida na arne. Os Ajustadores ontribuem muito para o avan�o dos homens primitivos, mas s~aoinapazes de formar uni~oes eternas om tais mortais. Essa ministra�~ao transit�oria dos Ajustadoresrealiza duas oisas: Primeira, eles ganham experiênia valiosa e real sobre a natureza e modo defunionamento do inteleto evoluion�ario, uma experiênia que ser�a de valor inestim�avel na suaonex~ao a ontatos futuros, em outros mundos, om seres de desenvolvimento mais elevado. Segundo,a permanênia transit�oria dos Ajustadores ontribui muito no sentido de preparar os seus sujeitosmortais para um poss��vel fusionamento subseq�uente om o Esp��rito. Todas as almas desse tipo, quebusam a Deus, onseguem a vida eterna por meio do abra�o espiritual do Esp��rito Materno douniverso loal, tornando-se, desse modo, mortais asendentes do regime do universo loal. Muitaspessoas da Urantia pr�e-Adâmia avan�aram assim at�e os mundos das mans~oes de Satânia.Os Deuses que ordenaram ao homem mortal que ele devesse esalar a n��veis mais elevados deinteligênia espiritual, atrav�es de longas idades de prova�~oes e atribula�~oes evoluion�arias, �zeramanota�~oes sobre o seu status e neessidades em ada est�agio da asens~ao; e, s~ao sempre, divinamenteequânimes e justos, e mesmo enantadoramente miseriordiosos, nos julgamentos �nais desses mortaisbatalhadores dos primeiros tempos das ra�as evoluion�arias.S�erie dois - a dos mortais dos tipos que n~ao se fusionam aos Ajustadores. Estes s~ao tipos espe-ializados de seres humanos que n~ao se tornam apazes de efetivar uma uni~ao eterna om os seusAjustadores residentes. O fato de estarem lassi�ados segundo os tipos raiais de um, dois ou três�erebros n~ao �e um fator que exer�a inuênia sobre o tipo de fusionamento om o Ajustador; poistais mortais s~ao todos semelhantes, e os tipos que n~ao se fusionam om o Ajustador onstituem umaordem totalmente diferente e maradamente modi�ada de riaturas de vontade. Dos que n~ao respi-ram muitos pertenem a essa s�erie e h�a in�umeros outros grupos que n~ao se fusionam ordinariamenteom os Ajustadores.Como na s�erie de n�umero um, ada membro desse grupo bene�ia-se da ministra�~ao de apenas umAjustador durante o seu per��odo de vida na arne. Durante a vida temporal os Ajustadores realizampelos seus sujeitos de residênia tempor�aria, tudo o que �e feito nos outros mundos onde os mortaistêm potenial de fusionamento. Os mortais dessa segunda s�erie s~ao freq�uentemente resididos porAjustadores virgens; ontudo, os tipos humanos mais elevados quase sempre est~ao em liga�~ao omMonitores de maior experiênia e maestria.Segundo o plano asendente, de elevar as riaturas de origem animal, esses seres gozam do mesmoservi�o devotado que os Filhos de Deus dediam ao tipo mortal de Urantia. A oopera�~ao ser�a�aom os Ajustadores nos planetas em que os mortais n~ao se fusionam �e-lhes assegurada t~ao plenamentequanto nos mundos em que h�a o potenial de fus~ao; os guardi~aes do destino ministram, nessas esferas,exatamente omo o fazem em Urantia, funionando similarmente �a �epoa da sobrevivênia depois damorte, em que a alma sobrevivente se torna fusionada ao Esp��rito.Quando vos deparardes om esses tipos de mortais modi�ados, nos mundos das mans~oes, n~aoenontrareis nenhuma di�uldade de omunia�~ao om eles. Ali, eles falam a mesma linguagemsistêmia, mas por meio de uma t�enia modi�ada. Esses seres s~ao idêntios �a vossa ordem devida, enquanto riaturas, tendo as mesmas manifesta�~oes de esp��rito e pessoalidade, diferindo apenaspor ertas arater��stias f��sias e pelo fato de que eles n~ao s~ao fusion�aveis om os Ajustadores doPensamento.Quanto �a raz~ao pela qual esse tipo de riatura nuna �e apaz de fusionar-se om os Ajustadoresdo Pai Universal, estou inapaitado para eslareer. Alguns de n�os est~ao inlinados a areditar que428



os Portadores da Vida, em seus esfor�os para formular tipos de seres apazes de manter a existêniaem um ambiente planet�ario inusitado, deparam-se om a neessidade de fazer modi�a�~oes de talmodo radiais no plano universal das riaturas inteligentes de vontade, at�e um ponto que se tornainerentemente imposs��vel para elas hegarem �a uni~ao permanente om os Ajustadores. Muitas vezesj�a nos perguntamos: seria, essa, uma parte intenional ou n~ao do plano de asens~ao? Mas n~aoenontramos a resposta.S�erie três - a dos mortais om potenial de fusionamento om o Ajustador. Todos os mortaisque se fusionam ao Pai s~ao de origem animal, exatamente omo as ra�as de Urantia. Abrangem ostipos de mortais de um �erebro, dois �erebros e três �erebros, om potenial de fusionamento om oAjustador. Os urantianos s~ao do tipo intermedi�ario, ou de dois �erebros, sendo, sob muitos aspetos,humanamente superiores aos grupos de um �erebro, mas de�nitivamente limitados se omparados aosdas ordens de três �erebros. Os três tipos de dota�~ao de �erebro f��sio n~ao s~ao fatores a determinaralgo sobre a outorga do Ajustador, nem o servi�o ser�a�o nem outras fases da ministra�~ao espiritual.Os difereniais inteletuais e espirituais entre os três tipos de �erebro araterizam indiv��duos ques~ao, por outro lado, bem semelhantes quanto aos dons mentais e quanto ao potenial espiritual;tais diferen�as, t~ao maiores durante a vida temporal, têm a tendênia de diminuir �a medida que osmundos das mans~oes s~ao atravessados um a um. Da sede-entral dos sistemas em diante, a progress~aodesses três tipos torna-se igualada, o seu destino �nal no Para��so sendo idêntio.As s�eries n~ao numeradas. Estas narrativas n~ao podem ertamente abranger todas as variedadesfasinantes existentes nos mundos evoluion�arios. Sabeis que todo d�eimo mundo �e um planeta dei-mal ou experimental, mas nada sabeis das outras vari�aveis que podem ser apontadas na proiss~ao dasesferas evoluion�arias. H�a diferen�as numerosas demais para serem narradas, tanto entre as ordensreveladas de riaturas vivas quanto entre os planetas do mesmo grupo; esta apresenta�~ao, todavia,deixa laras as diferen�as esseniais em rela�~ao �a arreira asensional. E a arreira asensional �e ofator mais importante em qualquer onsidera�~ao sobre os mortais do tempo e do espa�o.Quanto �as possibilidades de sobrevivênia mortal, �que bem eslareido para sempre: Todas asalmas, de todas as fases poss��veis da existênia mortal, sobreviver~ao, desde que manifestem a vontadede ooperar om os seus Ajustadores residentes e posto que demonstrem um desejo de enontrarDeus e de alan�ar a perfei�~ao divina, ainda que esses desejos n~ao sejam sen~ao as primeiras e p�alidasentelhas da ompreens~ao primitiva da \verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo".40.6 Os Filhos de Deus pela F�eAs ra�as mortais permaneem sendo representantes da ordem mais baixa da ria�~ao inteligente epessoal. V�os, mortais, sois divinamente amados e todos podereis esolher aeitar o destino erto deuma experiênia gloriosa; mas n~ao sois ainda, por natureza, da ordem divina; sois ainda totalmentemortais. E sereis onsiderados omo �lhos asendentes a partir do instante em que a fus~ao aonteer;todavia, o status presente dos mortais do tempo e do espa�o �e de �lhos pela f�e, antes do evento dafus~ao �nal da alma mortal sobrevivente om algum tipo de esp��rito eterno e imortal.�E um fato solene e superno que as riaturas inferiores e materiais, omo os seres humanos deUrantia, sejam �lhos de Deus, �lhos pela f�e, do Alt��ssimo. \Observai o tipo de amor que o Pai nosd�a, para sermos hamados de �lhos de Deus." \A quantos O reeberam, a todos Ele deu o poderde reonheer que s~ao �lhos de Deus." Enquanto \v�os n~ao sabeis ainda o que sereis", ainda agora,\sois os �lhos de Deus pela f�e", \pois n~ao reebestes o esp��rito do ativeiro para de novo temerdes,mas reebestes o esp��rito da �lia�~ao, que vos leva a gritar: `Nosso Pai' ". Disse o profeta de outrora,falando em nome do Deus eterno: \At�e mesmo a eles, Eu darei um lugar na minha asa, e um nomemelhor que o de �lhos; Eu darei a eles um nome eterno, que n~ao pereer�a". \E por que sois �lhos,Deus enviou aos vossos ora�~oes o esp��rito do Seu Filho."429



Todos os mundos evoluion�arios habitados por mortais abrigam esses �lhos de Deus pela f�e, �lhosda gra�a e da miseri�ordia, seres mortais que pertenem �a fam��lia divina e que apropriadamente s~aohamados de �lhos de Deus. Os mortais de Urantia enontram-se apaitados para onsiderar-se�lhos de Deus, pois:1. Sois �lhos da promessa espiritual, �lhos da f�e; aeitastes o status de �lia�~ao. V�os areditais narealidade da vossa �lia�~ao e, assim, a vossa �lia�~ao a Deus torna-se eternamente real.2. Um Filho Criador de Deus tornou-se um de v�os; ele �e, de fato, o vosso irm~ao mais velho; ese vos tornardes, em esp��rito, verdadeiramente irm~aos aparentados de Cristo, o Mihael vitorioso,ent~ao, em esp��rito, tamb�em sereis �lhos daquele Pai que tendes em omum - o mesmo Pai Universalde todos.3. Sois �lhos porque foi vertido sobre v�os o esp��rito de um Filho, onedido livre e ertamente atodas as ra�as de Urantia. Esse esp��rito vos atrai sempre para o Filho divino, que �e a sua fonte, epara o Pai do Para��so, que �e fonte desse Filho divino.4. Com o Seu livre-arb��trio divino, o Pai Universal deu-vos as vossas pessoalidades de riaturas.Fostes dotados om uma medida daquela espontaneidade divina de a�~ao, de livre-arb��trio, que Deusompartilha om todos os que podem tornar-se os Seus �lhos.5. Um fragmento do Pai Universal reside dentro de v�os e por isso estais diretamente relaionadosao Pai divino de todos os Filhos de Deus.40.7 Os Mortais Fusionados ao PaiO envio dos Ajustadores e o modo omo eles residem nos mortais, de fato, s~ao mist�erios insond�aveisde Deus, o Pai. Esses fragmentos da natureza divina do Pai Universal trazem em si o potenialde imortalidade da riatura. Os Ajustadores s~ao esp��ritos imortais; e a uni~ao om eles onfere vidaeterna �a alma do mortal fusionado.As vossas pr�oprias ra�as de mortais sobreviventes pertenem a esse grupo de Filhos asendentesde Deus. V�os sois agora �lhos planet�arios, riaturas evoluion�arias derivadas de implanta�~oes dosPortadores da Vida e modi�adas pela infus~ao da vida Adâmia; ainda n~ao sois �lhos asendentes;mas sois, de fato, �lhos om o potenial de asens~ao - at�e mesmo �as alturas mais elevadas da gl�oriae da realiza�~ao na divindade - e esse status espiritual de �lia�~ao asendente, podeis atingi-lo pelaf�e e oopera�~ao volunt�aria om as atividades espiritualizantes do Ajustador residente. Quando v�ose o vosso Ajustador estiverdes �nalmente e para sempre fundidos; quando fordes um, exatamenteomo, no Cristo Mihael, o Filho de Deus e o Filho do Homem s~ao um; ent~ao, verdadeiramente, voshavereis transformado nos �lhos asendentes de Deus.Os detalhes da arreira do Ajustador, na sua ministra�~ao residente, em um planeta probaion�arioe evoluion�ario, n~ao s~ao uma parte desta minha miss~ao; a elabora�~ao dessa grande verdade abrange avossa arreira por inteiro. Eu inluo a men�~ao a ertas fun�~oes do Ajustador, om o �to de prestar umeslareimento ompleto a respeito dos mortais de fusionamento om o Ajustador. Esses fragmentosresidentes de Deus est~ao om a vossa ordem de seres desde os primeiros dias da existênia f��sia,ao longo de toda a arreira asendente em N�ebadon e Orvônton; e, em seguida, por toda Havona eo Para��so propriamente. Posteriormente, na aventura eterna, esse mesmo Ajustador estar�a unido av�os; e estar�a sendo parte de v�os.Esses s~ao os mortais aos quais foi omandado pelo Pai Universal: \Sede perfeitos, exatamenteomo Eu sou perfeito". O Pai outorgou-Se a Si pr�oprio em v�os; oloou o Seu pr�oprio esp��rito dentrode v�os; e, portanto, Ele demanda a perfei�~ao �ultima, a v�os. A narrativa da asens~ao humana, dasesferas mortais do tempo, at�e os Reinos divinos da eternidade, onstitui um relato intrigante, n~aoinlu��do nesta minha miss~ao; mas tal aventura superna deveria deerto ser o estudo supremo do430



homem mortal.A fus~ao om um fragmento do Pai Universal equivale �a garantia divina do alan�ar �nal doPara��so, e esses mortais em fus~ao om os seus Ajustadores s~ao a �unia lasse de seres humanos daqual todos atravessam os iruitos de Havona e enontram Deus no Para��so. Para o mortal fusionadoao Ajustador, a arreira do servi�o universal est�a amplamente aberta. Que dignidade de destino eque gl�oria de realiza�~ao aguardam a ada um de v�os! Sabeis dar o devido valor ao que foi feito porv�os? Compreendeis a grandeza nas alturas da realiza�~ao eterna que se abre diante de v�os - de v�ospr�oprios, que agora aminhais penosamente neste trajeto humilde de vida, atravessando o que v�osmesmos hamais um \vale de l�agrimas"?40.8 Os Mortais Fusionados ao FilhoAinda que pratiamente todos os mortais sobreviventes sejam fusionados aos seus Ajustadores, emum dos mundos das mans~oes, ou imediatamente ap�os a sua hegada nas esferas moroniais maiselevadas, h�a ertos asos de fus~ao retardada; alguns s�o passam por essa erteza �nal de sobrevivêniaao alan�arem os �ultimos mundos eduaionais da sede-entral do universo; e uns pouos, dentre essesandidatos mortais �a vida sem �m, fraassam ompletamente em alan�ar a identidade de fus~ao omos seus ��eis Ajustadores.Esses mortais foram onsiderados dignos de sobreviver pelas autoridades de julgamento e at�emesmo pelos seus Ajustadores, que retornaram de Div��nington, e onorreram para a sua asens~aoaos mundos das mans~oes. E tais seres asenderam atrav�es de um sistema, de uma onstela�~ao edos mundos eduaionais do iruito de S�alvington; embora hajam desfrutado das \setenta vezessete" oportunidades para a fus~ao, ainda assim, foram inapazes de atingir a uniidade om os seusAjustadores.Quando se torna vis��vel que alguma di�uldade sinronizada est�a inibindo a fus~ao om o Pai, os�arbitros do Filho Criador, para a sobrevivênia, re�unem-se. E, quando essa orte de investiga�~ao,sanionada por um representante pessoal dos Ani~aes dos Dias, �nalmente determina que o mortalasendente n~ao �e ulpado de nenhum modo detet�avel, pelo fraasso ao tentar a fus~ao, eles erti�amisso no registro do universo loal e transmitem devidamente essa onlus~ao aos Ani~aes dos Dias.Ent~ao, o Ajustador residente retorna imediatamente a Div��nington para a on�rma�~ao dos MonitoresPessoalizados e, uma vez feita essa despedida, o mortal moronial �e imediatamente fusionado a umad�adiva individualizada do esp��rito do Filho Criador.Do mesmo modo que as esferas moroniais de N�ebadon s~ao ompartilhadas entre os mortaisfusionados ao Esp��rito, essas riaturas fusionadas ao Filho ompartilham dos servi�os de Orvôntonom os seus irm~aos fusionados aos Ajustadores, que est~ao viajando internamente at�e a long��nquaIlha do Para��so. Eles s~ao verdadeiramente irm~aos vossos; e ireis apreiar sobremodo essa liga�~ao omeles quando passardes pelos mundos de aperfei�oamento do superuniverso.Os mortais fusionados ao Filho n~ao formam um grupo numeroso, havendo menos de um milh~aodeles no superuniverso de Orvônton. Exeto pelo destino residenial no Para��so, eles s~ao, sob todos ospontos de vista, iguais aos seus ompanheiros, fusionados ao Ajustador. Com freq�uênia, eles viajamao Para��so em miss~oes superuniversais, mas raramente residem de modo permanente ali, �ando,enquanto lasse, on�nados aos superuniversos do seu nasimento.40.9 Os Mortais Fusionados ao Esp��ritoOs mortais asendentes fusionados ao Esp��rito n~ao s~ao pessoalidades da Tereira Fonte; eles est~aoinlu��dos nas pessoalidades do iruito do Pai, mas se fundiram om individualiza�~oes do esp��rito431



da pr�e-mente da Tereira Fonte e Centro. Essa fus~ao ao Esp��rito nuna aontee durante o urtoper��odo da vida natural; oorre apenas na �epoa do redespertar do mortal, na existênia moronial,nos mundos das mans~oes. Na experiênia da fus~ao, n~ao h�a nenhuma superposi�~ao; ou a riaturade vontade fusiona-se ao Esp��rito, ou fusiona-se ao Filho ou ao Pai. Aqueles que s~ao fusionados aoAjustador, ou ao Pai, nuna se fusionam ao Esp��rito, nem ao Filho.O fato de esses tipos de riaturas mortais n~ao serem andidatos ao fusionamento om o Ajustadorn~ao impede que os Ajustadores residam neles durante a vida na arne. Os Ajustadores trabalham nasmentes desses seres durante a urta dura�~ao da sua vida material, mas nuna se tornam eternamenteunidos �a alma dos seus alunos. Durante essa permanênia tempor�aria, os Ajustadores onstroemefetivamente a mesma ontraparte espiritual da natureza mortal - a alma - que eles desenvolvem nosandidatos �a fus~ao om o Ajustador. At�e o momento da morte f��sia, o trabalho dos Ajustadores �etotalmente semelhante ao seu funionamento nas vossas pr�oprias ra�as, mas, depois da dissolu�~aomortal, os Ajustadores despedem-se eternamente desses andidatos �a fus~ao om o Esp��rito e, pros-seguindo diretamente at�e Div��nington, sede-entral de todos os Monitores divinos, esperam l�a pelosnovos ompromissos da sua ordem.Quando esses sobreviventes adormeidos s~ao repessoalizados nos mundos das mans~oes, o lugardo Ajustador que partiu �e preenhido por uma individualiza�~ao do esp��rito da Divina Ministra,representante do Esp��rito In�nito no universo loal envolvido. Essa infus~ao do esp��rito transformaessas riaturas sobreviventes em mortais fusionados ao Esp��rito. Tais seres s~ao, de todos os modos,iguais a v�os em mente e em esp��rito; e eles s~ao, de fato, os vossos ontemporâneos, partilhando dasesferas das mans~oes, e tendo as esferas moroniais em omum, om os andidatos da vossa ordem defus~ao e om aqueles que est~ao para ser fusionados ao Filho.H�a, ontudo, um partiular, pelo qual os mortais fusionados ao Esp��rito diferem dos seus irm~aosasendentes: a mem�oria mortal, da experiênia humana nos mundos materiais de origem, sobreviveap�os a morte na arne, porque o Ajustador residente adquiriu uma ontraparte espiritual, ou trans-ri�~ao, daqueles eventos da vida humana que tiveram signi�ado espiritual. Todavia, om os mortaisfusionados ao Esp��rito, n~ao existe um meanismo omo esse, pelo qual a mem�oria humana possa per-durar. As transri�~oes de mem�oria que o Ajustador faz s~ao ompletas e intatas, mas essas aquisi�~oess~ao posses experieniais do Ajustador que partiu e n~ao est~ao dispon��veis para as riaturas da suaresidênia anterior, as quais, portanto, despertam nas salas de ressurrei�~ao das esferas moroniais deN�ebadon omo se fossem seres re�em-riados, riaturas sem a onsiênia de uma existênia anterior.Esses �lhos do universo loal �am apaitados a possuir de novo, por si pr�oprios, grande partedas suas mem�orias humanas anteriores, ao tê-las reontadas pelos sera�ns e querubins solid�arios e pormeio das onsultas aos registros, da pr�opria arreira mortal, preenhidos pelos anjos dos registros.Isso eles podem fazer om erteza assegurada, porque a alma sobrevivente, de origem experienial navida material e mortal, onquanto n~ao possua mem�oria alguma de eventos mortais, apresenta umasensibilidade de reonheimento experienial residual para esses eventos n~ao lembrados da experiêniapassada.Quando, a um mortal fusionado ao Esp��rito, �e dito algo sobre os eventos n~ao lembrados daexistênia passada, h�a uma imediata resposta de reonheimento experienial dentro da alma (iden-tidade) desse sobrevivente, que, instantaneamente, investe o evento narrado om a or emoional darealidade e a qualidade inteletual do fato; e essa resposta dual onstitui a reonstru�~ao, o reonhe-imento e a valida�~ao de uma faeta n~ao lembrada da experiênia mortal.Mesmo para os andidatos �a fus~ao om o Ajustador, apenas aquelas experiênias humanas queforam de valor espiritual s~ao da posse omum do mortal sobrevivente e do Ajustador que retorna e,portanto, s~ao lembradas logo, subseq�uentemente �a sobrevivênia mortal. A respeito daqueles aonte-imentos que n~ao foram de signi�a�~ao espiritual, at�e mesmo os mortais fusionados aos Ajustadoresdevem depender da arater��stia de rea�~ao de reonheimento da alma sobrevivente. E, j�a que umevento qualquer pode ter uma onota�~ao espiritual para um mortal, mas n~ao para outro, torna-se432



poss��vel a um grupo de asendentes ontemporâneos do mesmo planeta oloar �a disposi�~ao, uns aosoutros, o estoque de eventos lembrados pelos Ajustadores e, assim, reonstruir qualquer experiêniaque tiverem tido em omum e que tenha sido de valor espiritual na vida de qualquer um deles.Ao mesmo tempo em que entendemos bastante bem essas t�enias de reonstru�~ao da mem�oria,n�os n~ao ompreendemos a t�enia de reonheimento da pessoalidade. As pessoalidades que ertavez estiveram ligadas respondem mutuamente de um modo totalmente independente da opera�~aoda mem�oria, se bem que a mem�oria, ela pr�opria, bem omo as t�enias da sua reonstru�~ao, sejamneess�arias para revestir essas respostas m�utuas de pessoalidade om a plenitude de reonheimento.Um sobrevivente fusionado ao Esp��rito �e apaz tamb�em de aprender muito sobre a vida que viveuna arne, revisitando o seu mundo de nasimento, depois da dispensa�~ao planet�aria na qual ele viveu.Esses �lhos de fus~ao om o Esp��rito s~ao apazes de desfrutar dessas oportunidades para investigaras suas arreiras humanas, desde que estejam em geral on�nados ao servi�o do universo loal. Elesn~ao ompartilham do vosso destino elevado e exaltado no Corpo de Finalidade do Para��so; apenas osmortais fusionados aos Ajustadores, ou outros seres asendentes, espeialmente abra�ados, integramas �leiras daqueles que aguardam a aventura da Deidade eterna. Os mortais fusionados ao Esp��ritos~ao os idad~aos permanentes dos universos loais; eles podem aspirar ao destino do Para��so, mas n~aolhes �e poss��vel estarem ertos dele. O seu lar no universo de N�ebadon �e o oitavo grupo de mundosque envolvem S�alvington, e �e um �eu, omo destino, de natureza e situa�~ao muito semelhantes �aquelevisualizado pelas tradi�~oes planet�arias de Urantia.40.10 O Destino dos AsendentesOs mortais fusionados ao Esp��rito, de um modo generalizado, �am on�nados a um universo loal;os sobreviventes fusionados ao Filho est~ao restritos a um superuniverso; os mortais fusionados aoAjustador est~ao destinados a penetrar o universo dos universos. Os esp��ritos de fus~ao mortal sempreasendem ao n��vel de origem; essas entidades espirituais retornam infalivelmente �a esfera da sua fonteprimeira.Os mortais fusionados ao Esp��rito s~ao do universo loal; n~ao asendem, omumente, al�em doson�ns dos seus reinos de nasimento, al�em das fronteiras do alane, no espa�o, do esp��rito que osimpregna. Os asendentes fusionados ao Filho, do mesmo modo, asendem �a fonte do dom do esp��ritoe, pois, tal omo o Esp��rito da Verdade de um Filho Criador se foaliza na Divina Ministra oligada,do mesmo modo, o seu \esp��rito de fus~ao" �e fomentado pelos Esp��ritos Reetivos dos universos maiselevados. Essa rela�~ao espiritual entre os n��veis loais e o dos superuniversos de Deus, o S�etuplo,pode ser dif��il de se expliar, mas n~ao de se disernir, sendo inequivoamente revelado nos �lhosdos Esp��ritos Reetivos - as Vozes seor�a�as dos Filhos Criadores. O Ajustador do Pensamento,provindo do Pai no Para��so, nuna p�ara at�e que o �lho mortal esteja fae a fae om o Deus eterno.A vari�avel misteriosa na t�enia assoiativa, por meio da qual um ser mortal n~ao se torna oun~ao pode tornar-se eternamente fusionado om o Ajustador do Pensamento residente, pode pareerexpor alguma imperfei�~ao no esquema de asens~ao; a fus~ao om o Filho e o Esp��rito, super�ialmente,pareem assemelhar-se a ompensa�~oes para inexpli�aveis fraassos em algum detalhe do plano dealan�ar o Para��so; mas tais onlus~oes inorrem todas em erros; nos foi ensinado que todos essesaonteimentos desenvolvem-se em obediênia a leis estabeleidas pelos Governantes Supremos doUniverso.Analisamos essa quest~ao e hegamos �a onlus~ao indubit�avel de que reservar a todos os mortais umdestino �ultimo no Para��so seria injusto para om os universos do tempo e do espa�o, j�a que as ortesdos Filhos Criadores e dos Ani~aes dos Dias estariam, ent~ao, inteiramente na dependênia dos servi�osdaqueles que se enontrassem em trânsito at�e reinos mais elevados. E paree ser perfeitamenteadequado que os governos dos universos loais e superuniversos devessem ser providos, ada qual,433



om um grupo permanente de idadania asendente; que as fun�~oes dessas administra�~oes devessemser enriqueidas pelos esfor�os de ertos grupos de mortais glori�ados que s~ao de status permanente,omplementos evoluion�arios dos abandonteiros e dos sus�atias. Ora, �e ompletamente �obvio que oesquema presente de asens~ao proveja efetivamente as administra�~oes, no tempo e no espa�o, apenasom esses grupos de riaturas asendentes; e n�os, muitas vezes, temos perguntado: Ser�a que tudoisso representa uma parte intenional nos planos todo-s�abios que os Arquitetos do Universo-Mestreprojetaram para prover os Filhos Criadores e os Ani~aes dos Dias om uma popula�~ao asendentepermanente? E om ordens evoluionadas de idadania que se tornar~ao resentemente ompetentespara levar avante os assuntos desses reinos nas idades vindouras do universo?Que os destinos mortais variem, dessa forma, de nenhum modo prova que um seja neessariamentemais nem menos do que o outro; signi�a, meramente, que eles diferem entre si. Os asendentesfusionados ao Ajustador têm, de fato, uma arreira grandiosa e de gl�oria, omo �nalitores; e essaarreira se estende diante deles no futuro eterno, mas isso n~ao signi�a que eles sejam preferidos aosseus irm~aos asendentes. N~ao h�a favoritismo, nada �e arbitr�ario na opera�~ao seletiva do plano divinopara a sobrevivênia mortal.Ainda que os �nalitores fusionados aos Ajustadores, obviamente, gozem da mais ampla oportu-nidade de servi�o, a realiza�~ao dessa meta, automatiamente, tira deles a hane de partiipar daluta durante toda uma idade de um universo ou superuniverso, desde as �epoas mais primitivas emenos estabeleidas at�e as eras posteriores e mais estabeleidas de relativa realiza�~ao na perfei�~ao.Os �nalitores adquirem uma experiênia vasta e maravilhosa de servi�o transit�orio, em todos os setesegmentos do grande universo, mas n~ao obtêm normalmente o onheimento ��ntimo de um universoespe���o, oisa que, ainda agora, arateriza os veteranos fusionados ao Esp��rito, do Corpo dosCompletos de N�ebadon. Esses indiv��duos desfrutam da oportunidade de testemunhar a proiss~aoasendente das idades planet�arias �a medida que se desdobram, uma a uma, em dez milh~oes de mun-dos habitados. E, no servi�o �el desses idad~aos do universo loal, uma experiênia sobrep~oe-se aoutra experiênia at�e que a plenitude do tempo fa�a amadureer aquela alta qualidade da sabedoriaengendrada pela experiênia foalizada - a sabedoria om autoridade - e isso, em si, �e um fator vitalno estabeleimento de qualquer universo loal.Tal omo oorre om os mortais fusionados ao Esp��rito, o mesmo se d�a om os mortais fusionadosao Filho que alan�aram o status residenial em Uversa. Alguns desses seres provêm das �epoasmais antigas de Orvônton e representam um orpo de sabedoria, om aprofundado disernimento,que rese lentamente e que est�a dando ontribui�~oes de servi�os ada vez maiores para o bem-estare o estabeleimento �nal do s�etimo superuniverso.Qual ser�a o destino �ultimo dessas ordens estaion�arias de idadania loal do superuniverso, n�osn~ao sabemos; mas �e muito poss��vel que, quando os �nalitores do Para��so estiverem no pioneirismo daexpans~ao das fronteiras da divindade, nos sistemas planet�arios do primeiro n��vel do espa�o exterior, osseus irm~aos, fusionados ao Filho e ao Esp��rito, na luta asendente evoluion�aria, estejam ontribuindode modo satisfat�orio para a manuten�~ao do equil��brio experienial dos superuniversos perfeionados,mantendo-se prontos para dar as boas-vindas �a orrente de peregrinos que hega indo ao Para��so eque pode, nesse dia distante, passar por Orvônton e suas ria�~oes irm~as, omo uma vasta torrente debusa espiritual, proveniente dessas gal�axias ainda n~ao exploradas nem habitadas do espa�o exterior.Ainda que a maioria dos fusionados ao Esp��rito sirva permanentemente omo idad~aos dos univer-sos loais, n~ao s~ao todos os que o fazem. Se alguma fase da sua ministra�~ao universal demandasse asua presen�a pessoal no superuniverso, ent~ao transforma�~oes do ser produzir-se-iam nesses idad~aospara apait�a-los a asender ao universo mais alto; e, quando da hegada dos Guardi~aes Celestes,om ordens de apresentar esses mortais fusionados ao Esp��rito �as ortes dos Ani~aes dos Dias, elesasenderiam desse modo, para jamais retroederem. Eles tornam-se os pupilos do superuniverso,servindo permanentemente omo assistentes dos Guardi~aes Celestes, salvo aqueles pouos que, porsua vez, s~ao hamados ao servi�o do Para��so e de Havona.434



Como os seus irm~aos fusionados ao Esp��rito, os fusionados ao Filho nem atravessam Havona, nemalan�am o Para��so, a menos que hajam passado por ertas transforma�~oes modi�adoras. Por raz~oesboas e su�ientes, essas mudan�as têm sido efetuadas em alguns sobreviventes fusionados ao Filhoe estes seres s~ao enontrados, de quando em quando, nos sete iruitos do universo entral. Assim�e que um erto n�umero de mortais, tanto entre os fusionados ao Filho, omo entre os fusionados aoEsp��rito, de fato asende ao Para��so e atinge uma meta igual, em muitos sentidos, �a que aguarda osmortais fusionados ao Pai.Os mortais fusionados ao Pai s~ao �nalitores em potenial; o seu destino �e o Pai Universal, e elesO alan�am; todavia, dentro da perspetiva da presente idade do universo, os �nalitores, enquantotais, n~ao alan�am o ponto �ultimo do seu destino. Eles permaneem omo riaturas inaabadas -esp��ritos do sexto est�agio - e, pois, sem atividades nos dom��nios evoluion�arios dos estados anterioresaos de luz e vida.Quando um �nalitor mortal �e abra�ado pela Trindade - torna-se um Filho Trinitarizado, tal omoum Mensageiro Poderoso - ent~ao, tal �nalitor ter�a atingido o destino, pelo menos na idade presentedo universo. Os Mensageiros Poderosos e os seus ompanheiros podem n~ao ser, no exato sentido,esp��ritos do s�etimo est�agio, no entanto, al�em de outras oisas, o abra�o da Trindade dota-os de tudoque um �nalitor ir�a realizar em alguma �epoa omo um esp��rito do s�etimo est�agio. Depois que osmortais fusionados ao Esp��rito ou ao Filho s~ao trinitarizados, eles passam pela experiênia do Para��sojunto om os asendentes fusionados aos Ajustadores, aos quais eles s~ao idêntios, ent~ao, em todosos aspetos pertinentes �a administra�~ao do superuniverso. Esses Filhos Trinitarizados da Sele�~aoou Realiza�~ao, ao menos por agora, s~ao riaturas ompletas, ao ontr�ario dos �nalitores, que, nomomento, permaneem sendo riaturas inaabadas.Assim, numa an�alise �nal, di�ilmente seria apropriado usar as palavras \maior" ou \menor" aoomparar os destinos das ordens asendentes de �lia�~ao. Cada um desses �lhos de Deus ompartilhada paternidade de Deus, e Deus ama a ada um dos Seus �lhos riaturas de modo igual; Ele n~aod�a preferênia a nenhum destino asendente, nem �as riaturas que possam alan�ar tais destinos. OPai ama a ada um dos Seus �lhos, e essa afei�~ao nada menos �e do que verdadeira, sagrada, divina,ilimitada, eterna e �unia - um amor que �e outorgado tanto a esse �lho omo �aquele �lho, individual,pessoal e exlusivo. E esse amor elipsa totalmente todos os outros fatos. A suprema rela�~ao dariatura om o Criador �e a �lia�~ao.Enquanto mortais, podeis agora reonheer o vosso lugar na fam��lia da �lia�~ao divina e ome�ara sentir a vossa obriga�~ao de avaliar a v�os pr�oprios, quanto �as vantagens t~ao livremente providasdentro do plano feito pelo Para��so para a sobrevivênia mortal; plano este que tem sido imensamenteengrandeido e iluminado pela experiênia da vida de auto-outorga de um Filho. Todas as failidadese todo o poder foram providos para assegurar a vossa realiza�~ao �ultima na meta da divina perfei�~aono Para��so.[Apresentado por um Mensageiro Poderoso temporariamente agregado �a assessoria pessoal deGabriel de S�alvington.℄
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Cap��tulo 41Aspetos F��sios do Universo Loal
O FENÔMENO espaial arater��stio que distingue ada ria�~ao loal de todas as outras �e a presen�ado Esp��rito Criativo. Todo o N�ebadon, ertamente, est�a impregnado da presen�a espaial da DivinaMinistra de S�alvington, e essa presen�a tamb�em se on�na, ertamente, �as fronteiras externas donosso universo loal. Tudo o que �e permeado pelo nosso Esp��rito Materno do universo loal �eN�ebadon; e aquilo que se estende para al�em da presen�a espaial dela est�a fora de N�ebadon: s~ao asregi~oes do espa�o fora de N�ebadon, no superuniverso de Orvônton; s~ao os outros universos loais.A organiza�~ao administrativa do grande universo apresenta uma divis~ao lara entre os governosdo universo entral, do superuniverso e dos universos loais, e, onquanto essas divis~oes sejam as-tronomiamente paralelas �as da separa�~ao espaial entre Havona e os sete superuniversos, nenhumalinha su�ientemente lara de demara�~ao f��sia separa as ria�~oes loais. Mesmo os setores maiorese menores de Orvônton s~ao (para n�os) laramente distingu��veis, mas n~ao �e t~ao f�ail identi�ar asfronteiras f��sias dos universos loais. E isso �e assim porque essas ria�~oes loais s~ao administrativa-mente organizadas de aordo om alguns prin��pios riativos que governam a segmenta�~ao da argatotal de energia de um superuniverso, ao passo que os seus omponentes f��sios, as esferas do espa�o- s�ois, ilhas negras, planetas, et. - têm origem primariamente nas nebulosas, e estas têm o seu apa-reimento astronômio de aordo om alguns planos pr�e-riativos (transendentais) dos Arquitetosdo Universo-Mestre.Uma ou mais - at�e mesmo v�arias - dessas nebulosas podem estar ompreendidas no dom��nio de um�unio universo loal, do mesmo modo que N�ebadon foi �siamente formado por uma progênie estelare planet�aria da nebulosa de Andronover e de outras. As esferas de N�ebadon têm origem em nebulosasdiversas, mas todas elas apresentavam uma erta movimenta�~ao m��nima omum no espa�o ajustadaassim pelos esfor�os inteligentes dos diretores de potênia, para produzirem a nossa agrega�~ao atualde orpos do espa�o que viajam juntos omo uma unidade ont��nua nas �orbitas do superuniverso.Tal �e a onstitui�~ao da nuvem loal de estrelas em N�ebadon, que hoje gira em uma �orbita adavez mais estabilizada em torno do entro de Sagit�ario, naquele setor menor de Orvônton ao qual anossa ria�~ao loal pertene.41.1 Os Centros de Potênia de N�ebadonAs nebulosas espirais, as rodas-m~ae das esferas do espa�o e outras, s~ao iniiadas pelos organizadoresda for�a do Para��so; e ap�os a evolu�~ao da nebulosa sob a for�a da gravidade, estas s~ao substitu��das,na sua fun�~ao no superuniverso, pelos entros de potênia e pelos ontroladores f��sios, que, da�� emdiante, assumem a responsabilidade plena de dirigir a evolu�~ao f��sia das gera�~oes futuras de estrelase planetas assim originados. Essa supervis~ao f��sia do pr�e-universo de N�ebadon, om a hegadado nosso Filho Criador, foi imediatamente oordenada pelo seu plano de organiza�~ao do universo.437



Dentro do dom��nio desse Filho de Deus do Para��so, os Centros Supremos de Potênia e os MestresControladores F��sios olaboraram om os Supervisores do Poder Moronial, que surgiram depois,om outros, para produzirem o vasto omplexo de linhas de omunia�~ao, de iruitos de energia eanais de poder e for�a que vinulam �rmemente os m�ultiplos orpos espaiais de N�ebadon a umaunidade administrativa integrada �unia.Cem Centros Supremos de Potênia da quarta ordem est~ao designados permanentemente para onosso universo loal. Esses seres reebem as linhas de for�a, que hegam dos entros da tereira ordemde Uversa, e transmitem os iruitos, depois de reduzidos e modi�ados, aos entros de potênia dasnossas onstela�~oes e sistemas. Esses entros de potênia, em assoia�~ao, operam no sentido deproduzir os sistemas vivos de ontrole e a equaliza�~ao, os quais atuam mantendo o equil��brio e adistribui�~ao das energias que, n~ao fora isso, seriam utuantes e vari�aveis. Os entros de potênia,ontudo, n~ao se oupam das altera�~oes transit�orias e loais de energias, tais omo manhas solares eperturba�~oes el�etrias nos sistemas; a luz e a eletriidade n~ao s~ao as energias b�asias do espa�o; s~aomanifesta�~oes seund�arias e subsidi�arias.Os em entros dos universos loais est~ao estaionados em S�alvington, onde funionam no entroexato de energia daquela esfera. As esferas arquitetônias, tais omo S�alvington, Edêntia e Jerus�em,s~ao iluminadas, aqueidas e energizadas por m�etodos que as tornam totalmente independentes doss�ois do espa�o. Tais esferas - feitas sob medida - foram onstru��das pelos entros de potênia epelos ontroladores f��sios e projetadas para exerer uma inuênia poderosa sobre a distribui�~aode energia. Baseando as suas atividades em tais pontos foais de ontrole da energia, os entrosde potênia, por interm�edio das suas presen�as vivas, direionam e analizam as energias f��sias doespa�o. E esses iruitos de energia s~ao b�asios para todos os fenômenos f��sio-materiais e moronial-espirituais.Dez Centros Supremos de Potênia da quinta ordem est~ao designados para ada uma das subdi-vis~oes prim�arias de N�ebadon, as em onstela�~oes. Em Norlatiadeque, a vossa onstela�~ao, eles n~aoest~ao estaionados nas esferas da sede-entral, mas situam-se no entro do enorme sistema estelarque onstitui o n�uleo f��sio da onstela�~ao. Em Edêntia h�a dez ontroladores meânios assoiadose dez frandalanques em liga�~ao perfeita e onstante om os entros de potênia vizinhos.Um Centro Supremo de Potênia da sexta ordem est�a estaionado exatamente no foo de gravidadede ada sistema loal. O entro de potênia designado para o sistema de Satânia oupa uma ilhaesura de espa�o, loalizada no entro astronômio do sistema. Muitas dessas ilhas esuras s~aoimensos d��namos que mobilizam e direionam ertas energias de espa�o, e tais irunstânias naturaiss~ao efetivamente utilizadas pelo Centro de Potênia de Satânia, uja massa viva funiona omo umaliga�~ao om os entros mais altos, direionando as orrentes de for�a e poder mais materializado aosMestres Controladores F��sios nos planetas evoluion�arios do espa�o.41.2 Os Controladores F��sios de SatâniaConquanto os Mestres Controladores F��sios sirvam junto om os entros de potênia, em todo ogrande universo, as suas fun�~oes em um sistema loal, omo o de Satânia, s~ao de ompreens~aomais f�ail. Satânia �e um dos em sistemas loais que onstituem a organiza�~ao administrativa daonstela�~ao de Norlatiadeque, tendo omo vizinhos diretos os sistemas de Sandm�atia, Ass�untia,Por�ogia, Sort�oria, Rant�ulia e Glantônia. Os sistemas de Norlatiadeque diferem, entre si, sob muitospontos de vista, mas todos s~ao evoluion�arios e progressivos de modo muito semelhante a Satânia.O pr�oprio sistema de Satânia �e omposto de mais de sete mil grupos astronômios, ou sistemasf��sios, dos quais pouos tiveram uma origem similar �a do vosso sistema solar. O entro astronômiode Satânia �e uma enorme ilha esura de espa�o que, om as suas esferas adjaentes, est�a situada n~aomuito longe da sede-entral do governo do sistema.438



Exeto pela presen�a do entro de potênia designado, a supervis~ao de todo o sistema de energiaf��sia de Satânia est�a entrada em Jerus�em. Um Mestre Controlador F��sio, estaionado nessa esferasede-entral, trabalha em oordena�~ao om o entro de potênia do sistema, servindo omo liga�~aoprinipal dos inspetores de potênia sediados em Jerus�em e funionando em todo o sistema loal.A oloa�~ao da energia em iruito e a sua analiza�~ao s~ao supervisionadas pelos quinhentosmil manipuladores de energia, vivos e inteligentes, espalhados em todo o sistema de Satânia. Pormeio da a�~ao desses ontroladores f��sios, os entros de potênia, da supervis~ao, est~ao no ontroleompleto e perfeito da maioria das energias b�asias do espa�o, inluindo as emana�~oes dos globosaltamente aqueidos e esferas esuras arregadas de energia. Esse grupo de entidades vivas podemobilizar, transformar, transmutar, manipular e transmitir quase todas as energias f��sias do espa�oorganizado.A vida tem apaidade inerente para a mobiliza�~ao e transmuta�~ao da energia universal. V�osestais familiarizados om a a�~ao da vida vegetal para a transforma�~ao da energia material da luznas manifesta�~oes variadas do reino vegetal. Tamb�em sabeis algo do m�etodo pelo qual essa energiavegetativa pode ser onvertida nos fenômenos das atividades animais, mas n~ao sabeis pratiamentenada da t�enia dos diretores de potênia e dos ontroladores f��sios, os quais s~ao dotados om aapaidade de mobilizar, transformar, direionar e onentrar as energias m�ultiplas do espa�o.Esses seres dos reinos da energia n~ao se oupam diretamente om a energia omo um fator om-ponente das riaturas vivas, nem mesmo om o dom��nio da qu��mia �siol�ogia. Algumas vezes, elesoupam-se om os preliminares f��sios da vida, om a elabora�~ao daqueles sistemas de energia quepodem servir omo ve��ulos f��sios para as energias vivas dos organismos elementares materiais. Deum erto modo, os ontroladores f��sios est~ao relaionados �as manifesta�~oes pr�e-viventes da energiamaterial, tal omo os esp��ritos ajudantes da mente se oupam om as fun�~oes pr�e-espirituais da mentematerial.Essas riaturas inteligentes no ontrole do potenial e orienta�~ao da energia devem ajustar asua t�enia, em ada planeta, de aordo om a onstitui�~ao f��sia e a arquitetura daquela esfera.Utilizam, infalivelmente, os �alulos e as dedu�~oes das suas respetivas assessorias de f��sios e outrosonselheiros t�enios, no que diz respeito �a inuênia loal de s�ois altamente aqueidos e outros tiposde estrelas superarregadas. Mesmo os enormes gigantes frios e esuros do espa�o e os enxamesde nuvens de p�o estelar devem ser onsiderados; todas essas oisas materiais est~ao envolvidas nosproblemas pr�atios da manipula�~ao da energia.A supervis~ao da energia de potênia e de for�a nos mundos evoluion�arios habitados �e da res-ponsabilidade dos Mestres Controladores F��sios, mas esses seres n~ao s~ao respons�aveis por todos ostranstornos energ�etios em Urantia. H�a in�umeras raz~oes para essas perturba�~oes, algumas das quaisest~ao al�em do dom��nio e do ontrole dos ust�odios f��sios. Urantia enontra-se no trajeto de energiasformid�aveis, �e um planeta pequeno dentro de um iruito de massas enormes, e os ontroladoresloais algumas vezes empregam um n�umero enorme das suas ordens, no esfor�o de equalizar essaslinhas de energia. Eles onseguem isso bastante bem, no que diz respeito aos iruitos f��sios deSatânia, mas têm problemas para isolar o planeta das orrentes poderosas de Norlatiadeque.41.3 Congêneres Estelares do Nosso SolH�a mais de dois mil s�ois brilhantes lan�ando luz e energia em Satânia, e o vosso pr�oprio sol �e um globoardente de porte m�edio. Dos trinta s�ois mais pr�oximos ao vosso, apenas três s~ao mais brilhantes. OsDiretores do Poder do Universo iniiam as orrentes espeializadas de energia que se jogam entre asestrelas individuais e os seus respetivos sistemas. Esses fornos solares, junto om os gigantes esurosdo espa�o, servem aos entros de potênia e aos ontroladores f��sios omo esta�~oes de passagem paraa onentra�~ao efetiva e para o direionamento dos iruitos de energia das ria�~oes materiais.439



Os s�ois de N�ebadon n~ao s~ao diferentes dos de outros universos. A omposi�~ao material de todos oss�ois, ilhas esuras, planetas, sat�elites e, mesmo, a dos meteoros �e totalmente idêntia. Esses s�ois têmum diâmetro m�edio de era de 1 600 000 quilômetros; o do vosso globo solar �e um pouo menor. Amaior estrela no universo, a nuvem estelar de Antares, tem quatroentas e inq�uenta vezes o diâmetrodo vosso sol, e sessenta milh~oes de vezes o seu volume. Mas h�a espa�o abundante para aomodartodos esses enormes s�ois. Relativamente, eles têm, para movimentar-se, um espa�o relativamenteigual ao que doze laranjas teriam se estivessem irulando no interior de Urantia e se este planetafosse um globo oo.Quando s�ois muito grandes s~ao lan�ados fora de uma roda-m~ae nebulosa, eles logo se quebram ouformam estrelas duplas. Todos os s�ois s~ao, por origem, verdadeiramente gasosos, embora possam maistarde existir, transitoriamente, em um estado semil��quido. Quando o vosso sol atingiu esse estadoquase l��quido, de press~ao supergasosa, ele n~ao era grande o su�iente para se partir equatorialmente,sendo este um tipo de forma�~ao de estrelas duplas.Quando atingemmenos do que um d�eimo do tamanho do vosso sol, tais esferas��gneas rapidamenteontraem-se, ondensam-se e resfriam-se. Quando os s�ois atingem o tamanho de trinta vezes o dovosso sol - ou melhor, tendo trinta vezes o seu onte�udo global de mat�eria real - , os s�ois prontamenteindem-se em dois orpos separados, seja tornando-se entros de novos sistemas, seja permaneendoada um na gravidade do outro e girando em torno de um entro omum omo um tipo de estreladupla.A mais reente das erup�~oes �osmias maiores em Orvônton foi a extraordin�aria explos~ao de umaestrela dupla, uja luz alan�ou Urantia no ano 1572 d.C. Essa onagra�~ao t~ao intensa provoouuma explos~ao laramente vis��vel em plena luz do dia.Muitas entre as estrelas mais velhas s~ao s�olidas, mas nem todas o s~ao. Algumas das estrelasavermelhadas, de luzes de brilho esmaeido, adquiriram uma densidade tal, no entro das suasenormes massas, que poderiam ser expressas dizendo-se que um ent��metro �ubio da estrela, seoloado em Urantia, pesaria 166 quilos. A press~ao olossal, aompanhada de perda de alor e energiairulante, resultou em trazer as �orbitas das unidades materiais b�asias ada vez mais pr�oximasentre si, at�e que, agora, se aproximaram muito do status de ondensa�~ao eletrônia. Esse proessode resfriamento e de ontra�~ao pode ontinuar at�e o ponto, limitante e r��tio, de explos~ao porondensa�~ao ultimatômia.A maior parte dos s�ois gigantes �e relativamente jovem; a maior parte das estrelas an~as �e velha,mas nem todas. As an~as, resultantes de olis~oes, podem ser muito jovens e podem brilhar om umaluz brana intensa, nuna havendo onheido um est�agio iniial vermelho do brilho jovem. Contudo,tanto os s�ois muito jovens quanto os muito velhos omumente brilham om uma luz avermelhada. Atonalidade amarelada india juventude moderada, ou, ent~ao, a aproxima�~ao da velhie; a luz branabrilhante, todavia, signi�a vida adulta robusta e longa.Conquanto nem todos os s�ois adolesentes passem pelo est�agio de pulsa�~ao, pelo menos n~ao visi-velmente, v�os podeis, ao olhar para o espa�o, observar muitas dessas estrelas mais jovens ujas ondasrespirat�orias gigantesas demoram de dois a sete dias para ompletar um ilo. O vosso pr�oprio solainda traz vest��gios deresentes das poderosas expans~oes dos seus dias mais jovens, mas o per��odoprimitivo de pulsa�~ao, de três dias e meio, alongou-se at�e o ilo atual de onze anos e meio de manhassolares.As vari�aveis estelares têm numerosas origens. Em algumas estrelas duplas, as mar�es ausadaspelas r�apidas altera�~oes nas distânias, �a medida que os dois orpos giram em torno das suas �orbitas,oasionam, tamb�em, utua�~oes peri�odias de luz. Essas varia�~oes na gravidade produzem fulgoresregulares e repetidos, exatamente omo as apta�~oes de meteoros, pelo aumento da mat�eria energ�etiana superf��ie, as quais resultariam em um lar~ao relativamente s�ubito de luz que iria rapidamentedevolver o brilho normal daquele sol. Algumas vezes um sol ir�a apturar uma orrente de meteoros em440



uma linha de menor oposi�~ao �a gravidade e, oasionalmente, as olis~oes poder~ao ausar fulgura�~oesestelares, mas a maioria desses fenômenos �e ausada inteiramente por utua�~oes internas.Num grupo de estrelas vari�aveis, o per��odo de utua�~ao da luz depende diretamente da luminosi-dade; e o onheimento desse fato apaita os astrônomos a utilizar esses s�ois omo far�ois do universo,ou omo pontos preisos de medi�~ao para a futura explora�~ao de grupos distantes de estrelas. Pormeio dessa t�enia, �e poss��vel medir distânias estelares de at�e mais de um milh~ao de anos-luz, maispreisamente. M�etodos melhores de medi�~ao do espa�o e uma t�enia teles�opia aperfei�oada ir~aorevelar-vos mais totalmente, dentro de algum tempo, as dez grandes divis~oes do superuniverso deOrvônton; v�os ireis reonheer ao menos oito desses imensos setores omo sendo grupos enormes ebastante sim�etrios de estrelas.41.4 A Densidade do SolA massa do vosso sol �e ligeiramente maior do que o estimado pelos vossos f��sios, que a onsideramomo sendo de dois otilh~oes (2 x 1027) de toneladas. Est�a atualmente em um ponto intermedi�arioentre as estrelas mais densas e as mais difusas, tendo era de uma vez e meia a densidade da �agua.Mas o vosso sol n~ao �e nem l��quido, nem s�olido - �e gasoso - , e isso �e verdadeiro, n~ao obstante sejadif��il expliar omo a mat�eria gasosa pode alan�ar tal densidade e at�e densidades mais elevadas.Os estados gasoso, l��quido e s�olido s~ao uma fun�~ao das rela�~oes atômio-moleulares, mas a den-sidade �e uma rela�~ao entre o espa�o e a massa. A densidade varia diretamente om a quantidadede massa no espa�o e inversamente om a quantidade de espa�o na massa; tanto o espa�o entre osn�uleos entrais da mat�eria e das part��ulas que giram em torno desses entros, quanto o espa�odentro dessas part��ulas materiais.As estrelas que se resfriam podem ser �siamente gasosas e, ao mesmo tempo, tremendamentedensas. V�os n~ao estais familiarizados om os supergases solares, mas essas e outras formas inusitadasde mat�eria expliam, at�e mesmo, omo os s�ois n~ao s�olidos podem alan�ar uma densidade igual�a do ferro - aproximadamente a mesma de Urantia - e ainda estar em um estado gasoso altamenteaqueido e ontinuar a funionar omo s�ois. Os �atomos nesses densos supergases s~ao exepionalmentepequenos; eles ontêm pouos el�etrons. Esses s�ois tamb�em perderam, em uma grande medida, assuas reservas ultimatômias livres de energia.Um dos vossos s�ois vizinhos, que iniiou a vida om aproximadamente a mesma massa do vossosol, agora diminuiu, at�e quase alan�ar o tamanho de Urantia, e se tornou quarenta mil vezes maisdenso do que o vosso sol. O peso desse s�olido-gasoso quente-frio �e de sessenta quilos por ent��metro�ubio, aproximadamente. E esse sol ainda brilha om uma luz avermelhada esmaeida, a luz senilde um monara agonizante de luz.Na sua maioria, ontudo, os s�ois n~ao s~ao t~ao densos. Um dos vossos vizinhos mais pr�oximos temuma densidade exatamente igual �a da vossa atmosfera no n��vel do mar. Se estiv�esseis no interior dessesol, n~ao ser��eis apazes de disernir nada. E, se a temperatura permitisse, v�os poder��eis penetrar namaioria dos s�ois que intilam no �eu �a noite e n~ao pereber mais mat�eria do que v�os perebeis no ardas vossas salas de estar na Terra.O sol mai�o de Vel�untia, um dos maiores de Orvônton, tem a densidade orrespondente a umamil�esima parte da atmosfera de Urantia. Fosse ele de omposi�~ao semelhante �a da vossa atmosferae n~ao fosse superaqueido, seria t~ao vazio que os seres humanos rapidamente sufoar-se-iam, asoestivessem l�a.Outro dos gigantes de Orvônton agora tem uma temperatura de superf��ie um pouo abaixo de 1600 graus (C). O seu diâmetro ultrapassa os 480 milh~oes de quilômetros - espa�o amplo o su�ientepara aomodar o vosso sol e a �orbita atual da Terra. Contudo, para todo esse enorme tamanho, de441



mais de quarenta milh~oes de vezes o do vosso sol, a sua massa �e apenas era de trinta vezes maior.Esses s�ois enormes têm franjas t~ao extensas que quase alan�am uns aos outros.41.5 A Irradia�~ao SolarQue os s�ois do espa�o n~ao sejam muito densos �e provado pelas �rmes orrentes de energia-luz queemanam deles. Uma densidade muito grande reteria a luz por opaidade, at�e que a press~ao deenergia-luz alan�asse o ponto de explos~ao. H�a uma imensa press~ao de luz ou de g�as dentro de umsol, a ponto de lev�a-lo a emitir uma orrente t~ao poderosa de energia que penetre o espa�o por milh~oese milh~oes de quilômetros, para energizar, iluminar e aqueer os planetas distantes. Cino metros desuperf��ie, om a densidade de Urantia, impediriam efetivamente que todos os raios X e a energia-luzesapassem de um sol at�e que a resente press~ao interna das energias que se aumulam, e resultantedo desmembramento atômio, om uma imensa explos~ao para fora, superasse essa gravidade.A luz, em presen�a de gases propulsores, �e altamente explosiva se on�nada a altas temperaturaspor paredes opaas retentoras. A luz �e f��sia, real. Do modo omo dais valor �a energia e �a for�a novosso mundo, a luz do sol seria eonômia, ainda que ustasse dois milh~oes de d�olares o quilograma.O interior do vosso sol �e um imenso gerador de raios X. Os s�ois s~ao sustentados de dentro pelobombardeamento inessante dessas emana�~oes poderosas.S~ao neess�arios mais de meio milh~ao de anos para que um el�etron, estimulado por raios X, fa�a oaminho desde o entro de um sol mediano at�e a superf��ie solar, de onde ome�a a sua aventura noespa�o, talvez para aqueer um planeta habitado, para ser aptado por um meteoro, para partiipardo nasimento de um �atomo, para ser atra��do por uma ilha esura de espa�o altamente arregada, oupara ter o seu vôo espaial terminado em uma imers~ao �nal sobre a superf��ie de um sol semelhante�aquele da sua origem.Os raios X do interior de um sol arregam os el�etrons altamente aqueidos e agitados, om aenergia su�iente para lev�a-los para fora, atrav�es do espa�o, passando pelas inuênias aprisionadorasda mat�eria que se interp~oe e, a despeito de atra�~oes divergentes da gravidade, at�e hegar �as esferasdistantes de sistemas remotos. A grande energia da veloidade que se faz neess�aria para esaparda atra�~ao da gravidade de um sol �e su�iente para assegurar que o raio de sol ontinue viajandosem perda de veloidade, at�e que enontre massas onsider�aveis de mat�eria; depois do que, ser�arapidamente transformado em alor, om a libera�~ao de outras energias.A energia em forma de luz, ou sob outras formas, move-se em linha reta no seu vôo atrav�es doespa�o. Essas part��ulas reais de existênia material atravessam o espa�o omo um proj�etil, indo emlinha reta e ininterrupta ou em proiss~ao, exeto quando sobre elas atuam for�as superiores, e exetoquando têm de obedeer �a atra�~ao da gravidade linear inerente �a massa material e �a presen�a dagravidade irular da Ilha do Para��so.A energia solar pode pareer propagar-se em ondas, mas isso �e devido �a a�~ao de inuênias oexis-tentes diversas. Uma dada forma de energia organizada n~ao se propaga em ondas, mas, sim, em linhareta. A presen�a de uma segunda ou tereira forma de energia-for�a pode levar a orrente observadaa pareer viajar sob a forma de ondas, exatamente omo em uma forte tempestade, aompanhadade um forte vento, a �agua algumas vezes paree air em forma de ortina ou deser em ondas. Asgotas de �agua desem em uma linha reta de seq�uênia ont��nua, mas a a�~ao do vento �e tal que d�a aaparênia vis��vel de ortinas de �agua e de ondas de pingos de huva.A a�~ao de ertas energias seund�arias, e outras n~ao desobertas, presentes nas regi~oes do espa�odo vosso universo loal, �e tal que as emana�~oes da luz solar pareem exeutar ertos fenômenosondulat�orios, bem omo ser fragmentadas em partes in�nitesimais de omprimento e peso de�nidos.E, de um ponto de vista pr�atio, isso �e exatamente o que aontee. Di�ilmente podeis esperar hegar442



a uma ompreens~ao melhor do omportamento da luz antes de adquirirdes um oneito mais laroda intera�~ao e da inter-rela�~ao das v�arias for�as no espa�o e energias solares que atuam nas regi~oesdo espa�o em N�ebadon. A vossa onfus~ao atual �e devida tamb�em �a vossa perep�~ao inompletadessa quest~ao, pelo que ela envolve de atividades interassoiadas de ontrole pessoal e impessoaldo universo-mestre - as presen�as, as atua�~oes e a oordena�~ao do Agente Conjunto e do AbsolutoInquali��avel.41.6 O C�alio - O Viandante do Espa�oAo deifrar os fenômenos espetrais, deveria ser lembrado que o espa�o n~ao �e vazio; que a luz, aoatravessar o espa�o, algumas vezes �e ligeiramente modi�ada pelas v�arias formas de energia e mat�eriaque irulam em todo o espa�o organizado. Algumas das linhas a indiar mat�eria desonheida, asquais apareem nos espetros do vosso sol, s~ao deorrentes das modi�a�~oes em elementos bemonheidos utuando no espa�o sob formas desintegradas, perdas atômias que s~ao dos hoquesviolentos entre os elementos solares. O espa�o est�a heio desses dejetos ambulantes, espeialmentede s�odio e �alio.O �alio �e, de fato, o elemento prinipal que permeia a mat�eria do espa�o em todo o Orvônton.Todo o nosso superuniverso est�a heio de pedra altamente pulverizada. E essa pedra �e literalmentea mat�eria b�asia de onstru�~ao para os planetas e esferas do espa�o. A nuvem �osmia, o grandemanto espaial, onsiste, na sua maior parte, de �atomos modi�ados de �alio. O �atomo dessa pedra�e um dos elementos que mais prevaleem e de maior persistênia. N~ao apenas resiste �a ioniza�~aosolar - de fragmenta�~ao - , mas perdura em uma identidade assoiativa, mesmo depois de haver sidobombardeado pelos destrutivos raios X e abalado pelas altas temperaturas solares. O �alio possuiuma individualidade e uma longevidade que superam todas as formas mais omuns de mat�eria.Como os vossos f��sios suspeitavam, esses restos mutilados de �alio solar literalmente avalgamos raios de luz por distânias variadas, failitando, assim, tremendamente a sua ampla dissemina�~aopelo espa�o. O �atomo de s�odio, sob ertas modi�a�~oes, �e tamb�em apaz de loomover-se por meioda luz e da energia. No entanto, mais not�avel �e o feito do �alio, pois esse elemento tem quase duasvezes a massa do s�odio. A permea�~ao do espa�o loal pelo �alio se deve ao fato de que ele esapada fotosfera solar sob uma forma modi�ada, literalmente avalgando os raios de sol em expans~ao.De todos os elementos solares, o �alio, n~ao obstante possuir uma massa relativamente alta - postoque ont�em vinte el�etrons em �orbita - , �e o que maior êxito onsegue ao esapar do interior solarpara os reinos do espa�o. Isso explia por que h�a uma amada de �alio no sol, uma superf��ie depedra gasosa, de quase dez mil quilômetros de espessura; e isso a despeito do fato de haver dezenoveelementos mais leves, e numerosos mais pesados, debaixo dessa amada.O �alio �e um elemento ativo e vers�atil sob as temperaturas solares. O �atomo dessa pedra temdois el�etrons �ageis e soltamente agregados nos dois iruitos eletrônios externos, que est~ao muitopr�oximos um do outro. Na luta atômia, muito edo perde o seu el�etron mais externo; a partir da��,exeuta um ato de mestria em malabarismo, fazendo o d�eimo nono el�etron ir e voltar do d�eimonono iruito de �orbita eletrônia para o vig�esimo. Projetando esse d�eimo nono el�etron entre a suapr�opria �orbita e a do ompanheiro perdido, por mais de vinte e ino mil vezes a ada segundo,um �atomo de pedra mutilada torna-se parialmente apaz de desa�ar a gravidade e de, desse modo,avalgar om suesso as orrentes emergentes de luz e energia, nos raios de sol, at�e a liberdade ea aventura. Esse �atomo de �alio move-se para fora em saltos alternados de propuls~ao para frente,agarrando-se e soltando-se dos raios de sol era de vinte e ino mil vezes a ada segundo. E essa �ea raz~ao pela qual essa pedra �e a omponente prinipal dos mundos do espa�o. O �alio �e o fugitivomais habilidoso na esapada da pris~ao solar.A agilidade desse el�etron arob�atio de �alio �e indiada pelo fato de que, quando ele �e arrojado,443



pela for�a da temperatura dos raios X solares, para o ��rulo da �orbita mais elevada, ele apenaspermanee naquela �orbita por era de um milion�esimo de segundo; mas, antes que a for�a dagravidade el�etria do n�uleo atômio o puxe de volta para a sua velha �orbita, ele �e apaz de ompletarum milh~ao de revolu�~oes em torno do entro atômio.O vosso sol perdeu j�a uma enorme quantidade do seu �alio, havendo perdido quantidades imensasdurante os tempos das suas erup�~oes onvulsivas quando da forma�~ao do sistema solar. Grande partedo �alio solar est�a agora na rosta exterior do sol.Deveria ser lembrado que a an�alise espetral mostra apenas as omposi�~oes �a superf��ie do sol.Por exemplo: os espetros solares mostram muitas linhas de ferro, mas o ferro n~ao �e o elementoprinipal no sol. Esse fenômeno �e quase totalmente devido �a temperatura atual da superf��ie do sol,pouo menor do que 3 300 graus (C), sendo essa temperatura muito favor�avel ao registro do espetrodo ferro.41.7 As Fontes de Energia SolarA temperatura interna de muitos dos s�ois, e mesmo a do vosso sol, �e bem mais elevada do que serê normalmente. No interior de um sol pratiamente n~ao existem �atomos intatos; est~ao todos maisou menos fragmentados pelo bombardeamento intenso de raios X, o que �e arater��stio das altastemperaturas. Independentemente de quais elementos materiais apare�am nas amadas externas deum sol, aqueles que est~ao no seu interior tornam-se muito similares, por ausa da a�~ao dissoiativados raios X destruidores. Os raios X em geral s~ao os grandes niveladores da existênia atômia.A temperatura de superf��ie no vosso sol �e de quase 3 300 graus(C), mas rese rapidamente �amedida que se penetra no seu interior, at�e atingir a inaredit�avel mara de era de 19 400 000 graus,nas regi~oes entrais (todas essas temperaturas sendo expressas na vossa esala Celsius).Todos esses fenômenos indiam um enorme gasto de energia, e as fontes da energia solar, nomeadaspela ordem da sua importânia, s~ao:1. A aniquila�~ao de �atomos e, �nalmente, dos el�etrons.2. A transmuta�~ao de elementos, a qual inlui o grupo de energias radioativas assim liberadas.3. A aumula�~ao e a transmiss~ao de ertas energias universais de espa�o.4. A mat�eria espaial e os meteoros que, sem essar, est~ao mergulhando nos s�ois abrasadores.5. A ontra�~ao solar: o resfriamento e a onseq�uente ontra�~ao de um sol produzem uma energiae um alor algumas vezes maior do que os supridos pela mat�eria do espa�o.6. A a�~ao da gravidade, a altas temperaturas, transforma ertos poteniais iruitados em energiasirradiantes.7. A luz reaptada e outras mat�erias que s~ao atra��das, de volta ao sol, ap�os haverem-no deixadojuntamente om outras energias de origem extra-solar.Existe uma amada reguladora de gases quentes (algumas vezes �a temperatura de milh~oes degraus) que envolve os s�ois, e que atua para estabilizar as perdas de alor e tamb�em para prevenir asutua�~oes perigosas de dissipa�~ao de alor. Durante a vida ativa de um sol, a temperatura internade 19 400 000 graus (C) permanee quase a mesma, a despeito da queda progressiva da temperaturaexterna.V�os poder��eis tentar visualizar a temperatura de 19 400 000 graus (C), assoiando-a a algumaspress~oes de gravidade, omo o ponto de ebuli�~ao eletrônio. Sob essa press~ao, e em tais tempe-raturas, todos os �atomos s~ao degradados e fragmentam-se nos seus omponentes eletrônios e emoutros omponentes anestrais; at�e mesmo os el�etrons e outras assoia�~oes de ult��matons podem ser444



fragmentadas, mas os s�ois n~ao s~ao apazes de degradar os ult��matons.Essas temperaturas solares aeleram enormemente os ult��matons e os el�etrons, ou, ao menosaqueles el�etrons que ontinuam a manter sua existênia sob tais ondi�~oes. V�os ompreendereis oque essa alta temperatura signi�a na aelera�~ao das atividades dos ult��matons e dos el�etrons, aoonsiderardes que uma gota de �agua omum ont�em mais de um bilh~ao de trilh~oes de �atomos. Essaseria a energia de mais de em avalos-vapor exerida ontinuamente por dois anos. A quantidadetotal de alor irradiada agora pelo sol desse sistema solar, a ada segundo, �e su�iente para fervertoda a �agua em todos os oeanos de Urantia no tempo de apenas um segundo.Somente os s�ois que funionam nos anais diretos das orrentes prinipais da energia do universopodem brilhar para sempre. Esses fornos solares ardem inde�nidamente, sendo apazes de repor assuas perdas materiais om a absor�~ao da energia de for�a do espa�o e energias irulantes an�alogas.Todavia, estrelas muito distantes desses anais prinipais de rearga est~ao destinadas a passar peloesgotamento da energia - gradualmente resfriam-se e, �nalmente, apagam-se.Tais s�ois, mesmo mortos ou moribundos, podem ser rejuvenesidos por um impato de olis~ao oupodem ser rearregados por ertas ilhas de energias n~ao luminosas do espa�o, ou ainda mediante atomada, por gravidade, de s�ois vizinhos menores, ou sistemas. A maioria dos s�ois mortos ir�a expe-rieniar uma revivi�a�~ao por meio dessas t�enias evoluion�arias ou outras. Aqueles que n~ao foremrearregados �nalmente desse modo est~ao destinados a passar pela desintegra�~ao, om a explos~ao damassa, quando a ondensa�~ao da gravidade atingir o n��vel r��tio de ondensa�~ao ultimatômia dapress~ao da energia. Esses s�ois em desapareimento onvertem-se, assim, em energia da forma maisrara, admiravelmente adapt�avel para energizar outros s�ois mais favoravelmente situados.41.8 Rea�~oes da Energia SolarNaqueles s�ois que se enontram eniruitados aos anais de energia-espaial, a energia solar �e liberadapor meio de v�arias orrentes de rea�~oes nuleares omplexas; a mais omum destas sendo a rea�~aohidrogênio-arbono-h�elio. Nessa metamorfose, o arbono age omo um atalisador para a energia,j�a que n~ao �e de nenhum modo modi�ado, de fato, nesse proesso de onvers~ao do hidrogênio emh�elio. Sob ertas ondi�~oes de temperatura elevada, o hidrogênio penetra nos n�uleos do arbono. J�aque o arbono n~ao pode segurar mais do que quatro desses pr�otons, quando tal estado de satura�~ao�e atingido, ele ome�a a emitir pr�otons t~ao depressa quanto os novos hegam. As part��ulas dehidrogênio que entram nessa rea�~ao saem omo �atomos de h�elio.A redu�~ao da quantidade de hidrogênio aumenta a luminosidade de um sol. Nos s�ois destinadosa apagar-se, o m�aximo de luminosidade se d�a no ponto em que o hidrogênio se esgota. Depois desseponto, o brilho �e mantido por meio do proesso resultante de ontra�~ao da gravidade. Finalmente,essa estrela tornar-se-�a uma esfera altamente ondensada, a hamada an~a brana.Nos grandes s�ois - pequenas nebulosas irulares - , quando o hidrogênio se esgota e a ontra�~aoda gravidade sobrev�em, se esse orpo n~ao for su�ientemente opao para reter a press~ao internade suporte para as regi~oes externas dos gases, ent~ao, um s�ubito olapso oorre. As mudan�as dagravidade el�etria d~ao origem a grandes quantidades de part��ulas m��nimas desprovidas de potenialel�etrio, e essas part��ulas prontamente esapam do interior solar ausando assim, em pouos dias, oolapso de um sol giganteso. Foi a emigra�~ao dessas \part��ulas fugitivas" que provoou o olapso dogigante nova, da nebulosa de Andrômeda, era de inq�uenta anos atr�as. Esse imenso orpo estelarentrou em olapso em quarenta minutos do tempo de Urantia.Regra geral, ontinua uma farta expuls~ao de mat�eria em torno do sol residual, em resfriamento,na forma de nuvens extensas de gases de nebulosas. E tudo isso explia a origem de v�arios tipos denebulosas irregulares, omo a nebulosa de Câner, que teve a sua origem h�a era de noveentos anos,445



e que ainda exibe a esfera-m~ae omo uma estrela solit�aria pr�oxima do entro dessa massa nebulosairregular.41.9 A Estabilidade dos S�oisUm ontrole de gravidade, sobre os seus el�etrons, �e mantido de tal modo pelos s�ois maiores, que aluz esapa apenas om a ajuda dos poderosos raios X. Esses raios olaboradores penetram em todoo espa�o e servem para a manuten�~ao das assoia�~oes ultimatômias fundamentais de energia. Asgrandes perdas de energia nos dias iniiais de um sol, depois de haver atingido a sua temperaturam�axima - de mais de 19 400 000 graus (C) - , s~ao devidas, n~ao tanto ao esape da luz, quantoaos vazamentos ultimatômios. Essas energias dos ult��matons se projetam na dire�~ao do espa�oexterior, para partiipar da aventura da assoia�~ao eletrônia e da materializa�~ao da energia, omouma verdadeira explos~ao de energia durante os tempos da adolesênia solar.Os �atomos e os el�etrons est~ao sujeitos �a gravidade. Os ult��matons n~ao est~ao sujeitos �a gravidadeloal, �a intera�~ao da atra�~ao material, mas eles s~ao totalmente obedientes �a gravidade absoluta ou doPara��so, �a tendênia, ao impulso, do ��rulo universal e eterno do universo dos universos. A energiaultimatômia n~ao obedee �a atra�~ao da gravidade linear, ou direta, das massas materiais pr�oximasou distantes, mas ela sempre gira de aordo om o iruito da grande elipse da enorme ria�~ao.O vosso pr�oprio entro solar irradia quase em bilh~oes de toneladas de mat�eria real, anualmente,enquanto os s�ois gigantes perdem mat�eria em uma taxa prodigiosa durante o seu resimento iniial,os primeiros bilh~oes de anos. A vida de um sol torna-se est�avel depois que a temperatura internam�axima �e atingida, e depois que as energias subatômias ome�am a ser liberadas. �E nesse pontor��tio que os s�ois maiores s~ao dados a ter pulsa�~oes onvulsivas.A estabilidade do sol �e totalmente dependente do equil��brio da disputa entre o aqueimento e agravidade - press~oes tremendas ontrabalan�adas por temperaturas inimagin�aveis. A elastiidadeinterior do g�as dos s�ois mant�em as amadas sobrepostas de materiais variados e, quando a gravidadee o alor est~ao em equil��brio, o peso dos materiais externos iguala-se exatamente �a press~ao da tem-peratura dos gases subjaentes e interiores. Em muitas estrelas mais jovens, a ondensa�~ao ont��nuada gravidade produz temperaturas internas sempre resentes e, �a medida que o alor interno rese,a press~ao interna dos raios X, nos ventos dos supergases, torna-se t~ao grande que, ajudada pelos mo-vimentos entr��fugos, leva um sol a ome�ar a atirar ao espa�o a sua amada exterior, ompensando,assim, o desequil��brio entre a gravidade e o alor.O vosso pr�oprio sol h�a muito atingiu um relativo equil��brio entre os ilos de sua expans~ao esua ontra�~ao, aquelas perturba�~oes que produzem as pulsa�~oes gigantesas de muitas das estrelasmais jovens. O vosso sol tem atualmente era de seis bilh~oes de anos de idade. No momentopresente, ele est�a passando pelo seu per��odo de maior eonomia. Ele brilhar�a om a e�iênia da fasepresente por mais de vinte e ino bilh~oes de anos. E, provavelmente, experimentar�a um per��odode del��nio, parialmente e�iente, t~ao longo quanto os per��odos somados da sua juventude e do seufunionamento est�avel.41.10 A Origem dos Mundos HabitadosAlgumas das estrelas vari�aveis, no estado de pulsa�~ao m�aximo ou pr�oximo dele, est~ao em proessode originar sistemas subsidi�arios, muitos dos quais �nalmente ser~ao bastante semelhantes ao vossopr�oprio sol, om os planetas girando ao seu redor. O vosso sol estava justamente em um estadoigual, de pulsa�~ao vigorosa, quando o mai�o sistema de Angona aproximou-se muito dele, e asuperf��ie externa do sol ome�ou a expelir verdadeiras orrentes - amadas ont��nuas - de mat�eria.446



Isso prosseguiu om uma violênia sempre resente, at�e quase a justaposi�~ao, quando os limites daoes~ao solar foram atingidos e uma grande quantidade de mat�eria, anestral do sistema solar, foiexpelida. Em irunstânias similares, a maior aproxima�~ao do orpo atra��do faz, algumas vezes,expelir planetas inteiros, e at�e mesmo uma quarta ou uma ter�a parte de um sol. Essas expuls~oesmaiores formam ertos tipos peuliares de mundos envolvidos por nuvens, esferas semelhantes aJ�upiter e Saturno.A maioria dos sistemas solares, ontudo, teve uma origem inteiramente diferente da do vosso,e isso �e verdadeiro at�e quanto �aqueles que foram riados pela t�enia de gravidade do tipo mar�e-motriz. Todavia, n~ao importando o que ser�a obtido por meio da t�enia de ria�~ao de um mundo, agravidade sempre produz o tipo de sistema solar de ria�~ao, isto �e, um sol entral ou uma ilha esuraom planetas, sat�elites, subsat�elites e meteoros.Os aspetos f��sios dos mundos individuais s~ao amplamente determinados pelo modo da sua origem,pela situa�~ao astronômia e pelo ambiente f��sio. A idade, o tamanho, a veloidade de rota�~ao e aveloidade no espa�o s~ao tamb�em fatores determinantes. Tanto os mundos gerados pela ontra�~aodo g�as, quanto os de sedimenta�~ao s�olida, s~ao araterizados por montanhas e, durante a sua vidainiial, quando j�a n~ao s~ao t~ao pequenos, pela �agua e pelo ar. O tipo de mundo gerado pela divis~aopor derretimento e os mundos gerados por olis~oes algumas vezes n~ao têm �areas montanhosas t~aoextensas.Durante as primeiras idades de todos esses mundos novos, os terremotos s~ao freq�uentes; e todoss~ao araterizados por grandes perturba�~oes f��sias; e isso �e espeialmente verdadeiro a respeito dasesferas geradas pela ontra�~ao de gases, mundos nasidos de imensos an�eis de nebulosas que s~aodeixados para tr�as no alvoreer das primeiras ondensa�~oes e ontra�~oes de ertos s�ois individuais.Os planetas que têm uma origem dupla, omo Urantia, passam por uma arreira de juventude menosviolenta e tempestuosa. Mesmo assim, o vosso mundo experimentou uma fase iniial de atalismosfort��ssimos, araterizados por vul~oes, terremotos, enhentes e tempestades terr��veis.Urantia est�a relativamente isolada, na periferia do vosso sistema de Satânia, e, om uma exe�~aoapenas, �e a esfera mais distante de Jerus�em, ao passo que o pr�oprio sistema de Satânia est�a pr�oximodo sistema mais externo de Norlatiadeque; e essa onstela�~ao agora atravessa a orla externa deN�ebadon. V�os estivestes realmente entre as mais humildes de todas as ria�~oes, at�e que a auto-outorga de Mihael houvesse elevado o vosso planeta a uma posi�~ao de honra e de grande interesseuniversal. Algumas vezes, os �ultimos ser~ao os primeiros, assim omo verdadeiramente o menor podetorna-se o maior.[Apresentado por um Aranjo, em olabora�~ao om o omandante dos Centros de Potênia deN�ebadon.℄
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Cap��tulo 42A Energia - a Mente e a Mat�eria
A FUNDAC� ~AO do universo �e material, no sentido em que a energia �e a base de toda a existênia; ea energia pura �e ontrolada pelo Pai Universal. A for�a, a energia, �e a oisa que permanee omo ummonumento perp�etuo, demonstrando e provando a existênia e a presen�a do Absoluto Universal. Aimensa orrente de energia, que prov�em das Presen�as do Para��so, nuna faltou, nuna falhou; nunahouve nenhuma interrup�~ao na sustenta�~ao in�nita.A manipula�~ao da energia do universo d�a-se sempre de aordo om a vontade pessoal e omos mandados plenamente s�abios do Pai Universal. Tal ontrole pessoal do poder manifestado, eda energia irulante, �e modi�ado pelos atos oordenados e pelas deis~oes do Filho Eterno, bemomo pelos prop�ositos unidos de Filho e Pai, exeutados pelo Agente Conjunto. Esses seres divinosatuam pessoalmente, e omo indiv��duos; e, funionam, tamb�em, na pessoa e poderes de um n�umeroquase ilimitado de subordinados, ada um diferentemente expressivo do prop�osito eterno e divino nouniverso dos universos. Mas essas modi�a�~oes, ou transmuta�~oes funionais e provisionais do poderdivino, de nenhum modo reduzem a verdade da a�rma�~ao de que toda a energia-for�a est�a sob oontrole �ultimo de um Deus pessoal, residente no entro de todas as oisas.42.1 Energias e For�as do Para��soA base do universo �e material, mas a essênia da vida �e esp��rito. O Pai dos esp��ritos �e tamb�emo anestral dos universos. O Pai eterno do Filho Original �e tamb�em a fonte-eternidade do modelooriginal, a Ilha do Para��so.A mat�eria - ou a energia, pois ambas n~ao s~ao sen~ao manifesta�~oes diversas da mesma realidade�osmia, omo fenômenos no universo - �e inerente ao Pai Universal. \Nele onsistem todas as oisas."A mat�eria pode surgir para manifestar a energia inerente e demonstrar os poderes autoontidos, masas linhas de gravidade envolvidas nas energias ligadas a todos esses fenômenos f��sios derivam-se edependem do Para��so. O ult��matom, a primeira forma mensur�avel de energia, tem o Para��so omo oseu n�uleo.H�a, inata na mat�eria e presente no espa�o universal, uma forma de energia n~ao onheida emUrantia. Quando for �nalmente feita a desoberta dessa energia, ent~ao, os f��sios ir~ao sentir queter~ao soluionado, ou pelo menos quase, os mist�erios da mat�eria. E assim ter~ao dado mais um passono sentido de se aproximar do Criador; e ter~ao dominado mais uma fase da t�enia divina; masde modo nenhum ter~ao enontrado Deus, nem ter~ao desvendado o onheimento da existênia damat�eria, nem a opera�~ao das leis naturais, separadamente da t�enia �osmia do Para��so, nem oprop�osito motivador do Pai Universal.Depois de um progresso ainda maior om novas desobertas, depois que Urantia houver avan�ado449



inomensuravelmente em rela�~ao aos onheimentos atuais e, ainda que v�os pud�esseis alan�ar oontrole das rota�~oes energ�etias das unidades el�etrias da mat�eria, a ponto de onseguir modi�ar assuas manifesta�~oes f��sias - mesmo depois de todo esse progresso poss��vel, os ientistas permaneer~ao,inde�nidamente, impotentes ainda para riar sequer um �atomo de mat�eria, ou gerar um raio deenergia e, menos ainda, para outorgar �a mat�eria aquilo que hamamos de vida.A ria�~ao da energia e a d�adiva da vida s~ao prerrogativas do Pai Universal e das pessoalidadesCriadoras, oligadas a Ele. O rio da energia e da vida �e uma efus~ao ont��nua vinda das Deidades,a orrente universal e harmônia de for�a do Para��so, irradiando-se por todo o espa�o. Essa energiadivina penetra toda a ria�~ao. Os organizadores da for�a iniiam as mudan�as e instituem as mo-di�a�~oes da for�a-espa�o, que se manifestam no surgimento da energia; e os diretores de potêniatransmutam energia em mat�eria; assim nasem os mundos materiais. Os Portadores da Vida iniiam,na mat�eria morta, aqueles proessos aos quais hamamos vida, vida material. Os Supervisores doPoder Moronial atuam do mesmo modo nos reinos da transi�~ao entre o mundo material e o espi-ritual. Os Criadores espirituais superiores inauguram proessos semelhantes nas formas divinas deenergia, que resultam em formas mais elevadas de esp��ritos de vida inteligente.A energia prov�em do Para��so, formada segundo a ordem divina. A energia - a energia pura -ompartilha da natureza da organiza�~ao divina; �e formada �a semelhan�a dos três Deuses abra�adosem um s�o, omo eles funionam na sede-entral do universo dos universos. E toda a for�a �e iruitadaao Para��so; vem das Presen�as do Para��so e para l�a retorna e, em essênia, �e uma manifesta�~ao daCausa n~ao ausada - o Pai Universal - ; e, sem o Pai, nada do que existe existiria.A for�a derivada da Deidade, existente em Si, �e, em si mesma, eternamente existente. A energia-for�a �e impere��vel, indestrut��vel; essas manifesta�~oes do In�nito podem estar sujeitas �a transmuta�~aoilimitada, �a transforma�~ao sem �m e �a metamorfose eterna; mas em nenhum sentido ou grau, nemmesmo na menor propor�~ao imagin�avel, poderiam ou deveriam elas sofrer extin�~ao. Mas a energia,ainda que emergindo do In�nito, n~ao se manifesta de forma in�nita; h�a limites externos para ouniverso-mestre, omo ele �e atualmente onebido.A energia �e eterna, mas n~ao in�nita; e responde sempre �a gravidade todo-abrangente da In�nitude.A for�a e a energia ontinuam eternamente; uma vez que tenham sa��do do Para��so, devem retornarpara l�a, ainda que idades e mais idades sejam neess�arias para ompletar o iruito ordenado. Aquiloque tem a sua origem na Deidade do Para��so s�o pode ter omo destino o Para��so, ou alguma Deidade.E tudo isso on�rma a nossa ren�a em um universo dos universos irular, um pouo limitado,mas ordenado e imenso. N~ao fora isso verdade, ent~ao a evidênia do esgotamento da energia emalgum ponto, mais edo ou mais tarde, iria apareer. Todas as leis, organiza�~oes, administra�~ao etestemunho dos exploradores do universo - tudo aponta para a existênia de um Deus in�nito e,ainda assim, para um universo �nito, de uma irularidade de existênia sem �m, quase sem limites,todavia �nito, se omparado om a in�nitude.42.2 Sistemas Universais de Energia N~ao-Espiritual (Ener-gias F��sias)De fato, �e dif��il enontrar as palavras adequadas, em qualquer l��ngua de Urantia, por meio das quaisdesignar e, portanto, desrever os v�arios n��veis de for�a e de energia - f��sia, mental ou espiritual.Essas narrativas n~ao podem, de todo, ater-se �as vossas de�ni�~oes de for�a, de energia, de poder ede potênia. H�a tanta pobreza, na vossa linguagem, que devemos usar tais termos om m�ultiplossigni�ados. Neste doumento, por exemplo, a palavra energia �e usada para denotar todas as fases eformas de fenômenos de movimento, de a�~ao e de potenial, enquanto for�a �e usada para indiar osest�agios da energia na pr�e-gravidade; e poder e potênia, para os est�agios da energia na p�os-gravidade.450



Contudo, tentarei minimizar a onfus~ao oneptual, sugerindo a prudênia reomend�avel de adotara seguinte lassi�a�~ao para a for�a �osmia, para a energia emergente e para a potênia-f��sia daenergia do universo - a energia f��sia:1. Potênia de espa�o. Essa �e a presen�a inquestion�avel, no espa�o livre, do Absoluto Inquali-��avel. A extens~ao desse oneito denota o potenial de espa�o-for�a do universo, inerente �a totali-dade funional do Absoluto Inquali��avel, enquanto a inten�~ao desse oneito implia a totalidadeda realidade �osmia - os universos - que emanou de modo eterno da Ilha do Para��so, que �e semome�o, sem �m, que nuna se move e que nuna muda.Os fenômenos espe���os da parte inferior do Para��so provavelmente abrangem três zonas de pre-sen�a e de atua�~ao da for�a absoluta: a zona de ponto de apoio fulral do Absoluto Inquali��avel,a zona da pr�opria Ilha do Para��so e a zona intermedi�aria de algumas agênias ou fun�~oes n~ao iden-ti�adas, que se equalizam e se ompensam. Essas zonas trionêntrias s~ao o entro do ilo darealidade �osmia do Para��so.A potênia do espa�o �e uma pr�e-realidade; �e o dom��nio do Absoluto Inquali��avel e �e sens��velapenas �a atra�~ao pessoal do Pai Universal, n~ao obstante o fato de ela ser aparentemente modi��avelpela presen�a dos Mestres Organizadores Prim�arios da For�a.Em Uversa, faz-se referênia �a potênia do espa�o omo absoluta.2. For�a primordial. Esta representa a primeira mudan�a b�asia na potênia do espa�o e pode seruma das fun�~oes, no baixo Para��so, do Absoluto Inquali��avel. Sabemos que a presen�a do espa�o quesai do baixo Para��so �e modi�ada, de alguma maneira, em rela�~ao �aquela que est�a entrando. Indepen-dentemente, por�em, de qualquer dessas poss��veis rela�~oes, a transmuta�~ao, abertamente reonheida,da potênia do espa�o em for�a primordial �e uma fun�~ao diferenial prim�aria da presen�a-tens~ao dosorganizadores da for�a viva do Para��so.A for�a passiva, potenial, torna-se ativa e primordial em resposta �a resistênia ofereida pelapresen�a, no espa�o, dos Mestres Organizadores da For�a Primariamente Derivados. A for�a est�aemergindo agora, do dom��nio exlusivo do Absoluto Inquali��avel para os dom��nios de sensibilidadem�ultipla - em resposta a alguns movimentos primordiais iniiados pelo Deus da A�~ao e em seguida aertos movimentos de ompensa�~ao que emanam do Absoluto Universal. A for�a primordial pareereagir �a ausa�~ao transendental em uma medida proporional ao absoluto.A for�a primordial, algumas vezes, �e denominada energia pura; em Uversa referimo-nos a ela omosegregata.3. Energias emergentes. A presen�a passiva dos organizadores da for�a prim�aria �e su�iente paratransformar a potênia do espa�o em for�a primordial e �e nesse ampo espaial, assim ativado, queesses mesmos organizadores da for�a ome�am suas opera�~oes iniiais ativas. A for�a primordial est�adestinada a passar por duas fases distintas de transmuta�~ao, nos reinos da manifesta�~ao da energia,antes de surgir omo uma for�a no universo. Esses dois n��veis de energia emergente s~ao:a. Energia de potênia. Essa �e a energia poderosa-direional, movimentadora de massa, po-derosamente tensionada e de rea�~oes violentas - om sistemas gigantesos de energia, oloados emmovimento pelas atividades dos organizadores da for�a prim�aria. Essa energia prim�aria, ou poderosa,n~ao �e sens��vel, iniialmente, de modo de�nido, �a atra�~ao da gravidade do Para��so; se bem que prova-velmente produza uma massa agregada, ou uma sensibilidade espa�o-direional ao grupo oletivo deinuênias absolutas que operam a partir do lado baixo do Para��so. Quando a energia emerge at�e on��vel iniial de sensibilidade �a atra�~ao irular e absoluta da gravidade do Para��so, os organizadoresda for�a prim�aria edem o seu lugar ao funionamento dos seus olaboradores seund�arios.b. Energia de gravidade. A energia que agora surge �e sens��vel �a gravidade, arrega o potenialdo poder do universo e transforma-se no anestral ativo de toda a mat�eria do universo. Essa energiaseund�aria ou gravitaional �e o produto da elabora�~ao da energia, resultante da presen�a-press~ao451



e das tendênias-tens~oes, estabeleidas pelos Mestres Organizadores Assoiados Transendentais daFor�a. Em resposta ao trabalho desses manipuladores da for�a, a energia-espa�o passa rapidamentedo est�agio potenial ao estado gravitaional, tornando-se assim sens��vel, diretamente, �a atra�~ao dagravidade (absoluta) irular do Para��so que, ao mesmo tempo revela um erto potenial de sensibili-dade �a atra�~ao da gravidade linear, inerente �a massa material, que logo surge dos est�agios eletrôniose p�os-eletrônios da energia e da mat�eria. Com o apareimento da sensibilidade �a gravidade, os Mes-tres Organizadores Assoiados da For�a podem retirar-se da energia dos ilones de espa�o, ontantoque os Diretores do Poder do Universo �quem designados para esse ampo de a�~ao.Estamos totalmente inertos a respeito das ausas exatas dos est�agios primordiais da evolu�~ao dafor�a, mas reonheemos a a�~ao inteligente do �Ultimo, em ambos os n��veis de manifesta�~ao emergenteda energia. As energias poteniais e gravitaionais, quando observadas oletivamente, em Uversa,s~ao denominadas ultimata.4. Poder universal. A for�a-espa�o foi transformada em energia de espa�o e, em seguida, naenergia de ontrole da gravidade. Assim, a energia f��sia amadureeu at�e aquele ponto em que podeser dirigida em anais de poder e servir aos prop�ositos m�ultiplos dos Criadores do universo. Essetrabalho �e feito pelos vers�ateis diretores, entros e ontroladores da energia f��sia no grande universo -as ria�~oes habitadas e organizadas. Esses Diretores do Poder, no Universo, assumem o ontrole maisou menos ompleto de vinte e uma das trinta fases da energia que onstituem o presente sistema deenergia dos sete superuniversos. Esse dom��nio da energia-poder da mat�eria �e o âmbito das atividadesinteligentes do S�etuplo, funionando sob o ontrole tempo-espaial do Supremo.Em Uversa, referimo-nos ao reino do poder no universo omo gravita.5. Energia de Havona. Os oneitos, nesta narrativa, desloaram-se no sentido do Para��so, �amedida que a for�a-espa�o transmutante foi seguida, n��vel a n��vel, at�e o n��vel de trabalhabilidade dopoder-energia dos universos do tempo e do espa�o. Continuando, no sentido do Para��so, enontra-seem seguida uma fase preexistente de energia que �e arater��stia do universo entral. Aqui o iloevoluion�ario paree voltar-se sobre si mesmo; a potênia-energia agora paree ome�ar a reverter-sena dire�~ao da for�a, mas uma for�a de natureza muito diferente daquela da potênia do espa�o e dafor�a primordial. Os sistemas de energia de Havona n~ao s~ao duais; eles s~ao trinos. �E esse o dom��nioda energia existenial do Agente Conjunto, funionando em nome da Trindade do Para��so.Essas energias de Havona s~ao onheidas em Uversa omo triata.6. Energia transendental. Este sistema de energia opera no n��vel superior e vem de um n��velsuperior do Para��so, existindo apenas em rela�~ao aos povos absonitos. Em Uversa �e denominadatranosta.7. Monota. Quando a energia vem do Para��so, ela est�a pr�oxima da divindade. Inlinamo-nos aareditar que a monota �e a energia viva, n~ao-espiritual, do Para��so - uma ontraparte, na eternidade,da energia viva e espiritual do Filho Original - , sendo, portanto, o sistema de energia n~ao-espiritualdo Pai Universal.N~ao onseguimos difereniar a natureza do esp��rito do Para��so e a da monota do Para��so; s~aoaparentemente semelhantes. Têm nomes diferentes, mas di�ilmente vos poder�a ser dito muitoa respeito de uma realidade ujas manifesta�~oes espirituais e n~ao-espirituais sejam difereni�aveisapenas por um nome.Sabemos que as riaturas �nitas podem alan�ar a experiênia da adora�~ao do Pai Universal, porinterm�edio da ministra�~ao de Deus, o S�etuplo, e dos Ajustadores do Pensamento, mas duvidamos deque qualquer pessoalidade subabsoluta ou, at�e mesmo, os diretores de potênia possam ompreendera in�nitude da energia da Primeira Grande Fonte e Centro. Uma oisa �e erta: os diretores depotênia podem ser onheedores da t�enia da metamorfose da for�a-espa�o, mas eles n~ao revelamo segredo para o resto de n�os. A minha opini~ao �e de que eles n~ao ompreendem plenamente a fun�~aodos organizadores da for�a. 452



Esses diretores de potênia s~ao, eles pr�oprios, atalisadores da energia; isto �e, a presen�a deles�e a ausa pela qual a energia segmenta-se, organiza-se ou re�une-se em forma�~ao por unidades. Etudo isso implia que deve haver algo inerente �a energia, na presen�a dessas entidades do poder,que a leva a funionar assim. Os Melquisedeques de N�ebadon h�a muito denominaram o fenômeno datransmuta�~ao da for�a �osmia em poder, no universo, omo uma das sete \in�nidades da divindade".E �e at�e esse ponto que v�os ireis avan�ar nessa quest~ao a vossa asens~ao no universo loal.N~ao obstante sermos inapazes de ompreender plenamente a origem, natureza e transmuta�~oes dafor�a �osmia, estamos inteiramente atualizados sobre todas as fases do omportamento da energiaemergente, desde os tempos da sua sensibilidade direta e inequ��voa �a a�~ao da gravidade do Para��so- por volta do tempo do in��io da fun�~ao dos diretores de potênia do superuniverso.
42.3 A Classi�a�~ao da Mat�eriaEm todos os universos a mat�eria �e idêntia, om exe�~ao do universo entral. A mat�eria, para ter assuas propriedades f��sias, depende da veloidade de rota�~ao dos membros que a omp~oem, dependedo n�umero e do tamanho desses omponentes que giram, depende da distânia deles ao orpo don�uleo ou do onte�udo de espa�o da mat�eria, bem omo da presen�a de ertas for�as ainda n~aodesobertas em Urantia.H�a dez grandes divis~oes da mat�eria, nos diferentes s�ois, planetas e orpos espaiais:1. A mat�eria ultimatômia - as unidades f��sias primordiais da existênia material, as part��ulasde energia que omp~oem os el�etrons.2. A mat�eria subeletrônia - o est�agio explosivo e repelente dos supergases solares.3. A mat�eria eletrônia - o est�agio el�etrio da diferenia�~ao material - el�etrons, pr�otons e v�ariasoutras unidades que entram na onstitui�~ao variada dos grupos eletrônios.4. A mat�eria subatômia - a mat�eria que existe amplamente no interior dos s�ois abrasantes.5. Os �atomos fragmentados - enontrados nos s�ois em fase de resfriamento e em todo o espa�o.6. A mat�eria ionizada - os �atomos individuais, desprovidos dos seus el�etrons externos (quimia-mente ativos) por meio de atividades el�etrias, t�ermias ou dos raios X, e por meio de solventes.7. A mat�eria atômia - o est�agio qu��mio da organiza�~ao dos elementos, as unidades omponentesda mat�eria moleular ou vis��vel.8. O est�agio moleular da mat�eria - a mat�eria, omo ela existe em Urantia, em um estado dematerializa�~ao relativamente est�avel, sob ondi�~oes omuns.9. A mat�eria radioativa - a tendênia desorganizadora e a atividade dos elementos mais pesados,sob ondi�~oes de aqueimento moderado e de press~ao gravitaional menor.10. A mat�eria em olapso - a mat�eria relativamente est�avel, enontrada no interior de s�ois frios oumortos. Essa forma de mat�eria n~ao �e de fato estaion�aria; h�a ainda alguma atividade ultimatômia emesmo eletrônia, mas ali as unidades est~ao em grande proximidade, e as suas veloidades de rota�~aoenontram-se grandemente diminu��das.Tal lassi�a�~ao da mat�eria diz respeito mais �a sua organiza�~ao do que �as formas sob as quais semostram aos seres riados. E tamb�em n~ao leva em onta os est�agios pr�e-emergentes da energia, nemas eternas materializa�~oes no Para��so e no universo entral.453



42.4 A Energia e as Transmuta�~oes da Mat�eriaA luz, o alor, a eletriidade, o magnetismo, a qu��mia, a energia e a mat�eria s~ao - em origem,natureza e destino - uma �unia e mesma oisa, junto om outras realidades materiais ainda n~aodesobertas em Urantia.N�os n~ao ompreendemos plenamente as mudan�as quase in�nd�aveis, �as quais a energia f��sia possaestar sujeita. Num universo, ela aparee omo luz, em um outro, omo luz mais alor, noutro, omoformas de energia desonheidas em Urantia; em inalul�aveis milh~oes de anos, pode reapareer omoalguma forma de energia el�etria irrequieta, alguma energia el�etria ou poder magn�etio inontido; e,ainda mais tarde, pode apareer novamente, em um outro universo, omo alguma forma de mat�eriavari�avel, passando por uma s�erie de metamorfoses, e, em seguida, ter o seu desapareimento exteriorf��sio nalgum grande atalismo dos reinos. E ent~ao, ap�os idades inont�aveis e ap�os vagar quaseinterminavelmente por in�umeros universos, de novo, essa mesma energia pode reemergir e, muitasvezes, ter a sua forma e potenial alterados; e, assim, tais transforma�~oes ontinuam por idadessuessivas e por inont�aveis reinos. Assim a mat�eria ontinua o seu uxo, passando por transmuta�~oesno tempo, mas alinhando-se sempre, verdadeiramente, ao ��rulo da eternidade; e, ainda que h�a muitoimpedida de retornar �a sua fonte original, �e sempre sens��vel a essa fonte e prossegue interminavelmenteno aminho ordenado pela Pessoalidade In�nita que a emitiu.Os entros de potênia e seus olaboradores est~ao oupados om o trabalho de transmutar oult��matom nos iruitos e nas revolu�~oes dos el�etrons. Esses seres �unios ontrolam e omp~oem opoder, om a sua h�abil manipula�~ao da unidade b�asia da energia materializada, o ult��matom. Eless~ao os mestres da energia que irula nesse estado primitivo. Em onex~ao om os ontroladoresf��sios, eles s~ao apazes de ontrolar efetivamente e dirigir a energia, mesmo depois que ela haja sidotransmutada, at�e o n��vel el�etrio, o assim hamado est�agio eletrônio. Mas o alane da a�~ao deles�a enormemente abreviado, quando, organizada eletroniamente, a energia passa a girar dentro desistemas atômios. Ap�os tal materializa�~ao, as energias �am sob o ontrole ompleto do poder deatra�~ao da gravidade linear.A gravidade atua positivamente nas linhas de poder e anais de energia dos entros de potêniae dos ontroladores f��sios, mas esses seres têm apenas uma rela�~ao negativa om a gravidade - oexer��io dos seus dons antigravitaionais.Em todo o espa�o, o frio e outras inuênias f��sias trabalham riativamente organizando osult��matons em el�etrons. O alor �e a medida da atividade eletrônia, enquanto o frio signi�a me-ramente a ausênia de alor - o repouso relativo da energia - , o status da arga-for�a universal doespa�o, desde que nem a energia emergente nem a mat�eria organizada estejam presentes, e desde quen~ao sejam sens��veis �a gravidade.A presen�a da gravidade, bem omo a sua a�~ao, �e o que impede o surgimento do zero absolutote�orio, pois o espa�o interestelar n~ao permite a temperatura do zero absoluto. Em todo o espa�oorganizado h�a orrentes de energias que s~ao sens��veis �a gravidade, iruitos de poder e de atividadesultimatômias, bem omo de energias eletrônias em organiza�~ao. Pratiamente falando, o espa�on~ao �e vazio. E mesmo a atmosfera de Urantia vai tornando-se resentemente menos densa, at�e que �aaltitude de ino mil quilômetros ela ome�a a esmaeer-se nessa parte do universo, e se transformarna mat�eria do espa�o omum. O espa�o onheido, mais pr�oximo do vazio, em N�ebadon, onteriaera de em ult��matons - o equivalente a um el�etron - em ada dezesseis ent��metros �ubios. Essaesassez de mat�eria �e onsiderada omo sendo pratiamente o espa�o vazio.A temperatura - o alor e o frio - �e seund�aria, apenas para a gravidade nos reinos da evolu�~aoda energia e da mat�eria. Os ult��matons s~ao humildemente obedientes �as temperaturas extremas.As temperaturas baixas favoreem ertas formas de onstru�~ao eletrônia e de forma�~ao de on-juntos atômios, ao passo que as temperaturas altas failitam toda a sorte de quebras atômias edesintegra�~ao material. 454



Quando submetidas ao alor e �a press~ao, em ertos estados solares internos, todas as assoia�~oesde mat�eria podem ser rompidas, exetuando-se as mais primitivas. O alor pode assim venergrandemente a estabilidade da gravidade. Mas nenhum alor, ou press~ao solar, onheido podeonverter os ult��matons de volta �a energia de potênia.Os s�ois abrasantes podem transformar a mat�eria em v�arias formas de energia, ao passo que osmundos esuros e todo o espa�o exterior podem desaelerar a atividade eletrônia e ultimatômia, aponto de onverter essas energias na mat�eria dos reinos. Certas assoia�~oes eletrônias de naturezapr�oxima, bem omo muitas das assoia�~oes b�asias de mat�eria nulear, s~ao formadas sob as tempe-raturas exessivamente baixas do espa�o aberto, sendo mais tarde aumentadas pela assoia�~ao omadi�~oes maiores de energia materializante.Em toda essa metamorfose, que nuna aaba, entre energia e mat�eria, devemos ontar om ainuênia da press~ao da gravidade e om o omportamento antigravitaional das energias ulti-matômias, sob ertas ondi�~oes de temperatura, veloidade e revolu�~ao. A temperatura, as orrentesde energia, a distânia e a presen�a dos organizadores da for�a viva e diretores de potênia tamb�emexerem o seu papel em todo o fenômeno de transmuta�~ao da energia e da mat�eria.O ar�esimo de massa �a mat�eria �e igual ao ar�esimo de energia, dividido pelo quadrado daveloidade da luz. Num sentido dinâmio, o trabalho que a mat�eria em repouso pode realizar �eigual �a energia despendida para manter unidas as suas partes, desde o Para��so, menos a resistêniadas for�as a serem venidas no trânsito e a atra�~ao exerida pelas partes da mat�eria, umas sobre asoutras.A existênia das formas pr�e-eletrônias da mat�eria est�a indiada pelos dois pesos atômios dohumbo. O humbo de forma�~ao original pesa ligeiramente mais do que aquele produzido por meioda desintegra�~ao do urânio, por emana�~oes do r�adio; e essa diferen�a no peso atômio representa averdadeira perda de energia na quebra atômia.A integridade relativa da mat�eria �e assegurada pelo fato de que a energia pode apenas ser absorvidae liberada naquelas quantidades exatas a que os ientistas de Urantia denominaram de quanta. Essaprovidênia s�abia, nos reinos materiais, serve para manter os universos em funionamento ont��nuo.A quantidade de energia absorvida ou liberada, quando as posi�~oes eletrônias ou outras se alter-nam, �e sempre um \quantum" ou algum m�ultiplo do mesmo, mas o omportamento vibrat�orio, ouondulat�orio, dessas unidades de energia �e determinado, integralmente, pelas dimens~oes das estrutu-ras materiais envolvidas. Essas manifesta�~oes da energia, sob a forma de ondas, têm 860 vezes osdiâmetros dos ult��matons, el�etrons, �atomos ou outras das unidades que lhes d~ao origem. A onfus~aointermin�avel que aompanha a observa�~ao da meânia, das ondas de omportamento quântio, �e de-vida �a superposi�~ao de ondas de energia: duas ristas podem ombinar-se, para formar uma rista dealtura dupla, enquanto uma rista e um v~ao podem ombinar-se, oasionando assim um anelamentom�utuo.42.5 Manifesta�~oes de Energia Ondulat�oriaNo superuniverso de Orvônton h�a uma entena de oitavas de energias de ondas. Dessa entena degrupos de manifesta�~oes de energia, sessenta e quatro, total ou parialmente, s~ao reonheidas emUrantia. Os raios do sol onstituem-se de quatro oitavas na esala do superuniverso, sendo queos raios vis��veis abrangem uma �unia oitava, a de n�umero quarenta e seis nessa s�erie. O grupoultravioleta vem em seguida, ao passo que a dez oitavas aima se enontram os raios X, seguidospelos raios gama do r�adio. Os raios da energia do espa�o exterior est~ao a trinta e duas oitavas aimada luz vis��vel do sol, t~ao freq�uentemente misturados que est~ao �as part��ulas min�usulas de mat�eriaaltamente energizada assoiadas a eles. Imediatamente abaixo da luz vis��vel do sol surgem os raios455



infravermelhos, e trinta oitavas abaixo est�a o grupo de radiotransmiss~ao.As manifesta�~oes da energia ondulat�oria - do ponto de vista do eslareimento ient���o do s�eulovinte em Urantia - podem ser lassi�adas nos dez grupos seguintes:1. Raios infra-ultimatômios - as rota�~oes lim��trofes dos ult��matons quando os mesmos ome�ama assumir uma forma de�nida. Esse �e o primeiro est�agio da energia emergente, em que os fenômenosondulat�orios podem ser detetados e medidos.2. Raios ultimatômios. A reuni~ao da energia na esfera diminuta dos ult��matons, oasiona vi-bra�~oes no onte�udo do espa�o, as quais s~ao disern��veis e mensur�aveis. E, muito antes que os f��siosdesubram o ult��matom, sem d�uvida ir~ao detetar os fenômenos ausados pelos raios lan�ados sobreUrantia. Esses raios urtos e poderosos representam a atividade iniial dos ult��matons �a medida quese desaeleram at�e aquele ponto em que se voltam para organizarem eletroniamente a mat�eria. �Amedida que os ult��matons se aglomeram, formando el�etrons, uma ondensa�~ao oorre om a on-seq�uente estoagem de energia.3. Raios espaiais urtos. Estas s~ao as mais urtas de todas as vibra�~oes puramente eletrôniase representam o est�agio pr�e-atômio dessa forma de mat�eria. Esses raios requerem temperaturasextraordinariamente altas ou extraordinarimente baixas para a sua produ�~ao. H�a duas esp�eies dessesraios espaiais: uma que se d�a om o nasimento dos �atomos e a outra que india a desagrega�~aoatômia. A maior quantidade deles emana dos planos de maior densidade do superuniverso, a ViaL�atea, que �e tamb�em o plano mais denso dos universos exteriores.4. Est�agio eletrônio. Este est�agio de energia �e a base de toda a materializa�~ao, nos sete su-peruniversos. Quando os el�etrons passam de n��veis de energia mais elevados para os mais baixos,de veloidade orbital, �e desprendido sempre um quantum determinado. As mudan�as de �orbitasdos el�etrons resultam na eje�~ao, ou na absor�~ao, de part��ulas da energia-luz, bastante de�nidas euniformemente mensur�aveis, enquanto o el�etron individualmente sempre desprende uma part��ulade energia-luz quando submetido �a olis~ao. As manifesta�~oes da energia ondulat�oria tamb�em s~aogeradas a partir de atividades dos orpos positivos e outros representantes do est�agio eletrônio.5. Raios gama - s~ao as emana�~oes que araterizam a dissoia�~ao espontânea da mat�eria atômia.A melhor ilustra�~ao dessa forma de atividade eletrônia est�a nos fenômenos assoiados �a desintegra�~aodo r�adio.6. Grupo dos raios X. O pr�oximo passo na desaelera�~ao dos el�etrons gera as v�arias formas de raiosX solares junto om os raios X arti�ialmente gerados. A arga eletrônia forma um ampo el�etrio; omovimento faz surgir uma orrente el�etria; a orrente el�etria produz um ampo magn�etio. Quandoum el�etron �e paralisado subitamente, o dist�urbio eletromagn�etio resultante produz os raios X; osraios X s~ao essa perturba�~ao. Os raios X solares s~ao idêntios �aqueles gerados meaniamente paraexplorar o interior do orpo humano, exetuando-se o fato de que s~ao ligeiramente mais longos.7. Raios ultravioleta ou os raios qu��mios da luz do sol e as suas v�arias produ�~oes meânias.8. Luz brana - toda a luz vis��vel dos s�ois.9. Raios infravermelhos - a desaelera�~ao da atividade eletrônia, ainda mais pr�oxima de umest�agio onsider�avel de aqueimento.10. Ondas hertzianas - aquelas energias utilizadas, em Urantia, para as teledifus~oes.A todas essas dez fases da atividade ondulat�oria da energia, o olho humano apenas pode reagir auma oitava: �aquela da luz solar global de um sol omum.O hamado �eter �e meramente um nome oletivo, usado para designar um grupo de atividades defor�a e energia que oorrem no espa�o. Os ult��matons, os el�etrons e outras agrega�~oes da energiaem forma de massa s~ao part��ulas uniformes de mat�eria e, no seu trânsito no espa�o, elas real-mente se propagam em linha reta. A luz e todas as outras formas de manifesta�~ao de energia reo-456



nhe��veis onsistem de uma suess~ao de part��ulas de�nidas de energia que se propagam em linhareta, exetuando-se nos pontos em que a sua trajet�oria �e modi�ada pela gravidade e outras for�asque intervêm. Que essas proiss~oes de part��ulas de energia surjam omo fenômenos ondulat�orios,quando sujeitas a ertas observa�~oes, �e devido �a resistênia das amadas de for�a, n~ao diferenia-das, em todo o espa�o: o �eter hipot�etio, e �a tens~ao da intergravidade das agrega�~oes assoiadas demat�eria. O espa�amento dos intervalos entre as part��ulas de mat�eria, junto om a veloidade iniialdos feixes de energia, estabelee a aparênia ondulat�oria de muitas formas de mat�eria-energia.A exita�~ao do onte�udo de espa�o produz uma rea�~ao ondulat�oria �a passagem das part��ulas demat�eria que se movem rapidamente, do mesmo modo que a passagem de uma embara�~ao, pelas�aguas, iniia ondas de v�arias amplitudes e intervalos.O omportamento da for�a primordial d�a surgimento a fenômenos que s~ao, de muitos modos,an�alogos ao �eter por v�os postulado. O espa�o n~ao �e vazio; as esferas de todo o espa�o giram emergulham em um vasto oeano disseminado de energia-for�a; e nem mesmo o interior de um �atomo,no espa�o, �e vazio. N~ao h�a nenhum �eter, ontudo; e a ausênia mesma desse �eter hipot�etio apaitaos planetas habitados a esaparem de air no sol e os el�etrons, nas suas �orbitas, a resistirem a airpara dentro do n�uleo.42.6 Ult��matons, El�etrons e �AtomosConquanto a arga de espa�o da for�a universal seja homogênea e indifereniada, a organiza�~ao daenergia, evolu��da em mat�eria, requer a onentra�~ao da energia em massas disretas, de dimens~oesde�nidas e peso estabeleido - uma rea�~ao preisa �a gravidade.A gravidade loal ou linear torna-se plenamente operativa om o surgimento da organiza�~aoatômia da mat�eria. A mat�eria pr�e-atômia torna-se ligeiramente sens��vel �a gravidade quando ati-vada por raios X e outras energias similares, mas nenhum empuxo de atra�~ao da gravidade linearmensur�avel �e exerido sobre as part��ulas livres, desagregadas e sem arga de energia-eletrônia, ousobre os ult��matons n~ao agrupados.Os ult��matons funionam por atra�~ao m�utua, respondendo apenas �a atra�~ao irular da gravi-dade do Para��so. Sem a rea�~ao �a gravidade linear, eles mantêm-se vagando assim em um espa�ouniversal. Os ult��matons s~ao apazes de aelerar a sua veloidade de revolu�~ao, a ponto de atingiro omportamento de uma antigravidade parial, mas n~ao podem, independentemente dos diretoresorganizadores da for�a ou poder, atingir a veloidade r��tia, na qual esapam para a desindividua-liza�~ao, e retornam ao estado de energia potenial. Na natureza, os ult��matons esapam do status deexistênia f��sia apenas quando partiipam da ruptura terminal de um sol resfriado que se extingue.Os ult��matons, ainda desonheidos em Urantia, desaeleram-se passando por muitas atividadesf��sias antes de atingirem os pr�e-requisitos da energia de revolu�~ao para a organiza�~ao eletrônia.Os ult��matons têm três variedades de movimentos: a resistênia m�utua �a for�a �osmia, as rota�~oesindividuais de potenial antigravitaional e, no interior do el�etron, as posi�~oes intraeletrônias daquelaentena de ult��matons mutuamente interassoiados.A atra�~ao m�utua mant�em em ult��matons juntos na onstitui�~ao do el�etron; e nuna h�a mais nemmenos do que em ult��matons em um el�etron t��pio. A perda de um ou mais ult��matons destr�oi aidentidade eletrônia t��pia, trazendo �a existênia, desse modo, uma das dez formas modi�adas doel�etron.Os ult��matons n~ao desrevem �orbitas ou giros em torno dos iruitos dentro dos el�etrons, masespalham-se ou agrupam-se, de aordo om as suas veloidades de rota�~ao axial, determinando assimas dimens~oes difereniais eletrônias. Essa mesma veloidade ultimatômia, de rota�~ao axial, tamb�emdetermina as rea�~oes negativas ou positivas dos v�arios tipos de unidades eletrônias. A segrega�~ao457



total e o agrupamento de mat�eria eletrônia, junto om a diferenia�~ao el�etria, entre os orposnegativos e positivos de mat�eria-energia, resultam dessas fun�~oes v�arias das interassoia�~oes dosult��matons omponentes.Cada �atomo tem um diâmetro ligeiramente maior do que um quarto de milion�esimo de mil��metroenquanto um el�etron pesa um pouo mais do que uma duod�eima-mil�esima parte do menor �atomo,o do hidrogênio. O pr�oton positivo, arater��stio do n�uleo atômio, ainda que possa n~ao ser maiordo que um el�etron negativo, pesa quase duas mil vezes mais.Se a massa da mat�eria fosse ampliada, a ponto de um el�etron pesar 2,83 gramas, ent~ao o tamanhoteria de ser aumentado proporionalmente, e o volume desse el�etron tornar-se-ia t~ao grande quantoo da Terra. Se o volume de um pr�oton - mil e oitoentas vezes mais pesado do que um el�etron -fosse ampliado at�e o tamanho da abe�a de um al�nete, ent~ao, nessa mesma propor�~ao a abe�a doal�nete atingiria um diâmetro igual ao da �orbita da Terra ao redor do sol.42.7 A Mat�eria AtômiaToda a mat�eria desenvolve-se em uma ordem semelhante �a da forma�~ao de um sistema solar. Noentro de ada universo diminuto de energia existe uma por�~ao nulear de existênia material, re-lativamente est�avel e estaion�aria. Essa unidade entral �e dotada de uma possibilidade tr��plie demanifesta�~ao. Em torno desse entro de energia giram, em uma profus~ao sem �m, mas em iruitosutuantes, as unidades de energia que s~ao vagamente ompar�aveis aos planetas que giram em tornodo sol, em algum grupo estelar omo o vosso pr�oprio sistema solar.Dentro do �atomo, os el�etrons giram em torno do pr�oton entral, relativamente om o mesmo espa�oque os planetas possuem para girar em torno do sol no espa�o do sistema solar. H�a uma distâniarelativa, em rela�~ao ao tamanho real, entre os n�uleos atômios e os iruitos eletrônios internos, aqual orresponde �a que existe entre o planeta mais interno, Mer�urio, e o vosso sol.As rota�~oes axiais e suas veloidades orbitais, em torno do n�uleo, est~ao ambas al�em da imagina�~aohumana, para n~ao menionar as veloidades dos seus ult��matons omponentes. As part��ulas positivasdo r�adio voam para o espa�o a veloidades de dezesseis mil quilômetros por segundo, enquanto aspart��ulas negativas atingem uma veloidade que se aproxima daquela da luz.Os universos loais s~ao de onstru�~ao deimal. H�a apenas uma entena de materializa�~oes atômiasdistingu��veis da energia-espa�o em um universo dual; e essa �e a organiza�~ao m�axima poss��vel damat�eria em N�ebadon. Essa entena de formas de mat�eria onsiste de uma s�erie regular na qual giram,de um a em el�etrons, em torno de um n�uleo entral relativamente ompato. �E essa assoia�~aoordenada e on��avel, de v�arias energias, que onstitui a mat�eria.Nem todos os mundos exibir~ao uma entena de elementos reonhe��veis na sua superf��ie, masem algum lugar esses elementos estar~ao ou ter~ao estado presentes, ou se enontram em proesso deevolu�~ao. As ondi�~oes que envolvem a origem e evolu�~ao futura de um planeta determinam quantosdos em tipos atômios poder~ao ser enontrados. Os �atomos mais pesados n~ao s~ao enontr�aveis nasuperf��ie de muitos mundos. Mesmo em Urantia os elementos mais pesados onheidos manifestamuma tendênia de estilha�arem-se no ar, omo �e ilustrado pelo omportamento do r�adio.A estabilidade do �atomo depende do n�umero de nêutrons eletriamente inativos no orpo entral.O omportamento qu��mio depende ompletamente da atividade dos el�etrons livres em �orbita.Em Orvônton nuna foi poss��vel reunir naturalmente aima de em el�etrons orbitais em um sistemaatômio. Sempre que se introduziu arti�ialmente ento e um destes no ampo orbital, o resultadotem sempre sido um desloamento quase instantâneo do pr�oton entral om a dispers~ao enlouqueidados el�etrons e outras energias liberadas. 458



Ainda que os �atomos possam onter de um a em el�etrons em �orbita, apenas os dez el�etronsexteriores, dos �atomos maiores, giram em torno do n�uleo entral omo orpos distintos e separados,intata e ompatamente girando em �orbitas preisas e de�nidas. Os trinta el�etrons mais pr�oximosdo entro s~ao de dif��il observa�~ao e dete�~ao, omo orpos separados e organizados. Essa mesmapropor�~ao relativa de omportamento eletrônio, em rela�~ao �a proximidade nulear, prevalee emtodos os �atomos, a despeito do n�umero de el�etrons abrangido. Quanto mais pr�oximo se est�a don�uleo, menos a individualiza�~ao dos el�etrons aontee. A extens~ao da energia ondulat�oria de umel�etron pode assim espalhar-se para oupar todas as �orbitas atômias menores; e isso �e espeialmenteverdade sobre os el�etrons mais pr�oximos do n�uleo atômio.Os trinta el�etrons das �orbitas mais internas têm individualidade, mas os seus sistemas de energiatendem a se intermeslar, estendendo-se de el�etron a el�etron, e quase de �orbita a �orbita. Os pr�oximostrinta el�etrons onstituem a segunda fam��lia, ou a zona de energia, e s~ao de uma individualidademais pronuniada, os seus orpos de mat�eria exerem um ontrole mais ompleto sobre os sistemasde energia que os aompanham. Os pr�oximos trinta el�etrons, a tereira zona de energia, s~ao aindamais individualizados e irulam em �orbitas mais distintas e de�nidas. Os dez �ultimos el�etrons,presentes apenas nos dez elementos mais pesados, possuem a dignidade da independênia e s~ao,portanto, apazes de esapar mais ou menos livremente do ontrole do n�uleo-m~ae. Com um m��nimode varia�~ao de temperatura e press~ao, os membros desse quarto grupo mais externo de el�etronsesapar~ao da atra�~ao do n�uleo entral, omo �a ilustrado na dispers~ao espontânea do urânio e doselementos semelhantes.Os primeiros vinte e sete �atomos, aqueles que ontêm de um a vinte e sete el�etrons em �orbita, s~aomais f�aeis de serem distinguidos do que os restantes. Do vig�esimo-oitavo, em diante, enontramosada vez mais a imprevisibilidade da presen�a suposta do Absoluto Inquali��avel. Um pouo dessaimprevisibilidade eletrônia, todavia, �e ausada pelas veloidades axiais das rota�~oes ultimatômiasdifereniais e pela propens~ao inexpliada dos ult��matons de \amontoarem-se". Outras inuênias- f��sias, el�etrias, magn�etias e gravitaionais - tamb�em olaboram para produzir omportamentoseletrônios vari�aveis. Os �atomos s~ao, pois, semelhantes a pessoas quanto �a previsibilidade. Osestat��stios podem anuniar leis que governam um grande n�umero, seja de �atomos, seja de pessoas;mas n~ao individualmente para um �unio �atomo, nem para uma �unia pessoa.42.8 A Coes~ao AtômiaAinda que a gravidade seja um dos v�arios fatores a ontribuir para manter oeso um min�usulosistema atômio, h�a, tamb�em presente, em meio a essas unidades f��sias b�asias, uma energia poderosae desonheida, e o segredo da sua onstitui�~ao b�asia e do seu omportamento �ultimo �e uma for�aque ainda n~ao foi desoberta em Urantia. Tal inuênia universal permeia todo o espa�o interiorabrangido por essa m��nima organiza�~ao da energia.O espa�o entre os el�etrons de um �atomo n~ao �e vazio. Dentro de um �atomo, esse espa�o entreos el�etrons �e ativado por manifesta�~oes ondulat�orias perfeitamente sinronizadas �as veloidades derota�~ao dos el�etrons e ult��matons. Essa for�a n~ao �e inteiramente dominada pelas leis reonheidaspor v�os, de atra�~ao positiva e negativa; o seu omportamento, portanto, algumas vezes �e impre-vis��vel. Essa inuênia sem nome paree ser uma rea�~ao da for�a do espa�o, da parte do AbsolutoInquali��avel.Os pr�otons arregados e os nêutrons n~ao arregados, do n�uleo do �atomo, s~ao mantidos oesospela fun�~ao de reiproidade do m�esotron, uma part��ula de mat�eria 180 vezes mais pesada do que oel�etron. Sem esse arranjo, a arga el�etria ontida nos pr�otons seria desagregadora do n�uleo atômio.Do modo omo os �atomos s~ao onstitu��dos, nem as for�as el�etrias nem as gravitaionais poderiammanter o n�uleo oeso. A integridade do n�uleo �e sustentada pela fun�~ao oesiva re��proa do459



m�esotron, que �e apaz de onservar part��ulas arregadas e n~ao arregadas em oes~ao, por ausa dopoder superior da massa-for�a e da fun�~ao suplementar de levar os pr�otons e os nêutrons a mudaremonstantemente de lugar. O m�esotron faz om que a arga el�etria das part��ulas do n�uleo sejatroada sem essar, em um sentido e no outro, entre os pr�otons e os nêutrons. Num in�nit�esimode segundo, uma dada part��ula do n�uleo �e um pr�oton arregado e, no pr�oximo, �e um nêutron n~aoarregado. E essas alternânias, no status da energia, s~ao t~ao inareditavelmente r�apidas que a argael�etria �a impedida de ter qualquer oportunidade de funionar omo uma inuênia desagregadora.Assim, o m�esotron funiona omo uma part��ula \portadora de energia" que poderosamente ontribuipara a estabilidade nulear do �atomo.A presen�a e a fun�~ao do m�esotron expliam tamb�em outro enigma atômio. Quando os �atomosatuam radioativamente, eles emitem muito mais energia do que seria esperado. Esse exesso deradia�~ao deriva-se da quebra do m�esotron \portador de energia", que, por isso, transforma-se em ummero el�etron. A desintegra�~ao do m�esotron �e tamb�em aompanhada pela emiss~ao de ertas part��ulaspequenas n~ao arregadas.O m�esotron explia ertas propriedades oesivas do n�uleo atômio, mas n~ao �e ele que gera aoes~ao entre pr�oton e pr�oton, nem a ades~ao de nêutron e nêutron. A for�a paradoxal e poderosa daintegridade oesiva, no �atomo, �e uma forma de energia ainda n~ao desoberta em Urantia.Esses m�esotrons s~ao abundantemente enontrados nos raios do espa�o que inidem, t~ao inessan-temente, sobre o vosso planeta.
42.9 A Filoso�a NaturalA religi~ao n~ao �e a �unia a ser dogm�atia; a �loso�a natural tende igualmente a dogmatizar. Umrenomado eduador religioso hegou �a onlus~ao de que o n�umero sete era fundamental �a natureza,porque h�a sete aberturas na abe�a humana; mas se ele tivesse sabido mais sobre a qu��mia, elepoderia ter advogado tal ren�a fundamentado em um fenômeno verdadeiro do mundo f��sio. Emtodos os universos f��sios do tempo e do espa�o, apesar da manifesta�~ao universal da onstitui�~aodeimal da energia, h�a uma reminisênia, sempre presente, da realidade da organiza�~ao eletrônias�etupla da pr�e-mat�eria.O n�umero sete �e b�asio para o universo entral e para o sistema espiritual de transmiss~oes inerentesde ar�ater; mas o n�umero dez, o sistema deimal, �e inerente �a energia, �a mat�eria e �a ria�~ao material.O mundo atômio, ontudo, apresenta uma erta arateriza�~ao peri�odia que �e reorrente em gruposde sete - uma mara de nasen�a que o mundo material arrega e que india a sua long��nqua origemespiritual.Essa persistênia s�etupla da onstitui�~ao riativa �e exibida nos dom��nios qu��mios, omo umareorrênia de propriedades qu��mias e f��sias semelhantes, em grupos separados e peri�odios de sete,quando os elementos b�asios s~ao arranjados segundo a ordem seq�uenial dos seus pesos atômios.Quando os elementos qu��mios de Urantia s~ao ordenados, assim, em uma �la qualquer, uma erta qua-lidade ou propriedade tem a tendênia de repetir-se a ada sete elementos. Essa mudan�a peri�odiaa ada sete oorre deresentemente e om varia�~oes em toda a t�abua qu��mia, sendo mais intensa-mente observ�avel nos primeiros grupos ou de pesos atômios mais baixos. A ome�ar por qualquerelemento, ap�os notar-se uma propriedade, essa qualidade ir�a mudar por seis elementos onseutivos,mas ao alan�ar o oitavo, ela tende a reapareer, isto �e, o oitavo elemento, quimiamente ativo,assemelha-se ao primeiro, o nono ao segundo, e assim por diante. Esse fato, do mundo f��sio, apontainequivoamente a onstitui�~ao s�etupla da energia anestral e india a realidade fundamental dadiversidade s�etupla das ria�~oes do tempo e do espa�o. O homem deveria tamb�em notar que h�a seteores no espetro natural. 460



Mas nem todas as suposi�~oes da �loso�a natural s~ao v�alidas; um exemplo �e o �eter hipot�etio, querepresenta uma tentativa engenhosa do homem de dar unidade �a pr�opria ignorânia sobre o fenômenodo espa�o. A �loso�a do universo n~ao pode ser elaborada om base nas observa�~oes da hamadaiênia. Se a metamorfose de uma borboleta n~ao fosse perept��vel, um ientista estaria inlinado anegar a possibilidade da mesma desenvolver-se a partir de uma lagarta.A estabilidade f��sia, assoiada �a elastiidade biol�ogia, est�a presente na natureza apenas porausa da quase in�nita sabedoria possu��da pelos Arquitetos Mestres da ria�~ao. Nada, a n~ao ser asabedoria transendental, poderia jamais projetar unidades de mat�eria que s~ao ao mesmo tempo t~aoest�aveis e t~ao e�azmente ex��veis.42.10 Sistemas N~ao-Espirituais de Energias Universais (Sis-temas de Mente Material)O movimento sem �m da realidade �osmia relativa, uindo desde a absolutez da monota do Para��so,at�e a absolutez da potênia do espa�o, sugere ertas evolu�~oes de relaionamento entre as realidadesn~ao-espirituais da Primeira Fonte e Centro - aquelas realidades que est~ao oultas na potênia doespa�o, reveladas na monota, e provisoriamente divulgadas em n��veis �osmios intermedi�arios. Esseilo eterno de energia, estando ligado ao iruito do Pai dos Universos, �e absoluto e, em sendo abso-luto, n~ao �e expans��vel de nenhuma forma, nem em valor; o Pai Primordial, entretanto - agora e sempre- , realiza em Si uma arena de signi�ados, sempre em expans~ao, de espa�o-tempo, que transende oespa�o-tempo; uma arena de rela�~oes mut�aveis, nas quais a mat�eria-energia est�a sendo progressiva-mente objeto do superontrole do esp��rito vivo divino por interm�edio de um esfor�o experienial damente viva e pessoal.As energias universais n~ao-espirituais s~ao reassoiadas nos sistemas vivos de mentes n~ao Criadoras,em v�arios n��veis, alguns dos quais podem ser desritos omo a seguir:1. Esp��ritos pr�e-ajudantes da mente. Este n��vel de mente �e n~ao-experienial e, nos mundoshabitados, �e ministrado pelos Mestres Controladores F��sios. Essa �e a mente meânia, o inteleton~ao-ensin�avel, da forma mais primitiva de vida material; mas a mente n~ao-ensin�avel funiona emmuitos n��veis, al�em daquele da vida planet�aria primitiva.2. Esp��ritos ajudantes da mente. Esta �e uma ministra�~ao do Esp��rito Materno do universo loal,funionando atrav�es dos seus sete esp��ritos ajudantes da mente, no n��vel ensin�avel (n~ao-meânio)da mente material. Nesse n��vel, a mente material est�a experieniando: omo inteleto subhumano(animal) por meio dos primeiros ino ajudantes; omo inteleto humano (moral) por interm�edio dossete ajudantes; omo inteleto supra-humano (nos seres intermedi�arios) por meio dos dois �ultimosajudantes.3. Mentes moroniais em evolu�~ao - a onsiênia, em expans~ao, das pessoalidades em evolu�~ao,nas suas arreiras asendentes no universo loal. Esta �e uma outorga do Esp��rito Materno do universoloal, em onex~ao om o Filho Criador. Esse n��vel de mente india a organiza�~ao do tipo moronialde ve��ulo de vida, uma s��ntese do material e do espiritual que �e efetuada pelos Supervisores doPoder Moronial de um universo loal. A mente moronial funiona diferenialmente, em respostaaos 570 n��veis de vida moronial, demonstrando uma apaidade assoiativa resente om a mente�osmia, nos n��veis mais elevados de realiza�~ao. Esse �e o urso evoluion�ario das riaturas mortais,mas a mente de uma ordem n~ao-moronial �e tamb�em outorgada por um Filho do Universo e por umEsp��rito do Universo, aos �lhos n~ao-moroniais das ria�~oes loais.A mente �osmia. Essa �e a mente setuplamente diversi�ada do tempo e do espa�o, ada fase damesma sendo ministrada por um dos Sete Esp��ritos Mestres, a um dos sete superuniversos. A mente�osmia engloba todos os n��veis da mente �nita e oordena-se experienialmente om os n��veis da461



deidade evoluion�aria da Mente Suprema, e transendentalmente om o n��vel existenial da menteabsoluta - os iruitos diretos do Agente Conjunto.No Para��so, a mente �e absoluta; em Havona, absonita; em Orvônton, �nita. A mente indiasempre a presen�a-atividade da ministra�~ao viva, aresida de sistemas de energia variada; e isso �everdade em todos os n��veis e para todas as esp�eies de mentes. Mas, para al�em da mente �osmia,torna-se ada vez mais dif��il desrever as rela�~oes da mente om a energia n~ao-espiritual. A mente deHavona �e subabsoluta, mas �e supra-evoluion�aria; sendo experienial-existenial est�a mais pr�oximado absonito do que de qualquer outro oneito revelado a v�os. A mente do Para��so est�a adiante daompreens~ao humana; ela �e existenial, n~ao-espaial e n~ao-temporal. Entretanto, todos esses n��veisde mente s~ao sobrepujados pela presen�a universal do Agente Conjunto - pela atra�~ao da gravidademental do Deus da mente no Para��so.42.11 Os Meanismos do UniversoNa avalia�~ao e reonheimento da mente, deveria ser lembrado que o universo n~ao �e nem meramentemeânio, nem m�agio; ele �e uma ria�~ao da mente e um meanismo om leis. Na aplia�~ao pr�atia,ontudo, se as leis da natureza operam naquilo que pareem ser os reinos duais do f��sio e do espiritual,na realidade, eles s~ao apenas um. A Primeira Fonte e Centro �e a ausa primordial de toda amaterializa�~ao e, ao mesmo tempo, �e o Pai primeiro, e o Pai �nal de todos os esp��ritos. O Pai doPara��so aparee pessoalmente nos universos, fora de Havona, apenas omo energia pura e esp��ritopuro - omo o Ajustador do Pensamento e outros fragmentos semelhantes.Os meanismos n~ao dominam, absolutamente, toda a ria�~ao; o universo dos universos �e totalmenteplanejado pela mente, feito pela mente e administrado pela mente. Mas o meanismo divino douniverso dos universos �e por demais perfeito, no todo, para que os m�etodos ient���os da mente�nita do homem nele possam disernir, por um m��nimo que seja, o dom��nio da mente in�nita. Pois amente que ria, ontrola e mant�em n~ao �e nem a mente material, nem a mente da riatura; �e a mentedo esp��rito, funionando nos n��veis riadores da realidade divina e a partir deles.A apaidade de disernir e desobrir a mente, om base nos meanismos do universo, dependeinteiramente da habilidade, esopo e apaidade da mente investigadora empenhada na tarefa deobserva�~ao. As mentes do espa�o-tempo, organizadas a partir das energias do tempo e do espa�o,�am sujeitas aos meanismos do tempo e do espa�o.O movimento e a gravita�~ao no universo s~ao faetas gêmeas do meanismo impessoal do espa�o-tempo, no universo dos universos. Os n��veis, para o esp��rito, a mente e a mat�eria, de sensibilidade�a gravidade, s~ao totalmente independentes do tempo, mas apenas os n��veis verdadeiros da realidadedo esp��rito s~ao independentes do espa�o (s~ao n~ao-espaiais). Os n��veis mais elevados da mente douniverso - os n��veis da mente espiritual - podem tamb�em ser n~ao-espaiais, mas os n��veis da mentematerial, tais omo os da mente humana, s~ao sens��veis �as intera�~oes da gravita�~ao do universo,apenas quando perdem essa sensibilidade �a propor�~ao que se identi�am om o esp��rito. Os n��veisda realidade do esp��rito s~ao reonheidos pelo seu onte�udo de esp��rito; e a espiritualidade no tempoe no espa�o �e medida na propor�~ao inversa da sensibilidade �a gravidade linear.A sensibilidade �a gravidade linear �e uma medida quantitativa da energia n~ao-espiritual. Toda amassa - ou energia organizada - est�a sujeita a essa atra�~ao, a menos que o movimento e a menteatuem sobre ela. A gravidade linear �e a for�a de oes~ao, de urto alane, do maroosmo, do mesmomodo que as for�as da oes~ao interna do �atomo s~ao as for�as de urto alane do miroosmo. Aenergia f��sia materializada, organizada naquilo que se hama de mat�eria, n~ao pode atravessar oespa�o sem ter a sua sensibilidade �a gravidade linear alterada. Se bem que essa sensibilidade �agravidade seja diretamente proporional �a massa, ela �e modi�ada pelo espa�o intermedi�ario, de ummodo tal que o resultado �nal, quando expresso pelo inverso do quadrado da distânia, nada mais �e462



que grosseiramente aproximado. O espa�o �nalmente predomina sobre a gravita�~ao linear por ausada presen�a, nele, das inuênias antigravitaionais de numerosas for�as supramateriais que operamneutralizando a a�~ao da gravidade e todas as respostas a ela.Os meanismos �osmios extremamente omplexos, e que aparentam surgir de um modo altamenteautom�atio, tendem sempre a esonder a presen�a da mente intr��nsea que os originou ou riou,para toda e qualquer inteligênia, no universo, que esteja em um n��vel muito abaixo daquele danatureza e apaidade do meanismo em si mesmo. E, por isso, torna-se inevit�avel que os meanismosmais elevados do universo pare�am, para as ordens mais baixas de riaturas, n~ao ter mente. A�unia exe�~ao poss��vel dessa onlus~ao seria a de atribuir uma mente ao inr��vel fenômeno de umuniverso, que aparentemente se automant�em - mas essa �e uma quest~ao para a �loso�a, mais do quede experiênia real.Como a mente oordena o universo, a rigidez dos meanismos n~ao existe. O fenômeno da evolu�~aoprogressiva, assoiado �a automanuten�~ao �osmia, �e universal. A apaidade de evolu�~ao do universo�e inexaur��vel �a in�nitude da espontaneidade. O progresso, no sentido da unidade harmoniosa, as��ntese experienial resente superposta a uma omplexidade sempre resente de rela�~oes, s�o poderiaser alan�ado por uma mente que tenha prop�osito e que seja dominante.Quanto mais elevada for a mente do universo, assoiada a um fenômeno universal qualquer, tantomais dif��il torna-se desobri-la para os tipos mais baixos de mente. E, j�a que a mente do meanismodo universo �e a mente-esp��rito riativa (a pr�opria mente do In�nito), ela nuna pode ser desobertaou perebida pelas mentes de n��vel baixo do universo; e muito menos pela mente mais baixa de todas,a humana. A mente animal em evolu�~ao, onquanto seja naturalmente busadora de Deus, n~ao �e porsi mesma, nem em si mesma, inerentemente onheedora de Deus.42.12 Modelo e Forma - O Predom��nio da MenteA evolu�~ao dos meanismos implia e india a presen�a oulta e a predominânia da mente riativa.A apaidade do inteleto mortal de oneber, projetar e riar meanismos autom�atios demonstraque as qualidades superiores, riativas e plenas de prop�osito, da mente do homem, s~ao a inuêniadominante no planeta. A mente tende sempre para a:1. Cria�~ao de meanismos materiais.2. Desoberta de mist�erios oultos.3. Explora�~ao de situa�~oes remotas.4. Formula�~ao de sistemas mentais.5. Alane dos objetivos da sabedoria.6. Realiza�~ao de n��veis do esp��rito.7. Cumprimento dos destinos divinos - supremos, �ultimos e absolutos.A mente �e sempre riativa. O dom da mente de um indiv��duo animal, mortal, moronial, asen-dente espiritual ou que tenha alan�ado a �nalidade, �e sempre ompetente para produzir um orpoadequado e �util para a identidade da riatura vivente. Todavia, o fenômeno da presen�a de umapessoalidade, ou do modelo de uma identidade, omo tal, n~ao �e uma manifesta�~ao de energia, sejaf��sia, mental ou espiritual. A forma da pessoalidade �e o aspeto modelar de um ser vivo; denota umaordena�~ao das energias, e isso, aresentado �a vida e ao movimento, �e o meanismo da existênia dariatura.Mesmo os seres espirituais têm forma, e essas formas espirituais (os modelos) s~ao reais. At�e o tipomais elevado de pessoalidades espirituais tem formas - presen�as de pessoalidades an�alogas, em todos463



os sentidos, aos orpos mortais de Urantia. Quase todos os seres enontrados nos sete superuniversospossuem formas. Todavia, h�a umas pouas exe�~oes a essa regra geral: os Ajustadores do Pensa-mento pareem existir sem uma forma, antes de fundirem-se om as almas sobreviventes dos seusolaboradores mortais. Os Mensageiros Solit�arios, os Esp��ritos Inspirados da Trindade, os Ajudan-tes Pessoais do Esp��rito In�nito, os Mensageiros por Gravidade, os Registradores Transendentais ealguns outros seres tamb�em n~ao possuem formas desobertas. Contudo, essas s~ao as raras exe�~oest��pias; a grande maioria tem formas autêntias de pessoalidade, formas que s~ao individualmentearater��stias e que s~ao reonhe��veis e pessoalmente distingu��veis.A onex~ao da mente �osmia om a ministra�~ao dos esp��ritos ajudantes da mente desenvolve umtabern�aulo f��sio adequado para o ser humano em evolu�~ao. De um modo semelhante, a mentemoronial individualiza a forma moronial para todos os sobreviventes mortais. Do mesmo modoque um orpo mortal �e pessoal e arater��stio para ada ser humano, assim, a forma moronial ser�aaltamente individual e adequadamente arater��stia da mente riativa que o domina. N~ao h�a duasformas moroniais sequer pareidas, omo n~ao h�a dois orpos humanos idêntios. Os Supervisoresdo Poder Moronial patroinam, e o sera�m assistente providenia os materiais moroniais n~aodifereniados a partir dos quais a vida moronial pode ome�ar a trabalhar. E, ap�os a vida moronial,ser�a onstatado que as formas do esp��rito s~ao igualmente diferentes, pessoais e arater��stias dasrespetivas mentes-esp��ritos que residem nelas.V�os, num mundo material, pensais em um orpo omo tendo um esp��rito; mas n�os onsideramos oesp��rito omo tendo um orpo. Os olhos materiais s~ao verdadeiramente as janelas da alma que nasedo esp��rito. O esp��rito �e o arquiteto, a mente �e o onstrutor, o orpo �e a edi�a�~ao material.As energias f��sias, espirituais e mentais, omo tais e nos seus estados puros, n~ao interagemintegralmente omo fatualiza�~oes no universo dos fenômenos. No Para��so, as três energias est~aooordenadas, em Havona têm de ser e s~ao oordenadas; ao passo que, nos n��veis de atividades �nitasdo universo, todas as gamas de predominânias devem ser enontradas, a material, a mental e aespiritual. Em situa�~oes n~ao pessoais do tempo e do espa�o, a energia f��sia paree predominar; mastamb�em paree que quanto mais a fun�~ao da mente-esp��rito aproxima-se da divindade, em prop�osito,e da supremaia, em a�~ao, tanto mais nitidamente a fase do esp��rito torna-se predominante; pareetamb�em que, no n��vel �ultimo, o esp��rito-mente pode tornar-se quase ompletamente dominante. Non��vel absoluto, o esp��rito ertamente �e predominante. E da�� em diante, no reino do tempo e espa�o,sempre que uma realidade do esp��rito divino esteja presente, sempre que uma mente-esp��rito realestiver funionando, haver�a sempre uma tendênia a produzir uma ontraparte material ou f��siadaquela realidade do esp��rito.O esp��rito �e a realidade riativa; a ontraparte f��sia �e o reexo, no tempo-espa�o, da realidade doesp��rito, a reperuss~ao f��sia da a�~ao riativa da mente-esp��rito.A mente domina universalmente a mat�eria, exatamente omo esta, por sua vez, �e sens��vel eresponde ao ontrole �ultimo do esp��rito. E, no homem mortal, apenas aquela mente que livrementese submete ao direionamento do esp��rito pode almejar sobreviver �a existênia mortal do espa�o-tempo, tal uma rian�a imortal do mundo eterno do esp��rito do Supremo, do �Ultimo e do Absoluto:o In�nito.[Apresentado por um Mensageiro Poderoso a servi�o em N�ebadon, e a pedido de Gabriel.℄
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Cap��tulo 43As Constela�~oesEM GERAL referimo-nos a Urantia omo sendo o 606 de Satânia, em Norlatiadeque de N�ebadon,signi�ando o seisent�esimo sexto mundo habitado do sistema loal de Satânia, situado na onstela�~aode Norlatiadeque, uma das em onstela�~oes do universo loal de N�ebadon. As onstela�~oes s~ao aprimeira divis~ao de um universo loal; os seus governantes fazem a liga�~ao dos sistemas loais demundos habitados om a administra�~ao entral do universo loal em S�alvington, e, por reetividade,om a superadministra�~ao dos Ani~aes dos Dias em Uversa.O governo da vossa onstela�~ao est�a situado em um agrupamento de 771 esferas arquitetônias,das quais Edêntia �e a mais entral e maior de todas, sendo a sede da administra�~ao dos Pais daConstela�~ao, os Alt��ssimos de Norlatiadeque. A pr�opria Edêntia �e aproximadamente em vezesmaior do que o vosso mundo. As setenta maiores esferas que rodeiam Edêntia têm era de dez vezeso tamanho de Urantia, enquanto os dez sat�elites girando ao redor de ada um desses setenta mundoss~ao aproximadamente do tamanho de Urantia. Essas 771 esferas arquitetônias s~ao equipar�aveis emtamanho �as de outras onstela�~oes.As unidades de tempo e medida da distânia, em Edêntia, s~ao as mesmas de S�alvington e, pelo fatode serem esferas das apitais do universo, os mundos sedes-entrais da onstela�~ao est~ao plenamentesupridos de todas as ordens de inteligênias elestes. Em geral, essas pessoalidades n~ao s~ao muitodiferentes das desritas em onex~ao om a administra�~ao do universo.Os sera�ns supervisores, a tereira ordem de anjos do universo loal, s~ao designados para o servi�odas onstela�~oes. Eles têm sua sede-entral nas esferas apitais, e ministram extensivamente aosmundos de aperfei�oamento moronial que os rodeiam. Em Norlatiadeque, as setenta esferas maiores,junto om os seteentos sat�elites menores, s~ao habitadas pelos univit�atias, idad~aos permanentes daonstela�~ao. Todos esses mundos arquitetônios s~ao totalmente administrados pelos v�arios gruposde vida nativa, em sua maioria n~ao revelados, mas que inluem os e�ientes espirongas e os formososesporn�agias. Sendo o ponto m�edio do regime de aperfei�oamento moronial, omo v�os poder��eissupor, a vida moronial das onstela�~oes �e tanto t��pia, quanto ideal.43.1 As Sedes Centrais das Constela�~oesOs fasinantes platôs elevados, nas montanhas, s~ao abundantes em Edêntia, om extensas eleva�~oesde mat�eria f��sia oroada pela vida moronial e oberta de gl�oria espiritual, mas n~ao h�a adeias demontanhas esarpadas omo as que existem em Urantia. H�a dezenas de milhares de lagos resplan-deentes e milhares e milhares de arroios que se interomuniam, mas n~ao h�a grandes oeanos, nemrios torreniais. Apenas os planaltos s~ao desprovidos dessas orrentes super�iais.A �agua em Edêntia, e em esferas arquitetônias semelhantes, n~ao �e diferente da �agua dos planetas465



evoluion�arios. Os sistemas de �agua, nessas esferas, s~ao tanto super�iais quanto subterrâneos, ea umidade est�a em onstante irula�~ao. Edêntia pode ser irunavegada por meio de v�arias rotasuviais, embora o sistema prinipal de transporte seja atmosf�erio. Os seres espirituais viajamnaturalmente sobre a superf��ie da esfera, enquanto os seres moroniais e materiais fazem uso demeios materiais e semimateriais para atravessarem a atmosfera.Edêntia e os seus mundos agregados têm uma atmosfera verdadeira, uma mistura usual de trêsgases que �e arater��stia dessas ria�~oes arquitetônias, e que inorpora os dois elementos da atmos-fera urantiana, mais aquele g�as moronial adequado �a respira�~ao das riaturas moroniais. Todavia,ao mesmo tempo. essa atmosfera �e tanto material quanto moronial, e nela n~ao h�a tempestades nemfura~oes, n~ao h�a ver~ao nem inverno. Essa ausênia de perturba�~oes atmosf�erias e de varia�~oes nasesta�~oes torna poss��vel embelezar todos os ambientes externos nesses mundos espeialmente riados.Os planaltos de Edêntia têm arater��stias f��sias magn���as, e a sua beleza �e real�ada pelaprofus~ao sem �m da vida que abunda em toda a sua extens~ao e largura. Exeto por umas pouasestruturas bastante isoladas, esses planaltos n~ao ontêm nenhuma obra feita pelas m~aos de riaturas.A ornamenta�~ao material e moronial limita-se �as �areas habitadas. As eleva�~oes menos altas s~aoos loais das residênias espeiais e s~ao maravilhosamente ornadas om obras de arte biol�ogias emoroniais.Situadas nos umes da s�etima adeia de planaltos, est~ao as salas de ressurrei�~ao de Edêntia,onde aordam os mortais asendentes da ordem seund�aria modi�ada de asens~ao. Essas âmarasde reonstitui�~ao de riaturas enontram-se sob a supervis~ao dos Melquisedeques. A primeira dasesferas de reep�~ao de Edêntia (omo o planeta Melquisedeque, pr�oximo de S�alvington) tamb�em temsalas espeiais de ressurrei�~ao, onde os mortais das ordens modi�adas de asens~ao s~ao reonstitu��dos.Os Melquisedeques tamb�em mantêm duas Fauldades espeiais em Edêntia. Uma, a esola deemergênia, devota-se ao estudo dos problemas surgidos om a rebeli~ao de Satânia. A outra, a esolade auto-outorga, �e dediada ao onheimento dos novos problemas advindos do fato de Mihael terrealizado a sua auto-outorga �nal em um dos mundos de Norlatiadeque. Essa �ultima fauldadeestabeleeu-se h�a quase quarenta mil anos, imediatamente depois do an�unio feito por Mihael deque Urantia havia sido esolhida omo o mundo da sua auto-outorga �nal.O mar de ristal, a �area de reep�~ao de Edêntia, est�a pr�oximo do entro administrativo e �eirundado pelo an�teatro da sede-entral. Em torno dessa �area est~ao os entros de governo dassetenta divis~oes dos assuntos da onstela�~ao. A metade de Edêntia est�a dividida em setenta se�~oestriangulares, ujos limites onvergem para os edif��ios da sede-entral dos seus respetivos setores.O restante dessa esfera �e um grande parque natural, os jardins de Deus.Durante as vossas visitas peri�odias a Edêntia, embora todo o planeta esteja aberto �a vossaobserva�~ao, a maior parte do vosso tempo ser�a gasta naquele triângulo administrativo ujo n�umeroorresponde ao do vosso mundo residenial atual. Como observadores, v�os sereis sempre bem-vindos�as assembl�eias legislativas.A �area moronial designada aos mortais asendentes residentes em Edêntia est�a loalizada na zonam�edia do trig�esimo quinto triângulo adjaente �a sede-entral dos �nalitores, que se situa no trig�esimosexto triângulo. A sede-entral geral dos univit�atias oupa uma �area enorme na regi~ao entral dotrig�esimo quarto triângulo, imediatamente adjaente �a reserva residenial dos idad~aos moroniais.Desses arranjos, pode-se pereber que foi preparada a aomoda�~ao de, pelo menos, setenta divis~oesmaiores de vida eleste e que, tamb�em, ada uma dessas setenta �areas triangulares est�a orrelaionadaa uma das setenta esferas maiores de aperfei�oamento moronial.O mar de ristal de Edêntia �e um enorme ristal irular, de era de ento e sessenta quilômetrosde irunferênia e om era de inq�uenta quilômetros de profundidade. Esse ristal magn���o serveomo ampo de reep�~ao para todos os sera�ns de transporte e para os outros seres que hegamde pontos de fora da esfera; esse mar de ristal failita grandemente a aterrissagem dos sera�ns de466



transporte.Um ampo de ristal dessa ordem pode ser enontrado em quase todos os mundos arquitetônios;e serve a muitos prop�ositos, afora o seu valor deorativo, sendo utilizado para ilustrar a reetividadedo superuniverso aos grupos reunidos ali, bem omo um fator na t�enia da transforma�~ao de energia,para modi�ar as orrentes do espa�o e adaptar as outras orrentes de energias f��sias que hegam.
43.2 O Governo da Constela�~aoAs onstela�~oes s~ao as unidades autônomas de um universo loal; ada onstela�~ao �e administradade aordo om os seus pr�oprios atos legislativos. Quando as ortes de N�ebadon se re�unem parao julgamento dos assuntos do universo, todas as quest~oes internas s~ao julgadas de aordo om asleis que prevaleem na onstela�~ao envolvida. Esses atos judiiais de S�alvington, junto om os atoslegislativos das onstela�~oes, s~ao exeutados pelos administradores dos sistemas loais.As onstela�~oes, desse modo, funionam omo unidades legislativas ou elaboradoras de leis, en-quanto os sistemas loais servem omo unidades de exeu�~ao ou de imposi�~ao dessas leis. O governode S�alvington �e a autoridade judiial suprema e oordenadora.Embora a fun�~ao judiial suprema reaia sobre a administra�~ao entral de um universo loal,h�a dois tribunais, subsidi�arios, por�em maiores, nas sedes-entrais de ada onstela�~ao, o onselhoMelquisedeque e a orte dos Alt��ssimos.Todos os problemas judiiais s~ao primeiramente revistos pelo onselho Melquisedeque. Doze dosdessa ordem de seres, que têm passado por ertas experiênias de pr�e-requisito nos planetas evolu-ion�arios e mundos sedes-entrais dos sistemas, possuem o poder de rever as evidênias, de assimilar adefesa e de formular vereditos provis�orios, os quais s~ao passados �a orte do Alt��ssimo, o Pai reinanteda Constela�~ao. A divis~ao mortal deste �ultimo tribunal onsiste de sete ju��zes, todos os quais s~aomortais asendentes. Quanto mais alto v�os asendeis no universo, tanto mais erto ser�a que ireis serjulgados por aqueles da vossa pr�opria esp�eie.O orpo legislativo da onstela�~ao est�a dividido em três grupos. O programa legislativo de umaonstela�~ao origina-se na asa mais baixa dos seres asendentes, um grupo presidido por um �nalitore onsistindo de mil representantes mortais. Cada sistema india dez membros para essa assembl�eiadeliberativa. Em Edêntia, atualmente, esse orpo n~ao est�a totalmente preenhido.A âmara m�edia de legisladores �e omposta das hostes ser�a�as e seus olaboradores, outros�lhos do Esp��rito Materno do universo loal. Esse grupo onsta de em membros e �e indiado pelaspessoalidades supervisoras, as quais presidem �as v�arias atividades desses seres na medida em que elesfunionam dentro da onstela�~ao.O orpo onsultivo, ou o mais elevado orpo de legisladores da onstela�~ao, onsiste da âmara dospares - a asa dos Filhos divinos. Esse orpo �e esolhido pelos Pais Alt��ssimos, em n�umero de dez.Apenas os Filhos de experiênia espeial podem servir nessa elevada âmara. Esse grupo oupa-se emdeterminar os fatos e poupar tempo e, muito e�azmente, serve a ambas as divis~oes menos elevadasda assembl�eia legislativa.O onselho ombinado dos legisladores onsiste de três membros de ada um desses ramos separa-dos, da assembl�eia deliberativa da onstela�~ao; e a ele preside o Alt��ssimo j�unior reinante. Esse gruposaniona a forma �nal de todas as leis e autoriza a sua promulga�~ao por interm�edio dos difusores. Aaprova�~ao dessa omiss~ao suprema faz dos atos legislativos a lei do reino; os seus atos s~ao �nais. Ospronuniamentos legislativos de Edêntia onstituem a lei fundamental de Norlatiadeque.467



43.3 Os Alt��ssimos de Norlatiadeque
Os governantes das onstela�~oes s~ao da ordem Vorondadeque de �lia�~ao do universo loal. Quandoenarregados, no dever ativo do universo, omo governantes das onstela�~oes, ou de qualquer outromodo, esses Filhos s~ao onheidos omo os Alt��ssimos, pois inorporam a sabedoria administrativamais elevada, aompanhada de uma lealdade de grande larividênia e da maior inteligênia, de todasas ordens dos Filhos de Deus, do Universo Loal. A integridade pessoal deles e a lealdade do seugrupo nuna foram questionadas; nenhuma deslealdade dos Filhos Vorondadeques jamais oorreu emN�ebadon.Pelo menos três Filhos Vorondadeques enontram-se inumbidos, por Gabriel, de funionaremomo os Alt��ssimos de ada uma das onstela�~oes de N�ebadon. O membro que preside a esse trio�e onheido omo o Pai da Constela�~ao, e os seus dois olaboradores s~ao o Alt��ssimo sênior e oAlt��ssimo j�unior. Um Pai da Constela�~ao reina por dez mil anos-padr~ao (era de 50 000 dos anos deUrantia), havendo servido previamente omo olaborador j�unior e olaborador sênior por per��odosiguais.O salmista sabia que Edêntia era governada por três Pais da Constela�~ao e deste modo falou dasua morada, no plural: \H�a um rio ujas orrentes alegrar~ao a idade de Deus, o lugar mais sagradoentre os tabern�aulos dos Alt��ssimos".Atrav�es das idades, tem havido grande onfus~ao, em Urantia, a respeito dos v�arios governantes douniverso. Muitos dos eduadores reentes onfundiram as suas deidades tribais vagas e inde�nidasom os Pais Alt��ssimos. E, ainda mais tarde, os hebreus fundiram todos esses governantes elestesem uma Deidade omposta. Um eduador ompreendeu que os Alt��ssimos n~ao eram os GovernantesSupremos, pois disse: \Ele, que mora no lugar sereto do Alt��ssimo, viver�a �a sombra do Todo-Poderoso". Nos registros de Urantia �e muito dif��il, �as vezes, saber exatamente a quem se refere otermo \Alt��ssimo". Daniel, por�em, ompreendeu plenamente essa quest~ao. Disse ele: \O Alt��ssimogoverna no reino dos homens e entrega-o a quem ele deseja".Os Pais da Constela�~ao oupam-se pouo om os indiv��duos de um planeta habitado, mas est~aointimamente assoiados �as fun�~oes do fazer as leis e legislar nas onstela�~oes; o que, de um modo t~aoamplo, onerne a ada ra�a e grupo mortal naional dos mundos habitados.Ainda que o regime da onstela�~ao se interponha entre v�os e a administra�~ao do universo, omoindiv��duos, v�os estar��eis ordinariamente pouo oupados om o governo da onstela�~ao. O vossogrande interesse, normalmente, estaria entrado no sistema loal, Satânia; mas, temporariamente,Urantia est�a ligada de modo estreito aos governantes da onstela�~ao, por ausa de ertas ondi�~oesdo sistema e do planeta, em onseq�uênia da rebeli~ao de L�uifer.Os Alt��ssimos de Edêntia tomaram posse de ertas fases da autoridade dos mundos rebeldes, na�epoa da seess~ao de L�uifer. Eles ontinuaram a exerer esse poder, e os Ani~aes dos Dias, h�amuito, on�rmaram que eles podiam assumir o ontrole sobre esses mundos desviados. Eles ir~ao,sem d�uvida, ontinuar a exerer essa jurisdi�~ao assumida, enquanto L�uifer viver. Geralmente, emum sistema leal, muito dessa autoridade seria investida no Soberano do Sistema.Mas h�a ainda um outro aspeto que fez Urantia tornar-se peuliarmente relaionada aos Alt��ssimos.Quando Mihael, o Filho Criador, se enontrava na sua miss~ao �nal de auto-outorga, j�a que osuessor de L�uifer n~ao estava em plena autoridade no sistema loal, todos os assuntos de Urantiaque diziam respeito �a auto-outorga de Mihael foram imediatamente supervisionados pelos Alt��ssimosde Norlatiadeque. 468



43.4 O Monte da Assembl�eia - Os Fi�eis dos DiasO mais sagrado monte de reuni~oes de Edêntia �e o loal de morada do representante da Trindade doPara��so, o Fiel dos Dias que atua ali.Esse Fiel dos Dias �e um Filho da Trindade do Para��so e tem estado presente em Edêntia, omo orepresentante pessoal de Emanuel, desde a ria�~ao do mundo sede-entral. Sempre o Fiel dos Diaspermanee �a m~ao direita dos Pais da Constela�~ao, para aonselh�a-los, mas nuna se manifesta, amenos que isso lhe seja soliitado. Os altos Filhos do Para��so nuna partiipam da ondu�~ao dosassuntos de um universo loal, exeto a pedido dos governantes que atuam nesses dom��nios. Mastudo o que um Uni~ao dos Dias �e para um Filho Criador, um Fiel dos Dias �e, para os Alt��ssimos deuma onstela�~ao.A residênia do Fiel dos Dias de Edêntia �e o entro, na onstela�~ao, do sistema de omunia�~ao einforma�~ao extra-universal do Para��so. Esses Filhos da Trindade, om a sua assessoria de pessoalida-des de Havona e do Para��so, em onex~ao om o Uni~ao dos Dias na supervis~ao, est~ao em omunia�~aodireta e onstante om as suas ordens, em todos os universos e mesmo em Havona e no Para��so.O monte mais sagrado �e re�nadamente belo e maravilhosamente instalado; e a residênia, de fato,do Filho do Para��so �e modesta, se omparada om a morada entral dos Alt��ssimos e as setentaestruturas que a rodeiam, e que ompreendem as unidades resideniais dos Filhos Vorondadeques.Essas instala�~oes s~ao exlusivamente resideniais; s~ao inteiramente separadas dos imensos edif��iosdas sedes-entrais administrativas, onde os assuntos da onstela�~ao s~ao tratados.Em Edêntia, a residênia do Fiel dos Dias est�a loalizada ao norte dessas residênias dos Alt��ssimos;e �e onheida omo o \monte da Assembl�eia do Para��so". Nesse planalto onsagrado, os mortaisasendentes re�unem-se periodiamente para esutar esse Filho do Para��so ontar a longa e fasinanteviagem dos mortais em progresso, atrav�es do bilh~ao de mundos perfeitos de Havona e mesmo asindesrit��veis del��ias do Para��so. E �e nesses enontros espeiais, no monte da Assembl�eia, que osmortais moroniais onheem mais plenamente os v�arios grupos de pessoalidades que têm origem nouniverso entral.O traidor L�uifer, erta vez soberano de Satânia, ao anuniar as suas exigênias, de ter umajurisdi�~ao maior, busava desloar todas as ordens superiores de �lia�~ao no plano de governo douniverso loal. No fundo do seu ora�~ao, ele mantinha l�a os seus prop�ositos ao dizer: \Eu elevareio meu trono aima dos Filhos de Deus; assentar-me-ei no monte da Assembl�eia no norte; eu sereiomo o Alt��ssimo".Os em soberanos de Sistemas vêm, periodiamente, aos onlaves de Edêntia, que deliberam sobreo bem-estar da onstela�~ao. Ap�os a rebeli~ao de Satânia, os arqui-rebeldes de Jerus�em pretendiamompareer a tais onselhos em Edêntia, exatamente omo haviam feito em oasi~oes anteriores. En~ao houve nenhum modo de parar om essa afronta arrogante, a n~ao ser depois da auto-outorga deMihael, em Urantia, e depois de haver ele assumido, posteriormente, a soberania ilimitada em todoo N�ebadon. Nuna mais, desde esse dia, foi permitido a esses instigadores do peado sentarem-se nosonselhos leais dos Soberanos de Sistemas em Edêntia.Que os eduadores dos tempos antigos sabiam dessas oisas, �e evideniado pelos seus registros:\E houve um dia em que os Filhos de Deus vieram apresentar-se diante dos Alt��ssimos, e Sat~aveio tamb�em e apresentou-se entre deles". E essa �e uma delara�~ao de fato, independentemente doontexto ao qual possa pareer estar ligada.Desde o triunfo de Cristo, toda a Norlatiadeque est�a sendo puri�ada do peado e de rebeldes.Pouo antes da morte de Mihael na arne, Sat~a, o pareiro a��do de L�uifer, tentou estar presente aesse onlave de Edêntia, mas a solidi�a�~ao dos sentimentos ontra os arqui-rebeldes havia atingidoum ponto em que as portas da ompaix~ao estavam quase t~ao universalmente fehadas, tanto quen~ao deram nenhum h~ao a esses inimigos de Satânia. Quando n~ao h�a nenhuma porta aberta para a469



reep�~ao do mal, n~ao existe oportunidade para se nutrir o peado. As portas dos ora�~oes de todaa Edêntia feharam-se para Sat~a; ele foi rejeitado, por unanimidade, pelos Soberanos de Sistemasreunidos, e nessa �epoa o Filho do Homem \ontemplou Sat~a air, omo um relâmpago, dos �eus".Desde a rebeli~ao de L�uifer, uma nova estrutura �e mantida pr�oxima �a residênia do Fiel dos Dias.Esse edif��io tempor�ario �e a sede-entral da liga�~ao om o Alt��ssimo, o qual funiona em ontato��ntimo om o Filho do Para��so, omo onselheiro do governo da onstela�~ao, para todas as quest~oesque dizem respeito �a pol��tia e atitude da ordem dos Dias para om o peado e a rebeli~ao.43.5 Os Pais de Edêntia, Desde a Rebeli~ao de L�uiferA rota�~ao dos Alt��ssimos, em Edêntia, �ou suspensa na �epoa da rebeli~ao de L�uifer. Temos,atualmente, os mesmos governantes que estavam nesse posto, naquele tempo. Inferimos que nenhumamudan�a desses governantes ser�a feita, at�e que se deida �nalmente sobre L�uifer e os seus pareiros.O governo atual da onstela�~ao, ontudo, expandiu-se inluindo doze Filhos da ordem dos Voron-dadeques. Esses doze s~ao os seguintes:1. O Pai da Constela�~ao. O atual governante Alt��ssimo de Norlatiadeque tem o n�umero 617 318da s�erie Vorondadeque de N�ebadon. Ele prestou servi�o em muitas onstela�~oes, em todo o nossouniverso loal, antes de enarregar-se das suas responsabilidades atuais em Edêntia.2. O Alt��ssimo olaborador sênior.3. O Alt��ssimo olaborador j�unior.4. O onselheiro Alt��ssimo, representante pessoal de Mihael, desde que ele atingiu o status deFilho Mestre.5. O exeutivo Alt��ssimo, representante pessoal de Gabriel, posto em Edêntia, desde a rebeli~ao deL�uifer.6. O Alt��ssimo dirigente dos observadores planet�arios, diretor dos observadores Vorondadequespostos nos mundos isolados de Satânia.7. O �arbitro Alt��ssimo, o Filho Vorondadeque a quem foi on�ado o dever de ajustar todas asdi�uldades onseq�uentes da rebeli~ao dentro da onstela�~ao.8. O Alt��ssimo administrador emergenial, o Filho Vorondadeque enarregado da tarefa de adaptaros atos emergeniais da legisla�~ao de Norlatiadeque para os mundos de Satânia, isolados pela rebeli~ao.9. O mediador Alt��ssimo, o Filho Vorondadeque designado para harmonizar os ajustes espeiaisda auto-outorga de Urantia, om a administra�~ao de rotina da onstela�~ao. A presen�a de ertasatividades de aranjos e in�umeras outras ministra�~oes, n~ao regulares, em Urantia, junto om asatividades espeiais dos Brilhantes Estrelas Vespertinas em Jerus�em, torna a fun�~ao desse Filhoneess�aria.10. O juiz-advogado Alt��ssimo, dirigente do tribunal de emergênia, devotado ao ajustamento dosproblemas espeiais de Norlatiadeque, advindos da onfus~ao onseq�uente da rebeli~ao de Satânia.11. O agente de liga�~ao Alt��ssimo, o Filho Vorondadeque agregado aos governantes de Edêntia,mas servindo omo um onselheiro espeial, junto aos Fi�eis dos Dias, no que diz respeito ao melhorurso a ser seguido no desenvolvimento das quest~oes pertinentes �a rebeli~ao e �a deslealdade da riatura.12. O diretor Alt��ssimo, presidente do onselho de emergênia de Edêntia. Todas as pessoalidadesdesignadas para Norlatiadeque, em onseq�uênia da subleva�~ao de Satânia, onstituem o onselhode emergênia, e o seu o�ial-presidente �e um Filho Vorondadeque de extraordin�aria experiênia.E aqui n~ao estamos levando em onta os in�umeros Vorondadeques, enviados das onstela�~oes de470



N�ebadon, e os outros que s~ao tamb�em residentes em Edêntia.Desde a rebeli~ao de L�uifer, os Pais de Edêntia têm dediado um uidado espeial a Urantia e aosoutros mundos isolados de Satânia. H�a muito, o profeta reonheeu a m~ao ontroladora dos Pais daConstela�~ao nos assuntos das na�~oes. \Quando o Alt��ssimo dividiu entre as na�~oes a sua heran�a,quando separou os �lhos de Ad~ao, ele estabeleeu os limites dos povos."Cada mundo isolado, ou em quarentena, tem um Filho Vorondadeque atuando omo observador.Ele n~ao partiipa da administra�~ao planet�aria, exetuando-se quando o Pai da Constela�~ao ordenaque ele intervenha nos assuntos das na�~oes. Na realidade, �e esse observador Alt��ssimo que \governanos reinos dos homens". Urantia �e um dos mundos isolados de Norlatiadeque, e um observadorVorondadeque tem permaneido estaionado neste planeta, desde a trai�~ao de Calig�astia. QuandoMaquiventa Melquisedeque ministrou, sob uma forma semimaterial, em Urantia, ele prestou honrarespeitosa ao observador Alt��ssimo, ent~ao em miss~ao, omo est�a esrito: \E Melquisedeque, reide Sal�em, foi o saerdote do Alt��ssimo". Melquisedeque revelou as rela�~oes de Abra~ao om esseobservador Alt��ssimo, quando ele disse: \E aben�oado seja o Alt��ssimo, que entregou os vossosinimigos nas vossas m~aos".43.6 Os Jardins de DeusAs apitais dos sistemas s~ao partiularmente embelezadas por edi�a�~oes materiais e minerais, aopasso que a sede-entral do universo reete mais a gl�oria espiritual; mas as apitais das onstela�~oess~ao o ponto alto das atividades moroniais e dos embelezamentos vivos. Nos mundos-sede dasonstela�~oes, a beleza viva �e utilizada de um modo mais geral, e �e essa preponderânia da vida - aarte botânia - que leva tais mundos a serem hamados de \os jardins de Deus".Cera da metade de Edêntia dedia-se aos re�nados jardins dos Alt��ssimos, e tais jardins est~aoentre as mais enantadoras ria�~oes moroniais do universo loal. Isso explia por que os loais ex-traordinariamente belos, nos mundos habitados de Norlatiadeque, s~ao t~ao freq�uentemente hamadosde \o jardim do �Eden".Centralmente loalizado, nesse magn���o jardim, est�a o templo de adora�~ao dos Alt��ssimos. Osalmista deve ter sabido de algo, sobre essas oisas, pois esreveu: \Quem ir�a asender �as olinasdos Alt��ssimos? Quem se manter�a nesse lugar sagrado? Ele, que tem as m~aos limpas e o ora�~aopuro, que n~ao levou a sua alma �a vaidade, nem jurou enganosamente". Nesse templo, os Alt��ssimos,a ada d�eimo dia de relaxamento, onduzem toda a Edêntia �a ontempla�~ao adoradora de Deus, oSupremo.Os mundos arquitetônios desfrutam de dez formas de vida, da ordem material. Em Urantia,h�a a vida vegetal e h�a a vida animal, mas, em um mundo omo Edêntia, h�a dez divis~oes de ordensmateriais de vida. Pud�esseis ver essas dez divis~oes da vida em Edêntia, e ir��eis rapidamente lassi�aras primeiras três omo vegetais e as �ultimas três omo animais, mas ser��eis totalmente inapazes deompreender a natureza dos quatro grupos intermedi�arios de formas de vida, de t~ao prol���as efasinantes.Mesmo a vida distinguivelmente animal �e muito diferente da dos mundos evoluion�arios; e t~aodiferente que �e ompletamente imposs��vel retratar, para as mentes mortais, o ar�ater singular ea natureza afetuosa dessas riaturas que n~ao falam. H�a milhares e milhares de riaturas vivas,que a vossa imagina�~ao ertamente n~ao poderia oneber. Toda a ria�~ao animal �e de uma ordeminteiramente diferente das esp�eies animais grosseiras dos planetas evoluion�arios. Contudo, todaessa vida animal �e bastante inteligente e deliiosamente prestativa, e todas as v�arias esp�eies s~aosurpreendentemente gentis e de um ompanheirismo toante. N~ao h�a riaturas arn��voras nessesmundos arquitetônios; nada h�a, em toda a Edêntia, que fa�a qualquer ser vivo sentir medo.471



A vida vegetal �e tamb�em muito diferente da de Urantia, pois onsiste tanto nas variedades mate-riais omo das moroniais. As de desenvolvimento material têm uma olora�~ao verde arater��stia,mas os equivalentes moroniais da vida vegetal têm um matiz viol�aeo ou de orqu��dea, de nuanes ereexos vari�aveis. Essa vegeta�~ao moronial �e um desenvolvimento integralmente energ�etio; quandoingerida, n~ao h�a nenhuma por�~ao residual.Sendo dotados om dez divis~oes de vida f��sia, para n~ao menionar as varia�~oes moroniais, essesmundos arquitetônios forneem possibilidades imensas para a deora�~ao biol�ogia da paisagem epara as estruturas materiais e moroniais. Os artes~aos elestes dirigem os esporn�agias nativos nesseamplo trabalho de deora�~ao botânia e ornamenta�~ao biol�ogia. Os vossos artistas têm de reorrer�a pintura inerte e ao m�armore sem vida para retratar os seus oneitos; os artes~aos elestes e osunivit�atias, por�em, mais freq�uentemente utilizam os materiais vivos para representar suas id�eias eaptar seus ideais.Se apreiardes as ores, os arbustos e as �arvores de Urantia, ent~ao tereis uma festa para os vossosolhos, om a beleza botânia e a grandeza oral dos jardins supernos de Edêntia. Mas est�a al�em dosmeus poderes de desri�~ao tentar transmitir �a mente mortal uma id�eia adequada de tais belezas dosmundos elestes. Verdadeiramente, a vossa vista n~ao viu essas gl�orias que aguardam a vossa hegadanesses mundos da aventura de asens~ao mortal.43.7 Os Univit�atiasOs univit�atias s~ao os idad~aos permanentes de Edêntia e seus mundos interligados; todos os seteentose setenta mundos que giram em torno da sede-entral da onstela�~ao est~ao sob a supervis~ao deles.Esses �lhos do Filho Criador e do Esp��rito Criativo Materno s~ao projetados em um plano de existêniaentre o material e o espiritual, mas eles n~ao s~ao riaturas moroniais. Os nativos de ada uma dassetenta esferas maiores de Edêntia possuem diferentes formas vis��veis, e os mortais moroniais têmas suas formas moroniais sinronizadas de modo a orresponder �a esala asendente dos univit�atias,ada vez que mudam de residênia, de uma esfera de Edêntia para outra, �a medida que passamgradativamente do mundo de n�umero um para o mundo de n�umero setenta.Espiritualmente, os univit�atias s~ao iguais; inteletualmente, eles variam omo os mortais; na forma,pareem-se muito om o estado moronial de existênia, e s~ao riados para funionarem em setentaordens diversas de pessoalidade. Cada uma dessas ordens de univit�atias tem dez varia�~oes maioresde atividade inteletual, e ada um desses tipos inteletuais variantes preside ao aperfei�oamentoespeial e �as esolas ulturais de soializa�~ao progressiva, oupaional ou pr�atia, de um dentre dezdos sat�elites que giram em volta de ada um dos mundos maiores de Edêntia.Esses seteentos mundos menores s~ao esferas t�enias de instru�~ao pr�atia sobre a opera�~ao detodo o universo loal, e est~ao abertos a todas as lasses de seres inteligentes. Essas esolas deaperfei�oamento para as habilidades espe���as e onheimentos t�enios n~ao s~ao onduzidas exlu-sivamente para os mortais asendentes, apesar de os estudantes moroniais onstitu��rem, de longe,o maior grupo de todos os que freq�uentam esses ursos de aperfei�oamento. Quando fordes reebi-dos em qualquer desses setenta mundos maiores de ultura soial, ser-vos-�a imediatamente dada apermiss~ao para irdes a ada um dos dez sat�elites que os eram.Nas v�arias olônias de ortesia, os mortais moroniais asendentes predominam junto aos diretoresde retrospe�~ao, mas os univit�atias representam o grupo maior ligado ao orpo de artes~aos elestes,de N�ebadon. Em todo o Orvônton, exetuando-se os abandonteiros de Uversa, nenhum ser de fora deHavona pode igualar-se aos univit�atias em habilidade art��stia, adaptabilidade soial e inteligêniaoordenadora.Esses idad~aos da onstela�~ao n~ao s~ao de fato membros do orpo de artes~aos, mas trabalham472



livremente om todos os grupos e ontribuem muito para transformar os mundos da onstela�~ao nasesferas prinipais, para a realiza�~ao das magn���as possibilidades art��stias da ultura de transi�~ao.Eles n~ao funionam al�em dos on�ns dos mundos-sede da onstela�~ao.43.8 Os Mundos de Aperfei�oamento de EdêntiaEdêntia e as esferas que giram em torno dela reeberam uma dota�~ao f��sia quase perfeita; elas n~aopoderiam igualar-se �a grandeza espiritual das esferas de S�alvington, mas ultrapassam, em muito,as gl�orias dos mundos eduaionais de Jerus�em. Todas essas esferas de Edêntia s~ao energizadas,diretamente, pelas orrentes universais do espa�o: om os seus enormes sistemas de poder, n~aoapenas material, mas tamb�em moronial, elas s~ao ompetentemente supervisionadas e distribu��daspelos entros das onstela�~oes, assistidos por um orpo ompetente de Mestres Controladores F��siose Supervisores Moroniais do Poder.O tempo passado nos setenta mundos eduaionais de ultura moronial de transi�~ao, somado aotempo de asens~ao mortal, em Edêntia, forma o per��odo mais estabilizado na arreira de um mortalasendente, at�e o status de �nalitor; essa �e, pois, realmente a vida moronial t��pia. Do mesmomodo que passareis por uma ressintoniza�~ao, todas as vezes que tiverdes de passar de um mundoultural maior at�e outro, ireis manter o mesmo orpo moronial; e n~ao h�a per��odos de inonsiêniada pessoalidade.A vossa permanênia, em Edêntia e nas suas esferas interligadas, ser�a oupada prinipalmenteom a mestria da �etia grupal, o segredo do inter-relaionamento agrad�avel e prof��uo entre as v�ariasordens de pessoalidades inteligentes do universo e superuniverso.Nos mundos das mans~oes, v�os ireis ompletar a uni�a�~ao da pessoalidade mortal em evolu�~ao;na apital do sistema, havereis alan�ado a idadania de Jerus�em e tereis atingido a boa vontade desubmeter o ego �as disiplinas das atividades em grupo e empreendimentos oordenados; mas aqui,nos mundos de edua�~ao da onstela�~ao, v�os ireis alan�ar a soializa�~ao real da vossa pessoalidademoronial em evolu�~ao. Essa superna aquisi�~ao ultural onsiste em aprender:1. Como viver om feliidade e trabalhar e�azmente om dez ompanheiros moroniais diversos,dez desses grupos estando agrupados em uma ompanhia de em indiv��duos e, depois, federados emorpos de mil.2. Como oabitar alegremente e ooperar sineramente om dez univit�atias, os quais, ainda quesejam semelhantes inteletualmente aos seres moroniais, s~ao muito diferentes, em todos os outrossentidos. E ent~ao v�os deveis funionar om esse grupo de dez, enquanto ele se oordena om outrasdez fam��lias, que, por sua vez, s~ao onfederadas em um orpo de mil univit�atias.3. Como onseguir ajustar-se simultaneamente tanto aos ompanheiros moroniais quanto a essesunivit�atias an�tri~oes. Adquirir a apaidade de ooperar volunt�aria e e�azmente om a vossa pr�opriaordem de seres, em assoia�~ao ��ntima de trabalho om um grupo de riaturas inteligentes e de algummodo dessemelhantes.4. Como, funionando assim soialmente, junto om seres semelhantes e n~ao semelhantes a v�ospr�oprios, onseguir entrar em harmonia inteletual om eles, e efetuar os ajustes voaionais omambos os grupos de olaboradores.5. Como, ao mesmo tempo, onseguir uma soializa�~ao satisfat�oria da pessoalidade, nos n��veisinteletual e voaional; omo aperfei�oar mais ainda a apaidade de viver em ontato ��ntimo omseres semelhantes e ligeiramente diferentes, om irritabilidade gradativamente deresente e ressenti-mentos ada vez menores. Os diretores de retrospe�~ao ontribuem muito para essa �ultima realiza�~ao,mediante suas atividades grupais om jogos. 473



6. Como ajustar todas essas t�enias variadas de soializa�~ao, para fazer prosseguir a oordena�~aoprogressiva da arreira de asens~ao ao Para��so; ampliando a pr�opria vis~ao do universo, e aumentandoa apaidade de ompreender os signi�ados das metas eternas intr��nseas a essas atividades, apa-rentemente insigni�antes, do tempo e do espa�o.7. E, de que forma, ent~ao, elevar ao extremo, omo em um l��max, todos esses proedimentosde multissoializa�~ao, om a onomitânia de um engrandeimento do disernimento espiritual, noque lhe s~ao pertinentes as amplia�~oes de todas as fases do dom pessoal, por meio de uma assoia�~aogrupal espiritual e uma oordena�~ao moronial. Inteletual, soial e espiritualmente, duas riaturasmorais n~ao dupliam, meramente, os seus poteniais pessoais de realiza�~ao no universo, pela t�eniada assoia�~ao; elas est~ao muito mais pr�oximas de quadrupliar as suas possibilidades de êxito e derealiza�~ao.N�os retratamos a soializa�~ao de Edêntia omo uma assoia�~ao entre um mortal moronial e umgrupo familiar de univit�atias, onsistindo de dez indiv��duos diferentes inteletualmente, em ono-mitânia om uma assoia�~ao semelhante om dez ompanheiros moroniais. Todavia, nos primeirossete mundos maiores, apenas um mortal asendente vive om dez univit�atias. No segundo grupo,de sete mundos maiores, dois mortais habitam om ada grupo nativo de dez; e assim por diante,at�e que, no �ultimo grupo de sete esferas maiores, dez seres moroniais est~ao domiiliados om dezunivit�atias. �A medida que aprenderdes omo melhor soializar-vos om os univit�atias, ireis pratiaressa �etia desenvolvida nas vossas rela�~oes om os vossos ompanheiros moroniais que progridemonvoso.Como mortais asendentes, desfrutareis da vossa permanênia nos mundos de progresso de Edêntia,mas n~ao ireis experieniar aquela emo�~ao pessoal de satisfa�~ao que arateriza o vosso ontato iniialom os assuntos do universo, nas sedes-entrais dos sistemas, ou o vosso ontato de despedida omessas realidades, nos mundos �nais da apital do universo.43.9 A Cidadania em EdêntiaDepois da gradua�~ao no mundo de n�umero setenta, os mortais asendentes �xam a sua residêniaem Edêntia. Pela primeira vez, agora, os asendentes, ompareem �as \assembl�eias do Para��so" eouvem a hist�oria da sua longa arreira omo �e retratada pelos Fi�eis dos Dias, os primeiros seres daordem de Pessoalidades om origem na Trindade Suprema que eles j�a onheeram.Toda essa permanênia nos mundos eduaionais da onstela�~ao, ulminando na idadania emEdêntia, �e um per��odo de bên�~ao verdadeira e eleste para os progressores moroniais. Por meio davossa permanênia nos mundos do sistema, v�os estivestes evoluindo, de um estado pr�oximo ao doanimal at�e o de uma riatura moronial; v�os �ereis mais materiais do que espirituais. Nas esferasde S�alvington, v�os estareis evoluindo a partir de um ser moronial at�e o status de um verdadeiroesp��rito; v�os sereis mais espirituais do que materiais. Mas, em Edêntia, os asendentes est~ao a meioaminho entre o seu estado anterior e os futuros, a meio aminho entre a sua ondi�~ao de animal ea sua passagem evoluion�aria, at�e transformarem-se em esp��ritos asendentes. Durante toda a vossapermanênia em Edêntia e nos seus mundos, sois \omo os anjos"; estais onstantemente progredindo,mas mantendo, durante todo o tempo, o vosso status moronial geral e t��pio.O per��odo de permanênia de um mortal asendente nessa onstela�~ao �e a �epoa mais est�avele uniforme de toda a sua arreira de progresso moronial. Essa experiênia onstitui a edua�~aopr�e-espiritual para a soializa�~ao dos asendentes. �E an�aloga �a experiênia espiritual de pr�e-�nalitorem Havona e ao aperfei�oamento pr�e-absonito no Para��so.Os mortais asendentes, em Edêntia, est~ao prinipalmente oupados om os ompromissos nossetenta mundos de progresso dos univit�atias. Eles tamb�em servem, em v�arias fun�~oes, na pr�opria474



Edêntia, prinipalmente em onjun�~ao om o programa da onstela�~ao, que diz respeito ao bem-estargrupal, raial, naional e planet�ario. Os Alt��ssimos n~ao est~ao t~ao engajados em fomentar o avan�oindividual nos mundos habitados; eles governam nos reinos dos homens, mais do que nos ora�~oesdos indiv��duos.E, naquele dia em que estiverdes preparados para deixar Edêntia, om o intuito de dar in��io�a arreira at�e S�alvington, v�os ireis parar e olhar para tr�as, e vereis uma das mais belas e maisrepousantes de todas as vossas �epoas de aprimoramento, neste lado de �a do Para��so. Mas agl�oria dela aumentar�a quando asenderdes no sentido interno; e quando onseguirdes alan�ar umaapaidade maior de valora�~ao dos signi�ados divinos e dos valores espirituais.[Promovido por Malavatia Melquisedeque.℄
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Cap��tulo 44Os Artes~aos CelestesENTRE as olônias de ortesia dos v�arios mundos-sede divisionais e universais, pode ser enontradauma ordem �unia de pessoalidades ompostas: a dos artes~aos elestes. Estes seres s~ao os artistase artes~aos mestres dos reinos moroniais e dos reinos de esp��ritos inferiores. S~ao os esp��ritos esemi-esp��ritos empenhados na deora�~ao moronial e no embelezamento espiritual. Esses artes~aosaham-se distribu��dos em todo o grande universo - nos mundos-sede dos superuniversos, universosloais, onstela�~oes e sistemas, bem omo em todas as esferas estabeleidas em luz e vida; mas o seuprinipal dom��nio de atividade �e o das onstela�~oes e, em espeial, o dos seteentos e setenta mundosque irundam ada uma das esferas-sede.Ainda que o seu trabalho possa ser quase inompreens��vel para a mente material, deveria serentendido que os mundos moroniais e espirituais n~ao s~ao desprovidos da arte elevada e da ulturasuperna.Os artes~aos elestes n~ao s~ao riados omo tais; eles s~ao um orpo de seres seleionados e reru-tados, ompostos de ertas pessoalidades de ensino, nativas do universo entral, e dos seus alunosvolunt�arios, seleionados dentre os mortais asendentes e outros seres dos numerosos grupos elestes.O orpo original de mestres desses artes~aos foi, em uma erta �epoa, designado pelo Esp��rito In�nito,em olabora�~ao om os Sete Esp��ritos Mestres, e era onstitu��do de sete mil instrutores de Havona,mil para ada uma das sete divis~oes de artes~aos. Com tal n�uleo para iniiar, e atrav�es das idades,esse orpo brilhante de trabalhadores h�abeis desenvolveu-se nos afazeres moroniais e espirituais.Qualquer pessoalidade moronial ou entidade espiritual �e eleg��vel para ser admitida no orpodos artes~aos elestes; isto �e, qualquer ser abaixo da ategoria de �lia�~ao divina inerente. Os �lhosasendentes de Deus, provenientes das esferas evoluion�arias, podem, ap�os a sua hegada aos mundosmoroniais, insrever-se para a admiss~ao no orpo de artes~aos e, se su�ientemente dotados, podemesolher essa arreira por um per��odo mais longo ou mais urto. Mas ningu�em pode insrever-seomo artes~ao eleste por menos de um milênio, ou mil anos do tempo no superuniverso.Todos os artes~aos elestes s~ao registrados nas sedes-entrais dos superuniversos, mas s~ao dirigi-dos por supervisores moroniais nas apitais do universo loal. S~ao omissionados nas seguintessete maiores divis~oes de atividades, pelo orpo entral de supervisores moroniais, funionando nosmundos-sede de ada universo loal:1. M�usios Celestes.2. Reprodutores Celestes.3. Construtores Divinos.4. Registradores de Pensamentos.5. Manipuladores da Energia. 477



6. Desenhistas e Ornamentadores.7. Trabalhadores da Harmonia.Todos os mestres originais desses sete grupos vieram dos mundos perfeitos de Havona; e Havonatem os modelos, e os estudos dos modelos, para todas as fases e formas de atividades art��stias doesp��rito. Ainda que seja uma tarefa gigantesa, a de trazer tais artes de Havona para os mundos doespa�o, os artes~aos elestes aperfei�oaram-se, idade ap�os idade, nessas t�enias e sua exeu�~ao. Comoem todas as outras fases da arreira asendente, aqueles que est~ao mais avan�ados, em qualquer linhade atua�~ao, s~ao requisitados onstantemente para ompartilhar o seu onheimento superior e suahabilidade om os seus ompanheiros menos favoreidos.Primeiro, ome�areis por vislumbrar essas artes, transplantadas de Havona para os mundos dasmans~oes, e a beleza delas, assim a vossa apreia�~ao dessa beleza aumentar�a e tornar-se-�a maisabrilhantada, at�e passardes pelas salas dos esp��ritos de S�alvington e ontemplardes as obras-primasinspiradoras dos artistas supernos dos Reinos espirituais.Todas essas atividades dos mundos moroniais e espirituais s~ao reais. Para os seres do esp��rito, omundo espiritual �e uma realidade. Para n�os, o mundo material �e mais irreal. As formas mais elevadasde esp��ritos passam livremente atrav�es da mat�eria ordin�aria. Os esp��ritos elevados n~ao reagem a nadamaterial, �a exe�~ao de algumas das energias b�asias. Para os seres da mat�eria, o mundo do esp��rito�e mais ou menos irreal; para os seres do esp��rito, o mundo da mat�eria �e quase inteiramente irreal,sendo meramente uma sombra da essênia das realidades do esp��rito.Eu n~ao posso, om a vis~ao exlusiva do esp��rito, pereber o edif��io dentro do qual esta narrativaest�a sendo transladada e gravada. Um Conselheiro Divino de Uversa, que se enontra por aasoao meu lado, diserne menos ainda essas ria�~oes puramente materiais. N�os disernimos omo essasestruturas materiais vos pareem, vendo uma ontraparte do esp��rito ser apresentada �as nossas mentespor um de nossos transformadores de energia que nos presta ajuda. Essa onstru�~ao material n~ao�e exatamente real para mim, um ser espiritual; mas �e, evidentemente, muito real e muito �util aosmortais materiais.H�a ertos tipos de seres que s~ao apazes de disernir a realidade das riaturas, tanto dos mundosdo esp��rito, quanto dos mundos materiais. Pertenendo a essa lasse, est~ao as hamadas quartasriaturas dos Servidores de Havona e as quartas riaturas dos oniliadores. Os anjos do tempo e doespa�o s~ao dotados om a apaidade de disernir tanto os seres do esp��rito quanto os seres materiais;omo tamb�em o s~ao os mortais asendentes, depois da sua libera�~ao da vida na arne. Ap�os atingiros n��veis espirituais mais elevados, os asendentes s~ao apazes de reonheer e distinguir a realidadematerial, a moronial e a espiritual.Est�a tamb�em aqui omigo um Mensageiro Poderoso de Uversa, um asendente fusionado ao Ajus-tador, um ser que erta vez foi um mortal, e ele vos perebe, exatamente omo sois, e ao mesmo tempoele pode visualizar o Mensageiro Solit�ario, o superna�m e os outros seres elestes presentes. Nuna,na vossa longa asens~ao, perdereis o poder de reonheer os vossos ompanheiros de existênias pas-sadas. Sempre, enquanto asenderdes interiormente na esala da vida, mantereis a apaidade dereonheer e onfraternizar-vos om os seres ompanheiros das vossas experiênias anteriores, emn��veis menos elevados. Cada transla�~ao nova, ou ressurrei�~ao, ir�a aresentar um grupo a mais deseres espirituais ao alane da vossa vis~ao, sem privar-vos, no m��nimo que seja, da vossa apaidadede reonheer os vossos amigos e ompanheiros de estados anteriores.Tudo isso �e tornado poss��vel, na experiênia dos mortais asendentes, por meio da atua�~ao dosAjustadores do Pensamento residentes. Em onseq�uênia da propriedade que eles têm de reter asduplia�~oes das experiênias de toda a vossa vida, �a assegurado a v�os jamais perder qualqueratributo verdadeiro, que tenhais tido no passado; e esses Ajustadores ir~ao sempre onvoso, omouma parte de v�os; na realidade, omo v�os.Mas quase pero a esperan�a de me fazer apaz de transmitir �a mente material a natureza do478



trabalho dos artes~aos elestes. Tenho a neessidade de deturpar onstantemente o pensamento edistorer a linguagem, no esfor�o de abrir, �a mente dos mortais, a realidade dessas transa�~oes mo-roniais e fenômenos quase espirituais. A vossa ompreens~ao �e inapaz de aptar, e a vossa l��ngua �einadequada para transmitir o signi�ado, valor e rela�~ao entre essas atividades semi-espirituais. E eu,todavia, ontinuo no esfor�o de eslareer �a mente humana a respeito dessas realidades, onvenido,por outro lado, da grande impossibilidade de triunfar plenamente nessa tentativa.N~ao posso fazer mais do que esbo�ar um paralelismo grosseiro entre as atividades materiais mortaise as fun�~oes m�ultiplas dos artes~aos elestes. Se as ra�as de Urantia fossem mais evolu��das, na arte eem outras realiza�~oes ulturais, ent~ao eu poderia ir muito mais adiante no meu esfor�o de projetardentro da mente humana, levando-a das oisas da mat�eria at�e as oisas da morônia. Tudo o queeu posso esperar realizar �e tornar enf�atio o fato de que essas transa�~oes nos mundos moroniais eespirituais s~ao bastante reais.44.1 Os M�usios CelestesO alane limitado da audi�~ao humana di�ilmente vos permite oneber as melodias moroniais.At�e mesmo uma gama material de sons maravilhosos h�a, que n~ao s~ao reonheidos pelo sentidohumano da audi�~ao, sem menionar o esopo inoneb��vel da harmonia moronial e espiritual. Asmelodias do esp��rito n~ao s~ao de ondas materiais de som, mas de pulsa�~oes espirituais reebidas pelosesp��ritos das pessoalidades elestes. H�a uma vastid~ao de alane e uma alma de express~ao, bem omouma grandeza de exeu�~ao, assoiadas �a melodia das esferas, que esapam totalmente �a ompreens~aohumana. Tenho visto milh~oes de seres mantidos em êxtase sublime, arrebatados, enquanto a melodiado reino se desenrola na energia espiritual dos iruitos elestes. Tais melodias maravilhosas podemser teledifundidas para as partes mais distantes de um universo.Os m�usios elestes oupam-se om a produ�~ao da harmonia elestial, por meio da manipula�~aodas seguintes for�as do esp��rito:1. O som espiritual - as interrup�~oes da orrente do esp��rito.2. A luz espiritual - o ontrole e a intensi�a�~ao da luz dos Reinos moronial e espiritual.3. As imposi�~oes de energia - a melodia produzida por h�abeis manipula�~oes da energia moroniale espiritual.4. As sinfonias de or - a melodia das nuanes das ores da morônia; esta inlui-se entre asrealiza�~oes mais elevadas dos m�usios elestes.5. A harmonia de esp��ritos interligados - o arranjo e a assoia�~ao das diferentes ordens de seresmoroniais e espirituais produzem melodias magn���as.6. A melodia do pensamento - o pensar, de pensamentos espirituais, pode ser aperfei�oado de ummodo tal a fazer om que as melodias de Havona heguem a fulgurar.7. A m�usia do espa�o - por meio de aordes apropriados, as melodias de outras esferas podemser aptadas nos iruitos das teletransmiss~oes do universo.H�a mais de em mil modos diferentes de manipula�~ao do som, or e energia, t�enias an�alogas �asque os humanos onseguem utilizando os instrumentos musiais. Os vossos onjuntos de oreogra�as,sem d�uvida, representam a rude e grotesa tentativa, das riaturas materiais, de aproximar-se daharmonia elestial pela oloa�~ao do ser e pelo arranjo das pessoalidades. As outras ino formas demelodia moronial s~ao irreonhe��veis pelos meanismos sensoriais dos orpos materiais.A harmonia, a m�usia dos sete n��veis de assoia�~oes melodiosas, �e o �odigo universal da omu-nia�~ao do esp��rito. A m�usia, tal omo os mortais de Urantia a entendem, atinge a sua mais alta479



express~ao nas esolas de Jerus�em, a sede-entral do sistema, onde as harmonias do som s~ao ensinadasaos seres semimateriais. Os mortais n~ao reagem a outras formas de melodia moronial e harmoniaelestial.A apreia�~ao da m�usia, em Urantia, �e tanto f��sia quanto espiritual; e os vossos m�usios humanostêm feito muito para elevar o gosto musial, da monotonia b�arbara dos vossos anestrais primitivos,at�e os n��veis mais altos de apreia�~ao do som. A maioria dos mortais de Urantia reage �a m�usia maisamplamente om os m�usulos materiais e menos om a mente e o esp��rito; mas tem havido melhorassubstaniais na apreia�~ao musial nesses �ultimos trinta e ino mil anos.O sinopado melodioso representa uma transi�~ao da monotonia musial do homem primitivo paraa harmonia plena de express~ao e para as melodias heias de signi�ados dos vossos m�usios maisreentes. Os tipos mais primitivos de ritmos estimulam a rea�~ao dos sentidos amantes da m�usia,sem ausar o esfor�o de poderes inteletuais mais altos na apreia�~ao da harmonia, tendo assim umapelo mais geral para os indiv��duos imaturos ou espiritualmente indolentes.A melhor m�usia de Urantia �e apenas um eo fugaz dos aordes magn���os ouvidos pelos aliadoselestes dos vossos m�usios, que n~ao deixaram registrados, sen~ao pequenos trehos das harmonias dasfor�as moroniais omo sendo as melodias musiais das harmoniza�~oes de som. A m�usia esp��rito-moronial emprega freq�uentemente todos os sete modos de express~ao e reprodu�~ao, de modo quea mente humana �a limitada, tremendamente, em qualquer tentativa de reduzir essas melodiasdas esferas mais elevadas para as meras notas do som musial. Esse esfor�o seria algo omo tentarreproduzir os efeitos de uma grande orquestra por meio de um �unio instrumento musial.Ainda que tenhais onstru��do algumas belas melodias em Urantia, v�os n~ao tendes progredidomusialmente tanto quanto muitos dos vossos planetas vizinhos em Satânia. Se Ad~ao e Eva houvessemsobrevivido, ent~ao v�os ter��eis a m�usia verdadeira; mas o dom da harmonia, potente nas naturezasdeles, �ou t~ao dilu��do pelas orrentes de tendênias n~ao-musiais, que apenas uma vez, em mil vidasmortais, h�a uma grande apreia�~ao da harmonia. Mas n~ao deveis �ar desenorajados; algum dia, umm�usio de verdade pode surgir em Urantia, e povos inteiros ser~ao atra��dos pelos audais magn���osdas suas melodias. Um ser humano omo esse poderia mudar, para sempre, o urso de toda umana�~ao, ou mesmo de todo o mundo ivilizado. �E verdade, literalmente, que \a melodia tem o poderde transformar o mundo inteiro". Para sempre, a m�usia ir�a permaneer omo a linguagem universalde homens, anjos e esp��ritos. A harmonia �e a linguagem de Havona.44.2 Os Reprodutores CelestesO homem mortal di�ilmente pode esperar ter mais do que um oneito ex��guo e distorido dasfun�~oes dos reprodutores elestes, as quais devo tentar ilustrar por meio do simbolismo grosseiroe limitado da vossa linguagem material. O mundo espiritual-moronial tem mil e uma oisas devalor supremo, oisas dignas de serem reproduzidas, mas desonheidas em Urantia; experiêniasque pertenem �a ategoria de atividades que di�ilmente teriam \entrado na mente do homem", asrealidades que Deus possui, �a espera daqueles que sobrevivem �a vida na arne.H�a sete grupos de reprodutores elestes, e o meu intento �e ilustrar o seu trabalho por meio dalassi�a�~ao seguinte:1. Os antores - harmonizadores que reiteram as harmonias espe���as do passado e interpretamas melodias do presente. Tudo isso, por�em, �e efetuado no n��vel moronial.2. Os trabalhadores da or - a esses artistas da luz e sombra, poder��eis hamar de desenhistase pintores; artistas que preservam as enas passageiras e os epis�odios transit�orios para o prazermoronial futuro.3. Os ineastas da luz - os realizadores das preserva�~oes de fenômenos semi-espirituais reais para480



os quais a inematogra�a seria uma ilustra�~ao muito grosseira.4. Os enenadores hist�orios - aqueles que reproduzem om dramatiidade os eventos ruiais dosregistros e hist�oria do universo.5. Os artistas prof�etios - aqueles que projetam os signi�ados da hist�oria ao futuro.6. Os ontadores da hist�oria da vida - aqueles que perpetuam o sentido e signi�ados da experiêniada vida. A proje�~ao de experiênias pessoais presentes, em valores de realiza�~ao futura.7. Os int�erpretes administrativos - aqueles que desrevem o signi�ado da �loso�a governamentale a t�enia administrativa, os dramaturgos elestes da soberania.Muito freq�uente e efetivamente, os reprodutores elestes olaboram om os diretores de retros-pe�~ao, ombinando a reapitula�~ao da mem�oria om ertas formas de desanso para a mente e rereiopara a pessoalidade. Antes dos onlaves moroniais e assembl�eias do esp��rito, esses reprodutores,algumas vezes, agrupam-se para realizar espet�aulos dram�atios extraordin�arios, representativos dosprop�ositos de tais enontros. Reentemente, testemunhei uma apresenta�~ao bastante assombrosa, naqual mais de um milh~ao de atores produziram uma suess~ao de mil enas.Os mestres inteletuais superiores e os ministros transit�orios utilizam esses v�arios grupos de re-produtores, livre e efetivamente, nas suas atividades eduaionais moroniais. Mas nem todos osesfor�os deles se dediam a ilustra�~oes transit�orias; uma grande parte, bastante grande mesmo, doseu trabalho �e de natureza permanente e ir�a permaneer para sempre omo um legado para todosos tempos futuros. T~ao vers�ateis s~ao esses artes~aos, quando funionam em massa, que se tornamapazes de reenenar uma idade e, em olabora�~ao om os ministros ser�a�os, de fato, podem retrataros valores eternos do mundo espiritual para os espetadores mortais do tempo.44.3 Os Construtores DivinosH�a idades \ujo onstrutor e autor �e Deus". Na ontraparte espiritual, temos tudo aquilo que aosmortais �e familiar e, inexprimivelmente, muito mais. Temos asas, onfortos para o esp��rito e asneessidades moroniais. Para ada satisfa�~ao material que os humanos s~ao apazes de desfrutar,n�os temos milhares de realidades espirituais que servem para enriqueer e ampliar a nossa existênia.Os onstrutores divinos funionam em sete grupos:1. Os projetistas e onstrutores de asas - aqueles que onstroem e remodelam as moradas desti-nadas aos indiv��duos e aos grupos de trabalho. Esses domi��lios moroniais, e do esp��rito, s~ao reais.Seriam invis��veis para a vossa vis~ao de pouo alane, mas s~ao muito reais e belos para n�os. At�eum erto ponto, todos os seres do esp��rito podem ompartilhar, om os onstrutores, da esolha deertos detalhes do planejamento e ria�~ao das suas moradas moroniais ou espirituais. Tais lares s~aoadaptados e ornamentados de aordo om as neessidades das riaturas moroniais ou espirituais queir~ao habit�a-los. H�a uma variedade abundante e uma ampla oportunidade para a express~ao individualem todas essas onstru�~oes.2. Os onstrutores das instala�~oes oupaionais - aqueles que funionam no projeto e montagemdas moradas dos trabalhadores regulares e rotineiros dos reinos da morônia e do esp��rito. Essesonstrutores s~ao ompar�aveis aos que onstroem as o�inas e outras instala�~oes industriais em Uran-tia. Os mundos de transi�~ao têm uma eonomia neess�aria de ministra�~ao m�utua e uma divis~aoespeializada do trabalho. N~ao �e que todos fa�am de tudo; h�a uma diversidade de fun�~oes entreos seres moroniais e os esp��ritos em evolu�~ao, e esses onstrutores de instala�~oes oupaionais n~aoapenas onstroem o�inas melhores omo tamb�em ontribuem para o engrandeimento voaionaldo trabalhador.3. Os onstrutores de edi�a�~oes rereativas. Edif��ios enormes s~ao utilizados durante as esta�~oes481



de desanso, a que os mortais hamariam de rerea�~ao e, em um erto sentido, de jogo. Instala�~oesadequadas s~ao provideniadas para os diretores de retrospe�~ao, os humoristas dos mundos moron-iais, aquelas esferas de transi�~ao onde aontee o aperfei�oamento dos seres asendentes trazidosmuito reentemente dos planetas evoluion�arios. Mesmo os esp��ritos mais elevados engajam-se, deuma erta forma, no humor da reminisênia durante os seus per��odos de rearga espiritual.4. Os onstrutores para a adora�~ao - os arquitetos experientes dos templos do esp��rito e damorônia. Todos os mundos de asens~ao mortal têm templos de adora�~ao, e estes s~ao as ria�~oesmais espeiais dos Reinos moroniais e das esferas do esp��rito.5. Os onstrutores para a edua�~ao - aqueles que onstroem as sedes do aperfei�oamento moroniale estudo espiritual avan�ado. O aminho est�a sempre aberto para que se adquira mais onheimento,para se ganhar informa�~ao adiional a respeito do trabalho presente e futuro de ada um, bemomo de um onheimento ultural universal, om informa�~oes que se destinem a fazer, dos mortaisasendentes, idad~aos mais inteligentes e e�ientes nos mundos moroniais e espirituais.6. Os planejadores moroniais - aqueles que onstroem para as assoia�~oes oordenadas de todasas pessoalidades de todos os reinos, pois eles est~ao presentes, a todo tempo, em qualquer das esferas.Esses planejadores olaboram om os Supervisores do Poder Moronial para enriqueer a oordena�~aoda vida moronial progressiva.7. Os onstrutores p�ublios - os artes~aos que planejam e onstroem os loais destinados �as as-sembl�eias e que n~ao s~ao destinados �a adora�~ao. Os loais para as assembl�eias omuns s~ao grandes emagn���os.Ainda que nem essas estruturas, nem a sua ornamenta�~ao sejam exatamente reais, para a ompre-ens~ao sensorial dos mortais materiais, elas s~ao bastante reais para n�os. Ser��eis inapazes de ver essestemplos, aso pud�esseis estar l�a, ao vivo, na arne; entretanto, todas essas ria�~oes supramateriaisest~ao ali de fato, e n�os as disernimos laramente e desfrutamos plenamente delas.44.4 Os Registradores de PensamentosEsses artes~aos devotam-se �a preserva�~ao e reprodu�~ao do pensamento superior dos reinos, e funionamem sete grupos:1. Os preservadores do pensamento. S~ao os artes~aos que se dediam �a preserva�~ao do pensamentomais elevado dos reinos. Nos mundos moroniais, eles verdadeiramente entesouram as preiosidadesda elabora�~ao mental. Antes de vir para Urantia, vi registros e ouvi teletransmiss~oes da idea�~ao dealgumas das grandes mentes deste planeta. Os registradores de pensamentos preservam essas id�eiasnobres na l��ngua de Uversa.Cada superuniverso tem a sua pr�opria linguagem, uma l��ngua falada pelas suas pessoalidadese que prevalee em todos os seus setores. Essa �e onheida omo a l��ngua de Uversa, no nossosuperuniverso. Cada universo loal tamb�em tem a sua pr�opria linguagem. As ordens mais elevadasde seres de N�ebadon, todas, s~ao bil��ng�ues, falando tanto a l��ngua de N�ebadon, quanto a l��ngua deUversa. Quando dois indiv��duos de diferentes universos loais enontram-se, eles omuniam-se nal��ngua de Uversa; ontudo, se um deles vem de um outro superuniverso, devem ter o reurso de umtradutor. No universo entral h�a poua neessidade de uma l��ngua; h�a um entendimento perfeito equase ompleto; ali, apenas os Deuses n~ao s~ao ompletamente ompreendidos. Foi-nos ensinado queum enontro asual no Para��so revela mais, em termos de ompreens~ao m�utua, do que poderia seromuniado por uma l��ngua mortal em mil anos. Mesmo em S�alvington, n�os \onheemos e somosonheidos tal omo somos".A apaidade de traduzir o pensamento em linguagem, nas esferas da morônia e do esp��rito, est�aal�em da ompreens~ao mortal. A nossa veloidade de reduzir o pensamento a um registro permanente482



pode ser t~ao aumentada pelos gravadores espeializados, que o equivalente a mais de meio milh~aode palavras, ou s��mbolos de pensamentos, pode ser registrado em um minuto do tempo de Urantia.Essas l��nguas do universo s~ao muito mais rias do que a fala dos mundos em evolu�~ao. Os s��mbolosdos oneitos em Uversa abrangem mais de um bilh~ao de arateres, se bem que o alfabeto b�asioontenha apenas setenta s��mbolos. A l��ngua de N�ebadon n~ao �e assim t~ao elaborada, pois todos oss��mbolos b�asios do alfabeto s~ao em n�umero de quarenta e oito.2. Os registradores de oneitos. Este segundo grupo de gravadores oupa-se da preserva�~aodas imagens dos oneitos, dos modelos das id�eias. Essa �e uma forma de registro permanente,desonheida nos reinos materiais, e por esse m�etodo eu poderia ganhar mais onheimento em umahora do vosso tempo do que v�os poder��eis ganhar em em anos de pesquisa om a linguagem esritaordin�aria.3. Os registradores ideogr�a�os. Temos o equivalente tanto da palavra esrita quanto da falada,mas, ao preservar o pensamento, normalmente empregamos a imagem do oneito e as t�eniasideogr�a�as. Aqueles que preservam os ide�ografos s~ao apazes de melhorar mil vezes o trabalho dosregistradores de oneitos.4. Os promotores da orat�oria. Este grupo de registradores est�a oupado om a tarefa de preservaro pensamento, para a reprodu�~ao pela orat�oria. Contudo, na l��ngua de N�ebadon, n�os poder��amos,em um disurso de meia hora, obrir o tema de toda a vida de um mortal de Urantia. A vossa �uniaesperan�a de ompreender essas transa�~oes onsiste em dar uma pausa e onsiderar a t�enia davossa vida desordenada e deturpada de sonhos - e ver omo v�os podeis, em pouos segundos, passarpor anos de experiênias nessas fantasias do per��odo noturno.A orat�oria do mundo do esp��rito �e um dos presentes raros que esperam por v�os, que ouvis t~aosomente os disursos grosseiros e falseados de Urantia. H�a uma harmonia musial e uma eufoniade express~ao, nas ora�~oes de S�alvington e Edêntia, que s~ao inspiradoras para al�em de qualquerdesri�~ao. Os seus oneitos ardentes s~ao omo gemas de beleza nos diademas da gl�oria. Mas n~aoposso reproduzir isso! N~ao posso transmitir �a mente humana o alane e a profundidade dessasrealidades de um outro mundo!5. Os diretores de teledifus~ao. As transmiss~oes do Para��so, superuniversos e universos loais est~aosob a supervis~ao geral desse grupo de onservadores do pensamento. Eles servem omo ensorese editores, bem omo oordenadores das transmiss~oes materiais, fazendo uma adapta�~ao, para osuperuniverso, de todas as transmiss~oes do Para��so, adaptando e traduzindo as transmiss~oes dosAni~aes dos Dias para as l��nguas individuais dos universos loais.As transmiss~oes do universo loal tamb�em devem ser modi�adas, para que os sistemas e planetasindividuais as reebam. A transmiss~ao desses informes espaiais �e supervisionada uidadosamentee h�a sempre um registro de retorno, que assegura a reep�~ao adequada de ada informe e em adamundo, em um dado iruito. Esses diretores de transmiss~oes s~ao teniamente espeializados nautiliza�~ao das orrentes do espa�o para todos os prop�ositos de omunia�~ao da informa�~ao.6. Os registradores do ritmo. Os urantianos, sem d�uvida, hamariam de poetas a esses artes~aos, sebem que o trabalho deles seja muito diferente e quase transenda in�nitamente �as vossas produ�~oespo�etias. O ritmo �e menos exaustivo, tanto para os seres moroniais, quanto para os espirituais,e assim um esfor�o �e feito freq�uentemente para aumentar a e�iênia, bem omo para aumentar oprazer pela exeu�~ao de in�umeras fun�~oes na forma r��tmia. Eu gostaria apenas que pud�esseis ter oprivil�egio de esutar algumas das transmiss~oes po�etias das assembl�eias de Edêntia e que desfrut�asseisdas riquezas, em or e matizes, dos gênios das onstela�~oes, que s~ao mestres nessa forma re�nada deauto-express~ao e harmoniza�~ao soial.7. Os registradores da morônia. N~ao sei omo desrever, para a mente material, a fun�~aodeste grupo importante de registradores de pensamentos, designado ao trabalho de preservar asimagens onjuntas dos v�arios agrupamentos de assuntos moroniais e transa�~oes do esp��rito. Em483



uma ilustra�~ao tosa, seriam os fot�ografos grupais dos mundos de transi�~ao. Eles preservam, para ofuturo, as enas vitais e as assoia�~oes dessas �epoas progressistas, onservando-as nos arquivos dassalas dos registros da morônia.44.5 Os Manipuladores da EnergiaEstes artes~aos e�ientes e interessantes trabalham om todas as esp�eies de energias: f��sias, mentaise espirituais.1. Os manipuladores da energia f��sia. Os manipuladores da energia f��sia servem, por per��odoslongos, om os diretores de potênia e s~ao os espeialistas da manipula�~ao e ontrole de muitas fasesda energia f��sia. S~ao onheedores das três orrentes b�asias e trinta segrega�~oes subsidi�arias daenergia nos superuniversos. Esses seres prestam uma ajuda inestim�avel aos Supervisores do PoderMoronial dos mundos de transi�~ao. Eles s~ao os estudantes persistentes das proje�~oes �osmias doPara��so.2. Os manipuladores da energia mental. Estes s~ao os peritos da interomunia�~ao entre os se-res moroniais e os outros tipos de seres inteligentes. Essa forma de omunia�~ao entre os mortaispratiamente inexiste em Urantia. Eles s~ao espeialistas que proporionam a apaidade aos seresmoroniais asendentes de omuniar-se uns om os outros, e o seu trabalho abrange in�umeras aven-turas singulares om as liga�~oes de inteletos, as quais �am muito al�em da minha apaidade deretrat�a-las para a mente material. Tais artes~aos s~ao os estudantes apliados dos iruitos da mentedo Esp��rito In�nito.3. Os manipuladores da energia espiritual. Os manipuladores da energia espiritual s~ao um grupofasinante. A energia espiritual atua de aordo om leis estabeleidas, exatamente omo o faz aenergia f��sia. Isto �e, a for�a do esp��rito, quando estudada, permite dedu�~oes on��aveis e, pois, podeser tratada om preis~ao, do mesmo modo omo o podem as energias f��sias. H�a leis t~ao ertase on��aveis no mundo do esp��rito quanto no reino material. Durante os �ultimos milh~oes de anos,muitas t�enias foram aperfei�oadas, para a absor�~ao da energia espiritual, por esses estudiosos dasleis fundamentais da energia do esp��rito governante do Filho Eterno, apliadas aos seres moroniaise outras ordens de seres elestes em todos os universos.4. Os manipuladores ompostos. Este �e o ousado grupo de seres bem treinados que se dediam�a assoia�~ao funional das três fases originais da energia divina, manifestada nos universos omoenergias f��sias, mentais e espirituais. S~ao as pessoalidades perspiazes que, na realidade, est~aobusando desobrir a presen�a de Deus, o Supremo, no universo; pois, nessa pessoalidade da Deidade,deve oorrer a uni�a�~ao experienial de todas as grandes divindades do universo. E, at�e um ertoponto, esses artes~aos têm tido algum êxito nos tempos reentes.5. Os onselheiros de transporte. Este orpo de onselheiros t�enios para os sera�ns de transporte�e muito h�abil em olaborar om os estudantes das estrelas no estabeleimento de trajetos, e em outrasformas de assistênia aos hefes de transporte, nos mundos do espa�o. S~ao os supervisores do tr�afegodas esferas e est~ao presentes em todos os planetas habitados. Urantia �e servida por um orpo desetenta onselheiros de transporte.6. Os peritos em omunia�~ao. Urantia, do mesmo modo, est�a servida por doze t�enios deomunia�~ao interplanet�aria e interuniversal. Esses seres, de longa experiênia, s~ao peritos no onhe-imento das leis de transmiss~ao e interferênia, quando apliadas �as omunia�~oes entre os reinos.Esse orpo oupa-se de todas as formas de mensagens do espa�o, exeto as dos Mensageiros porGravidade e Mensageiros Solit�arios. Em Urantia, boa parte do seu trabalho deve ser realizada noiruito dos aranjos.7. Os mestres do repouso. O desanso divino est�a ligado �a t�enia de absor�~ao da energia do484



esp��rito. A energia moronial e a energia do esp��rito devem ser repostas exatamente omo a energiaf��sia o �e, mas n~ao pelas mesmas raz~oes. Sou, for�osamente, ompelido a empregar ilustra�~oesgrosseiras nas minhas tentativas de eslareer-vos; entretanto, n�os, do mundo do esp��rito, devemosperiodiamente parar om as nossas atividades regulares e ir para loais adequados, de enontro,onde entramos em repouso divino para, desse modo, reuperarmos as nossas energias exauridas.V�os ireis reeber as vossas primeiras li�~oes sobre essas quest~oes quando hegardes aos mundosdas mans~oes, ap�os vos tornardes seres moroniais e haverdes ome�ado a experieniar a t�enia dosassuntos do esp��rito. Conheereis o ��rulo mais interno de Havona, e sabereis que, depois que os pe-regrinos do espa�o houverem atravessado os ��rulos preedentes, eles devem ser induzidos ao longo erevivi�ante sono do Para��so. Esse �e, n~ao apenas um quesito t�enio do trânsito da arreira do tempo,at�e o servi�o da eternidade, mas �e tamb�em uma neessidade, uma forma de repouso impresind��velao reabasteimento das perdas de energia inerentes aos passos �nais da experiênia asendente, epara estoar as reservas de poder espiritual para o pr�oximo est�agio da arreira in�nd�avel.Esses manipuladores da energia atuam tamb�em de entenas de outros modos, numerosos demaispara serem atalogados, tais omo o aonselhamento aos sera�ns, querubins e sanobins, no que dizrespeito �as pr�atias mais e�azes de ingest~ao de energia, e omo fazer uma manuten�~ao mais e�az doequil��brio das for�as divergentes, entre os querubins ativos e os sanobins passivos. De muitas outrasmaneiras esses peritos prestam assistênia �as riaturas moroniais e espirituais nos seus esfor�os paraompreender o repouso divino, que �e t~ao essenial �a utiliza�~ao e�az das energias b�asias do espa�o.44.6 Os Desenhistas e OrnamentadoresRealmente eu gostaria de onseguir retratar o trabalho raro desses artes~aos singulares! Toda tentativada minha parte para expliar o trabalho de embelezamento do esp��rito apenas iria relembrar �as mentesmateriais os vossos pr�oprios esfor�os, lament�aveis, ainda que valiosos, de fazer essas oisas no vossomundo de mente e mat�eria.Tais onjuntos de artes~aos, abrangendo mais de mil subdivisi~oes de atividades s~ao agrupados nassete ategorias maiores a seguir:1. Os artes~aos da or. S~ao eles que fazem os dez mil matizes das ores para os reexos dareverbera�~ao do esp��rito, om as suas mensagens extraordin�arias de beleza harmoniosa. Afora aperep�~ao da or, nada h�a, na experiênia humana, a que possam ser omparadas tais atividades.2. Os programadores do som. As ondas dos esp��ritos, de identidades diversas e apreia�~ao mo-ronial, s~ao ilustradas por estes programadores daquilo que hamar��eis de som. Esses impulsos, narealidade, s~ao os reexos soberbos das almas-esp��ritos nuas e gloriosas das hostes elestes.3. Os modeladores da emo�~ao. Estes aprimoradores e onservadores do sentimento s~ao os quepreservam os sentimentos moroniais e as emo�~oes da divindade, para o estudo e edi�a�~ao dos �lhosdo tempo e para a inspira�~ao e o embelezamento dos seres moroniais em progresso e esp��ritos emavan�o.4. Os artistas do aroma. A equipara�~ao das atividades supernas do esp��rito, ao reonheimentof��sio dos aromas qu��mios, �e, na realidade, uma ompara�~ao infeliz, mas os mortais de Urantiadi�ilmente reonheeriam esse minist�erio por meio de qualquer outro nome. Esses artes~aos riamas suas sinfonias variadas para a edi�a�~ao e deleite dos �lhos da luz, no seu avan�o. Nada tendes,na Terra, a que esse tipo de grandeza espiritual possa, ainda que remotamente, ser omparado.5. Os embelezadores da presen�a. Estes artes~aos n~ao se oupam om as artes do auto-adornamentonem om a t�enia do embelezamento da riatura. Eles devotam-se �a produ�~ao de rea�~oes m�ultiplase regozijantes, nas riaturas moroniais individuais e riaturas do esp��rito, pela dramatiza�~ao dossigni�ados das rela�~oes, por meio de valores posiionais atribu��dos a diferentes ordens moroniais485



e espirituais nos onjuntos ompostos desses seres diversos. Esses artistas fazem arranjos om osseres supramateriais, omo v�os fazeis om as notas musiais, om os aromas e panoramas vivos,ombinando-os em hinos de gl�oria.6. Os modeladores do gosto. E omo lhes falar sobre esses artistas?! Palidamente, eu poderiasugerir que s~ao aqueles que aperfei�oam o gosto moronial; e tamb�em que eles se empenham emestimular a apreia�~ao da beleza, agu�ando os sentidos do esp��rito em evolu�~ao.7. Os sintetizadores moroniais. Estes s~ao os art���es-mestres que, quando todos os outros houve-rem dado as suas respetivas ontribui�~oes, ent~ao, eles aresentar~ao os toques �nais e ulminantesao onjunto moronial, realizando, assim, um retrato inspirado, divinamente belo, de inspira�~ao du-radoura, para os seres espirituais e para os seus aliados moroniais. Deveis, todavia, aguardar a vossaliberta�~ao do orpo animal, para que possais ome�ar a oneber as gl�orias art��stias e as belezasest�etias dos mundos moroniais e espirituais.44.7 Os Trabalhadores da HarmoniaEstes artistas n~ao se oupam da m�usia, nem da pintura, nem de nada semelhante, omo v�os ser��eislevados a supor. Oupam-se da manipula�~ao e da organiza�~ao de for�as espeializadas e energias queest~ao presentes no mundo do esp��rito, mas que n~ao s~ao reonhe��veis pelos mortais. Se eu tivesse amenor base poss��vel para omparar, eu tentaria retratar esse ampo �unio de realiza�~ao do esp��rito.Mas me desanimo - n~ao h�a nenhuma esperan�a de poder transmitir �as mentes mortais esse âmbitoda arte eleste. Contudo, aquilo que n~ao pode ser desrito, pode ser sugerido:A beleza, o ritmo e a harmonia est~ao inteletualmente assoiados e s~ao espiritualmente a�ns.A verdade, o fato e as rela�~oes s~ao inteletualmente insepar�aveis e est~ao assoiados aos oneitos�los�o�os da beleza. A bondade, a retid~ao e a justi�a est~ao �loso�amente inter-relaionadas eespiritualmente unidas �a verdade viva e �a beleza divina.Os oneitos �osmios da verdadeira �loso�a, o retrato da arte elestial, ou a tentativa mortalde reriar o reonheimento humano da beleza divina, n~ao podem jamais ser satisfat�orios verdadei-ramente, se tal progress~ao intentada pela riatura n~ao houver sido uni�ada. Essas express~oes doimpulso divino, dentro da riatura em evolu�~ao, podem ser inteletualmente verdadeiras, emoional-mente belas e espiritualmente boas; mas a verdadeira alma da express~ao permanee ausente, a menosque as realidades da verdade, os signi�ados da beleza e os valores da bondade estejam uni�adosna experiênia de vida do artes~ao, ientista ou �l�osofo.Essas qualidades divinas est~ao uni�adas, perfeita e absolutamente, em Deus. E todo homem,ou anjo, onheedor de Deus possui o potenial ilimitado da auto-express~ao, em n��veis sempre pro-gressivos de auto-realiza�~ao, uni�ada pela t�enia da busa sem �m pela semelhan�a om Deus -a ombina�~ao experienial, na experiênia evoluion�aria, da verdade eterna �a beleza universal e �abondade divina.44.8 As Aspira�~oes Mortais e as Realiza�~oes MoroniaisEmbora os artes~aos elestes n~ao trabalhem pessoalmente nos planetas materiais, tais omo Urantia,eles vêm, de tempos em tempos, das sedes-entrais do sistema para prestar ajuda aos indiv��duosnaturalmente dotados das ra�as mortais. Quando assim designados esses artes~aos trabalham tempo-rariamente sob a supervis~ao dos anjos planet�arios do progresso. As hostes ser�a�as ooperam omesses artes~aos na tentativa de ajudar �aqueles artistas mortais que possuem dons inatos, e que tamb�empossuem Ajustadores de experiênia espeial e pr�evia.486



H�a três fontes poss��veis de habilidade espeial humana. Na base, existe sempre a aptid~ao inerenteou natural. A habilidade espeial nuna �e um dom arbitr�ario dos Deuses; h�a sempre uma funda�~aoanestral para todo o talento que se sobressai. Al�em dessa habilidade natural, ou antes, em su-plemento a ela, pode haver a ontribui�~ao dos guiamentos do Ajustador do Pensamento, naquelesindiv��duos ujos Ajustadores residentes tenham passado por experiênias reais e autêntias, no mesmodom��nio, em outros mundos e om outras riaturas mortais. Nesses asos, em que tanto a mentehumana quanto o Ajustador residente s~ao exepionalmente h�abeis, os artes~aos do esp��rito podemser delegados para atuar omo harmonizadores desses talentos e tamb�em para dar assistênia a taismortais e inspir�a-los na proura de ideais ada vez mais perfeionados e intentar riar ilustra�~oeselevadas para a edi�a�~ao do reino.N~ao h�a astas nas �leiras dos artes~aos do esp��rito. N~ao importa qu~ao pouo elevada seja avossa origem; se tiverdes a habilidade e o dom da express~ao, ganhareis o reonheimento adequado ereebereis a devida apreia�~ao quando asenderdes na esala da experiênia moronial e da realiza�~aoespiritual. N~ao pode haver limita�~ao de hereditariedade humana, nem priva�~ao ausada pelo ambientemortal, que a arreira moronial n~ao v�a ompensar plenamente nem remover inteiramente. E todasessas satisfa�~oes de realiza�~ao art��stia e auto-realiza�~ao da expressividade ser~ao on�rmadas pelosvossos pr�oprios esfor�os pessoais no avan�o progressivo. Assim, a�nal, as aspira�~oes, durante amedioridade evoluion�aria, podem ser realizadas. Ainda que os Deuses n~ao on�ram arbitrariamentetalentos e habilidades aos �lhos do tempo, eles proporionam a realiza�~ao da satisfa�~ao de todas assuas aspira�~oes nobres e a grati�a�~ao para toda a fome humana de auto-express~ao superna.Mas todo ser humano deveria lembrar: Muitas das ambi�~oes de sobressair, que exasperam osmortais na arne, n~ao perdurar~ao, nesses mesmos mortais, nas suas arreiras moroniais e espiritu-ais. Os seres moroniais asendentes aprendem a soializar as suas antigas aspira�~oes e ambi�~oespuramente pessoais e ego��stas. Entretanto, as oisas que houverdes desejado muito honestamentefazer na Terra, e que as irunstânias t~ao persistentemente vos negaram, depois de adquirirdes overdadeiro disernimento interior da mota, na arreira moronial, se ainda as desejardes fazer, ent~ao,om toda erteza, ser-vos-�a onedida toda oportunidade para satisfazerdes, totalmente, os vossosdesejos, alimentados durante tanto tempo.Antes que os mortais asendentes deixem o universo loal para embarar nas suas arreiras espi-rituais, eles ir~ao saiar-se de todas as aspira�~oes, ou de verdadeira ambi�~ao inteletual, art��stia esoial, que tenham sempre araterizado os seus planos mortais ou moroniais de existênia. Essarealiza�~ao de igualdade entre a satisfa�~ao da auto-express~ao e auto-realiza�~ao, ent~ao, oorre, masn~ao �e a realiza�~ao de um estado experienial que seja idêntio ao ideal, n~ao hegando tamb�em �aompleta oblitera�~ao da individualidade, em mat�eria de habilidade t�enia e de express~ao. O novodiferenial entre a realiza�~ao pessoal e a realiza�~ao experienial do esp��rito, ontudo, n~ao ir�a tornar-seassim nivelado e equalizado, enquanto v�os n~ao houverdes aabado de perorrer o �ultimo ��rulo daarreira de Havona. E, ent~ao, residentes do Para��so, deparar-vos-eis om a neessidade de ajustar-vos, aertando aquela diferen�a absonita, na experiênia pessoal, que s�o pode ser ompletada oma realiza�~ao grupal do �ultimo dos estados da riatura - o s�etimo est�agio no destino do esp��rito dos�nalitores mortais.E �e essa a hist�oria dos artes~aos elestes, aquele orpo osmopolita de trabalhadores raros querealizam tanto para glori�ar as esferas arquitetônias om as representa�~oes art��stias da belezadivina dos Criadores do Para��so.[Ditado por um Aranjo de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 45A Administra�~ao do Sistema LoalO CENTRO administrativo de Satânia onsiste em um agrupamento de esferas arquitetônias, emum total de inq�uenta e sete: a pr�opria Jerus�em, sete sat�elites maiores e quarenta e nove subsat�elites.Embora Jerus�em, a apital do sistema, tenha quase em vezes o tamanho de Urantia, mesmo nessapropor�~ao, a sua gravidade �e ligeiramente menor. Os sat�elites prinipais de Jerus�em s~ao os setemundos de transi�~ao, ada um deles sendo era de dez vezes maior que Urantia; enquanto os setesubsat�elites dessas esferas de transi�~ao têm aproximadamente o tamanho de Urantia.Os sete mundos das mans~oes s~ao os sete subsat�elites do mundo de transi�~ao n�umero um.Todo esse sistema de inq�uenta e sete mundos arquitetônios �e independentemente iluminado,aqueido, abasteido de �agua e energizado pela oordena�~ao do Centro de Potênia de Satânia eos Mestres Controladores F��sios, de aordo om a t�enia estabeleida pela organiza�~ao f��sia e osdispositivos dessas esferas espeialmente riadas. Elas tamb�em s~ao �siamente uidadas e mantidas,sob outros aspetos, pelos esporn�agias nativos.45.1 Mundos de Cultura de Transi�~aoOs sete mundos prinipais que giram em torno de Jerus�em geralmente s~ao onheidos omo as esferasde ultura de transi�~ao. Os seus governantes s~ao designados, de tempos em tempos, pelo onselhoexeutivo supremo de Jerus�em. Essas esferas s~ao numeradas e nomeadas do seguinte modo:N�umero 1. O Mundo Finalitor. Esta �e a sede-entral do orpo de �nalitores do sistema loal, elaenontra-se rodeada dos mundos de reep�~ao, os sete mundos das mans~oes, devotados integralmenteao esquema de asens~ao mortal. O mundo dos �nalitores �e aess��vel aos habitantes de todos ossete mundos das mans~oes. Os sera�ns de transporte levam e trazem as pessoalidades asendentesnas peregrina�~oes destinadas ao ultivo da sua f�e para o destino �ultimo dos mortais em transi�~ao.Embora os �nalitores e as suas estruturas n~ao sejam, em geral, perept��veis para a vis~ao moronial,v�os �areis mais do que emoionados quando, de tempos em tempos, os transformadores de energia eos Supervisores do Poder Moronial vos apaitarem, momentaneamente, para que possais enxergaressas pessoalidades elevadas do esp��rito, que, na verdade, j�a ompletaram a asens~ao ao Para��so eretornaram, a esses mesmos mundos onde v�os estais ome�ando a vossa longa jornada, para garantirque possais e que ireis mesmo ompletar tamb�em a vossa estupenda tarefa. Todos aqueles quepermaneem nos mundos das mans~oes v~ao �a esfera �nalitora, pelo menos uma vez por ano, para taisassembl�eias de visualiza�~ao dos �nalitores.N�umero 2. O Mundo Moronial. Este planeta �e a sede-entral dos supervisores da vida moronial eest�a rodeado das sete esferas nas quais os hefes moroniais eduam os seus ompanheiros e ajudantes,todos eles seres moroniais e mortais asendentes.489



Passando pelos sete mundos das mans~oes, v�os ireis tamb�em avan�ar, seguindo por essas esferasulturais e soiais de ontato moronial resente. Quando avan�ardes do primeiro para o segundomundo das mans~oes, adquirireis o direito de permiss~ao para visita �a sede-entral de transi�~ao n�umerodois, o mundo moronial, e assim por diante. E, quando estiverdes presentes em qualquer dessasseis esferas ulturais, podereis, a onvite, visitar e observar qualquer um dentre os sete mundos dosgrupos de atividades interligadas que as rodeiam.N�umero 3. O Mundo Ang�elio. Esta �e a sede-entral de todas as hostes ser�a�as empenhadas nasatividades do sistema, e �e rodeada pelos sete mundos de edua�~ao e de instru�~ao Ang�elia, os quaiss~ao as esferas soiais ser�a�as.N�umero 4. O Mundo Superang�elio. Esta esfera �e o lar, em Satânia, dos Brilhantes EstrelasVespertinas e de uma vasta ongrega�~ao de seres oordenados e quase-oordenados. Os sete sat�elitesdesse mundo s~ao destinados aos sete grupos maiores desses seres elestes desprovidos de uma deno-mina�~ao.N�umero 5. O Mundo dos Filhos. Este planeta �e a sede-entral dos Filhos divinos de todas asordens, inluindo os �lhos trinitarizados por riaturas. Os sete mundos que o rodeiam s~ao devotadosa ertos agrupamentos individuais desses �lhos de onex~ao divina.N�umero 6. O Mundo do Esp��rito. Esta esfera serve de loal de enontro para as altas pessoalidadesdo Esp��rito In�nito, no sistema. Os sete sat�elites que a rodeiam s~ao destinados aos grupos individuaisdessas diversas ordens. Mas, no mundo de transi�~ao de n�umero seis, n~ao h�a representa�~ao loalalguma do Esp��rito, nem a presen�a dele �e para ser observada nas apitais dos sistemas; a MinistraDivina de S�alvington est�a em todos os lugares de N�ebadon.N�umero 7. O Mundo do Pai. Esta �e a esfera sileniosa do sistema. Nenhum grupo de seres �adomiiliado ali. O grande templo da luz oupa um lugar entral, mas l�a dentro n~ao se pode disernirningu�em. Todos os seres, de todos os mundos do sistema, s~ao bem-vindos omo adoradores.Os sete sat�elites em torno do mundo do Pai s~ao utilizados de modos variados nos diferentessistemas. Em Satânia, est~ao agora sendo usados omo esferas de deten�~ao para os grupos aprisionadosda rebeli~ao de L�uifer. A apital da onstela�~ao, Edêntia, n~ao tem mundos de pris~ao an�alogos; ospouos sera�ns e querubins que se uniram aos rebeldes, na rebeli~ao de Satânia, foram h�a muitoon�nados nesses mundos de isolamento de Jerus�em.Como h�ospedes do s�etimo mundo das mans~oes, tereis aesso ao s�etimo mundo de transi�~ao, aesfera do Pai Universal, e tamb�em vos �e permitido visitar os mundos-pris~ao de Satânia em tornodesse planeta, onde agora est~ao on�nados L�uifer e a maioria das pessoalidades que o seguiram narebeli~ao ontra Mihael. E esse triste espet�aulo tem sido observado durante as idades reentes eontinuar�a a servir omo um aviso solene a todo o N�ebadon, at�e que os Ani~aes dos Dias julguemos peados de L�uifer e dos seus pareiros a��dos, que rejeitaram a salva�~ao ofereida por Mihael, oPai deles, no universo.45.2 O Soberano do SistemaO dirigente exeutivo de um sistema loal de mundos habitados �e um Filho Lanonandeque prim�ario,o Soberano do Sistema. No nosso universo loal, a esses soberanos s~ao on�adas as grandes respon-sabilidades exeutivas; s~ao dadas a eles prerrogativas pessoais inomuns. Nem todos universos, noentanto, nem mesmo Orvônton, enontram-se t~ao organizados a ponto de permitir que os Soberanosdos Sistemas exer�am poderes deis�orios t~ao inusitadamente amplos de arb��trio pessoal, ao dirigiremos assuntos do sistema. Todavia, ainda assim, em toda a hist�oria de N�ebadon, apenas por três vezesesses exeutivos sem limita�~oes demonstraram deslealdade. A rebeli~ao de L�uifer, no sistema deSatânia, foi a mais reente e de âmbito mais amplo.490



Em Satânia, mesmo depois desse levante desastroso, absolutamente nenhuma mudan�a foi imple-mentada na t�enia da administra�~ao do sistema. O atual Soberano do Sistema possui todo o podere exere toda a autoridade om a qual foi investido o seu predeessor indigno, exeto por algumasquest~oes, agora sob a supervis~ao dos Pais da Constela�~ao, quest~oes estas que os Ani~aes dos Diasainda n~ao restitu��ram plenamente a Lanaforge, o suessor de L�uifer.O atual dirigente de Satânia �e um governante am�avel e brilhante; sendo um soberano testadoontra rebeli~oes. Quando serviu omo Soberano assistente de Sistema, Lanaforge foi �el a Mihael,em um levante anterior no universo de N�ebadon. Esse poderoso e brilhante Senhor de Satânia �eum administrador testado e aprovado. Na �epoa da segunda rebeli~ao, em um sistema em N�ebadon,quando o Soberano do Sistema trope�ou e aiu na esurid~ao, Lanaforge, o primeiro assistente dessedirigente em erro, tomou as r�edeas do governo para, ent~ao, onduzir os assuntos do sistema de ummodo tal que relativamente pouas pessoalidades se perdessem, seja nos mundos sedes-entrais, sejanos planetas habitados daquele sistema desafortunado. Lanaforge traz a distin�~ao de ser o �unioFilho Lanonandeque prim�ario, em todo o N�ebadon, que, nesse aso, funionou lealmente a servi�o deMihael, e mesmo diante da falta do seu irm~ao de autoridade superior e lasse preedente. Lanaforgeprovavelmente n~ao ser�a removido de Jerus�em, at�e que todos os resultados da louura anterior hajamsido superados e os produtos da rebeli~ao sejam expurgados de Satânia.Se bem que nem todos os assuntos dos mundos isolados de Satânia hajam sido remetidos �a suajurisdi�~ao, Lanaforge demonstra grande interesse pelo bem-estar deles e �e um visitante freq�uentede Urantia. Como em outros sistemas normais, o Soberano preside ao onselho dos governantesdos mundos, dos Pr��nipes Planet�arios e governadores gerais residentes dos mundos isolados. Esseonselho planet�ario re�une-se, de tempos em tempos, na sede-entral do sistema - \Quando os Filhosde Deus ongregam-se".Uma vez por semana, a ada dez dias, em Jerus�em, o Soberano realiza um onlave om algumdos grupos das v�arias ordens de pessoalidades domiiliadas no mundo sede-entral. Estas s~ao horasenantadoramente informais em Jerus�em; e s~ao oasi~oes para jamais serem esqueidas. Em Jerus�em,existe um lima maximizado de fraternidade entre todas as v�arias ordens de seres e entre ada umdesses grupos e os Soberanos de Sistemas.Essas reuni~oes singulares oorrem no mar de ristal, o grande ampo de reuni~oes da apitaldo sistema. S~ao oasi~oes puramente soiais e espirituais; nada que diga respeito �a administra�~aoplanet�aria, nem mesmo ao plano asendente, �e jamais disutido. Os mortais asendentes ongregam-se, nesses momentos, meramente para desfrutar e estar om os seus ompanheiros jerusemitas. Osgrupos que n~ao est~ao sendo reebidos pelo Soberano, nessas reuni~oes semanais de desanso, re�unem-senas suas pr�oprias sedes.45.3 O Governo do SistemaO dirigente exeutivo de um sistema loal, o Soberano do Sistema, �e sempre apoiado por dois ou trêsFilhos Lanonandeques, que atuam omo primeiro e segundo assistentes. Entretanto, no momentopresente, o sistema de Satânia est�a sendo administrado por uma junta de sete Lanonandeques:1. O Soberano do Sistema - Lanaforge, n�umero 2 709 da ordem prim�aria e suessor do ap�ostataL�uifer.2. O primeiro assistente do Soberano - Mansur�otia, n�umero 17 841 dos Lanonandeques teri�arios.Ele foi despahado para Satânia junto om Lanaforge.3. O segundo assistente do Soberano - Sadib, n�umero 271 402 da ordem teri�aria. Sadib tamb�emveio para Satânia junto om Lanaforge.4. O ust�odio do sistema - Holdant, n�umero 19 do orpo teri�ario, enarregado do ontrole de todos491



os esp��ritos aima da ordem da existênia mortal, que se enontram on�nados. Holdant tamb�emveio para Satânia om Lanaforge.5. O registrador do sistema - V��lton, o seret�ario do minist�erio Lanonandeque do sistema deSatânia, n�umero 374 da tereira ordem. V��lton era um membro do grupo original de Lanaforge.6. O diretor das auto-outorgas - Fortant, n�umero 319 847 das reservas dos Lanonandeques se-und�arios, e temporariamente diretor de todas as atividades do universo transplantadas para Jerus�em,desde a auto-outorga de Mihael, em Urantia. Fortant esteve ligado �a assessoria de Lanaforge pormil e noveentos anos do tempo de Urantia.7. O onselheiro elevado - Hanavard, n�umero 67 dos Filhos Lanonandeques prim�arios, e membrodo elevado orpo de onselheiros e oordenadores do universo. Ele atua omo presidente em exer��iodo onselho exeutivo de Satânia. Hanavard �e o d�eimo-segundo dessa ordem a servir em Jerus�em,desde a rebeli~ao de L�uifer.Esse grupo exeutivo de sete Lanonandeques onstitui a administra�~ao de emergênia, ampliada,tornada neess�aria por exigênia da rebeli~ao de L�uifer. Apenas as ortes menores s~ao realizadas emJerus�em, j�a que o sistema �e a unidade de administra�~ao, n~ao de julgamento, mas a administra�~ao La-nonandeque �e apoiada pelo onselho exeutivo de Jerus�em, o orpo supremo do onselho de Satânia.Esse onselho onsiste de doze membros:1. Hanavard, o presidente Lanonandeque.2. Lanaforge, o Soberano do Sistema.3. Mansur�otia, o primeiro assistente do Soberano.4. O dirigente dos Melquisedeques de Satânia.5. O diretor em exer��io dos Portadores da Vida de Satânia.6. O dirigente dos �nalitores de Satânia.7. O Ad~ao original de Satânia, o hefe supervisor dos Filhos Materiais.8. O diretor das hostes ser�a�as de Satânia.9. O hefe dos ontroladores f��sios de Satânia.10. O diretor dos Supervisores do Poder Moronial do sistema.11. O diretor em exer��io das riaturas intermedi�arias do sistema, em exer��io.12. O omandante em exer��io do orpo dos mortais asendentes.Esse onselho elege, periodiamente, três membros para representar o sistema loal no onselhosupremo da sede-entral do universo, mas tal representa�~ao est�a suspensa por ausa da rebeli~ao.Satânia agora tem um observador na sede-entral do universo loal, por�em, desde a auto-outorga deMihael, o sistema retomou a elei�~ao de dez membros para a legislatura de Edêntia.45.4 Os Quatro-e-vinte ConselheirosNo entro dos sete ��rulos resideniais ang�elios, em Jerus�em, est�a loalizada a sede-entral doonselho onsultor de Urantia, om os quatro-e-mais-vinte onselheiros. Jo~ao, o Revelador, hamou-os de os vinte e quatro Ani~aes: \E, ao redor do trono, havia vinte e quatro assentos e, nos assentos,eu vi vinte e quatro Ani~aes assentados, vestidos de togas branas". O trono, ao entro dessegrupo, �e o assento do ju��zo do aranjo que preside ao trono da lista de hamada da ressurrei�~ao, emmiseri�ordia e em justi�a, para todo o Satânia. Esse ju��zo tem aonteido sempre em Jerus�em, mas osvinte e quatro assentos �a sua volta foram oloados em posi�~ao, h�a n~ao mais do que mil e noveentos492



anos, logo depois que Cristo Mihael foi elevado �a soberania plena de N�ebadon. Esses quatro-e-vinteonselheiros s~ao os seus agentes pessoais em Jerus�em, e têm autoridade para representar o FilhoMestre em todas as quest~oes que onernem �as listas de hamadas de Satânia e em muitas outrasfases do esquema da asens~ao mortal nos mundos isolados do sistema. S~ao os agentes designadospara exeutar as soliita�~oes espeiais de Gabriel e os mandados pouo habituais de Mihael.Esses vinte e quatro onselheiros foram rerutados das oito ra�as de Urantia, e os �ultimos dessegrupo foram ongregados na �epoa da lista de hamada da ressurrei�~ao feita por Mihael, mil enoveentos anos atr�as. Esse onselho onsultor de Urantia �e onstitu��do pelos seguintes membros:1. Onagar, a mente-mestra da idade anterior ao Pr��nipe Planet�ario, que dirigiu os seus ompa-nheiros na adora�~ao do \Doador do Alento".2. Mansant, o grande eduador da idade p�os-Pr��nipe Planet�ario, em Urantia, que orientou osseus ompanheiros para a venera�~ao da \Grande Luz".3. Onamonalonton, um l��der muito antigo dos homens vermelhos e aquele que afastou essa ra�ada adora�~ao de deuses m�ultiplos onduzindo-a �a venera�~ao do \Grande Esp��rito".4. Orlandof, um pr��nipe dos homens azuis e l��der deles no reonheimento da divindade do \ChefeSupremo".5. Porshunta, o or�aulo da extinta ra�a alaranjada e o l��der desse povo na adora�~ao do \GrandeMestre".6. Singlangton, o primeiro dos homens amarelos a ensinar e a liderar o seu povo na adora�~ao da\Verdade �Unia", em lugar de muitas. H�a milhares de anos, o homem amarelo j�a sabia da existêniado �unio Deus.7. Fantad, aquele que livrou os homens verdes das trevas e que foi o seu l��der na adora�~ao da\�Unia Fonte da Vida".8. Orvonon, aquele que trouxe a luz �as ra�as ��ndigo-negras e o l��der delas, de ent~ao, no servi�o ao\Deus dos Deuses".9. Ad~ao, o desareditado, mas reabilitado pai planet�ario de Urantia, um Filho Material de Deusque foi relegado �a semelhan�a da arne mortal, mas que sobreviveu e, posteriormente, foi elevado aessa posi�~ao por dereto de Mihael.10. Eva, a m~ae da ra�a violeta de Urantia, que sofreu a puni�~ao pelo erro, junto om o seu om-panheiro; e que tamb�em foi reabilitada om ele e designada para servir neste grupo de sobreviventesmortais.11. Enoh, o primeiro dos mortais de Urantia a fusionar-se om o Ajustador do Pensamentodurante a vida mortal na arne.12. Mois�es, o emanipador de uma parte remanesente da ra�a violeta submergida e inentivadorda restaura�~ao da adora�~ao do Pai Universal sob o nome de \O Deus de Israel".13. Elias, uma alma de brilhante êxito espiritual, transladada durante a idade p�os-Filho Material.14. Maquiventa Melquisedeque, o �unio Filho dessa ordem a auto-outorgar a si pr�oprio �as ra�asde Urantia. Se bem que ainda ontinue sendo numerado omo um Melquisedeque, ele transformou-se\para sempre em um ministro dos Alt��ssimos", assumindo eternamente o ompromisso do servi�oomo mortal asendente, tendo estado em Urantia �a semelhan�a da arne mortal, em Sal�em, nosdias de Abra~ao. Esse Melquisedeque foi reentemente prolamado Pr��nipe Planet�ario vie-regentede Urantia, om sede-entral em Jerus�em e om autoridade para atuar em nome de Mihael, que atu-almente �e o Pr��nipe Planet�ario do mundo onde experieniou, na forma humana, a sua auto-outorga�nal. Apesar disso, Urantia �e supervisionada ainda por governadores gerais residentes suessivos,membros dos quatro-e-vinte onselheiros. 493



15. Jo~ao Batista, o predeessor da miss~ao de Mihael em Urantia e, na arne, primo distante doFilho do Homem.16. 1-2-3 o Primeiro, l��der das riaturas intermedi�arias leais a servi�o de Gabriel, na �epoada trai�~ao de Calig�astia; elevado a esta posi�~ao por Mihael logo depois de entrar em soberaniainondiional.Essas pessoalidades seleionadas est~ao, atualmente, eximidas do regime asensional, por soliita�~aode Gabriel; e n~ao temos nenhuma id�eia de quanto tempo eles podem servir nessas fun�~oes.Os assentos de n�umeros 17, 18, 19 e 20 n~ao s~ao oupados de modo permanente. Est~ao temporaria-mente oupados, por onsentimento unânime dos dezesseis membros permanentes, mas s~ao mantidosabertos para a designa�~ao futura de mortais asendentes da idade atual de p�os-outorga de um Filhoem Urantia.Os assentos 21, 22, 23 e 24 est~ao do mesmo modo preenhidos temporariamente; e s~ao mantidosreservados para os grandes mestres de idades posteriores, que se seguir~ao, indubitavelmente, �a idadepresente. As eras dos Filhos Magisteriais e dos Filhos Instrutores, bem omo as idades de luz e vidaest~ao sendo anteipadas para Urantia, sejam quais forem as visita�~oes inesperadas de Filhos divinosque possam ou n~ao oorrer.45.5 Os Filhos MateriaisAs grandes divis~oes da vida eleste têm as suas sedes-entrais, e as suas imensas reservas, em Jerus�em,inluindo as v�arias ordens de Filhos divinos, de esp��ritos elevados, de superanjos, de anjos e deriaturas intermedi�arias. A morada entral desse setor maravilhoso �e o templo prinipal dos FilhosMateriais.O dom��nio dos Ad~aos �e o entro de atra�~ao, para todos os re�em-hegados em Jerus�em. �E uma�area enorme que onsiste de mil entros, se bem que ada fam��lia, de Filhos e Filhas Materiais,viva em um dom��nio pr�oprio, at�e a �epoa da partida dos seus membros para o servi�o nos mundosevoluion�arios do espa�o, ou at�e o seu embarque na arreira de asens~ao ao Para��so.Esses Filhos Materiais s~ao o tipo mais elevado de seres que se reproduzem por meio do sexo, osquais podem ser enontrados nas esferas de edua�~ao dos universos em evolu�~ao. E s~ao realmentemateriais; mesmo os Ad~aos e as Evas Planet�arios s~ao totalmente vis��veis para as ra�as mortais dosmundos habitados. Esses Filhos Materiais s~ao o �ultimo v��nulo f��sio, na adeia das pessoalidades,que se estende desde a divindade e a perfei�~ao aima, at�e a humanidade e a existênia materialabaixo. Esses Filhos proporionam aos mundos habitados uma intermedia�~ao de ontato m�utuoentre o Pr��nipe Planet�ario invis��vel e as riaturas materiais dos reinos.No �ultimo reenseamento milenar, em S�alvington, havia o registro, em N�ebadon, de 161 432 840Filhos e Filhas Materiais, om status de idadania, nas apitais dos sistemas loais. O n�umero deFilhos Materiais varia nos diferentes sistemas; e o seu n�umero est�a aumentando onstantemente pelareprodu�~ao natural. No exer��io das suas fun�~oes de reprodu�~ao, eles n~ao s~ao guiados inteiramenteapenas pelos desejos pessoais das pessoalidades envolvidas, mas, tamb�em, pelos onselhos onsultivose pelo orpo mais elevado de governantes.Esses Filhos e Filhas Materiais s~ao os habitantes permanentes de Jerus�em e seus mundos interli-gados. Eles oupam vastas �areas em Jerus�em e partiipam liberalmente da dire�~ao loal da esferada apital, administrando pratiamente todos os assuntos de rotina, om a assistênia de riaturasintermedi�arias e seres asendentes.Em Jerus�em, esses Filhos reprodutores têm a permiss~ao para fazer experimentos om os ideais deautogoverno, segundo a maneira dos Melquisedeques; e est~ao onretizando um tipo muito elevado de494



soiedade. �As ordens mais elevadas de �lia�~ao reservam-se as fun�~oes do veto no reino; no entanto,para quase todos os aspetos, os adamitas de Jerus�em governam a si pr�oprios por meio do sufr�agiouniversal em governo representativo. Dentro de algum tempo, eles esperam que lhes seja onedidauma autonomia virtualmente ompleta.O ar�ater do servi�o dos Filhos Materiais �e grandemente determinado pelas idades deles. Con-quanto n~ao sejam ainda eleg��veis para serem admitidos na Universidade Melquisedeque de S�alvington- sendo materiais e omumente limitados a ertos planetas - , entretanto, os Melquisedeques mantêmfortes orpos doentes nas fauldades das sedes-entrais de ada sistema, para a instru�~ao das gera�~oesmais jovens desses Filhos Materiais. Os sistemas de aperfei�oamento eduaional e espiritual, pro-vidos para o desenvolvimento dos Filhos e Filhas Materiais mais jovens, s~ao o m�aximo da perfei�~aoem termos de metas nas t�enias e nas aplia�~oes pr�atias.
45.6 A Edua�~ao Adâmia dos AsendentesOs Filhos e Filhas Materiais, junto om os seus �lhos, s~ao um espet�aulo atraente que nuna deixa dedespertar a uriosidade e atrair a aten�~ao de todos os mortais asendentes. T~ao semelhantes eles s~ao�as vossas pr�oprias ra�as materiais sexuadas, que enontrareis de parte a parte um grande interesseomum, nos pensamentos e nas oupa�~oes, quando da vossa �epoa de ontato fraterno.Os sobreviventes mortais passam grande parte do seu lazer na apital do sistema, observandoe estudando os h�abitos de vida e onduta dessas riaturas sexuadas superiores semif��sias, poisesses idad~aos de Jerus�em s~ao os padrinhos e mentores imediatos dos sobreviventes mortais desde omomento no qual atingem a idadania no mundo-sede at�e o da partida para Edêntia.Nos sete mundos das mans~oes, os mortais asendentes têm amplas oportunidades de ompensartodas e quaisquer priva�~oes experieniais sofridas nos seus mundos de origem, seja devido �a heran�a,ao ambiente ou a um t�ermino prematuro infeliz da arreira na arne. Isso �e verdadeiro em todos ossentidos, salvo para a vida sexual mortal e para os ajustamentos que a aompanham. Milhares demortais alan�am os mundos das mans~oes sem se haverem bene�iado partiularmente da disiplinaderivada das rela�~oes sexuais usuais nas suas esferas de nasimento. A experiênia nos mundos dasmans~oes poua oportunidade pode dar para ompensar essas priva�~oes bastante pessoais. A ex-periênia sexual, em um sentido f��sio, faz parte do passado para os seres asendentes; entretanto, naassoia�~ao estreita om os Filhos e Filhas Materiais, tanto individualmente quanto omo membrosdas suas fam��lias, esses mortais sexualmente arentes ser~ao apazes de ompensar os aspetos soiais,inteletuais, emoionais e espirituais em tudo o que houverem sido de�ientes. Assim, a todos aqueleshumanos, a quem as irunstânias ou o ju��zo errôneo houverem privado dos benef��ios de liga�~oessexuais vantajosas nos mundos evoluion�arios, aqui, na apital do sistema, s~ao ofereidas oportuni-dades plenas de adquirir essas experiênias mortais esseniais, em assoia�~ao ��ntima e amorosa omas supernas riaturas sexuadas Adâmias de residênia permanente nas apitais dos sistemas.Nenhum mortal sobrevivente, nenhum ser intermedi�ario, ou sera�m, pode asender ao Para��so,alan�ar o Pai, nem ser inorporado ao Corpo de Finalidade, sem haver passado pela experiêniasublime de estabeleer uma rela�~ao de paternidade om as rian�as em evolu�~ao, dos mundos, ousem ter alguma outra experiênia an�aloga e equivalente. A rela�~ao entre a rian�a e os seus pais �efundamental para o oneito essenial que devemos ter do Pai Universal e suas rian�as no universo.Portanto, essa experiênia torna-se indispens�avel �a edua�~ao experienial de todos os asendentes.As riaturas intermedi�arias asendentes e os sera�ns evoluion�arios devem passar por essa ex-periênia de paternidade, em assoia�~ao om os Filhos e Filhas Materiais da sede-entral do sistema.Assim, esses asendentes n~ao-reprodutores ganham uma experiênia de paternidade, ajudando aosAd~aos e Evas, em Jerus�em, na ria�~ao e na edua�~ao da sua progênie.495



Todos os mortais sobreviventes que n~ao experimentaram a paternidade, nos mundos evoluion�arios,devem tamb�em adquirir esse aperfei�oamento neess�ario enquanto permaneem nos lares dos FilhosMateriais de Jerus�em, e omo pais olaboradores desses esplêndidos pais e m~aes. Isso �e verdade,exeto no aso em que esses mortais tenham sido apazes de ompensar as suas de�iênias nosber��arios do sistema, loalizados no primeiro mundo de ultura transiional de Jerus�em.Esse ber��ario probat�orio de Satânia �e mantido por algumas pessoalidades moroniais no mundodos �nalitores, onde a metade do planeta se dedia a esse trabalho de eduar as rian�as. Aqui,algumas rian�as, �lhas dos mortais sobreviventes, s~ao reebidas e reompostas, tais omo aquelasque pereeram nos mundos evoluion�arios antes de adquirirem o status espiritual omo indiv��duos.A asens~ao de qualquer dos seus progenitores naturais garante que a essa rian�a mortal dos reinosseja outorgada a repessoaliza�~ao, no planeta dos �nalitores do sistema; e que ali lhe seja permitidodemonstrar, pelo pr�oprio livre-arb��trio subseq�uente, se far�a ou n~ao a esolha de seguir o aminhoda asens~ao mortal dos progenitores. As rian�as, aqui, apresentam-se omo no mundo do seunasimento, exeto pela ausênia da diferenia�~ao sexual. N~ao h�a reprodu�~ao �a maneira mortal,ap�os a experiênia da vida nos mundos habitados.Os estudantes dos mundos das mans~oes que têm uma ou mais rian�as no ber��ario probat�orio domundo dos �nalitores, e que apresentam de�iênias quanto �a experiênia essenial da paternidade,podem soliitar a permiss~ao de um Melquisedeque para efetivar a sua transferênia tempor�aria, dosdeveres da asens~ao, nos mundos das mans~oes, para o mundo dos �nalitores, onde lhes �e dada a opor-tunidade de funionar omo progenitores solid�arios dos seus pr�oprios �lhos e outras rian�as. Esseservi�o de inumbênia da paternidade pode ser, mais tarde, reditado em Jerus�em omo equivalente�a metade da edua�~ao a que esses seres asendentes devem submeter-se nas fam��lias dos Filhos eFilhas Materiais.O ber��ario probat�orio �e supervisionado por mil asais de Filhos e Filhas Materiais, volunt�ariosdas olônias da sua ordem em Jerus�em. Eles s~ao diretamente assistidos por era de um n�umeroigual de grupos de pais midsonitas volunt�arios, os quais se detêm aqui para prestar esse servi�o, noseu aminho do mundo midsonita de Satânia, a um destino n~ao revelado, nos mundos espeiais quelhes s~ao reservados entre as esferas dos �nalitores de S�alvington.45.7 As Esolas MelquisedequesOs Melquisedeques s~ao os diretores do grande orpo de instrutores - de riaturas volitivas parialmenteespiritualizadas e outras - os quais funionam de modo t~ao satisfat�orio em Jerus�em e seus mundosinterligados, mas espeialmente nos sete mundos das mans~oes. Estes s~ao os planetas de deten�~ao,onde os mortais que n~ao onseguiram a realiza�~ao da fus~ao om os seus Ajustadores residentes,durante a vida na arne, s~ao reabilitados na forma transit�oria, para reeber mais ajuda e desfrutarde uma oportunidade ampla de ontinuar seus esfor�os de realiza�~ao espiritual, os mesmos esfor�osque foram prematuramente interrompidos pela morte. Ou se, por qualquer outra raz~ao, por algumadi�uldade heredit�aria, de ambiente desfavor�avel, ou por onspira�~ao das irunstânias, a realiza�~aodessa alma n~ao houver sido ompletada, n~ao importa o motivo, todos aqueles que têm um prop�ositoverdadeiro e s~ao dignos, em esp��rito, enontram-se a si pr�oprios, tais omo eles pr�oprios s~ao, presentesnos planetas de ontinua�~ao, onde devem aprender a ter a mestria daquilo que �e essenial �a arreiraeterna, e possuir, eles pr�oprios, os tra�os que n~ao adquiriram, ou que n~ao puderam adquirir, duranteo tempo de vida na arne.Os Brilhantes Estrelas Vespertinas (e os seus oordenados, n~ao denominados) freq�uentementeservem omo eduadores nas v�arias miss~oes eduaionais do universo, inluindo as promovidas pelosMelquisedeques. Os Filhos Instrutores da Trindade tamb�em olaboram, onferindo os toques daperfei�~ao do Para��so a essas esolas de edua�~ao e aperfei�oamento progressivo. Mas nem todas essas496



atividades s~ao exlusivamente dediadas ao avan�o dos mortais asendentes; muitas est~ao igualmenteligadas �a edua�~ao progressiva das pessoalidades espirituais nativas de N�ebadon.Os Filhos Melquisedeques onduzem mais de trinta entros eduaionais diferentes, em Jerus�em.Essas esolas de aperfei�oamento ome�am om o ol�egio de auto-avalia�~ao e terminam om as esolasde idadania de Jerus�em, onde os Filhos e Filhas Materiais juntam-se aos Melquisedeques e a outros,no seu esfor�o supremo de quali�ar os sobreviventes mortais para assumir as altas responsabilidadesdo governo representativo. Todo o universo enontra-se organizado e administrado segundo um planorepresentativo. O governo representativo �e o ideal divino do autogoverno entre os seres que n~ao s~aoperfeitos.A ada em anos do tempo do universo, um sistema seleiona os seus dez representantes parasentarem-se na legislatura da onstela�~ao. Eles s~ao esolhidos pelo onselho de mil votantes deJerus�em, um orpo eletivo inumbido do dever de representar os grupos do sistema quanto a todasas quest~oes delegadas ou designadas. Todos representantes ou outros delegados s~ao seleionadospelo onselho dos mil eleitores; e devem ter sido graduados pela esola mais elevada da UniversidadeMelquisedeque de Administra�~ao, omo tamb�em o s~ao todos aqueles que onstituem esse grupo de mileleitores. Essa esola �e mantida pelos Melquisedeques, assistidos mais reentemente pelos �nalitores.Existem muitos orpos eletivos em Jerus�em e, de tempos em tempos, estes s~ao esolhidos omoautoridades, por três ordens de idadania - a dos Filhos e Filhas Materiais, a dos sera�ns e dosseus ompanheiros, inlusive as riaturas intermedi�arias, e a dos mortais asendentes. Para reebera india�~ao, omo representante de honra, um andidato deve ter obtido o reonheimento exigidopelas esolas Melquisedeques de administra�~ao.O sufr�agio �e universal em Jerus�em, entre esses três grupos de idadania, mas os votos têm valoresdifereniados, de aordo om o status de posse pessoal, reonheido e devidamente registrado, damota - a sabedoria moronial. O voto emitido por qualquer pessoalidade, em uma elei�~ao em Jerus�em,tem um valor que varia de um a mil. Os idad~aos de Jerus�em s~ao assim lassi�ados, de aordo oma sua onquista em termos de mota.De tempos em tempos, os idad~aos de Jerus�em apresentam-se aos examinadores Melquisedeques,que erti�am sobre o seu alane em sabedoria moronial. Ent~ao, eles apresentam-se perante o orpode examinadores dos Brilhantes Estrelas Vespertinas ou seus designados, que veri�am o grau do seudisernimento espiritual. Em seguida, eles ompareem �a presen�a dos quatro-e-vinte onselheiros eolaboradores seus, que avaliam o seu status de realiza�~ao experienial de soializa�~ao. Esses trêsfatores s~ao ent~ao levados aos arquivistas da idadania do governo representativo, que rapidamenteregistram o seu status de mota e, de aordo om isso, demaram as quali�a�~oes do sufr�agio.Sob a supervis~ao dos Melquisedeques, os mortais asendentes, espeialmente aqueles que est~ao ematraso om a sua uni�a�~ao de pessoalidade nos novos n��veis moroniais, s~ao levados pela m~ao, pelosFilhos Materiais, e reebem um aperfei�oamento intensivo, destinado a reti�ar as suas de�iênias.Nenhum mortal asendente deixa a sede-entral do sistema, para a arreira de soializa�~ao maisextensiva e variada da onstela�~ao, antes que esses Filhos Materiais atestem o alane da sua rea-liza�~ao na mota da pessoalidade - uma individualidade que ombina a existênia mortal ompletada,em assoia�~ao experienial om a arreira moronial que est�a brotando; ambas sendo devidamenteamalgamadas pelo superontole espiritual do Ajustador do Pensamento.[Apresentado por um Melquisedeque, designado temporariamente para Urantia.℄
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Cap��tulo 46A Sede Central do Sistema LoalJERUS�EM, a sede-entral de Satânia, �e um tipo omum de apital de sistema e, �a parte as in�umerasirregularidades oasionadas pela rebeli~ao de L�uifer e pela auto-outorga de Mihael em Urantia, �euma esfera t��pia entre as ongêneres. O vosso sistema loal tem passado por algumas experiêniastempestuosas mas, no momento atual, est�a sendo administrado e�ientemente e, �a medida que asidades passam, os resultados da desarmonia v~ao sendo erradiados vagarosa mas e�azmente. Aordem e a boa vontade est~ao sendo restauradas e as ondi�~oes em Jerus�em aproximam-se ada vezmais do status eleste das vossas tradi�~oes, pois a sede-entral do sistema �e verdadeiramente o �euvisualizado pela maioria dos rentes religiosos do s�eulo vinte.46.1 Aspetos F��sios de Jerus�emJerus�em �e dividida em mil setores latitudinais, e em dez mil zonas longitudinais. Esta esfera tem seteapitais maiores e setenta entros administrativos menores. As sete apitais seionais dediam-sea diversas atividades, e o Soberano do Sistema est�a presente uma vez por ano, ao menos, em adauma delas.O quilômetro-padr~ao de Jerus�em �e equivalente a era de onze quilômetros de Urantia. O peso-padr~ao, o \gradante", �e estabeleido por meio do sistema deimal a partir do ult��matom maduroe representa quase exatamente 280 gramas do vosso peso. O dia de Satânia iguala-se a três diasdo tempo de Urantia, menos uma hora, quatro minutos e quinze segundos, este sendo o tempo darota�~ao de Jerus�em em torno do pr�oprio eixo. O ano do sistema onsiste de em dias de Jerus�em. Otempo do sistema �e teledifundido pelos mestres ronoldeques.A energia de Jerus�em �e ontrolada de um modo magn���o e irula em torno da esfera em a-nais, por zonas que s~ao diretamente alimentadas pelas argas de energia do espa�o e administradashabilmente pelos Mestres Controladores F��sios. A resistênia natural �a passagem dessas energias,pelos anais f��sios de ondu�~ao, fornee o alor neess�ario �a manuten�~ao de uma temperatura uni-forme adequada em Jerus�em. A temperatura, �a luz plena, �e mantida em torno de 21 graus Celsius,enquanto, durante o per��odo de reesso de luz, ela ai at�e um pouo abaixo dos 10 graus.O sistema de ilumina�~ao de Jerus�em n~ao deveria ser muito dif��il de ompreender para v�os. N~aoh�a dias e noites, n~ao h�a esta�~oes de alor e frio. Os transformadores de poder mantêm em milentros dos quais as energias rarefeitas s~ao projetadas para o alto, atrav�es da atmosfera planet�aria,passando por algumas modi�a�~oes, at�e que alanem o teto el�etrio de ar da esfera; e ent~ao essasenergias s~ao reetidas de volta para baixo, na forma de uma luz suave, �ltrada e uniforme, om amesma intensidade, aproximadamente, da luz do sol em Urantia, quando o sol est�a brilhando, �as dezhoras da manh~a. 499



Sob essas ondi�~oes de ilumina�~ao, os raios de luz n~ao pareem vir de um �unio ponto; eles �ltram-se no �eu, emanando igualmente de todas as dire�~oes do espa�o. Essa luz �e muito semelhante �a luznatural do sol, exeto pelo fato de que ont�em muito menos alor. Por isso �e que se sabe que essesmundos sedes-entrais n~ao s~ao luminosos no espa�o; ainda que Jerus�em estivesse muito pr�oxima deUrantia, n~ao seria vis��vel.Os gases que reetem essas energias de luz, da ionosfera superior de Jerus�em, de volta para o h~ao,s~ao muito similares �aqueles das amadas superiores de ar em Urantia, que s~ao respons�aveis pelosfenômenos da aurora boreal das vossas hamadas luzes setentrionais, embora estas sejam produzidaspor ausas diferentes. Em Urantia �e esse mesmo esudo de g�as que impede a ultrapassagem das ondasdas transmiss~oes terrestres, reetindo-as de volta para a Terra, quando elas toam esse intur~ao deg�as, na sua trajet�oria direta para fora. Desse modo as teletransmiss~oes �am retidas perto dasuperf��ie, �a medida que perorrem o ar em volta do vosso mundo.Essa ilumina�~ao da esfera �e mantida uniforme durante setenta e ino por ento do dia de Je-rus�em e, ent~ao, h�a um reesso gradual, at�e que, no momento de ilumina�~ao m��nima, a luz torna-sesemelhante �a da vossa lua heia, em uma noite lara. Essa �e a hora do silênio para toda a Jerus�em.Apenas as esta�~oes de reep�~ao das omunia�~oes �am em opera�~ao durante esse per��odo de repousoe reupera�~ao.Jerus�em reebe uma p�alida luz de v�arios s�ois pr�oximos - uma esp�eie de luz brilhante das estrelas- mas n~ao depende dela; os mundos omo Jerus�em n~ao est~ao sujeitos �as viissitudes das perturba�~oessolares, nem se defrontam om o problema de um sol que se resfria ou morre.Os sete mundos transiionais de estudo e os seus quarenta e nove sat�elites s~ao aqueidos, ilumi-nados, energizados e irrigados pelas t�enias de Jerus�em.46.2 Carater��stias F��sias de Jerus�emEm Jerus�em, v�os ireis sentir falta das adeias esarpadas das montanhas de Urantia, e de outrosmundos evolu��dos; n~ao h�a nem terremotos nem huvas, mas ireis desfrutar dos magn���os planal-tos e de outras varia�~oes singulares na sua topogra�a e paisagem. �Areas enormes de Jerus�em s~aopreservadas em \estado natural", e a grandeza desses setores ultrapassa, em muito, os poderes daimagina�~ao humana.H�a milhares e milhares de pequenos lagos, mas n~ao h�a rios turbulentos nem oeanos imensos.N~ao h�a huvas, nem tempestades, nem fura~oes em nenhum dos mundos arquitetônios, mas h�a apreipita�~ao di�aria em deorrênia da ondensa�~ao de umidade durante as horas de temperaturamais baixa que aompanha a diminui�~ao da luz. (O ponto de orvalho �e mais alto em um mundoom atmosfera de três gases, do que em um planeta de dois gases omo Urantia.) A vida f��siadas plantas e o mundo moronial de oisas vivas, preisam, ambos, da umidade; todavia esta �eamplamente suprida pelo sistema de irula�~ao no subsolo, o qual se espalha por toda a esfera, indoat�e mesmo aos umes dos planaltos. Esse sistema de irriga�~ao n~ao se faz inteiramente pelo subsolo,pois h�a muitos anais super�iais interonetando os resplandeentes lagos de Jerus�em.A atmosfera de Jerus�em �e uma mistura de três gases. Esse ar �e muito semelhante ao de Urantia,om o ar�esimo de um g�as adaptado �a respira�~ao das ordens moroniais de vida. Esse tereirog�as, de nenhum modo, torna o ar inadequado �a respira�~ao dos animais, nem das plantas das ordensmateriais.O sistema de transporte �e onjugado om as orrentes irulat�orias do movimento da energia,estando essas prinipais orrentes de energia loalizadas em intervalos de dezesseis quilômetros. Pormeio de ajustes dos meanismos f��sios, os seres materiais do planeta podem desloar-se a umaveloidade que varia de trezentos a oitoentos quilômetros por hora. Os p�assaros de transporte voam500



a uma veloidade de era de ento e sessenta quilômetros por hora. Os meanismos a�ereos dosFilhos Materiais viajam a uma veloidade de oitoentos quilômetros por hora. Os seres materiais eos seres na sua primeira fase moronial devem utilizar esses meios meânios de transporte, mas aspessoalidades espirituais desloam-se por liga�~ao om as for�as superiores e as fontes espirituais deenergia.Jerus�em e os seus mundos interligados s~ao dotados om as dez divis~oes padronizadas de vidaf��sia, arater��stias das esferas arquitetônias de N�ebadon. E, omo n~ao h�a evolu�~ao orgânia emJerus�em, n~ao h�a formas onitantes de vida, nenhuma luta pela existênia, nenhuma sobrevivêniados mais aptos. H�a, antes, uma adapta�~ao riativa que deixa antever a beleza, a harmonia e aperfei�~ao dos mundos eternos do universo entral e divino. E, em toda essa perfei�~ao riativa, est�ao entrela�amento mais surpreendente das vidas f��sias e moroniais, artistiamente real�adas pelosartes~aos elestes e pelos seus a�ns.Jerus�em, de fato, �e omo um antegozo da gl�oria e grandeza paradis��aas. Mas v�os n~ao podeisjamais esperar ter uma id�eia adequada desses gloriosos mundos arquitetônios por meio de qualquertentativa de desri�~ao. T~ao pouo h�a que possa ser omparado om qualquer oisa do vosso mundoe, tamb�em, as oisas de Jerus�em transendem tanto as oisas de Urantia que uma ompara�~ao �ariaquase grotesa. Antes de hegardes de fato em Jerus�em, di�ilmente podereis ter uma onep�~aoverdadeira dos mundos elestes, mas isto n~ao est�a t~ao longe no tempo futuro, quando a vossa pr�oximaexperiênia na apital do sistema ser�a omparada �a vossa hegada futura em esferas ainda maisremotas de aperfei�oamento do universo, do superuniverso e de Havona.O setor industrial e os laborat�orios de Jerus�em s~ao um dom��nio amplo que os urantianos di-�ilmente iriam reonheer, pois n~ao têm nenhuma hamin�e expelindo fuma�a; ontudo, h�a umaintrinada eonomia material, assoiada a esses mundos espeiais, e h�a uma perfei�~ao de t�eniameânia e realiza�~ao f��sia que iria assombrar e maravilhar at�e mesmo os vossos qu��mios e inven-tores mais experientes. Parai para onsiderar que esse primeiro mundo de reten�~ao, na jornada at�eo Para��so, �e muito mais material do que espiritual. Na vossa estada em Jerus�em e nos seus mundosde transi�~ao, v�os estais muito mais pr�oximos da vossa vida terrestre de oisas materiais do que navossa vida futura de avan�o na existênia espiritual.O monte Seraf �e o ponto mais elevado em Jerus�em, om quase quatro mil e quinhentos metrosde altitude; e �e o ponto de partida de todos os sera�ns de transporte. In�umeros desenvolvimentosmeânios s~ao utilizados om o �to de prover a energia iniial para esapar da gravidade do planetae vener a resistênia do ar. Um transporte ser�a�o parte a ada três segundos do tempo de Urantia,durante o per��odo iluminado; algumas vezes invadindo as horas de poua ilumina�~ao. Os transporta-dores levantam vôo a uma veloidade de quarenta quilômetros por segundo, do tempo de Urantia, en~ao atingem a veloidade-padr~ao at�e que estejam a uma distânia de três mil e duzentos quilômetrosde Jerus�em.Os transportes hegam ao ampo de ristal, o hamado mar de vidro. Em torno dessa �area est~aoas esta�~oes de reep�~ao para as v�arias ordens de seres que atravessam o espa�o por meio do transporteser�a�o. Perto da esta�~ao de reep�~ao polar de ristal, para os estudantes visitantes, v�os podeis subirao observat�orio aperolado e avistar um mapa imenso, em relevo, de todo o planeta-sede-entral.46.3 As Transmiss~oes de Jerus�emAs teletransmiss~oes do superuniverso e do Para��so-Havona s~ao reebidas em Jerus�em, na liga�~ao omS�alvington, por uma t�enia que envolve o ristal polar, o mar de vidro. Al�em dos dispositivos de re-ep�~ao das omunia�~oes vindas de fora de N�ebadon, h�a três grupos distintos de esta�~oes reeptoras.Esses grupos separados e triirulares de esta�~oes est~ao ajustados para reeber as transmiss~oes dosmundos loais, das sedes-entrais das onstela�~oes e da apital do universo loal. Todas essas men-501



sagens s~ao expostas automatiamente, de um modo tal que sejam disern��veis por todos os tipos deseres presentes ao an�teatro entral das difus~oes; entre todas as oupa�~oes de um mortal asendenteem Jerus�em, nenhuma �e mais atraente e absorvente do que esutar a orrente sem �m de informesespaiais do universo.Essa esta�~ao de reep�~ao e de transmiss~oes em Jerus�em est�a irundada por um enorme an�teatro,onstru��do de materiais intilantes totalmente desonheidos em Urantia, e onde se sentam maisde ino bilh~oes de seres - materiais e moroniais - , al�em de aomodar in�umeras pessoalidadesespirituais. A divers~ao favorita de toda a Jerus�em �e passar o tempo de lazer na esta�~ao difusora,para �ar sabendo sobre as ondi�~oes de bem-estar e o estado geral das oisas no universo. E essa �ea �unia atividade planet�aria que n~ao �a reduzida, durante o reesso de luz.Nesse an�teatro de reep�~ao das teledifus~oes, as mensagens de S�alvington hegam ontinuamente.A palavra dos Pais Alt��ssimos das Constela�~oes, vinda de Edêntia, a qual est�a pr�oxima dali, �e reebidapelo menos uma vez por dia. Periodiamente as transmiss~oes regulares e espeiais de Uversa s~ao feitasatrav�es de S�alvington e, quando as mensagens do Para��so est~ao sendo reebidas, toda a popula�~aoongrega-se ao redor do mar de vidro, e os amigos de Uversa aliam o fenômeno da reetividade �at�enia da transmiss~ao do Para��so; assim tudo o que �e ouvido torna-se vis��vel. E �e dessa maneira quea anteipa�~ao ont��nua, da beleza avan�ada e da grandeza, �e proporionada aos mortais sobreviventes�a medida que fazem a sua jornada adentro na aventura eterna.A esta�~ao emissora de Jerus�em est�a loalizada no p�olo oposto da esfera. Todas as transmiss~oespara os mundos individuais s~ao retransmiss~oes das apitais dos sistemas, exeto as mensagens deMihael que, algumas vezes, v~ao diretamente aos seus destinos pelos iruitos dos aranjos.46.4 As �Areas Residenial e AdministrativaPor�~oes onsider�aveis de Jerus�em est~ao destinadas a �areas resideniais, enquanto outras por�~oes daapital do sistema s~ao destinadas �as fun�~oes administrativas neess�arias, envolvendo a supervis~aodos assuntos das 619 esferas habitadas, dos 56 mundos de ultura de transi�~ao e da pr�opria apitaldo sistema. Em Jerus�em e em N�ebadon esses arranjos s~ao designados omo a seguir:1. Os ��rulos - as �areas resideniais dos n~ao-nativos.2. Os quadrados - as �areas do sistema exeutivo-administrativo.3. Os retângulos - o ponto de enontro dos seres de vida nativa mais baixa.4. Os triângulos - as �areas loais ou administrativas de Jerus�em.Esses arranjos das atividades do sistema em ��rulos, quadrados, retângulos e triângulos s~ao o-muns a todas as apitais dos sistemas de N�ebadon. Num outro universo, um arranjo inteiramentediferente poderia prevaleer. Essas quest~oes s~ao determinadas pelos diferentes planos dos FilhosCriadores.A nossa narrativa sobre essas �areas resideniais e administrativas n~ao leva em onta as vastas ebelas moradas dos Filhos Materiais de Deus, os idad~aos permanentes de Jerus�em; e tamb�em n~aomenionamos as outras numerosas e fasinantes ordens de esp��ritos e riaturas quase espirituais. Porexemplo: Jerus�em desfruta dos servi�os e�ientes dos espirongas designados a funionar no sistema.Esses seres devotam-se �a ministra�~ao espiritual em favor dos residentes e visitantes supramateri-ais. Eles s~ao um grupo maravilhoso de seres inteligentes e formosos, e s~ao mesmo os servidores detransi�~ao das riaturas moroniais mais elevadas, dos ajudantes moroniais que trabalham para amanuten�~ao e o embelezamento de todas as ria�~oes moroniais. Eles s~ao, em Jerus�em, o que asriaturas intermedi�arias s~ao em Urantia: ajudantes intermedi�arios, funionando entre o material e oespiritual. 502



As apitais dos sistemas s~ao singulares, omo �unios mundos que exibem quase perfeitamentetodas as três fases da existênia no universo: a material, a moronial e a espiritual. Quer sejais umapessoalidade material, moronial ou espiritual, vos sentireis em asa, em Jerus�em; e �e assim que sesentem tamb�em os seres ombinados, entre os quais as riaturas intermedi�arias e os Filhos Materiais.Jerus�em tem grandes edif��ios, tanto do tipo material quanto moronial, e a ornamenta�~ao daszonas puramente espirituais �e n~ao menos re�nada e abundante. Tivesse eu palavras para dizer-vosdas ontrapartes moroniais do maravilhoso equipamento f��sio de Jerus�em! Se apenas pudesse eu darprosseguimento �a desri�~ao da grandeza sublime e da sutileza de perfei�~ao dos dispositivos espirituaisdesse mundo sede-entral! O vosso oneito mais imaginativo da perfei�~ao, beleza e plenitude, emmat�eria de instala�~oes, di�ilmente aproximar-se-ia dessa grandeza. E Jerus�em �e apenas o primeiropatamar no aminho at�e a superna perfei�~ao da beleza do Para��so.46.5 Os C��rulos de Jerus�emAs reservas resideniais destinadas aos grupos maiores de vida do universo s~ao hamadas ��rulos deJerus�em. Esses agrupamentos de ��rulos, menionados nessas narrativas, s~ao os seguintes:1. Os ��rulos dos Filhos de Deus.2. Os ��rulos dos anjos e esp��ritos mais elevados.3. Os ��rulos dos Auxiliares Universais, inluindo os dos �lhos trinitarizados pelas riaturas, n~aodesignados aos Filhos Instrutores da Trindade.4. Os ��rulos dos Mestres Controladores F��sios.5. Os ��rulos dos mortais asendentes designados para ali, inluindo as riaturas intermedi�arias.6. Os ��rulos das olônias de ortesia.7. Os ��rulos dos Corpos da Finalidade.Cada um desses agrupamentos de residentes onsiste de sete ��rulos onêntrios e suessivamenteelevados. Todos s~ao onstru��dos ao longo das mesmas linhas, mas em tamanhos diferentes e mode-lados em materiais diferentes. S~ao todos ontornados por eras de grande extens~ao, que se elevamformando imensos passeios que rodeiam internamente ada grupo de sete ��rulos onêntrios.1. Os ��rulos dos Filhos de Deus. Ainda que possuam um planeta soial pr�oprio, um dos mundosde ultura de transi�~ao, os Filhos de Deus oupam tamb�em esses extensos dom��nios em Jerus�em. Noseu mundo de ultura transiional, os mortais asendentes misturam-se livremente a todas as ordensde �lia�~ao divina. Ali, ireis pessoalmente onheer e amar esses Filhos; mas a vida soial deles �egrandemente on�nada a esse mundo espeial e seus sat�elites. Nos ��rulos de Jerus�em, todavia, essesv�arios grupos de �lia�~ao podem ser observados no seu trabalho. E, omo a vis~ao moronial �e de umalane enorme, v�os podereis aminhar nos passeios dos Filhos e ontemplar as atividades intrigantesdas suas numerosas ordens.Esses sete ��rulos dos Filhos s~ao onêntrios e suessivamente elevados, de modo que ada umdos ��rulos mais externos e maiores oferee uma vista para os mais internos e menores, ada umsendo erado por um muro que onstitui um passeio p�ublio. Esses muros, onstru��dos de gemasde ristal de brilho intilante, s~ao su�ientemente altos, para que todos possam ontemplar todos osseus ��rulos resideniais respetivos. Os muitos port~oes - de inq�uenta a ento e inq�uenta mil - ,que d~ao entrada a ada um desses muros, s~ao de uma s�o pe�a de ristal aperolado.O primeiro ��rulo do dom��nio dos Filhos est�a oupado pelos Filhos Magisteriais e suas assessoriaspessoais. Nele est~ao entrados todos os planos e atividades imediatas dos servi�os de auto-outorga ede ju��zo de tais Filhos jur��dios. Tamb�em �e por meio desse entro que os Avonais do sistema mantêm503



ontato om o universo.O segundo ��rulo �e oupado pelos Filhos Instrutores da Trindade. Nesse dom��nio sagrado, os Diai-nais e os seus olaboradores d~ao prosseguimento ao aperfei�oamento dos Filhos Instrutores prim�ariosre�em-hegados. E, em todo esse trabalho, eles s~ao assistidos de modo ompetente por uma divis~aode alguns oordenados dos Brilhantes Estrelas Vespertinas. Os �lhos trinitarizados por riaturasoupam um setor do ��rulo dos Diainais. Os Filhos Instrutores da Trindade est~ao muito pr�oximosde serem os representantes pessoais do Pai Universal, em um sistema loal, visto que s~ao seres ori-gin�arios da Trindade. Esse segundo ��rulo �e um dom��nio de extraordin�ario interesse para todos ospovos de Jerus�em.O tereiro ��rulo �e dediado aos Melquisedeques. Nele, os hefes do sistema residem e supervisio-nam as atividades quase in�nd�aveis desses Filhos vers�ateis. Do primeiro dos mundos das mans~oes emdiante, durante toda a arreira dos mortais asendentes em Jerus�em, os Melquisedeques s~ao pais ado-tivos e onselheiros sempre presentes. N~ao seria impr�oprio dizer que s~ao a inuênia predominanteem Jerus�em, �a parte as atividades sempre presentes dos Filhos e Filhas Materiais.O quarto ��rulo �e o lar dos Vorondadeques e de todas as outras ordens dos Filhos visitantes eobservadores que n~ao têm moradia prevista em outro lugar. Os Pais Alt��ssimos das Constela�~oes têma sua morada nesse ��rulo, quando em visitas de inspe�~ao ao sistema loal. Os Perfeionadores daSabedoria, os Conselheiros Divinos e os Censores Universais residem todos nesse ��rulo, quando emmiss~ao no sistema.O quinto ��rulo �e a morada dos Lanonandeques, a ordem de �lia�~ao dos Soberanos de Sistemase Pr��nipes Planet�arios. Os três grupos tornam-se um �unio, quando est~ao em asa, nesse dom��nio.Os Filhos das reservas do sistema s~ao mantidos nesse ��rulo, enquanto o Soberano do Sistema temum templo situado no entro do grupo das estruturas de governo, na olina da administra�~ao.O sexto ��rulo �e o loal de permanênia dos Portadores da Vida do sistema. As ordens dessesFilhos re�unem-se ali, e dali partem para os seus ompromissos nos mundos.O s�etimo ��rulo �e o ponto de enontro dos �lhos asendentes, os mortais designados que po-dem estar temporariamente funionando nas sedes-entrais dos sistemas junto om os seus onsortesser�a�os. Os ex-mortais de status mais elevado que o de idad~aos de Jerus�em, e abaixo dos �nalitores,s~ao onsiderados omo pertenentes ao grupo, tendo a sua sede-entral nesse ��rulo.Essas reservas irulares dos Filhos oupam uma enorme �area, e at�e mil e noveentos anos atr�asexistia um grande espa�o aberto no seu entro. Essa regi~ao entral agora �e oupada pelo memorial deMihael, terminado h�a era de quinhentos anos. H�a quatroentos e noventa e ino anos, quando essetemplo lhe foi dediado, Mihael esteve presente pessoalmente ali, e toda a Jerus�em ouviu a hist�oriaomovente da auto-outorga do Filho Mestre em Urantia, o mais insigni�ante dos planetas de Satânia.O memorial de Mihael agora �e o entro de todas as atividades abrangidas pela dire�~ao modi�adado sistema, oasionadas pela auto-outorga de Mihael, inluindo a maior parte das atividades maisreentemente transferidas de S�alvington. A assessoria do memorial onsiste de mais de um milh~aode pessoalidades.2. Os ��rulos dos anjos. Como a �area residenial dos Filhos, estes ��rulos dos anjos onsistemem sete ��rulos onêntrios e suessivamente elevados, ada um dominando as �areas internas.O primeiro ��rulo dos anjos �e oupado pelas Mais Altas Pessoalidades do Esp��rito In�nito, quepodem estar estaionadas no mundo sede-entral - os Mensageiros Solit�arios e os seus olaborado-res. O segundo ��rulo �e dediado �as hostes de Mensageiros, Conselheiros T�enios, Companheiros,Inspetores e Registradores, quando estes, porventura, de tempos em tempos, estiverem atuando emJerus�em. O tereiro ��rulo �e oupado pelos esp��ritos ministradores das ordens e agrupamentos maiselevados.O quarto ��rulo �e oupado pelos sera�ns administradores; e os sera�ns que servem em um sistema504



loal, omo o de Satânia, s~ao uma \inumer�avel hoste de anjos". O quinto ��rulo �e oupado pelossera�ns planet�arios, enquanto o sexto �e a asa dos ministros de transi�~ao. O s�etimo ��rulo �e a esferade permanênia de algumas ordens n~ao reveladas de sera�ns. Os registradores de todos esses gruposde anjos n~ao permaneem om os seus ompanheiros, tendo os seus domi��lios no templo dos registrosde Jerus�em. Todos os registros s~ao preservados em tripliata, nessa sala tr��plie de arquivos. Nasede-entral de um sistema, os arquivos s~ao sempre preservados nas formas material, moronial eespiritual.Esses sete ��rulos est~ao rodeados pelo panorama de exibi�~ao de Jerus�em, que tem 8 000 quilômetrosde irunferênia, onde se apresenta o status do avan�o dos mundos povoados de Satânia, e �e ons-tantemente revisto de modo a representar om exatid~ao as ondi�~oes atualizadas de ada planeta,individualmente. N~ao duvido que esse imenso passeio, dominando os ��rulos dos anjos, seja a pri-meira vista de Jerus�em a hamar a vossa aten�~ao, quando vos for permitido um lazer mais prolongadonas vossas visitas iniiais.Essas exibi�~oes �am a argo dos nativos de Jerus�em, mas eles s~ao ajudados pelos seres asendentesdos v�arios mundos de Satânia, que est~ao de permanênia em Jerus�em, a aminho de Edêntia. Adesri�~ao das ondi�~oes planet�arias e do progresso nos mundos �e efetuada por muitos m�etodos,alguns onheidos por v�os, mas a maioria o �e por meio de t�enias desonheidas em Urantia. Essasexposi�~oes oupam a borda exterior dessa vasta muralha. O restante do passeio �e quase inteiramenteaberto, sendo alta e magni�amente deorado.3. Os ��rulos dos Ajudantes do Universo ontêm a sede-entral dos Estrelas Vespertinos situada noenorme espa�o entral. Aqui est�a loalizada a sede-entral de Galântia, o omandante adjunto dessegrupo poderoso de superanjos, e que foi o primeiro, de todos os Estrelas Vespertinos asendentes, areeber uma miss~ao. Esse �e um dos mais magn���os de todos os setores administrativos de Jerus�em,ainda que esteja entre as onstru�~oes mais reentes. Esse entro tem oitenta quilômetros de diâmetro.A sede-entral de Galântia �e um ristal monolitiamente fundido, totalmente transparente. Essesristais material-moroniais s~ao grandemente apreiados tanto pelos seres moroniais quanto pelosmateriais. Os Estrelas Vespertinos riados omo tais exerem a sua inuênia em toda a Jerus�em,sendo possuidores de grandes atributos extrapessoais. Todo esse mundo adquiriu um aroma espiritualdesde que muitas das suas atividades foram transferidas de S�alvington para �a.4. Os ��rulos dos Mestres Controladores F��sios. As v�arias ordens de Mestres ControladoresF��sios est~ao onentriamente arranjadas em torno do grande templo do poder, onde o dirigentem�aximo do poder preside o sistema, em assoia�~ao om o dirigente dos Supervisores do Poder Mo-ronial. Esse templo do poder �e um dos dois setores em Jerus�em ao qual os mortais asendentes eas riaturas intermedi�arias n~ao têm aesso permitido. O outro �e o setor desmaterializante, na �areados Filhos Materiais, uma s�erie de laborat�orios onde os sera�ns de transporte transformam os seresmateriais em um estado muito pr�oximo daquele da ordem moronial de existênia.5. Os ��rulos dos mortais asendentes. A �area entral dos ��rulos dos mortais asendentes�e oupada por um grupo de 619 memoriais planet�arios, representantes dos mundos habitados dosistema; e essas estruturas s~ao submetidas periodiamente a grandes mudan�as. �E privil�egio dosmortais de ada mundo onordar, de tempos em tempos, om algumas das altera�~oes ou ar�esimosnos seus memoriais planet�arios. Muitas mudan�as est~ao ainda agora sendo efetuadas nas estruturasde Urantia. O entro desses 619 templos �e oupado por uma maquete ativa de Edêntia e dos seusmuitos mundos de ultura asendente. Esse modelo tem sessenta e quatro quilômetros de diâmetroe �e uma reprodu�~ao real do sistema de Edêntia, �el ao original em ada detalhe.Os asendentes desfrutam de servir em Jerus�em e sentem prazer em observar as t�enias de outrosgrupos. Tudo o que �e feito nesses v�arios ��rulos �e aberto �a plena observa�~ao de toda a Jerus�em.As atividades desse mundo s~ao de três variedades distintas: trabalho, progress~ao e divertimento.Coloado de outro modo, s~ao: servi�o, estudo e relaxamento. As atividades ompostas onsistem505



de rela�~oes soiais, entretenimento grupal e adora�~ao divina. H�a um grande valor eduaional noongra�amento entre os diversos grupos de pessoalidades, ordens muito diferentes daquela dos vossospr�oprios ompanheiros.6. Os ��rulos das olônias de ortesia. Os sete ��rulos das olônias de ortesia s~ao ornadospor três estruturas enormes: o imenso observat�orio astronômio de Jerus�em, a gigantesa galeria dearte de Satânia e a imensa sala de reuni~ao dos diretores de retrospe�~ao, o teatro das atividadesmoroniais dediadas ao desanso e �a rerea�~ao.Os artes~aos elestes dirigem os esporn�agias e provêem a hoste para deora�~oes riativas e memoriaismonumentais, que abundam em todos os lugares de reuni~oes p�ublias. Os est�udios desses artes~aosest~ao entre as maiores e mais belas dentre as estruturas sem par desse mundo maravilhoso. As outrasolônias de ortesia mantêm sedes-entrais imensas e de grande beleza. Muitos desses pr�edios s~aoonstru��dos inteiramente de gemas de ristal. Todos os mundos arquitetônios têm em profus~ao tantoristais, bem omo os hamados metais preiosos.7. Os ��rulos dos �nalitores apresentam uma estrutura singular no entro. E esse mesmo templovazio �e enontrado em todos os mundos sedes-entrais dos sistemas de N�ebadon. Esse edif��io emJerus�em est�a selado om a ins��gnia de Mihael e traz esta insri�~ao: \Ainda n~ao onsagrado aos�etimo est�agio do esp��rito - ao ompromisso eterno". Gabriel oloou o selo nesse templo de mist�erio,e ningu�em, a n~ao ser Mihael, pode ou deve romper o selo da soberania, a�xado pelo Brilhante EstrelaMatutino. Algum dia v�os ontemplareis esse templo silenioso, ainda que n~ao possais penetrar o seumist�erio.Outros ��rulos de Jerus�em: Al�em desses ��rulos resideniais, em Jerus�em h�a in�umeras outrasmoradas designadas de modo espeial.
46.6 Os Quadrados Exeutivo-administrativosAs divis~oes exeutivo-administrativas do sistema est~ao loalizadas nos imensos quadrados departa-mentais, em n�umero de mil. Cada unidade administrativa est�a dividida em em subdivis~oes de dezsubgrupos ada. Esses mil quadrados est~ao agrupados segundo dez grandes divis~oes, onstituindoassim os dez departamentos administrativos seguintes:1. De manuten�~ao f��sia e melhoramentos materiais, nos dom��nios do poder e da energia f��sia.2. De arbitragens, de �etia e de julgamento administrativo.3. De assuntos planet�arios e loais.4. De assuntos da onstela�~ao e do universo.5. De edua�~ao e outras atividades dos Melquisedeques.6. De progresso f��sio planet�ario e do sistema, nos dom��nios ient���os das atividades de Satânia.7. De assuntos moroniais.8. Das atividades e da �etia puramente espirituais.9. Da ministra�~ao asendente.10. Da �loso�a do grande universo.Essas estruturas s~ao transparentes; de modo que todas as atividades do sistema podem ser obser-vadas at�e mesmo pelos estudantes em visita. 506



46.7 Os Retângulos - Os Esporn�agias
Os mil retângulos de Jerus�em s~ao habitados pela vida nativa inferior do planeta sede-entral e, noseu entro, est�a situada a imensa sede-entral irular dos esporn�agias.Em Jerus�em �areis assombrados om as realiza�~oes na agriultura feitas pelos maravilhosos es-porn�agias. Ali, a terra �e amplamente ultivada para efeitos est�etios e ornamentais. Os esporn�agiass~ao os jardineiros das paisagens dos mundos sedes-entrais, e s~ao originais e art��stios no trata-mento que d~ao aos espa�os abertos de Jerus�em. Utilizam tanto animais, quanto numerosas inven�~oesmeânias na ultura do solo. S~ao habilmente inteligentes no emprego das agênias de poder dosseus reinos tanto quanto na utiliza�~ao das numerosas ordens dos seus irm~aos inferiores, das ria�~oesanimais menos evolu��das, muitas das quais s~ao entregues a eles nesses mundos espeiais. Essa or-dem de vida animal �e agora quase totalmente dirigida pelas riaturas intermedi�arias asendentes dasesferas evoluion�arias.Os esporn�agias n~ao s~ao resididos por Ajustadores. Eles n~ao possuem almas de sobrevivênia,mas desfrutam de vidas longas, algumas vezes at�e de quarenta a inq�uenta mil anos-padr~ao. O seun�umero �e o de uma legi~ao, e eles podem fazer ministra�~oes f��sias a todas as ordens de pessoalidades,no universo, que estejam neessitando de servi�os materiais.Embora os esporn�agias n~ao possuam uma alma de sobrevivênia, e n~ao a desenvolvam, aindaque n~ao tenham pessoalidade, eles desenvolvem uma individualidade que pode experieniar a reen-arna�~ao. Quando, om o passar do tempo, os orpos f��sios dessas riaturas singulares deterioramom o uso e a idade, os seus riadores, em olabora�~ao om os Portadores da Vida, produzem novosorpos nos quais os velhos esporn�agias restabeleem as suas residênias.Os esporn�agias s~ao as �unias riaturas em todo o universo de N�ebadon que experieniam essa ouqualquer outra esp�eie de reenarna�~ao. S~ao sens��veis apenas aos ino primeiros esp��ritos ajudantesda mente; n~ao respondem, portanto, aos impulsos dos esp��ritos da adora�~ao e da sabedoria. Essesino ajudantes da mente equivalem, ontudo, a um n��vel total de realidade ou ao sexto n��vel derealidade, e �e esse fator que perdura omo uma identidade experienial.Para desrever essas riaturas �uteis e inusitadas, n~ao disponho de nenhuma base de ompara�~ao,pois n~ao h�a animais nos mundos evoluion�arios ompar�aveis a eles. Eles n~ao s~ao seres evoluion�arios,tendo sido projetados pelos Portadores da Vida na sua forma e status atuais. S~ao bissexuais eproriam-se �a medida que s~ao requisitados, para fazer fae �as neessidades de uma popula�~ao res-ente.Talvez, para as mentes de Urantia, eu �zesse melhor sugerindo algo da natureza dessas riaturasbelas e �uteis, dizendo que elas têm as arater��stias do avalo �el, ombinadas �as do ~ao afetuoso,manifestando uma inteligênia que �e maior que a do tipo mais elevado de himpanz�e. E s~ao muitobelas, se julgadas segundo os padr~oes f��sios de Urantia. Apreiam bastante as aten�~oes a elasdemonstradas pelos seres materiais e semimateriais que permaneem nesses mundos arquitetônios.Elas têm uma vista que lhes permite reonheer - al�em dos seres materiais - as ria�~oes moroniais,as ordens ang�elias mais baixas, as riaturas intermedi�arias e algumas das ordens menos elevadas depessoalidades espirituais. N~ao ompreendem a adora�~ao do In�nito, nem aptam a importânia doEterno, mas, por interm�edio do afeto que têm pelos seus mestres, elas ompartilham das devo�~oesespirituais externas dos seus reinos.Existem aqueles que areditam que, em uma idade futura do universo, esses esporn�agias ��eis esa-par~ao do seu n��vel animal de existênia e atingir~ao um destino evoluion�ario ondigno de resimentointeletual progressivo e mesmo de realiza�~ao espiritual.507



46.8 Os Triângulos de Jerus�emOs assuntos puramente rotineiros e loais de Jerus�em s~ao dirigidos a partir dos em triângulos. Estasunidades est~ao agrupadas em torno das dez estruturas maravilhosas que domiiliam a administra�~aoloal de Jerus�em. Os triângulos est~ao rodeados pela ilustra�~ao panorâmia da hist�oria da sede-entraldo sistema. Atualmente, h�a um treho apagado, de era de três quilômetros-padr~ao nessa hist�oriairular. Esse setor ser�a restaurado quando Satânia for readmitida na fam��lia da onstela�~ao. Todosos preparativos para esse aonteimento foram feitos pelos deretos de Mihael, mas o tribunal dosAni~aes dos Dias ainda n~ao onluiu o julgamento dos assuntos da rebeli~ao de L�uifer. Satânia n~aopode voltar �a omunidade plena de Norlatiadeque enquanto abrigar arqui-rebeldes, seres de elevadaria�~ao que da luz a��ram para as trevas.Quando Satânia puder novamente estar vinulada �a onstela�~ao, ent~ao ser�a onsiderada a re-admiss~ao dos mundos isolados �a fam��lia dos planetas habitados do sistema, aompanhada da suarestaura�~ao �a omunh~ao espiritual dos reinos. Contudo, mesmo se Urantia fosse reinorporada aosiruitos do sistema, v�os ainda estar��eis embara�ados pelo fato de que o vosso sistema inteiro per-manee sob a quarentena imposta por Norlatiadeque, que o isola parialmente de todos os outrossistemas.Mas, dentro em breve, o julgamento �nal de L�uifer e dos seus pareiros proporionar�a a reinte-gra�~ao do sistema de Satânia �a onstela�~ao de Norlatiadeque, e subseq�uentemente Urantia e as outrasesferas isoladas ser~ao reintegradas aos iruitos de Satânia; e esses mundos desfrutar~ao, novamente,dos privil�egios da omunia�~ao interplanet�aria e da omunh~ao entre os sistemas.Haver�a um �m para os rebeldes e para a rebeli~ao. Os Governantes Supremos s~ao miseriordiosose paientes, entretanto a lei que versa sobre o mal deliberadamente alimentado �e exeutada de modouniversal e infal��vel. \A reompensa do peado �e a morte" - a oblitera�~ao eterna.[Apresentado por um Aranjo de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 47Os Sete Mundos das Mans~oesO FILHO Criador, quando em Urantia, falou das \muitas moradas no universo do Pai". Num ertosentido, todos os inq�uenta e seis mundos que rodeiam Jerus�em s~ao devotados �a ultura de transi�~aodos mortais asendentes; os sete sat�elites do mundo de n�umero um, todavia, s~ao mais espei�amenteonheidos omo os mundos das mans~oes.O mundo de transi�~ao de n�umero um �e dediado inteira e exlusivamente �as atividades asendentes;e �e a sede-entral do orpo de �nalitores designado para Satânia. Esse mundo agora serve de sede-entral para mais de em mil ompanhias de �nalitores, e em ada uma dessas ompanhias h�a milseres glori�ados.Quando um sistema �e estabeleido em luz e vida, e, na medida que os mundos das mans~oes essam,um a um, de servir omo esta�~oes de aperfei�oamento para os mortais, eles passam a ser oupadospela popula�~ao resente de �nalitores que se aumula nesses sistemas mais antigos e mais altamenteperfeionados.Os sete mundos das mans~oes est~ao a argo dos supervisores moroniais e dos Melquisedeques.H�a um governador atuante em ada mundo, que �e o respons�avel direto perante os governantesde Jerus�em. Os oniliadores de Uversa mantêm uma sede-entral em ada um dos mundos dasmans~oes, enquanto, na vizinhan�a, est�a o loal de enontro dos Conselheiros T�enios. Os Diretoresde retrospe�~ao e os Artes~aos elestes mantêm a sede dos seus grupos em ada um desses mundos.Os espirongas funionam no mundo das mans~oes de n�umero dois em diante, enquanto todos os setemundos, a exemplo de outros planetas de ultura de transi�~ao e do mundo sede-entral, enontram-seabundantemente providos de esporn�agias do tipo padr~ao de ria�~ao.47.1 O Mundo dos FinalitoresAinda que apenas os �nalitores e alguns grupos de �lhos j�a salvos e os seus preeptores sejamos residentes do mundo de transi�~ao de n�umero um, todas as providênias s~ao tomadas para oentretenimento de todas as lasses de seres espirituais, mortais de transi�~ao e estudantes visitantes.Os esporn�agias, que funionam em todos esses mundos, s~ao an�tri~oes hospitaleiros para todos os seresque possam reonheer. Eles têm um sentimento vago a respeito dos �nalitores, mas n~ao onseguemvê-los; ontudo, devem enar�a-los do mesmo modo omo, no vosso estado f��sio atual, v�os enaraisos anjos.Embora o mundo dos �nalitores seja uma esfera de rara beleza f��sia e de extraordin�aria orna-menta�~ao moronial, a grande morada espiritual loalizada no entro das atividades, o templo dos�nalitores, n~ao �e vis��vel sem ajuda para a vista material nem para a vis~ao moronial iniial. Contudo,os transformadores de energia s~ao apazes de tornar vis��veis muitas dessas realidades para os mortais509



asendentes e, de tempos em tempos, eles o fazem, omo nas oasi~oes das assembl�eias de lasse dosestudantes dos mundos das mans~oes dessa esfera ultural.Durante toda vossa experiênia nos mundos das mans~oes estareis, de um erto modo, espiritual-mente onsientes da presen�a dos vossos irm~aos glori�ados que alan�aram o Para��so; e �e muitorepousante, de quando em quando, perebê-los, realmente, em a�~ao na sua pr�opria sede de residênia.N~ao ireis visualizar os �nalitores espontaneamente, antes de adquirirdes a verdadeira vis~ao espiritual.No primeiro mundo das mans~oes, todos os sobreviventes devem satisfazer aos requisitos da o-miss~ao de progenitores dos seus planetas nativos. A omiss~ao atual de Urantia onsiste de dozeasais de progenitores, reentemente hegados, que tiveram experiênias mortais de riar três oumais rian�as at�e a idade da puberdade. O servi�o, nessa omiss~ao, �e rotativo e �e de apenas dezanos, omo regra. Todos aqueles que fraassam em satisfazer �as exigênias dessa omiss~ao, quanto �asua experiênia de progenitores, devem quali�ar-se posteriormente, prestando servi�o, nos lares dosFilhos Materiais, em Jerus�em ou, em parte, no ber��ario probat�orio no mundo dos �nalitores.Todavia, aos pais do mundo das mans~oes que tiverem �lhos resendo no ber��ario probat�orio,independentemente da sua experiênia de progenitores, s~ao dadas todas as oportunidades de olaborarom os ust�odios moroniais desses �lhos, no que diz respeito �a instru�~ao e aperfei�oamento deles.�E permitido a esses pais viajar at�e eles, para visitas, om a freq�uênia de at�e quatro vezes por ano.E �e uma das enas de beleza mais toante, de toda a arreira asendente, ver os pais dos mundosdas mans~oes abra�ando a sua progênie material por oasi~ao das suas peregrina�~oes peri�odias aosmundos dos �nalitores. Ainda que um ou ambos os pais possam deixar o mundo das mans~oes antesdo �lho, freq�uentemente s~ao ontemporâneos durante um per��odo.Nenhum mortal asendente pode esapar da experiênia de riar �lhos - os seus pr�oprios, ou osdos outros - , seja nos mundos materiais ou, subseq�uentemente, no mundo dos �nalitores, ou emJerus�em. Os pais devem passar por essa experiênia essenial, t~ao ertamente omo as m~aes. �E umano�~ao infeliz e equivoada, a dos povos modernos de Urantia, de que a edua�~ao das rian�as seja,em grande parte, uma tarefa das m~aes. As rian�as neessitam do pai tanto quanto da m~ae, e ospais neessitam dessa experiênia de progenitor, tanto quanto as m~aes.47.2 O Ber��ario Probat�orioAs esolas que reebem as rian�as de Satânia est~ao situadas no mundo dos �nalitores, a primeiradas esferas de ultura de transi�~ao de Jerus�em. Tais esolas, que reebem os infantes, s~ao empreendi-mentos dediados �a ria�~ao e aperfei�oamento das rian�as do tempo, inluindo as que morreram nosmundos evoluion�arios do espa�o antes da aquisi�~ao do status individual nos registros do universo.No aso da sobrevivênia de um ou de ambos os pais dessa rian�a, o guardi~ao do destino designa oseu querubim aliado omo ust�odio da identidade potenial da rian�a, enarregando esse querubimom a responsabilidade de entregar essa alma ainda n~ao desenvolvida nas m~aos dos Mestres dosMundos das Mans~oes, nos ber��arios probat�orios dos mundos moroniais.S~ao esses mesmos querubins deixados para tr�as que, omo Mestres dos Mundos das Mans~oes, soba supervis~ao dos Melquisedeques, mantêm essas instala�~oes eduaionais extensivas, para o aper-fei�oamento dos pupilos probat�orios dos �nalitores. Esses pupilos dos �nalitores, �lhos de mortaisasendentes, s~ao sempre repessoalizados exatamente omo no seu status f��sio �a �epoa da sua morte,exeto pelo potenial de reprodu�~ao. Esse despertar oorre na hora exata da hegada do progenitorao primeiro mundo das mans~oes. E, ent~ao, a essas rian�as s~ao dadas todas as oportunidades queexistem de esolher o seu aminho eleste, exatamente omo elas teriam esolhido nos mundos ondea morte t~ao prematuramente pôs �m �as suas arreiras.No mundo-ber��ario, as riaturas probat�orias s~ao agrupadas segundo tenham ou n~ao Ajustadores,510



pois os Ajustadores vêm residir nessas rian�as materiais exatamente omo nos mundos do tempo.As rian�as, em idades pr�e-Ajustador, s~ao uidadas em fam��lias de ino �lhos, om as suas idadesvariando de um ano e mesmo menos, at�e aproximadamente ino anos, ou at�e aquela idade em queo Ajustador hega.Nos mundos em evolu�~ao, todas as rian�as que têm Ajustadores do Pensamento e que, antesda morte, n~ao haviam feito uma esolha quanto �a arreira do Para��so, s~ao tamb�em repessoalizadasno mundo dos �nalitores do sistema, onde, do mesmo modo, resem nas fam��lias dos Filhos Ma-teriais e seus assoiados, omo o fazem aqueles pequenos que hegaram sem Ajustadores, mas que,subseq�uentemente, ir~ao reeber os Monitores Misteriosos ap�os alan�arem a idade requerida para aesolha moral.As rian�as resididas pelos Ajustadores e os jovens, no mundo dos �nalitores, tamb�em s~ao riadosem fam��lias de ino �lhos, ujas idades variam aproximadamente de seis a quatorze anos; essasfam��lias onsistem em rian�as ujas idades s~ao de seis, oito, dez, doze e quatorze anos. A qualquermomento, depois dos dezesseis anos, se a esolha �nal houver sido feita, elas transladam-se para oprimeiro mundo das mans~oes e ome�am as suas asens~oes ao Para��so. Algumas fazem sua esolhaantes dessa idade e v~ao para as esferas de asens~ao; mas, antes dos dezesseis anos, alulados segundoos padr~oes de Urantia, pouqu��ssimas rian�as ser~ao enontradas nos mundos das mans~oes.Os sera�ns guardi~aes d~ao assistênia a esses jovens nos ber��arios probat�orios, no mundo dos�nalitores, exatamente do modo omo ministram espiritualmente aos mortais, nos planetas evolu-ion�arios; ao passo que os ��eis esporn�agias ministram �as suas neessidades f��sias. E, assim, essasrian�as resem no mundo de transi�~ao, at�e que hegue o tempo de fazerem sua esolha �nal.Quando a vida material houver �ndado o seu deurso, se n~ao houver sido dada a preferênia �a vidaasendente, ou se essas rian�as do tempo de�nitivamente deidirem ontra a aventura de Havona,a morte termina, automatiamente, om as suas arreiras probat�orias. N~ao h�a julgamento em taisasos; n~ao h�a ressurrei�~ao depois dessa segunda morte. As rian�as simplesmente voltam a ser omose nuna houvessem existido.Mas se esolherem o aminho da perfei�~ao do Para��so, elas ser~ao imediatamente preparadas parao translado at�e o primeiro mundo das mans~oes, no qual muitas hegam a tempo de juntar-se aos seuspais, na asens~ao a Havona. Ap�os passarem por Havona e alan�arem as Deidades, essas almas j�asalvas, de origem mortal, onstituem a idadania asendente permanente do Para��so. Essas rian�asque foram privadas da valiosa e essenial experiênia evoluion�aria, nos mundos do seu nasimentomortal, n~ao se inorporam aos Corpos da Finalidade.47.3 O Primeiro Mundo das Mans~oesNos mundos das mans~oes, os mortais sobreviventes ressusitados reassumem as suas vidas exatamenteno ponto em que as deixaram quando olhidos pela morte. Quando partirdes de Urantia para oprimeiro mundo das mans~oes, ireis notar uma onsider�avel mudan�a; no entanto, se vi�esseis de umaesfera do tempo mais normal e progressiva, di�ilmente notar��eis alguma diferen�a, a n~ao ser pelofato de que estar��eis de posse de um orpo diferente, pois o tabern�aulo de arne e osso foi deixadopara tr�as no mundo de nasimento.O entro mesmo de todas as atividades, no primeiro mundo das mans~oes, �e a sala de ressurrei�~ao,o enorme templo de reonstitui�~ao da pessoalidade. Essa estrutura gigantesa �e o ponto entralde reuni~ao dos guardi~aes ser�a�os do destino, dos Ajustadores do Pensamento e dos aranjos daressurrei�~ao. Os Portadores da Vida atuam tamb�em junto om esses seres elestes na ressurrei�~aodos mortos.As transri�~oes da mente mortal e os padr~oes da mem�oria ativa da riatura, tais omo s~ao trans-511



postos, dos n��veis materiais para os espirituais, s~ao da posse individual dos Ajustadores do Pensa-mento que deixaram a residênia mortal; esses fatores da espiritualiza�~ao da mente, da mem�oriae da pessoalidade da riatura, s~ao, para sempre, uma posse desses Ajustadores. A matriz mentalda riatura e os poteniais passivos da identidade est~ao presentes na alma moronial, on�ada aosuidados dos guardi~aes ser�a�os do destino. E �e a reuni~ao da alma moronial, on�ada ao sera�m,e da mente-esp��rito, on�ada ao Ajustador, o que reonstitui a pessoalidade da riatura e estabeleea ressurrei�~ao de um sobrevivente adormeido.Se uma pessoalidade transit�oria, de origem mortal, nuna devesse ser reonstitu��da dessa forma,os elementos do esp��rito da riatura mortal n~ao-sobrevivente iriam, para sempre, ontinuar omouma parte integral do dom individual de experiênia do Ajustador que outrora foi residente nessariatura.Do Templo da Nova Vida, estendem-se sete alas radiais, as salas de ressurrei�~ao das ra�as mortais.Cada uma dessas estruturas �e devotada �a reonstitui�~ao de uma das sete ra�as do tempo. H�a em milâmaras de ressurrei�~ao pessoal em ada uma dessas sete alas, terminando em salas irulares de re-onstitui�~ao, por lasses, que servem omo âmaras do despertar, para at�e um milh~ao de indiv��duos.Essas salas est~ao rodeadas pelas âmaras de reonstitui�~ao da pessoalidade das ra�as bem misige-nadas dos mundos normais p�os-Adâmios. Independentemente da t�enia empregada, nos mundosindividuais do tempo, em rela�~ao �as ressurrei�~oes espeiais ou dispensaionais, a reonstitui�~ao reale onsiente, da pessoalidade fatual e ompleta, tem lugar nas salas de ressurrei�~ao da mansônian�umero um. Por toda a eternidade, v�os ireis relembrar-vos das impress~oes profundas das mem�oriasdo vosso primeiro testemunhar dessas manh~as de ressurrei�~ao.Das salas de ressurrei�~ao, ontinuareis at�e o setor Melquisedeque, onde vos ser�a designada umaresidênia permanente. Ent~ao, durante dez dias, �areis em liberdade pessoal. Sereis livres paraexplorar a vizinhan�a imediata do vosso novo lar e para familiarizar-vos om o programa que vir�aimediatamente a seguir. E tamb�em tereis tempo para grati�ar o vosso desejo de onsultar o registroe visitar os vossos seres amados e outros amigos da Terra, que vos hajam preedido nesses mundos.Ao �m do per��odo de lazer, de dez dias, dareis o segundo passo na jornada ao Para��so; pois os mundosdas mans~oes s~ao, de fato, esferas de aperfei�oamento, e n~ao meramente planetas de deten�~ao.No mundo das mans~oes de n�umero um (ou em qualquer outro, no aso de status mais avan�ado),ireis reassumir o vosso aperfei�oamento inteletual e o vosso desenvolvimento espiritual, no n��velexato em que estes foram interrompidos pela morte. Entre o momento da morte planet�aria, ou dotranslado, e a ressurrei�~ao no mundo das mans~oes, o homem mortal n~ao ganha absolutamente nada,al�em de experieniar o ato da sobrevivênia. V�os ome�areis ali, exatamente no ponto em que v�oshouverdes deixado a vida aqui embaixo.Quase toda a experiênia no mundo das mans~oes de n�umero um pertene �a ministra�~ao orretorade de�iênias. Os sobreviventes que hegam nessa primeira das esferas de deten�~ao apresentamtantos e t~ao variados defeitos de ar�ater de riatura, e de�iênias de experiênia mortal, que asprinipais atividades nesse reino oupam-se da orre�~ao e da ura desses m�ultiplos legados da vidana arne, nos mundos evoluion�arios materiais do tempo e do espa�o.A permanênia no mundo das mans~oes n�umero um destina-se a desenvolver os mortais sobre-viventes pelo menos at�e o status da dispensa�~ao p�os-Adâmia nos mundos evoluion�arios normais.Espiritualmente, bem entendido, os estudantes dos mundos das mans~oes est~ao muito mais adiantadosdo que tal estado de desenvolvimento meramente humano.Caso n~ao fordes retidos no mundo das mans~oes de n�umero um, ao �m de dez dias, ireis entrar emsono de translado e seguir para o mundo de n�umero dois e, a ada dez dias, ireis avan�ar assim at�ehegardes ao mundo da vossa designa�~ao.O entro dos sete ��rulos maiores da administra�~ao do primeiro mundo das mans~oes �e oupadopelo templo dos Companheiros Moroniais, os guias pessoais designados aos mortais asendentes.512



Esses ompanheiros s~ao progênie do Esp��rito Materno do universo loal, e existem v�arios milh~oesdeles nos mundos moroniais de Satânia. Al�em daqueles que s~ao designados omo ompanheirosgrupais, tereis muito a ver om os int�erpretes e tradutores, om os ust�odios dos edif��ios e ossupervisores das exurs~oes. E todos esses ompanheiros em muito ooperam om aqueles que têm aver om o desenvolvimento dos vossos fatores mentais e espirituais de pessoalidade, dentro do orpomoronial.Assim que ome�ardes, no primeiro mundo das mans~oes, um Companheiro Moronial �e designadoa ada ompanhia de mil mortais asendentes, mas v�os enontrareis muitos mais deles �a medida queprogredirdes nas sete esferas das mans~oes. Esses seres formosos e vers�ateis s~ao ompanheiros soi�aveise guias enantadores. Eles est~ao liberados para aompanhar os indiv��duos ou grupos seleionadosat�e qualquer das esferas de ultura de transi�~ao, inluindo os seus mundos-sat�elites. S~ao guias dasexurs~oes e ompanheiros de lazer de todos os mortais asendentes. Freq�uentemente, aompanhamos grupos de sobreviventes em visitas peri�odias a Jerus�em e, a qualquer dia em que estiverdes ali, v�ospodereis ir at�e o setor de registro da apital do sistema e enontrar-vos om os mortais asendentesde todos os sete mundos das mans~oes, pois eles viajam livremente, indo e vindo, das suas moradasresideniais para a sede-entral do sistema.47.4 O Segundo Mundo das Mans~oesNessa esfera �e que sereis iniiados, mais ompletamente, na vida em mansônia. Os agrupamentos davida moronial ome�am a tomar forma; os grupos de trabalho e as organiza�~oes soiais ome�ama funionar, as omunidades adquirem propor�~oes formais e os mortais em avan�o inauguram novasordens soiais e arranjos novos de governo.Os sobreviventes de fus~ao om o Esp��rito oupam os mundos das mans~oes juntamente om osmortais asendentes de fus~ao om o Ajustador. Ao mesmo tempo em que as v�arias ordens de vidaeleste s~ao diferentes, elas s~ao todas amig�aveis e fraternais. Em todos os mundos de asens~ao, v�osn~ao ireis enontrar nada que se ompare �a intolerânia humana e �as disrimina�~oes e �a falta deonsidera�~ao peuliar aos sistemas de astas.�A medida que fordes asendendo nos mundos das mans~oes, um a um, eles tornam-se mais repletosde atividades moroniais para os sobreviventes que avan�am. �A medida que avan�ardes, reonheereisada vez mais as arater��stias de Jerus�em trazidas para os mundos das mans~oes. O mar de ristalome�a a apareer na segunda mansônia.Ganhareis um novo orpo moronial, re�em-desenvolvido e adequadamente ajustado, no momentode ada avan�o de um mundo das mans~oes para o seguinte. Ireis adormeer, om o transporte ser�a�o,e aordareis om o novo orpo, ainda n~ao desenvolvido, nas salas de ressurrei�~ao, de um modo muitopareido om aquele pelo qual hegastes iniialmente ao mundo das mans~oes de n�umero um, exetopelo fato de que o Ajustador do Pensamento n~ao vos abandona, durante esses sonos de trânsito, entreos mundos das mans~oes. A vossa pessoalidade permanee intata, depois que houverdes passado dosmundos evoluion�arios para o mundo iniial das mans~oes.A mem�oria do vosso Ajustador permanee integralmente intata �a medida que asenderdes navida moronial. Aquelas assoia�~oes mentais que eram puramente animalesas e totalmente materiaispereeram naturalmente om o �erebro f��sio, mas, na vossa vida mental, tudo o que valeu a pena, quetinha valor de sobrevivênia, reebeu uma ontraparte provida pelo Ajustador e �a guardado omouma parte da mem�oria pessoal, durante todo o aminho da arreira asendente. Estareis onsientesde todas as vossas experiênias dignas e valiosas, na medida em que avan�ardes de um mundo dasmans~oes para outro e de uma se�~ao do universo para outra - at�e o Para��so.Ainda que tenhais orpos moroniais, v�os ontinuareis, em todos esses sete mundos, a omer,513



a beber e a desansar. V�os partilhareis da ordem moronial de alimentos, um reino de energiaviva desonheido dos mundos materiais. Tanto a omida quanto a �agua s~ao plenamente utilizadasno orpo moronial; mas n~ao h�a dejetos residuais. Uma pausa seja feita para se onsiderar: amansônia n�umero um �e uma esfera bastante material, apresentando os prin��pios inipientes doregime moronial. V�os ainda sois quase que humanos e n~ao estais muito afastados dos pontos devista limitados da vida mortal, mas ada mundo desortina um progresso de�nido. De esfera emesfera, vos tornareis menos materiais, mais inteletuais, e ligeiramente mais espirituais. O progressoespiritual �e maior nos três �ultimos desses sete mundos progressivos.As de�iênias biol�ogias foram j�a amplamente ompensadas, no primeiro mundo das mans~oes.Ali, os defeitos, adquiridos na experiênia planet�aria, pertinentes �a vida sexual, �a assoia�~ao familiare fun�~oes paternais, ou foram orrigidos ou foram projetados para uma reti�a�~ao futura entre asfam��lias dos Filhos Materiais em Jerus�em.O mundo das mans~oes de n�umero dois promove, mais espei�amente, a remo�~ao de todas as fasesde onito inteletual e a ura de todas as esp�eies de desarmonia mental. O esfor�o, iniiado noprimeiro mundo das mans~oes, para aprofundar-vos no signi�ado da mota moronial, �e ontinuadoaqui de um modo mais s�erio. O desenvolvimento alan�ado na mansônia de n�umero dois �e ompar�avelao status inteletual da ultura que vem a seguir, depois da vinda do Filho Magisterial aos mundosevoluion�arios ideais.47.5 O Tereiro Mundo das Mans~oesA tereira mansônia �e a sede-entral dos Instrutores dos Mundos das Mans~oes. Embora funionemem todas as sete esferas das mans~oes, eles mantêm a sede do seu grupo no entro dos ��rulos dasesolas do mundo de n�umero três. H�a milh~oes desses instrutores nos mundos das mans~oes e nosmundos moroniais mais elevados. Esses querubins avan�ados e glori�ados servem omo instrutoresmoroniais em todo o aminho asendente, desde os mundos das mans~oes at�e a �ultima esfera doaperfei�oamento asendente no universo loal. Eles estar~ao entre os �ultimos a dar-vos um adeusafetuoso, quando hegar o tempo das despedidas, a �epoa em que dareis adeus - ao menos poralgumas idades - ao universo da vossa origem, quando vos ensera�nareis para o trânsito at�e osmundos de reep�~ao do setor menor do superuniverso.Enquanto em permanênia no primeiro mundo das mans~oes, v�os tereis permiss~ao para visitar oprimeiro dos mundos de transi�~ao, a sede-entral dos �nalitores e o ber��ario probat�orio do sistemapara a ria�~ao das rian�as evoluion�arias n~ao desenvolvidas. Quando hegardes ao mundo dasmans~oes de n�umero dois, ireis reeber, periodiamente, permiss~ao para visitar o mundo de transi�~aode n�umero dois, onde est�a loalizada a sede-entral dos supervisores moroniais de todo o Satânia e asesolas de edua�~ao para as v�arias ordens moroniais. Quando alan�ardes os mundos das mans~oesde n�umero três, ser-vos-�a imediatamente onedida a permiss~ao para visitar a tereira esfera detransi�~ao, a sede-entral das ordens ang�elias e a base das suas v�arias esolas de aperfei�oamentono sistema. Desse mundo, as visitas a Jerus�em s~ao ada vez mais proveitosas e de interesse sempreresente para os mortais em avan�o.Mansônia, a tereira, �e um mundo de grandes realiza�~oes pessoais e soiais para todos aqueles quen~ao alan�aram o equivalente a esses ��rulos de ultura antes de libertar-se da arne, nos mundosde nasimento mortal. Nessa esfera, um trabalho eduaional mais positivo tem in��io. A edua�~ao,nos dois primeiros mundos das mans~oes, �e, sobretudo, voltada para a natureza - negativa - dasde�iênias, pois tem a ver om a suplementa�~ao da experiênia da vida na arne. Nesse tereiromundo das mans~oes, os sobreviventes realmente d~ao in��io �a sua ultura moronial progressiva.O prop�osito prinipal desse aperfei�oamento �e ampliar a ompreens~ao da orrela�~ao entre a motamoronial e a l�ogia mortal, aumentando a oordena�~ao da mota moronial om a �loso�a humana.514



Os mortais sobreviventes adquirem, agora, a vis~ao interna pr�atia da verdadeira metaf��sia. Essa �ea introdu�~ao real �a ompreens~ao inteligente dos signi�ados �osmios e das inter-rela�~oes universais.A ultura do tereiro mundo das mans~oes ompartilha da natureza da idade posterior �a outorga doFilho em um planeta normal habitado.47.6 O Quarto Mundo das Mans~oesQuando hegardes ao quarto mundo das mans~oes, tereis entrado realmente na arreira moronial,tereis progredido em um longo aminho desde a existênia material iniial. Agora vos �e dada apermiss~ao para fazer visitas ao mundo de transi�~ao de n�umero quatro, para vos tornardes familiari-zados, ali, om a sede-entral e as esolas de edua�~ao dos superanjos, inluindo as dos BrilhantesEstrelas Vespertinas. Por meio dos bons servi�os desses superanjos do quarto mundo de transi�~ao,os visitantes moroniais tornam-se apaitados a hegar muito perto das v�arias ordens de Filhosde Deus, durante as visitas peri�odias a Jerus�em; pois novos setores da apital do sistema abrem-se gradativamente para os mortais em avan�o, �a medida que eles fazem essas visitas repetidas aomundo sede-entral. Novos esplendores revelam-se progressivamente �as mentes em expans~ao dessesasendentes.Na quarta mansônia, o asendente individual enontra, de um modo mais adequado, o seu lugarnos grupos de trabalho e nas fun�~oes em lasses da vida moronial. Os asendentes, aqui, desenvolvemuma apreia�~ao resente das teledifus~oes e das outras fases da ultura e do progresso do universoloal.�E durante o per��odo de aperfei�oamento no mundo de n�umero quatro que, pela primeira vez,realmente s~ao apresentadas aos mortais asendentes as exigênias e del��ias da verdadeira vida soialdas riaturas moroniais. E �e, de fato, uma nova experiênia para as riaturas evoluion�arias a departiipar de atividades soiais que n~ao impliquem nem o engrandeimento pessoal, nem a busade onquistas pessoais. Uma nova ordem soial est�a sendo introduzida, baseada na ompaix~aoompreensiva de apreia�~ao m�utua, no amor n~ao-ego��sta do servi�o m�utuo e na motiva�~ao superadorada realiza�~ao de um destino omum e supremo - a meta do Para��so, de perfei�~ao adoradora e divina.Os asendentes tornam-se todos, por si pr�oprios, onsientes de que onheem a Deus, de que revelama Deus, de que busam a Deus e de que enontram Deus.A ultura inteletual e soial desse quarto mundo das mans~oes �e ompar�avel �a vida mental e soialda idade que se segue �a vinda do Filho Instrutor aos planetas de evolu�~ao normal. O status espiritual,entretanto, est�a muito mais avan�ado do que aquele da dispensa�~ao mortal.47.7 O Quinto Mundo das Mans~oesO transporte para o quinto mundo das mans~oes representa um imenso passo �a frente na vida deum ser em progresso moronial. A experiênia neste mundo �e uma verdadeira anteipa�~ao da vidaem Jerus�em. Ali ome�areis a visualizar qu~ao elevado �e o destino dos mundos evoluion�arios leais,desde que possam progredir normalmente at�e esse est�agio, durante o seu desenvolvimento planet�arionatural. A ultura desse mundo das mans~oes orresponde, em geral, �aquela da idade iniial de luz evida, nos planetas de progresso evoluion�ario normal. E, podereis depreender que tudo �e organizadode um tal modo para que os tipos de seres de ultura e progresso altamente avan�ados, que �as vezeshabitam os mundos evoluion�arios avan�ados, �quem eximidos de passar por uma ou mais, ou mesmopor todas as esferas das mans~oes.Havendo dominado a l��ngua do universo loal, antes de deixardes o quarto mundo das mans~oes,agora ireis devotar mais tempo ao aperfei�oamento da l��ngua de Uversa, om o �to de bem dominar515



ambas as l��nguas antes de alan�ardes Jerus�em om status residenial. Todos os mortais asendentesda sede-entral do sistema at�e Havona s~ao bil��ng�ues. E ent~ao, torna-se neess�ario apenas ampliaro voabul�ario do superuniverso; e uma amplia�~ao maior ainda �e requerida para se ter residênia noPara��so.Quando da sua hegada �a mansônia de n�umero ino, o peregrino reebe permiss~ao para visitar omundo de transi�~ao de n�umero orrespondente, a sede-entral dos Filhos. Nessa, o mortal asendentetorna-se pessoalmente familiarizado om os v�arios grupos de �lia�~ao divina. Ele j�a ouviu falar dessesseres extraordin�arios e j�a os enontrou em Jerus�em, mas agora vai onheê-los realmente.Na quinta mansônia, v�os ome�areis a aprender sobre os mundos de estudo da onstela�~ao. Ali,enontrareis os primeiros instrutores que prinipiam o vosso preparo para a pr�oxima estada, a daonstela�~ao. Muito dessa prepara�~ao ontinuar�a nos mundos seis e sete, enquanto os toques �naisser~ao reebidos no setor dos mortais asendentes em Jerus�em.Um nasimento real, de onsientiza�~ao �osmia, aontee na mansônia de n�umero ino. A vossamente est�a transformando-se na mente universal. Esse �e verdadeiramente um tempo de expans~aode horizontes. Para as mentes ampliadas dos mortais asendentes, tem in��io o alvoreer magn���oe estupendo daquele destino superno e divino, que aguarda a todos que ompletam a asens~aoprogressiva ao Para��so; asens~ao esta que foi iniiada de um modo t~ao laborioso, mas t~ao jubiloso eauspiioso. �E mais ou menos nesse ponto que o mortal asendente omum ome�a a manifestar umentusiasmo experienial autêntio pela asens~ao a Havona. O estudo torna-se volunt�ario; o servi�oaltru��sta passa a ser natural e a adora�~ao espontânea. Um ar�ater verdadeiramente moronial est�aoresendo; e uma riatura moronial real est�a evoluindo.47.8 O Sexto Mundo das Mans~oesAqueles que permaneem nesta esfera têm permiss~ao para visitar o mundo de transi�~ao de n�umeroseis, onde aprendem mais sobre os esp��ritos elevados do superuniverso, embora n~ao estejam apa-itados para enxergar muitos desses seres elestes. Aqui tamb�em reebem as suas primeiras li�~oessobre a arreira espiritual em perspetiva, que aonteer�a imediatamente ap�os a gradua�~ao no aper-fei�oamento moronial do universo loal.O Soberano assistente do Sistema faz visitas freq�uentes a esse mundo, e a instru�~ao iniial sobrea t�enia da administra�~ao do universo ome�a a ser dada aqui. As primeiras li�~oes abrangendo osassuntos de todo um universo s~ao agora ministradas.Essa �e uma idade brilhante, para os mortais asendentes, os quais habitualmente testemunhama fus~ao perfeita da mente humana e do Ajustador divino. Em potenial, essa fus~ao pode j�a haveroorrido anteriormente, mas a identidade de funionamento real muitas vezes s�o �e alan�ada depoisdo tempo de permanênia no quinto mundo das mans~oes, ou mesmo no sexto.A uni~ao da alma imortal em evolu�~ao om o Ajustador eterno e divino �a assinalada por umaonvoa�~ao ser�a�a, feita pelo superanjo supervisor dos sobreviventes ressusitados e pelo aranjoque registra aqueles que v~ao a julgamento no tereiro dia; e, ent~ao, em presen�a dos ompanheirosmoroniais do sobrevivente, esses mensageiros da on�rma�~ao dizem: \Este �e um �lho amado, emquem eu muito me omprazo". Essa erimônia simples mara a entrada de um mortal asendente naarreira eterna de servi�o at�e o Para��so.Imediatamente depois da on�rma�~ao da fus~ao om o Ajustador, o novo ser moronial �e apresen-tado pela primeira vez aos seus ompanheiros om o seu novo nome. E lhe s~ao onedidos os quarentadias de retiro espiritual, de todas as atividades rotineiras, durante os quais ele ir�a omungar onsigomesmo e esolher um, dentre os aminhos opionais para Havona e dentre as t�enias diferentes dealan�ar o Para��so. 516



Todavia tais seres brilhantes s~ao ainda mais ou menos materiais; e, pois, est~ao longe de ser esp��ritosverdadeiros; s~ao mais algo omo supermortais, espiritualmente falando, ainda um pouo abaixo dosanjos. Mas est~ao de fato transformando-se em riaturas maravilhosas.Durante a permanênia no mundo de n�umero seis, os estudantes dos mundos das mans~oes alan�amum status que �e ompar�avel ao desenvolvimento elevado arater��stio dos mundos evoluion�arios que,normalmente, progrediram al�em do est�agio iniial de luz e vida. Nessa mansônia a organiza�~ao dasoiedade �e de uma ordem elevada. A sombra da natureza mortal torna-se menor e menor, �a medidaque se asende at�e esses mundos, um a um. V�os vos tornais mais e mais ador�aveis �a medida quefordes deixando para tr�as os vest��gios grosseiros da origem planet�aria de vida animal. Haverem\passado por grandes atribula�~oes", serve para fazer os mortais glori�ados �arem muito am�aveis eompreensivos, muito ompassivos e tolerantes.
47.9 O S�etimo Mundo das Mans~oesA experiênia nesta esfera realiza o oroamento da imediata arreira p�os-mortal. Durante a vossapermanênia ali, reebereis instru�~oes de muitos eduadores, todos os quais ir~ao ooperar na tarefa depreparar-vos para residir em Jerus�em. Quaisquer diferen�as disern��veis entre os mortais provenientesde mundos isolados e retardat�arios e os sobreviventes de esferas mais avan�adas e eslareidas s~aovirtualmente minimizadas durante a permanênia no s�etimo mundo das mans~oes. Ali, sereis purgadosde todos os remanesentes de uma hereditariedade desafortunada, de um meio ambiente pouo sadioe das tendênias planet�arias n~ao-espirituais. Aqui, s~ao erradiados os �ultimos remanesentes da\mara da besta".Enquanto permaneerdes na mansônia de n�umero sete, �e-vos onedida a permiss~ao para visitardeso mundo de transi�~ao de n�umero sete, o mundo do Pai Universal. E, ali, iniiareis, ent~ao, umaadora�~ao nova e mais espiritual do Pai invis��vel, um h�abito que ireis busar, de um modo sempreresente, em todo o aminho de esalada, na vossa longa arreira asendente. Enontrareis o templodo Pai, nesse mundo de ultura de transi�~ao, mas n~ao vereis o Pai.Agora, tem in��io a forma�~ao das lasses de gradua�~ao para Jerus�em. V�os passastes de mundo amundo, omo indiv��duos, mas agora vos preparais para passar a Jerus�em, em grupos; embora, dentrode ertos limites, um ser asendente possa esolher permaneer no s�etimo mundo das mans~oes, om oprop�osito de permitir que um membro retardat�ario do seu grupo de trabalho terreno, ou de mansônia,o alane.O pessoal da s�etima mansônia re�une-se no mar de ristal, om o �to de preseniar a vossa partidapara Jerus�em, om status residenial. Centenas ou milhares de vezes v�os podeis haver visitadoJerus�em, mas sempre omo um h�ospede; nuna antes seguistes para a apital do sistema na ompanhiade um grupo de ompanheiros vossos que estivesse dando um adeus eterno a toda a arreira, emmansônia, de mortais asendentes. Logo reebereis as boas-vindas, nos ampos de reep�~ao domundo sede-entral, omo idad~aos de Jerus�em.V�os ireis desfrutar grandemente do vosso progresso, atrav�es dos sete mundos desmaterializantes;eles s~ao realmente esferas de desmortaliza�~ao. No primeiro mundo das mans~oes, v�os �ereis humanos,sobretudo, apenas seres mortais sem um orpo material, mentes humanas alojadas em formas moron-iais - orpos materiais do mundo moronial, mas n~ao abrigos mortais de arne e osso. V�os passareisrealmente do estado mortal ao status imortal no momento da fus~ao om o Ajustador e, �a �epoa emque houverdes terminado a arreira de Jerus�em, sereis ompletamente moroniais.517



47.10 A Cidadania de Jerus�emA reep�~ao de uma nova lasse de graduados, nos mundos das mans~oes, �e motivo para que toda aJerus�em se re�una em um omitê de boas-vindas. At�e mesmo os esporn�agias rejubilam-se om a he-gada desses asendentes triunfantes, de origem evoluion�aria, os quais �zeram a orrida planet�aria eompletaram a progress~ao nos mundos das mans~oes. Apenas os ontroladores f��sios e os Supervisoresdo Poder Moronial �am ausentes nessas oasi~oes de j�ubilo.Jo~ao, o Evangelista Revelador, teve uma vis~ao da hegada de uma lasse de mortais em avan�o,vinda do s�etimo mundo das mans~oes para o seu primeiro �eu, �as gl�orias de Jerus�em. Ele registrou:\E eu vi, omo se fora um mar de vidro misturado ao fogo; e, de p�e, aqueles que haviam alan�ado avit�oria sobre a besta que originalmente estava neles e, sobre a imagem que perdurava at�e os mundosdas mans~oes e, �nalmente, sobre os �ultimos tra�os e maras, no mar de vidro, om as Harpas deDeus, e antando a an�~ao da liberta�~ao do medo mortal e da morte". (A omunia�~ao espaialperfeita deve estar em todos esses mundos; e, estando em qualquer lugar, a vossa reep�~ao dessasomunia�~oes �e tornada poss��vel se portais onvoso a \Harpa de Deus", um dispositivo moronialque ompensa a inapaidade de ajustar diretamente o meanismo sensorial imaturo da morôniapara a reep�~ao de omunia�~oes espaiais.)Paulo tamb�em teve uma vis~ao do orpo de idad~aos asendentes, de mortais em perfeionamentoem Jerus�em, pois esreveu: \V�os viestes, todavia, ao monte Si~ao e para a idade do Deus vivo, aJerusal�em elestial, e na ompanhia de anjos inumer�aveis, para a grande assembl�eia de Mihael, edos esp��ritos de homens justos tornados perfeitos".Depois que os mortais tiverem alan�ado a residênia na sede-entral do sistema, as ressurrei�~oespropriamente ditas n~ao mais ser~ao experimentadas. A forma moronial que vos foi onedida, quandopartistes da arreira do mundo das mans~oes, �e tal que vos ir�a permitir ir at�e o �m da experiênia nouniverso loal. Mudan�as ser~ao feitas, de tempos em tempos, mas onservareis essa mesma forma,at�e vos despedirdes dela, quando emergirdes omo esp��ritos do primeiro est�agio, que �e preparat�oriopara o trânsito aos mundos de ultura asendente e de aperfei�oamento espiritual do superuniverso.Por sete vezes, os mortais que passaram por toda a arreira de mansônia experieniam o sono deajustamento e o despertar da ressurrei�~ao. Mas a �ultima sala de ressurrei�~ao, a âmara do despertar�nal, foi deixada para tr�as no s�etimo mundo das mans~oes. Mudan�a alguma na forma n~ao ir�a maisneessitar do lapso da onsiênia ou de uma interrup�~ao na ontinuidade da mem�oria pessoal.A pessoalidade mortal, iniiada nos mundos evoluion�arios, e possuindo a arne omo tabern�aulo,- residida pelos Monitores Misteriosos e envolvida pelo Esp��rito da Verdade - , s�o estar�a plenamentemobilizada, realizada e uni�ada a partir do dia em que a esse idad~ao de Jerus�em for dada apermiss~ao para partir para Edêntia; e em que ele for prolamado um verdadeiro membro do orpomoronial de N�ebadon - um sobrevivente imortal, em liga�~ao ont��nua om o seu Ajustador; um serque asende ao Para��so; uma pessoalidade de status moronial e um verdadeiro �lho dos Alt��ssimos.A morte f��sia �e uma t�enia para esapar da vida material na arne; e a experiênia da vidaprogressiva em mansônia, nos sete mundos de aperfei�oamento orretivo e de edua�~ao ultural, re-presenta a introdu�~ao dos mortais sobreviventes �a arreira moronial: �e a vida de transi�~ao que seinterp~oe entre a existênia evoluion�aria material e a realiza�~ao espiritual mais elevada dos asen-dentes do tempo, daqueles que est~ao destinados a alan�ar os portais da eternidade.[Promovido por um Brilhante Estrela Vespertino.℄
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Cap��tulo 48A Vida MoronialOS DEUSES n~ao podem transformar uma riatura grosseira, de natureza animal, em um esp��ritoperfeionado - por algum ato misterioso de m�agia riativa - ou, pelo menos, n~ao o fazem. Quandoos Criadores desejam gerar seres perfeitos, eles o fazem por ria�~ao direta e original; mas nuna seprop~oem a onverter riaturas materiais, e de origem animal, em seres de perfei�~ao, em um �uniopasso.A vida moronial, estendendo-se, tal omo o faz, aos v�arios est�agios da arreira do universo loal,�e o �unio aminho poss��vel por meio do qual os mortais materiais podem alan�ar o umbral domundo espiritual. Que magia poderia ter a morte, a dissolu�~ao natural do orpo material, para queum passo t~ao elementar pudesse, instantaneamente, transformar a mente mortal e material em umesp��rito imortal e perfeito? A ren�a disso n~ao �e sen~ao uma supersti�~ao ignorante envolta por umaf�abula agrad�avel.Essa transi�~ao moronial interp~oe-se sempre entre o estado mortal e o status espiritual subseq�uentedos seres humanos sobreviventes. Esse estado intermedi�ario de progresso no universo �e maradamentediferente em ada uma das v�arias ria�~oes loais, mas, em intento e prop�osito, s~ao todos bastantesimilares. A estrutura�~ao dos mundos das mans~oes e mundos moroniais mais elevados em N�ebadon�e bastante t��pia dos regimes de transi�~ao moronial nessa parte de Orvônton.48.1 Os Materiais MoroniaisOs reinos moroniais s~ao as esferas de liga�~ao, no universo loal, entre os n��veis materiais e espirituaisda existênia da riatura. A vida moronial tem sido onheida, em Urantia, desde os dias iniiais doPr��nipe Planet�ario. De tempos em tempos, esse estado de transi�~ao tem sido ensinado aos mortais,e o oneito, de um modo distorido, tem enontrado lugar nas religi~oes atuais.As esferas moroniais s~ao as fases de transi�~ao da asens~ao mortal pelos mundos de progress~ao douniverso loal. Apenas os sete mundos que rodeiam a esfera dos �nalitores dos sistemas loais s~aohamados de mundos das mans~oes, mas todas as inq�uenta e seis moradas de transi�~ao do sistema,em omum om as esferas mais elevadas em volta das onstela�~oes e da sede-entral do universo, s~aohamadas de mundos moroniais. Essas ria�~oes ompartilham a beleza f��sia e a grandeza moronialdas esferas da sede-entral do universo loal.Todos esses mundos s~ao esferas arquitetônias, e possuem exatamente o dobro do n�umero deelementos dos planetas evolu��dos. Esses mundos feitos sob medida têm n~ao apenas metais pesados eristais em abundânia, om em elementos f��sios, mas apresentam tamb�em exatamente em formasde uma organiza�~ao �unia da energia denominada mat�eria moronial. Os Mestres ControladoresF��sios e os Supervisores do Poder Moronial s~ao, assim, apazes de modi�ar a rota�~ao das unidades519



prim�arias da mat�eria para, ao mesmo tempo, transformar as assoia�~oes de energia de modo a riaressa nova substânia.A vida moronial primitiva nos sistemas loais �e muito semelhante �aquela do vosso mundo ma-terial atual, tornando-se menos f��sia e mais verdadeiramente moronial nos mundos de estudo daonstela�~ao. E, �a medida que atingirdes as esferas de S�alvington, alan�areis n��veis ada vez maisespirituais.Os Supervisores do Poder Moronial s~ao apazes de efetuar uma uni~ao das energias materiais eespirituais e, desse modo, organizar uma forma moronial de materializa�~ao que seja reeptiva �asobreposi�~ao do ontrole de um esp��rito. Na medida que fordes passando pela vida moronial deN�ebadon, esses mesmos Supervisores do Poder Moronial, om a sua paiênia e habilidade, ir~aoprover-vos, suessivamente, om 570 orpos moroniais, ada um onstituindo-se numa fase da vossatransforma�~ao progressiva. Desde o momento em que houverdes deixado os mundos materiais, at�evos tornardes um esp��rito do primeiro est�agio, em S�alvington, v�os ireis passar exatamente por 570mudan�as moroniais diferentes e asendentes. Oito dessas mudan�as oorrem no sistema; setenta euma na onstela�~ao; e 491 durante a vossa permanênia nas esferas de S�alvington.Nos dias da arne mortal, o esp��rito divino reside em v�os, quase omo uma oisa �a parte - narealidade, omo uma invas~ao �e que o esp��rito outorgado do Pai Universal habita no homem. Na vidamoronial, entretanto, o esp��rito tornar-se-�a uma parte real da vossa pessoalidade, e �a medida quefordes passando suessivamente pelas 570 transforma�~oes progressivas, v�os asendereis, do estadomaterial de vida da riatura, ao espiritual.Paulo teve onheimento da existênia dos mundos moroniais e da realidade dos materiais mo-roniais, pois esreveu: \Nos �eus existe uma substânia melhor e mais dur�avel". E esses materiaismoroniais s~ao reais, ao p�e da letra, exatamente omo na \idade que tem funda�~oes, e ujo arquitetoe onstrutor �e Deus". E ada uma dessas maravilhosas esferas �e \um pa��s melhor, isto �e, um pa��seleste".
48.2 Os Supervisores do Poder MoronialEsses seres �unios e singulares oupam-se exlusivamente da supervis~ao das atividades que represen-tam uma ombina�~ao do trabalho de energias espirituais e f��sias, ou energias semimateriais. Elesdevotam-se exlusivamente �a ministra�~ao da progress~ao moronial. N~ao �e que eles t~ao-somente minis-trem aos mortais durante a experiênia de transi�~ao, por�em, mais propriamente, eles tornam poss��vela existênia de ambientes de transi�~ao para as riaturas moroniais em progress~ao. Eles s~ao os anaispara o poder moronial, o qual sustenta e energiza as fases moroniais dos mundos de transi�~ao.Os Supervisores do Poder Moronial s~ao uma progênie do Esp��rito Materno do universo loal.S~ao bastante padronizados nas suas formas, embora di�ram ligeiramente, em natureza, de umaria�~ao loal para outra. S~ao riados para a sua fun�~ao espe���a e n~ao neessitam de nenhumaperfei�oamento antes de assumirem as suas responsabilidades.A ria�~ao dos primeiros Supervisores do Poder Moronial �e simultânea om a hegada do primeirosobrevivente mortal �as margens de um dos primeiros mundos das mans~oes, em um universo loal.Criados em grupos de mil, s~ao eles lassi�ados omo se segue:1. Reguladores dos Ciruitos . . . 4002. Coordenadores de Sistemas . . 2003. Cust�odios Planet�arios . . 1004. Controladores Combinados . . 100 520



5. Estabilizadores das Liga�~oes. . . 1006. Classi�adores Seletivos. . . .507. Registradores Assoiados . . .50Os supervisores do poder sempre servem nos seus universos de nasimento. S~ao dirigidos exlu-sivamente pela atividade espiritual onjunta do Filho do Universo e do Esp��rito do Universo; poroutro lado, entretanto, formam um grupo totalmente autogovernado. Eles mantêm uma sede-entralem ada um dos primeiros mundos das mans~oes dos sistemas loais, onde trabalham em estreitaassoia�~ao, tanto om os ontroladores f��sios quanto om os sera�ns, funionando, todavia, em ummundo deles pr�oprios, no que afeta a manifesta�~ao da energia e a aplia�~ao do esp��rito.Eles tamb�em trabalham algumas vezes ligados a fenômenos supramateriais, nos mundos evolu-ion�arios, omo ministros designados temporariamente. Raramente servem nos planetas habitados;nem trabalham nos mundos mais elevados de edua�~ao do superuniverso, mas devotam-se prinipal-mente ao regime de transi�~ao da progress~ao moronial em um universo loal.1. Os Reguladores dos Ciruitos. Estes s~ao seres �unios que oordenam a energia f��sia e a energiaespiritual, e que regulam o seu uxo nos anais separados das esferas moroniais; e esses iruitoss~ao exlusivamente planet�arios, limitados a um �unio mundo. Os iruitos moroniais s~ao distintostanto dos iruitos f��sios quanto dos espirituais, nos mundos de transi�~ao, sendo suplementares aambos; e s~ao neess�arios, mesmo, milh~oes desses reguladores para energizar um sistema de mundosdas mans~oes, omo o de Satânia.Os reguladores dos iruitos iniiam aquelas mudan�as, nas energias materiais, que as tornamsujeitas ao ontrole e �a regulagem dos olaboradores deles. Esses seres s~ao geradores do podermoronial, assim omo reguladores dos iruitos. De modo semelhante �aquele pelo qual um d��namoaparentemente gera a eletriidade, retirando-a da atmosfera, esses d��namos moroniais vivos pareemtransformar as energias, de todos os lugares do espa�o, nos materiais que os supervisores moroniaisentrela�am nos orpos e nas atividades vitais dos mortais asendentes.2. Os Coordenadores dos Sistemas. Posto que ada mundo moronial tem uma ordem distinta deenergia moronial, �e extremamente dif��il para os humanos visualizarem essas esferas. Todavia, emada esfera suessiva de transi�~ao, os mortais enontrar~ao a vida vegetal e tudo o mais que faz parteda existênia moronial, progressivamente modi�ada, de modo a orresponder �a espiritualiza�~ao, emavan�o, do sobrevivente asendente. E j�a que o sistema de energia de ada mundo �e individualizadodesse modo, esses oordenadores operam para harmonizar e dosar esses sistemas diferentes de poderat�e formarem uma unidade operativa, para as esferas assoiadas de qualquer grupo partiular.Os mortais asendentes progridem gradualmente do f��sio at�e o espiritual, enquanto v~ao avan�andode um mundo moronial para outro; e disso surge a neessidade de proporionar uma esala asen-dente de esferas moroniais e uma esala asendente de formas moroniais.Quando os seres asendentes dos mundos das mans~oes passam de uma esfera a outra, os sera�ns detransporte entregam-nos aos reeptores dos oordenadores do sistema, no mundo mais avan�ado. Eali, naqueles templos singulares, no entro das setenta alas radiais, onde est~ao as salas de transi�~ao,semelhantes �as salas de ressurrei�~ao no mundo iniial de reep�~ao, para os mortais origin�arios daTerra, as mudan�as neess�arias s~ao habilmente efetuadas, pelos oordenadores do sistema, na formada riatura. Para que se realizem essas mudan�as iniiais na forma moronial, s~ao neess�arios erade sete dias do tempo-padr~ao.3. Os Cust�odios Planet�arios. Cada mundo moronial est�a sob a ust�odia de setenta guardi~aes - noque onerne aos assuntos moroniais - , desde as esferas das mans~oes at�e as sedes-entrais do universo.Eles onstituem o onselho planet�ario loal de suprema autoridade moronial. Esse onselho onedeo material das formas moroniais para todas as riaturas asendentes que aterrissam nas esferas, eautoriza as mudan�as, na forma da riatura, que tornam poss��vel a um asendente ontinuar at�e a521



esfera seguinte. Depois que os mundos das mans~oes s~ao atravessados, v�os sereis transladados de umafase da vida moronial para outra, sem ter de perder a onsiênia. A inonsiênia aontee apenasdurante as metamorfoses iniiais e nas �ultimas transi�~oes de um universo para outro, e de Havonaao Para��so.4. Os Controladores Combinados. Um desses seres, altamente meânios, est�a sempre posiionadono entro de ada unidade administrativa de um mundo moronial. Um ontrolador ombinado �esens��vel �as energias f��sias, espirituais e moroniais; e �e funional, atuando segundo as mesmas; e,assoiados a este ser, est~ao sempre dois oordenadores de sistema, quatro reguladores dos iruitos,um ust�odio planet�ario, um estabilizador das liga�~oes e um registrador assoiado ou um lassi�adorseletivo.5. Os Estabilizadores das Liga�~oes. S~ao os reguladores da energia moronial, em assoia�~ao omas for�as f��sias e espirituais do reino. Eles tornam poss��vel a onvers~ao da energia moronial emmat�eria moronial. Toda a organiza�~ao da existênia moronial depende dos estabilizadores. Elesreduzem a rota�~ao da energia at�e aquele ponto em que esta pode tornar-se f��sia. Contudo, n~aopossuo termos de ompara�~ao, nem omo ilustrar a ministra�~ao desses seres. Est�a muito al�em daimagina�~ao humana.6. Os Classi�adores Seletivos. �A medida que progrides de uma lasse ou fase, de um mundomoronial, para outro, deveis ser reprogramados ou sintonizados segundo um diapas~ao mais elevado,e esta �e a tarefa dos lassi�adores seletivos: manter-vos em sinronia progressiva dentro da vidamoronial.Enquanto as formas moroniais b�asias de vida e mat�eria s~ao idêntias; h�a, desde o primeiromundo das mans~oes at�e a �ultima esfera de transi�~ao do universo, uma progress~ao funional que seestende gradativamente do material ao espiritual. A vossa adapta�~ao a uma tal ria�~ao, basiamenteuniforme, mas que tem um avan�o suessivamente espiritualizante, �e efetivada por essa reprograma�~aoseletiva. Esse ajustamento no meanismo da pessoalidade �e equivalente a uma nova ria�~ao, n~aoobstante o fato de manterdes a mesma forma moronial.Podeis sujeitar-vos repetidamente ao teste desses examinadores e, t~ao logo registrardes o adian-tamento espiritual adequado, eles ir~ao atestar, om prazer, que estais quali�ados para um pontomais avan�ado. Essas mudan�as progressivas resultam em modi�a�~oes nas rea�~oes ao meio ambientemoronial, tais omo modi�a�~oes nos quesitos alimentares e numerosas outras pr�atias pessoais.Os lassi�adores seletivos prestam tamb�em o grande servi�o de agrupar as pessoalidades moron-iais, para �ns de estudo, ensino e outros projetos. Eles indiam, naturalmente, aqueles que melhorfunionar~ao numa assoia�~ao tempor�aria.7. Os Registradores Assoiados. O mundo moronial tem os seus pr�oprios registros e arquivistas,os quais servem em assoia�~ao om os registradores do esp��rito, na supervis~ao e ust�odia de arquivose outros dados impl��itos �as ria�~oes moroniais. Os arquivos moroniais est~ao dispon��veis para todasas ordens de pessoalidades.Todos os reinos moroniais de transi�~ao s~ao aess��veis, do mesmo modo, aos seres materiais eespirituais. Na ondi�~ao de seres moroniais em progresso permaneereis em pleno ontato om omundo material e, ao mesmo tempo, om pessoalidades materiais; e ireis disernir os seres do esp��rito,de um modo resente, e onfraternizar-vos om eles; e, �a �epoa da partida do regime moronial, v�oshavereis visto todas as ordens de esp��ritos, om exe�~ao de uns pouos dos tipos mais elevados, taisomo os Mensageiros Solit�arios.
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48.3 Os Companheiros MoroniaisTais hostes dos mundos das mans~oes e moroniais s~ao progênie do Esp��rito Materno de um universoloal. S~ao riados, de idade em idade, em grupos de em mil, e, em N�ebadon atualmente, existemmais de setenta bilh~oes desses seres singulares.Os Companheiros Moroniais s~ao treinados, para o servi�o, pelos Melquisedeques, em um planetaespeial perto de S�alvington; mas n~ao passam pelas esolas entrais dos Melquisedeques. O seuservi�o �e prestado desde o primeiro mundo das mans~oes, dos sistemas, at�e as mais altas esferas deestudo de S�alvington; no entanto, raramente s~ao enontr�aveis nos mundos habitados. Eles servemsob a supervis~ao geral dos Filhos de Deus e sob a dire�~ao imediata dos Melquisedeques.Os Companheiros Moroniais mantêm dez mil sedes-entrais em um universo loal - em adaum dos primeiros mundos das mans~oes dos sistemas loais. S~ao uma ordem quase integralmenteautogovernada e, em geral, formam grupos inteligentes e leais de seres; mas �e sabido, de quando emquando, que, ligando-se a ertos levantes elestes infelizes, se desviaram. Milhares dessas riaturas�uteis foram perdidas durante os tempos da rebeli~ao de L�uifer em Satânia. Hoje, o vosso sistemaloal tem a sua ota ompleta desses seres; a perda na rebeli~ao de L�uifer havendo sido reompostaapenas reentemente.H�a dois tipos distintos de Companheiros Moroniais: um tipo �e dinâmio, o outro �e reservado; mas,de resto, eles equivalem-se em status. N~ao s~ao riaturas sexuadas, mas demonstram um afeto toantee belo uns pelos outros. E, ainda que sejam di�ilmente agreg�aveis no sentido material (humano),eles têm uma ordem de existênia, enquanto riaturas, muito pr�oxima da das ra�as humanas. Asriaturas intermedi�arias dos mundos s~ao os vossos semelhantes mais pr�oximos; em seguida, vêm osquerubins moroniais e, depois destes, os Companheiros Moroniais.Esses ompanheiros, de um modo omovente, s~ao seres afetuosos e enantadoramente soi�aveis.Possuem pessoalidades distintas e, quando v�os os onheerdes nos mundos das mans~oes, depois deaprenderdes a reonheê-los omo uma lasse, logo disernireis a sua individualidade. Todos osmortais pareem-se uns om os outros; ao mesmo tempo, ada um de v�os possui uma pessoalidadedistinta e reonhe��vel.Uma id�eia sobre a natureza do trabalho desses Companheiros Moroniais pode ser dada pelaseguinte lassi�a�~ao das suas atividades, em um sistema loal:1. Guardi~aes dos Peregrinos, estes n~ao s~ao designados para deveres espe���os na sua assoia�~aoom os progressores moroniais. S~ao ompanheiros respons�aveis por toda a arreira moronial e,portanto, s~ao os oordenadores do trabalho de todos os outros ministros moroniais e transiionais.2. Reeptores dos Peregrinos e Assoiadores Livres. Estes s~ao os ompanheiros soiais dos re�em-hegados aos mundos das mans~oes. Um deles ertamente estar�a dispon��vel para dar-vos as boas-vindas, ao aordardes no mundo iniial das mans~oes, vindos do vosso primeiro sono de trânsito dotempo, quando experieniareis a ressurrei�~ao da morte na arne para a vida moronial. E, desdeo momento em que v�os reeberdes as boas-vindas, formalmente, ao aordardes, at�e aquele dia emque deixareis o universo loal omo um esp��rito do primeiro est�agio, esses Companheiros Moroniaisestar~ao sempre onvoso.Os Companheiros n~ao s~ao designados permanentemente para os indiv��duos. Um mortal asen-dente, em um mundo das mans~oes ou em outro mais elevado, poderia ter um ompanheiro diferenteem ada uma das v�arias oasi~oes suessivas e, de novo, poderia �ar, por longos per��odos, sem nenhumdeles. Tudo dependeria das neessidades e tamb�em da disponibilidade de ompanheiros.3. An�tri~oes dos Visitantes Celestes. Estas riaturas gentis dediam-se ao entretenimento dosgrupos supra-humanos de estudantes visitantes e outros seres elestes que aaso possam estar empermanênia nos mundos de transi�~ao. V�os tereis amplas oportunidades de visitar qualquer reino523



pelo qual j�a tenhais passado experienialmente. Aos estudantes visitantes �e permitido ir a todos osplanetas habitados, mesmo �aqueles em isolamento.4. Coordenadores e Diretores das Liga�~oes Soiais. Estes ompanheiros dediam-se a failitar ointer-relaionamento moronial e a preven�~ao das onfus~oes. S~ao os instrutores da onduta soial edo progresso moronial, promovendo lasses e outras atividades grupais entre os mortais asendentes.Mantêm �areas extensas onde re�unem os seus alunos e, de tempos em tempos, fazem uma requisi�~aode artes~aos elestes e diretores de retrospe�~ao para ilustra�~oes dos seus programas. �A medida queprogredirdes, ireis entrar em ontato ��ntimo om esses ompanheiros e sentireis uma afei�~ao bastantegrande por ambos os grupos. Se ireis estar assoiados a um tipo mais dinâmio ou a um tipo maisretra��do de ompanheiro, isso �e uma quest~ao de oportunidade.5. Int�erpretes e Tradutores. Durante o prin��pio da arreira em mansônia, v�os ireis reorrer,freq�uentemente, aos int�erpretes e tradutores. Eles onheem e falam todas as l��nguas de um universoloal; s~ao os ling�uistas dos reinos.V�os n~ao ireis adquirir o onheimento de novas l��nguas automatiamente; ireis aprender umal��ngua, ali, do mesmo modo que o �zestes aqui, e esses seres brilhantes ser~ao os vossos professoresde l��nguas. O primeiro estudo nos mundos das mans~oes ser�a o da l��ngua de Satânia e, depois, oda l��ngua de N�ebadon. E, enquanto estiverdes adquirindo o dom��nio ompleto dessas novas l��nguas,os Companheiros Moroniais ser~ao os vossos int�erpretes e�ientes e tradutores paientes. Nunaenontrareis um visitante, em qualquer desses mundos, para quem algum dentre os CompanheirosMoroniais n~ao seja apaz de atuar omo int�erprete.6. Supervisores de Exurs~oes e Retrospe�~ao. Estes ompanheiros vos aompanhar~ao nas viagensmais longas �a esfera sede-entral e mundos irundantes de ultura de transi�~ao. Planejam, onduzeme supervisionam todas as viagens individuais e grupais aos mundos de aperfei�oamento e ultura dosistema.7. Cust�odios das �Areas e Edif��ios. At�e mesmo as estruturas materiais e moroniais têm a suaperfei�~ao e grandeza aumentada �a medida que avan�ais na arreira em mansônia. Enquanto in-div��duos e omo grupos, �e-vos permitido fazer ertas mudan�as nas moradas destinadas a v�os, omosede da vossa permanênia nos diferentes mundos das mans~oes. Muitas das atividades dessas esferasaonteem nos reintos abertos dos ��rulos, quadrados e triângulos diversi�adamente designados.A maioria das estruturas dos mundos das mans~oes n~ao tem telhados, sendo reintos de onstru�~aomagn���a e ornamenta�~ao requintada. As ondi�~oes lim�atias e outras ondi�~oes f��sias que preva-leem nos mundos arquitetônios tornam os telhados ompletamente desneess�arios.Esses ust�odios das fases de transi�~ao da vida asendente s~ao supremos na gest~ao dos assuntosmoroniais. Eles foram riados para esse trabalho e, enquanto aguardam a fatualiza�~ao do SerSupremo, ontinuar~ao sendo sempre os Companheiros Moroniais; nuna realizando outras tarefas.Na medida que os sistemas e os universos forem sendo estabeleidos em luz e vida, os mundosdas mans~oes deixar~ao, progressivamente, de funionar omo esferas para a transi�~ao de edua�~aomoronial. Cada vez mais os �nalitores instituir~ao o seu regime de edua�~ao, que paree destinar-sea transferir a onsientiza�~ao �osmia do n��vel atual do grande universo para os universos exterioresfuturos. Os Companheiros Moroniais est~ao destinados a funionar ada vez mais em assoia�~ao omos �nalitores e em in�umeros outros reinos n~ao-revelados em Urantia at�e o momento presente.V�os podeis prever que esses seres ir~ao provavelmente ontribuir muito para que desfruteis melhordos mundos das mans~oes, sendo longa ou urta a vossa permanênia neles. E ontinuareis a gozar daompanhia deles durante toda a vossa asens~ao a S�alvington. Eles n~ao s~ao, teniamente, esseniaisa qualquer parte da vossa experiênia de sobrevivênia. V�os poder��eis alan�ar S�alvington sem eles,mas eles vos fariam muita falta. Constituem-se em um luxo para a pessoalidade, na vossa arreiraasendente no universo loal. 524



48.4 Os Diretores de Retrospe�~aoA alegria jubilosa e o equivalente ao sorriso s~ao t~ao universais quanto a m�usia. H�a um equivalentemoronial e um equivalente espiritual para a alegria e para o riso. A vida asendente �e omo quedividida igualmente entre o trabalho e a divers~ao - a ausênia do ompromisso.O relaxamento eleste e o humor supra-humano s~ao muito diferentes dos seus an�alogos humanos,mas todos n�os nos permitimos realmente uma varia�~ao de ada um deles; e eles fazem por n�os,de fato, no estado em que estamos, quase exatamente o que o humor ideal �e apaz de fazer porv�os, em Urantia. Os Companheiros Moroniais s~ao promotores h�abeis da rerea�~ao, sendo muitoompetentemente apoiados pelos diretores de retrospe�~ao.V�os ir��eis, provavelmente, entender melhor o trabalho dos diretores de retrospe�~ao se eles fossemomparados aos tipos mais elevados de humoristas de Urantia, embora esta seja uma maneira pordemais grosseira e um tanto infeliz de tentar dar-vos uma id�eia da fun�~ao desses diretores da variedadee da rerea�~ao, desses ministros do elevado humor dos reinos moroniais e espirituais.Ao analisar o humor espiritual, devo primeiro dizer-vos o que ele n~ao �e. Aquilo que �e engra�adopara um ser espiritual nuna vem da ridiulariza�~ao dos infort�unios dos fraos e dos fraassados. Ejamais blasfema ontra a retid~ao e gl�oria da divindade. O nosso humor abrange três n��veis gerais deapreia�~ao:1. As anedotas sobre as reminisênias. Os graejos nasem da mem�oria de epis�odios passados dapr�opria experiênia de ombate, de lutas e algumas vezes do temor e n~ao raro das ansiedades tolase infantis. Para n�os, essa fase do humor deriva de uma apaidade profunda e enraizada de retirar,das mem�orias do passado, um material om o qual temperamos agradavelmente as pesadas argasdo presente, deixando-as tamb�em mais leves.2. O humorismo orriqueiro. A falta de sentido de grande parte das oisas que t~ao freq�uentementenos levam a preoupa�~oes s�erias, o j�ubilo de desobrir a poua importânia de grande parte dasnossas ansiedades pessoais s�erias. Apreiamos muito esse tipo de humor, quando nos tornamos maisapazes de dar um desonto nas ansiedades do presente em favor das ertezas do futuro.3. O j�ubilo prof�etio. Talvez seja dif��il para os mortais visualizarem essa esp�eie de humor, mastemos uma satisfa�~ao espeial om a seguran�a \de que todas as oisas trabalham juntas para obem" - para os seres espirituais e moroniais, tanto quanto para os mortais. Esse aspeto do humoreleste nase da nossa f�e na prote�~ao amorosa dos nossos superiores e da estabilidade divina dosnossos Diretores Supremos.Todavia, os diretores de retrospe�~ao dos reinos n~ao est~ao preoupados exlusivamente em desre-ver o alto humor das v�arias ordens de seres inteligentes; oupam-se tamb�em em dirigir a divers~ao, arerea�~ao espiritual e os divertimentos moroniais. E, para tanto, ontam om a sinera oopera�~aodos artes~aos elestes.Os pr�oprios diretores de retrospe�~ao n~ao s~ao um grupo riado; formam um orpo rerutado queabrange seres indo desde os nativos de Havona, passando pelas hostes de mensageiros do espa�o epelos esp��ritos ministradores do tempo, at�e os progressores moroniais dos mundos evoluion�arios.Todos s~ao volunt�arios, doando a si pr�oprios ao trabalho de ajudar os ompanheiros na realiza�~ao damudan�a do pensamento e desanso da mente, pois essas atitudes muito ajudam na reupera�~ao dasenergias exauridas.Quando parialmente esgotados pelos esfor�os da realiza�~ao e, enquanto aguardamos reeber novasargas de energia, enontramos um prazer agrad�avel em reviver as nossas atua�~oes de outros dias eidades. �E repousante lembrar-nos das primeiras experiênias da ra�a ou da ordem. E �e exatamentepor isso que esses artistas s~ao hamados de diretores de retrospe�~ao - eles ajudam na retrospe�~ao,feita pela mem�oria, na busa de um estado prim�ario do desenvolvimento ou de um momento anterior525



de menos experiênia do ser.Todos os seres têm prazer om essa esp�eie de retrospe�~ao, exeto aqueles que s~ao Criadoresinerentes e, portanto, auto-rejuvenesedores autom�atios, e ertos tipos altamente espeializados deriaturas, tais omo os entros de potênia e os ontroladores f��sios, que s~ao eterna e metiulosamentepragm�atios em todas as suas rea�~oes. As libera�~oes peri�odias das tens~oes do dever funional s~aouma parte regular da vida em todos os mundos no universo dos universos, mas n~ao na Ilha do Para��so.Os seres naturais da morada entral s~ao inapazes de se esgotarem e n~ao est~ao, portanto, sujeitos �areenergiza�~ao. Al�em do que, para esses seres de perfei�~ao eterna do Para��so n~ao pode haver nenhumaretrospe�~ao de experiênias evoluion�arias.A maioria de n�os asendeu de est�agios mais baixos de existênia, ou por meio de n��veis progressivos,dentro das nossas ordens; e, em erta medida, �e repousante e at�e divertido reordar ertos epis�odiosdas nossas primeiras experiênias. H�a um repouso na ontempla�~ao do que �e antigo, para a nossapr�opria ordem, e que �a na mente omo uma posse da mem�oria. O futuro signi�a luta e avan�o;representa trabalho, esfor�o e realiza�~ao; mas o passado tem o sabor das oisas j�a onquistadas edominadas; a ontempla�~ao do passado permite o desanso e uma revis~ao t~ao livre de preoupa�~oesque provoa a alegria espiritual e um estado moronial de mente que beira �a exulta�~ao.At�e mesmo o humor mortal �a mais af�avel, quando ilustra epis�odios envolvendo seres ujo estadode desenvolvimento est�a um pouo abaixo do pr�oprio estado atual, ou quando envolve supostossuperiores omo v��timas das experiênias omumente assoiadas aos seres supostamente inferiores.V�os, de Urantia, permitis, por demais, que muito do que �e ao mesmo tempo vulgar e ruel sejamisturado ao vosso humor, mas, no todo, deveis ser parabenizados por possuir um senso de humorrelativamente apurado. Algumas das vossas ra�as têm uma ria veia de humorismo que as ajudagrandemente nas arreiras terrenas. Aparentemente, v�os reebestes muito, do sentido do humor, davossa heran�a Adâmia, muito mais do que vos foi assegurado na m�usia tanto quanto nas artes.Durante as �epoas de rerea�~ao, naquelas horas em que os seus habitantes fazem ressurgir, deum modo arrefeido, as mem�orias de um est�agio anterior mais baixo de existênia, todo o Satânia�e edi�ado pelo agrad�avel humor do orpo de diretores de retrospe�~ao de Urantia. O senso dehumor eleste, n�os o onservamos sempre onoso, mesmo quando engajados no mais dif��il dosompromissos. Ele nos ajuda a evitar que a no�~ao da nossa pr�opria importânia se desenvolva foradas medidas. Entretanto, n~ao damos asas a ele, de modo livre, omo se diz omumente \divirta-se";exeto quando estamos em reesso, fora dos ompromissos s�erios das nossas respetivas ordens.Quando somos tentados a maximizar a nossa pr�opria importânia, se pararmos para ontemplara in�nitude da grandeza e da magnitude Daqueles que nos �zeram, a nossa pr�opria autoglori�a�~aotorna-se sublimemente rid��ula, beirando mesmo ao ômio. Uma das fun�~oes do humor �e ajudarada um a levar-se menos a s�erio. O humor �e o ant��doto divino para a exalta�~ao do ego.A neessidade da desontra�~ao e da divers~ao trazidas pelo humor �e maior nas ordens de seresasendentes que, em sua luta para se elevar, est~ao submetidas a uma tens~ao ont��nua. Os doisextremos da vida poua neessidade têm da rerea�~ao do humorismo. Os homens primitivos n~ao têmapaidade para tal; e os seres om a perfei�~ao do Para��so n~ao têm tal neessidade. As hostes deHavona s~ao, naturalmente, um onjunto de pessoalidades supremamente felizes, extremamente heiasde j�ubilo e hilariantes. No Para��so, a qualidade da adora�~ao elimina a neessidade das atividades daretrospe�~ao, mas, em meio �aqueles que iniiam as suas arreiras muito abaixo da meta da perfei�~aodo Para��so, h�a bastante lugar para a ministra�~ao dos diretores de retrospe�~ao.Quanto mais elevada a esp�eie mortal, maior a tens~ao e apaidade de humor, omo tamb�emmaior ser�a a neessidade dele. No mundo do esp��rito, o oposto �e verdadeiro: quanto mais alto n�osasendermos, menor ser�a a neessidade das divers~oes om a experiênia da retrospe�~ao. Continu-ando, por�em, esala abaixo na vida do esp��rito, do Para��so at�e as hostes ser�a�as, h�a uma resenteneessidade da miss~ao da alegria e da ministra�~ao da hilariedade. Aqueles seres que mais neessitam526



do revigoramento de uma retrospe�~ao peri�odia, at�e o estado inteletual de experiênias pr�evias,s~ao os tipos mais elevados de esp�eies humanas, os seres moroniais, os anjos e os Filhos Materiais,juntamente om todos os tipos semelhantes de pessoalidades.O humor deveria funionar omo uma v�alvula autom�atia de seguran�a para prevenir o a�umulo depress~oes exessivas, ausadas pela monotonia de uma autoontempla�~ao s�eria e ont��nua, em liga�~aoom a intensa luta pelo progresso evolutivo e pelas realiza�~oes nobres. O humor tamb�em funionapara reduzir o hoque do impato inesperado de um fato ou da verdade; do fato r��gido e inex��vel eda verdade ex��vel e eternamente viva. A pessoalidade mortal nuna se sente segura diante daquiloom que se deparar�a em seguida; no entanto, por meio do humor, rapidamente vê do que se tratae enontra o disernimento interior e apta a natureza inesperada da situa�~ao, seja do fato, seja daverdade.Conquanto o humor de Urantia seja grosseiro demais e quase sem arte, ele tem valor pelo seuprop�osito, �e tanto uma seguran�a para a sa�ude omo um liberador da press~ao emoional, impedindo,assim, as tens~oes nervosas noivas e uma autoontempla�~ao s�eria em demasia. O humor e a rerea�~ao- a desontra�~ao - nuna s~ao rea�~oes de esfor�os progressivos; s~ao sempre eos de uma olhada para tr�as,de uma reminisênia do passado. Mesmo em Urantia, e do modo omo sois agora, v�os sempre ahaisrejuvenesedor quando, por um urto per��odo, podeis suspender a tens~ao dos esfor�os inteletuaisnovos e mais elevados e voltar �as oupa�~oes mais simples dos vossos anestrais.Os prin��pios da vida rereativa de Urantia s~ao �loso�amente sadios e ontinuam a ser apli�aveisdurante a vossa vida asendente, desde os iruitos de Havona at�e as margens eternas do Para��so.Como seres asendentes, estais de posse das mem�orias pessoais de todas as existênias anteriores emenos elevadas, e, sem essas lembran�as da identidade do passado, n~ao haveria nenhuma base para ohumor do presente, seja o riso dos mortais, seja a alegria moronial. �E a reorda�~ao das experiêniaspassadas que fornee a base para a divers~ao e o rereio do presente. E assim ireis desfrutar dosequivalentes elestes do vosso humor terreno durante todo o aminho asendente das vossas longasarreiras moroniais, que �am ada vez mais espirituais. E, a parte de Deus (o Ajustador) que setorna uma parte eterna da pessoalidade de um mortal asendente, ontribui om os supratons dadivindade para as express~oes jubilosas, e tamb�em para o riso espiritual das riaturas asendentes dotempo e do espa�o.48.5 Os Eduadores dos Mundos das Mans~oesOs Mestres do Mundo das Mans~oes s~ao um orpo de querubins e sanobins desmembrados, masglori�ados. Quando um peregrino do tempo avan�a, de um mundo de provas do espa�o at�e osmundos das mans~oes e os mundos interligados de aperfei�oamento moronial, ele �e aompanhadopelo seu sera�m pessoal ou grupal, o guardi~ao do destino. Nos mundos de existênia mortal, osera�m �e ajudado, om muita ompetênia, pelos querubins e sanobins; mas, quando o pupilo mortaldeles �e liberado dos la�os da arne e iniia a sua arreira asendente, quando a vida p�os-materialou moronial ome�a, o sera�m aompanhante n~ao tem mais neessidade das ministra�~oes dos seusantigos lugar-tenentes, o querubim e o sanobim.Esses assistentes do sera�m ministrante s~ao abandonados ent~ao, e, freq�uentemente, onvoadosat�e a sede-entral do universo, onde passam pelo abra�o estreito do Esp��rito Materno do Universo, se-guindo depois para as esferas de aperfei�oamento do sistema, omo Mestres dos Mundos das Mans~oes.Esses instrutores visitam, freq�uentemente, os mundos materiais, desde o mundo mais baixo dasmans~oes at�e as esferas eduaionais mais altas ligadas �a sede-entral do universo, e trabalham ne-las. Por sua pr�opria iniiativa, podem retornar ao seu trabalho assoiativo anterior, om os sera�nsministrantes.H�a bilh~oes e bilh~oes desses instrutores em Satânia, e o n�umero deles est�a onstantemente resendo,527



porque, na maioria dos asos, quando um sera�m aompanha um mortal fusionado om o Ajustador,no seu aminho para o interior, um querubim e um sanobim s~ao deixados para tr�as.Os Mestres dos Mundos das Mans~oes, omo a maioria dos outros instrutores, s~ao designados pelosMelquisedeques. Geralmente, s~ao supervisionados pelos Companheiros Moroniais, mas, enquantoindiv��duos e omo professores, eles s~ao supervisionados pelos hefes em exer��io das esolas ou esferasnas quais possam estar funionando omo instrutores.Esses querubins avan�ados omumente trabalham aos pares, omo faziam quando estavam agre-gados aos sera�ns. Por natureza, eles est~ao muito pr�oximos do tipo moronial de existênia e s~aoinstrutores inerentemente ompassivos para om os mortais asendentes. E, de um modo muito e�i-ente, onduzem o programa preparat�orio do mundo das mans~oes e do sistema de edua�~ao moronial.Nas esolas de vida moronial, esses eduadores engajam-se no ensino individual e grupal, delasses e de massa. Nos mundos das mans~oes, essas esolas s~ao organizadas em três grupos geraisde em divis~oes ada: as esolas do pensamento, as esolas do sentimento e as esolas da a�~ao.Quando alan�ardes a onstela�~ao, as esolas de �etia, administra�~ao e ajustamento soial, ser~aoaresentadas. Nos mundos sedes-entrais do universo, entrareis nas esolas de �loso�a, de divindadee de espiritualidade pura.Aquelas oisas que poder��eis ter aprendido na Terra, mas ujo onheimento n~ao obtivestes, devem,ent~ao, ser aprendidas sob a tutela desses instrutores ��eis e paientes. N~ao existem aminhos maisnobres, nem atalhos espeiais, ou sendeiros f�aeis para o Para��so. Independentemente das varia�~oesindividuais de itiner�ario, deveis onquistar a mestria das li�~oes de uma esfera, antes de prosseguirdespara outras; isso �e verdadeiro, ao menos depois que houverdes deixado o mundo em que nasestes.Um dos prop�ositos da arreira moronial �e extirpar, permanentemente, dos sobreviventes mortaisos vest��gios de arater��stias animais, tais omo a prorastina�~ao, os equ��voos, a insineridade, oesapismo aos problemas, a injusti�a e a op�~ao pelo mais f�ail. A vida em mansônia muito edoensina aos jovens alunos moroniais que n~ao se evita uma oisa adiando-a. Ap�os a vida na arne, otempo n~ao mais est�a dispon��vel omo uma t�enia para esquivar-vos das situa�~oes, nem para evitaras obriga�~oes desagrad�aveis.Come�ando por servir nas mais baixas das esferas de permanênia, os Mestres dos Mundos dasMans~oes avan�am, havendo adquirido experiênia, nas esferas eduaionais do sistema e onstela�~ao,at�e os mundos de aperfei�oamento de S�alvington. Eles n~ao se submetem a nenhuma disiplinaespeial, nem antes nem depois do abra�o do Esp��rito Materno do Universo. J�a foram treinadospara o seu trabalho, enquanto serviam omo olaboradores ser�a�os, nos mundos de nasimentodos seus pupilos permanentes nos mundos das mans~oes. Tiveram uma experiênia efetiva om essesmortais em avan�o, nos mundos habitados. S~ao professores pr�atios e ompassivos, instrutores s�abiose ompreensivos, guias apazes e e�ientes. Eles est~ao inteiramente familiarizados om os planosasendentes e s~ao profundamente experientes nas fases iniiais da arreira de progress~ao.Muitos dos mais antigos desses mestres, aqueles que têm servido h�a longa data nos mundos doiruito de S�alvington, s~ao reabra�ados pelo Esp��rito Materno do Universo e, deste segundo abra�o,esses querubins e sanobins emergem om o status de sera�ns.48.6 Os Sera�ns dos Mundos Moroniais - Os Ministros deTransi�~aoEmbora todas as ordens de anjos, desde os ajudantes planet�arios at�e os sera�ns supremos, ministremnos mundos moroniais, os ministros de transi�~ao s~ao mais exlusivamente designados para essasatividades. Esses anjos s~ao da sexta ordem de servidores ser�a�os, e a sua ministra�~ao �e devotada afailitar o trânsito, para as riaturas materiais e mortais, da vida temporal na arne at�e os primeiros528



est�agios da existênia moronial nos sete mundos das mans~oes.Dev��eis ompreender que a vida moronial de um mortal asendente realmente tem o seu in��ionos mundos habitados, quando se d�a a onep�~ao da alma, naquele momento em que a mente dariatura de status moral �e residida pelo esp��rito Ajustador. Desse momento em diante, a alma mortaltem apaidade potenial para uma fun�~ao supramortal, e at�e mesmo para ser reonheida nos n��veismais elevados das esferas moroniais do universo loal.N~ao sereis, ontudo, onsientes da ministra�~ao dos sera�ns de transi�~ao, antes de atingirdes osmundos das mans~oes, onde eles trabalham inansavelmente, para o avan�o dos seus pupilos mortais,sendo designados ao servi�o segundo as sete divis~oes seguintes:1. Os Evangelhos Ser�a�os. No momento em que retomais a onsiênia, nos mundos das mans~oes,sereis lassi�ados omo esp��ritos em evolu�~ao nos registros do sistema. �E bem verdade, na realidade,que ent~ao ainda n~ao sereis esp��ritos, mas j�a n~ao sereis mais seres mortais nem materiais, j�a tereisembarado na arreira de pr�e-esp��ritos e j�a fostes devidamente admitidos �a vida moronial.Nos mundos das mans~oes, os evangelhos ser�a�os vos ajudar~ao a esolher, sabiamente, entreos aminhos opionais para Edêntia, S�alvington, Uversa e Havona. Se houver um erto n�umerode aminhos igualmente aonselh�aveis, estes ser~ao oloados diante de v�os; e ser-vos-�a permitidoesolher aquele que mais vos atrair. Esses sera�ns, ent~ao, fazem reomenda�~oes aos vinte e quatroonselheiros em Jerus�em a respeito daquele urso que deve ser o mais favor�avel para ada almaasendente.N~ao vos �e dado esolher, irrestritamente, o vosso futuro perurso; todavia, podereis optar, dentrodos limites daquilo que determinam os ministros de transi�~ao e os superiores deles, sabiamente, omoa via mais adequada para realizardes vossa meta espiritual futura. O mundo espiritual �e governadopelo prin��pio do respeito �a esolha feita pelo vosso livre-arb��trio, desde que o perurso que possaisesolher n~ao esteja em detrimento de v�os pr�oprios e desde que n~ao v�a ausar danos aos vossosompanheiros.Esses evangelhos ser�a�os est~ao dediados �a prolama�~ao da palavra de Deus para a progress~aoeterna, para o triunfo ao atingir a perfei�~ao. Nos mundos das mans~oes, eles prolamam a grande leida onserva�~ao e do predom��nio da bondade: nenhum ato de bondade jamais se perde totalmente;pode permaneer frustrado por muito tempo, mas nuna �e totalmente anulado, e �e eternamentepotente na propor�~ao da divindade da sua motiva�~ao.Mesmo em Urantia, eles aonselham os mestres humanos da verdade e retid~ao a aderir �a prega�~ao\da bondade de Deus, que leva ao arrependimento" e a prolamar \o amor de Deus, que eliminatodo o temor". E, desse modo, as verdades têm sido delaradas no vosso mundo:Os Deuses s~ao os meus guardi~aes; eu n~ao me perderei;Lado a lado, onduzem-me pelos belos aminhos e na gl�oria revigorante da vida eterna.E, nessa divina presen�a, n~ao terei fome de alimento nem sede de �agua.Ainda que eu des�a ao vale da inerteza ou asenda aos mundos da d�uvida,Ainda que aminhe na solid~ao ou om os meus semelhantes,Mesmo que eu triunfe nos oros da luz ou titubeie nos loais solit�arios das esferas,O Vosso bom esp��rito ministrar�a a mim, e o Vosso anjo glorioso onfortar-me-�a.Ainda que des�a �as profundezas da esurid~ao e da pr�opria morte,N~ao duvidarei de V�os, nem Vos temerei,Pois sei que, na plenitude dos tempos e na gl�oria do Vosso nome,V�os me elevareis, para que eu me assente Convoso nas forti�a�~oes das alturas.529



Essa foi a hist�oria sussurrada ao menino pastor durante a noite. Ele n~ao onseguiu guardar palavrapor palavra, mas, om o melhor da sua mem�oria, nos deu o que ainda hoje �e relembrado do modoaima.Esses sera�ns s~ao tamb�em os evangelhos, a palavra de Deus, para que todo o sistema atinja aperfei�~ao, tanto quanto o asendente individual. E, mesmo agora, no jovem sistema de Satânia,os seus ensinamentos e planos abrangem provis~oes para as idades futuras, quando os mundos dasmans~oes n~ao mais servirem aos asendentes mortais omo patamares para as esferas do alto.2. Os Int�erpretes Raiais. As ra�as dos seres mortais n~ao s~ao todas iguais. �E bem verdade que h�aum modelo planet�ario a reger a natureza e tendênias f��sias, mentais e espirituais das v�arias ra�asde um dado mundo; mas tamb�em h�a tipos raiais distintos e tendênias soiais bastante de�nidasque araterizam as progênies desses tipos b�asios, mas diferentes, de seres humanos. Nos mundosdo tempo, os int�erpretes raiais ser�a�os suplementam os esfor�os dos omiss�arios da ra�a, no sentidode harmonizar os pontos de vista variados das ra�as; e eles ontinuam a funionar nos mundos dasmans~oes, onde essas mesmas diferen�as tendem a persistir em erta medida. Num planeta onfuso,tal omo Urantia, esses seres brilhantes mal tiveram uma oportunidade ondigna de funionar �aaltura, no entanto, s~ao h�abeis soi�ologos e s�abios onselheiros �etnios do primeiro �eu.Dever��eis onsiderar a delara�~ao sobre o \�eu" e sobre o \�eu dos �eus". O �eu onebido pelamaioria dos vossos profetas �e o primeiro mundo das mans~oes do sistema loal. Quando o ap�ostolofalou sobre ter sido \levado ao tereiro �eu", referia-se ele �a experiênia na qual o seu Ajustadordestaava-se dele durante o sono e, nesse estado inusitado, fazia uma proje�~ao ao tereiro dos setemundos das mans~oes. Alguns dos vossos s�abios tiveram a vis~ao do �eu maior, \o �eu dos �eus",do qual a experiênia s�etupla no mundo das mans~oes n~ao �e sen~ao o primeiro �eu; o segundo, sendoJerus�em; o tereiro, Edêntia e seus sat�elites; o quarto, S�alvington e as esferas eduaionais que airundam; o quinto, Uversa; o sexto, Havona; e o s�etimo, o Para��so.3. Os Planejadores da Mente. Estes sera�ns devotam-se a agrupar efetivamente os seres moroniaise organizar o seu trabalho em equipes, nos mundos das mans~oes. Eles s~ao os psi�ologos do primeiro�eu. A maioria dessa divis~ao espeial de ministros ser�a�os teve uma experiênia anterior omo anjosguardi~aes de �lhos do tempo, mas os seus pupilos, por alguma raz~ao, fraassaram na sua pessoaliza�~aonos mundos das mans~oes, ou, ent~ao, sobreviveram por meio da t�enia de fus~ao om o Esp��rito.�E tarefa dos planejadores da mente estudar a natureza, experiênia e status das almas que têmAjustadores, e que est~ao em trânsito nos mundos das mans~oes, failitando os agrupamentos delaspara os servi�os e o avan�o. Esses planejadores da mente, por�em, n~ao tramam, n~ao manipulam, nemtiram vantagem de nenhum modo em vista da ignorânia e outras limita�~oes dos estudantes do mundodas mans~oes. S~ao integralmente equânimes e eminentemente justos. Eles respeitam a vossa re�em-nasida vontade moronial; vos onsideram omo seres volitivos independentes e prouram enorajaro vosso r�apido desenvolvimento e avan�o. Aqui, estareis fae a fae om amigos verdadeiros e omonselheiros ompreensivos, anjos que s~ao realmente apazes de ajudar-vos a \verdes a v�os pr�opriosomo os outros vos vêem" e de \onheer-vos omo os anjos vos onheem".Mesmo em Urantia, esses sera�ns ensinam a eterna verdade: Se a vossa pr�opria mente n~ao vospresta um bom servi�o, podeis substitu��-la pela mente de Jesus de Nazar�e, que vos ir�a sempre servirbem.4. Os Conselheiros Moroniais. Estes ministros reebem tal nome porque s~ao designados paraensinar, direionar e aonselhar os mortais sobreviventes dos mundos de origem humana, almas emtrânsito para as esolas mais altas da sede-entral do sistema. Eles s~ao eduadores daqueles quebusam disernir interiormente, pela unidade experienial dos n��veis divergentes de vida, aqueles queest~ao tentando a integra�~ao dos signi�ados e a uni�a�~ao dos valores. Essa fun�~ao, na vida mortal,�e da �loso�a e, nas esferas moroniais, �e fun�~ao da mota.A mota �e mais que uma �loso�a superior; ela est�a para a �loso�a assim omo dois olhos est~ao530



para um olho s�o; ela gera um efeito estereos�opio sobre os signi�ados e valores. O homem materialvê o universo omo ele �e, mas apenas om um olho - no plano. Os estudantes dos mundos dasmans~oes alan�am a perspetiva �osmia - a profundidade - pela superposi�~ao das perep�~oes davida moronial, por sobre as perep�~oes da vida f��sia. E tornam-se apazes de oloar esses pontosde vista materiais e moroniais sob um enfoque verdadeiro, em grande parte gra�as �a ministra�~aoinans�avel dos onselheiros ser�a�os, que t~ao paientemente ensinam aos estudantes dos mundos dasmans~oes e progressores moroniais. Muitos dos onselheiros mestres, da ordem dos sera�ns supremos,ome�aram as suas arreiras omo onselheiros das almas re�em-liberadas dos mortais do tempo.5. Os T�enios. Estes s~ao os sera�ns que ajudam os novos asendentes a ajustarem-se ao novoe relativamente estranho meio ambiente das esferas moroniais. A vida, nos mundos de transi�~ao,aarreta um ontato real om as energias e materiais, tanto do n��vel f��sio quanto dos n��veis moron-iais e, em uma erta medida, om as realidades espirituais. Os asendentes devem alimatar-se aada novo n��vel moronial e, para tudo isso, s~ao grandemente ajudados pelos t�enios ser�a�os. Essessera�ns atuam omo liga�~oes, om os Supervisores do Poder Moronial e om os Mestres Controla-dores F��sios, e funionam abrangentemente omo instrutores para os peregrinos asendentes, no quediz respeito �a natureza das energias que s~ao utilizadas nas esferas de transi�~ao. Eles servem omoruzadores espaiais de emergênia, e exeutam numerosos outros deveres regulares e espeiais.6. Os Mestres Registradores. Estes sera�ns s~ao os registradores das transa�~oes fronteiri�as entreo espiritual e o f��sio, das rela�~oes entre homens e anjos, das transa�~oes moroniais nos mais baixosdos reinos do universo. Tamb�em servem omo instrutores das t�enias e�ientes e de�nitivas deregistro dos fatos. H�a uma arte na reuni~ao e na oordena�~ao inteligente de dados orrelatos; essaarte �e aprimorada em olabora�~ao om os artes~aos elestes, e mesmo os mortais asendentes podema�liar-se assim a esse aprendizado junto aos sera�ns registradores.Os registradores de todas as ordens ser�a�as devotam um erto per��odo de tempo �a edua�~aoe aperfei�oamento dos progressores moroniais. Esses ust�odios ang�elios dos fatos do tempo s~aoinstrutores ideais para todos aqueles que busam os fatos. Antes de deixar Jerus�em, vos tornareisbastante familiarizados om a hist�oria de Satânia e seus 619 mundos habitados, sendo que muitodessa hist�oria vos ser�a passada pelos registradores ser�a�os.Todos esses anjos fazem parte da orrente de registradores que se estende desde os mais baixos aosmais altos ust�odios dos fatos do tempo e verdades da eternidade. Algum dia, eles ir~ao ensinar-vos abusar a verdade, tanto quanto os fatos, para que possais expandir a vossa alma, bem omo a vossamente. E, mesmo agora, dev��eis aprender a regar o jardim do vosso ora�~ao, bem omo busar asareias seas do onheimento. As formas passam a n~ao ter valor quando as li�~oes s~ao aprendidas.Nenhum pintinho pode existir sem o ovo, e nenhuma asa de ovo tem valor depois de o pintinhohaver sa��do. Algumas vezes, por�em, o erro �e t~ao grande que a sua reti�a�~ao, por meio da revela�~ao,seria fatal para aquelas verdades que emergem vagarosamente, mas que s~ao esseniais para superarexperienialmente o erro. Quando as rian�as têm os seus ideais, n~ao os destruamos; deixemo-losreser. E enquanto estais aprendendo a pensar omo homens, dever��eis tamb�em estar aprendendoa orar omo rian�as.A lei �e a vida em si mesma e n~ao as regras para onduzi-la. O mal �e uma transgress~ao da lei;n~ao uma viola�~ao das regras de onduta pertinentes �a vida, que �e a lei. A falsidade n~ao �e umaquest~ao de t�enia de narra�~ao, mas algo premeditado omo uma pervers~ao da verdade. A ria�~ao denovos quadros tirados de velhos fatos, um restabeleimento da vida dos pais nas vidas da sua prole -esses s~ao os triunfos art��stios da verdade. A sombra de um aho de abelo, premeditada para umprop�osito inverdadeiro; o mais leve torer ou perverter daquilo que �e um prin��pio - isso onstitui afalsidade. Contudo, o fetihe da verdade fatualizada, a verdade fossilizada, a bra�adeira de ferroda assim hamada verdade imut�avel, enerra-nos egamente dentro do ��rulo fehado do fato frio.Podemos estar teniamente ertos quanto ao fato e eternamente errados quanto �a verdade.7. As Reservas Ministrantes. Um imenso orpo de todas as ordens de sera�ns de transi�~ao531



�e mantido no primeiro mundo das mans~oes. De todas as ordens de sera�ns, esses ministros detransi�~ao, depois dos guardi~aes do destino, s~ao os que mais se aproximam dos humanos, e muitosdos vossos momentos de lazer ser~ao passados junto a eles. Os anjos têm no servi�o um prazer e,quando desompromissados, muitas vezes ministram omo volunt�arios. A alma de muitos mortaisasendentes foi, pela primeira vez, toada pela hama divina da vontade de servir por meio de amizadepessoal om os servidores volunt�arios das reservas ser�a�as.Deles, ireis aprender a fazer om que as press~oes se transformem em estabilidade e erteza; a serdes��eis, s�erios e alegres, em tudo e por tudo; a aeitar os desa�os sem queixas; e enfrentar di�uldadese inertezas sem medo. Eles perguntar~ao: se fraassardes, levantar-vos-eis indômitos para tentarde novo? Se bem-suedidos, v�os mantereis uma atitude bem equilibrada - uma atitude est�avel eespiritualizada - em ada esfor�o, na longa luta para quebrar as orrentes da in�eria material, paraalan�ar a liberdade da existênia espiritual?Como os pr�oprios mortais, esses anjos têm enfrentado muitas deep�~oes, e eles vos mostrar~aoomo, algumas vezes, os vossos desapontamentos mais deepionantes puderam transformar-se nasvossas maiores bên�~aos. Algumas vezes, o plantio de uma semente neessita da sua morte, a mortedas vossas esperan�as mais queridas, antes que renas�a para dar os frutos da nova vida e da novaoportunidade. Deles ireis aprender a sofrer menos, pelas tristezas e desapontamentos, primeiro,fazendo menos planos pessoais envolvendo outras pessoalidades, e depois, aeitando a vossa partequando houverdes �elmente umprido o vosso dever.Ireis aprender que as vossas argas aumentam e as possibilidades de suesso diminuem quando voslevais exessivamente a s�erio. Nada pode ter preedênia sobre o trabalho na esfera em que possu��s ovosso status - esse mundo ou o pr�oximo. Muito importante �e o trabalho de prepara�~ao para a pr�oximae mais elevada esfera; no entanto, em importânia, nada se iguala ao trabalho feito no mundo emque estais de fato vivendo. E assim, embora o trabalho seja importante, o ego n~ao o �e. Quando vossentis importantes, perdeis energia por meio do desgaste da dignidade do ego, de modo que pouaenergia sobra para fazer o trabalho. Dar-se muita auto-importânia e poua importânia ao trabalhoexaure as riaturas imaturas; �e o elemento do ego que exaure, n~ao o esfor�o para realizar. Podeisfazer um trabalho importante, se n~ao vos atribuirdes auto-importânia exessiva; podeis fazer v�ariasoisas t~ao failmente quanto fazeis uma s�o, se deixardes a v�os pr�oprios de fora. A variedade desansa;a monotonia �e o que desgasta e exaure. O dia ap�os dia �e igual - apenas a vida ou a alternativa damorte.
48.7 A Mota MoronialOs planos mais baixos da mota moronial onuem, tangeniando, imediatamente abaixo, os maisaltos n��veis da �loso�a humana. No primeiro mundo das mans~oes a pr�atia �e ensinar aos estudantesmenos avan�ados pela t�enia das paralelas; isto �e, em uma oluna s~ao apresentados os mais simplesoneitos dos signi�ados da mota, e numa oluna ao lado s~ao oloadas as ita�~oes de a�rma�~oesan�alogas da �loso�a mortal.H�a pouo tempo, enquanto umpria um ompromisso no primeiro mundo das mans~oes de Satânia,eu tive a oasi~ao de observar esse m�etodo de ensino; e, embora n~ao possa eu apresentar a parte dali�~ao que orresponde �a mota, �e-me permitido reordar as vinte e oito a�rma�~oes da �loso�a humanaque aquele instrutor moronial estava utilizando omo material ilustrativo, destinado a ajudar essesre�em-hegados ao mundo das mans~oes nos seus primeiros esfor�os para ompreender o signi�ado eo sentido da mota. Essas ilustra�~oes da �loso�a humana eram:1. Uma demonstra�~ao de habilidade espeializada n~ao signi�a a posse de apaidade espiritual.A engenhosidade n~ao substitui o ar�ater verdadeiro.532



2. Pouas pessoas vivem �a altura da f�e que na verdade possuem. O medo irraional �e uma fraudeinteletual madrasta, pratiada ontra a alma mortal em evolu�~ao.3. As apaidades inerentes n~ao podem ser superadas; em um opo jamais pode aber um litro.O oneito espiritual n~ao pode ser meaniamente imposto aos moldes da mem�oria material.4. Pouos mortais ousam atribuir a soma dos r�editos da sua pessoalidade aos minist�erios om-binados da natureza e da gra�a. A maioria das almas empobreidas �e verdadeiramente ria, mas sereusa a areditar nisso.5. As di�uldades podem desa�ar a medioridade e derrotar os temerosos, mas apenas estimulamos verdadeiros �lhos dos Alt��ssimos.6. Desfrutar do privil�egio sem abuso, ter liberdade sem lien�a, possuir o poder e �rmemente sereusar a us�a-lo para o auto-engrandeimento - essas maras indiam uma alta ivilidade, numa altaiviliza�~ao.7. Aidentes egos e imprevistos n~ao oorrem no osmo. Nem os seres elestes ajudam um sermais baixo que se reusa a agir sob a luz da sua verdade.8. O esfor�o nem sempre produz alegria, mas n~ao existe feliidade sem esfor�o inteligente.9. A a�~ao gera a for�a; a modera�~ao resulta em enanto.10. A retid~ao toa as ordas da harmonia da verdade; e a melodia vibra em todo o osmo, parareonheer at�e mesmo o In�nito.11. Os fraos ondesendem em tomar resolu�~oes, mas os fortes agem. A vida n~ao �e sen~ao um diade trabalho - fa�a-o bem. O ato �e nosso; as onseq�uênias s~ao de Deus.12. A maior ai�~ao em todo o osmo �e nuna ter sido aigido. Os mortais apenas aprendem asabedoria pela experiênia da tribula�~ao.13. �E do isolamento solit�ario das profundezas experieniais que as estrelas s~ao mais bem diserni-das, n~ao dos umes iluminados e deslumbrantes das montanhas.14. Estimulai o apetite dos vossos ompanheiros pela verdade; e, onselhos, v�os o dareis apenasquando vos for pedido.15. A afeta�~ao �e o esfor�o rid��ulo do ignorante para pareer s�abio, a tentativa da alma est�eril depareer ria.16. V�os n~ao podeis pereber a verdade espiritual at�e que a vossa experiênia a tenha provado,ontudo muitas verdades n~ao s~ao realmente sentidas sen~ao na adversidade.17. A ambi�~ao �e perigosa at�e que ela seja integralmente soializada. V�os n~ao adquirireis, verda-deiramente, uma virtude sequer, antes que os vossos atos vos fa�am dignos dela.18. A impaiênia �e um veneno para o esp��rito; a raiva �e omo uma pedra atirada em um ninhode vespas.19. A ansiedade deve ser abandonada. As deep�~oes mais dif��eis de serem toleradas s~ao as quenuna hegam.20. Apenas um poeta pode ver poesia na prosa lugar-omum da existênia rotineira.21. A miss~ao elevada de qualquer arte �e, por meio das suas ilus~oes, prenuniar uma realidadeuniversal superior, �e ristalizar as emo�~oes do tempo no pensamento da eternidade.22. A alma em evolu�~ao n~ao se torna divina pelo que faz, mas por aquilo que se esfor�a por fazer.23. A morte nada aresenta �a posse inteletual nem �a dota�~ao espiritual, mas ao abedal expe-rienial aresenta a onsiênia da sobrevivênia.533



24. O destino da eternidade �e determinado, momento a momento, por aquilo que �e realizado navida do dia-a-dia. Os atos de hoje s~ao o destino de amanh~a.25. A grandeza n~ao repousa tanto em possuir for�a, quanto em fazer um uso s�abio e divino dessafor�a.26. O onheimento �e adquirido apenas pelo ompartilhamento; ele �e salvaguardado pela sabedoriae soializado pelo amor.27. O progresso requer o desenvolvimento da individualidade; a medioridade busa a perpetua�~aona padroniza�~ao.28. A neessidade de defender uma proposi�~ao por meio da argumenta�~ao �e inversamente propor-ional ao teor da sua verdade impl��ita.Esse �e um trabalho para os iniiantes no primeiro mundo das mans~oes, enquanto os alunos maisavan�ados, nos mundos seguintes, est~ao j�a uidando da pr�opria mestria sobre n��veis mais elevadosdo disernimento �osmio e da mota moronial.48.8 Os Progressores MoroniaisDesde a �epoa da gradua�~ao, nos mundos das mans~oes, at�e alan�arem o status espiritual na ar-reira do superuniverso, os mortais asendentes s~ao denominados progressores moroniais. A vossapassagem por essa maravilhosa vida fronteiri�a ser�a uma experiênia inesque��vel, de mem�oria enan-tadora. �E o portal evoluion�ario para a vida do esp��rito, e �e o atingir �nal da perfei�~ao da riatura,por meio do qual os seres asendentes realizam a meta do tempo - enontrar Deus no Para��so.Um prop�osito divino e de�nido existe em todo esse esquema moronial, e posteriormente espiritual,de progress~ao mortal, nessa esola universal de minuiosa edua�~ao para as riaturas asendentes. �Edes��gnio dos Criadores proporionar �as riaturas do tempo uma oportunidade gradual de aprendizado,para que adquiram a mestria sobre os detalhes da opera�~ao e da administra�~ao do grande universo; eesse urso longo de aperfei�oamento ser�a mais bem aproveitado se os mortais sobreviventes efetuarema esalada gradativamente, e por meio de uma partiipa�~ao efetiva em ada passo da asens~ao.O plano de sobrevivênia para os mortais tem um objetivo pr�atio e �util; v�os n~ao sois os re-ept�aulos, de todo esse trabalho divino e desse aperfei�oamento uidadoso, apenas para poderdessobreviver e gozar de uma bên�~ao in�nd�avel e uma tranq�uilidade eterna. H�a uma meta de servi�otransendente, oulta al�em do horizonte da presente idade do universo. Se os Deuses tivessem omodes��gnio meramente levar-vos em uma longa e eterna exurs~ao de j�ubilo, por erto eles n~ao haveriamtransformado t~ao amplamente todo o universo em uma vasta e intrinada esola pr�atia de aper-fei�oamento, a qual requer uma parte substanial da ria�~ao eleste, omo professores e instrutores,para, ent~ao, despender idades e mais idades pilotando-vos, um por um, por meio dessa gigantesaesola do universo para a edua�~ao experienial. A implementa�~ao do esquema de progress~ao mortalparee ser um dos prinipais servi�os do universo presentemente organizado; e a maioria das inu-mer�aveis ordens de inteligênias riadas, est�a, direta ou indiretamente, engajada em fazer, em algumafase, om que esse plano progressivo de perfeionamento progrida.Perorrendo a esala asendente da existênia viva, do homem mortal ao abra�o da Deidade,de fato v�os viveis a vida mesma de todas as fases e est�agios poss��veis da existênia da riaturaperfeionada, dentro dos limites da idade presente do universo. Na trajet�oria de homem mortal a�nalitor do Para��so, �a abrangido tudo o que agora pode ser - engloba tudo o que atualmente se fazposs��vel �as ordens viventes de seres-riaturas �nitos, inteligentes e perfeionados. Se o futuro destinodos �nalitores do Para��so for o de servir, nos novos universos, ora em forma�~ao, �a assegurado quenessa nova e futura ria�~ao n~ao haver�a ordens riadas, de seres experieniais, ujas vidas possam vira ser inteiramente diferentes das que os �nalitores mortais viveram, em algum mundo, omo parte534



do seu aperfei�oamento asendente, omo um dos est�agios do seu progresso de idade em idade, doanimal ao anjo, do anjo ao esp��rito e do esp��rito a Deus.[Apresentado por um Aranjo de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 49Os Mundos HabitadosOS MUNDOS habitados pelos mortais s~ao todos evoluion�arios por origem e natureza. Essas esferass~ao o ber�o evoluion�ario, o loal de gera�~ao das ra�as mortais do tempo e do espa�o. Cada unidadede vida asendente �e uma verdadeira esola de aperfei�oamento para o est�agio seguinte da existênia,e isso �e verdadeiro sobre todos os est�agios da asens~ao progressiva do homem ao Para��so; verdadeiropara a experiênia mortal iniial em um planeta evoluion�ario, omo �e verdadeiro para a esola �naldos Melquisedeques, na sede-entral do universo; uma esola que �e freq�uentada pelos mortais asen-dentes apenas um pouo antes do seu translado para o regime do superuniverso, quando alan�am oprimeiro est�agio da existênia espiritual.Todos os mundos habitados s~ao agrupados basiamente, para a administra�~ao eleste, em siste-mas loais; e ada um desses sistemas loais �e limitado a era de mil mundos evoluion�arios. Essalimita�~ao �e feita por um dereto dos Ani~aes dos Dias, e diz respeito aos verdadeiros planetas evolu-ion�arios, onde estejam vivendo mortais om status de sobrevivênia. Nem os mundos estabeleidos�nalmente em luz e vida, nem os planetas nos est�agios pr�e-humanos do desenvolvimento da vidapertenem a esse grupo.Satânia, em si mesmo, �e um sistema inaabado, que ont�em apenas 619 mundos habitados ainda.Tais planetas s~ao enumerados seq�uenialmente, de aordo om o seu registro omo mundos habitadospelas riaturas de vontade. Assim, foi dado a Urantia o n�umero 606, de Satânia, signi�ando que�e o 606o� mundo do sistema loal, no qual o longo proesso da vida evoluion�aria ulminou om oapareimento de seres humanos. Existem trinta e seis planetas n~ao habitados aproximando-se doest�agio em que poder~ao ser dotados de vida, e v�arios outros est~ao agora �ando prontos para osPortadores da Vida. H�a aproximadamente duzentas esferas evoluindo de modo a �arem prontaspara a implanta�~ao da vida dentro dos pr�oximos milh~oes de anos.Nem todos os planetas s~ao adequados para abrigar a vida mortal. Os pequenos, que têm umaveloidade de rota�~ao elevada, em torno do pr�oprio eixo, s~ao totalmente inadequados omo habitatpara a vida. Em v�arios sistemas f��sios de Satânia, os planetas que giram em volta do sol entrals~ao grandes demais para serem habitados; a sua grande massa oasiona uma gravidade opressiva.Muitas dessas esferas enormes têm sat�elites, algumas vezes uma meia d�uzia ou at�e mais, e essas luas,freq�uentemente, têm um tamanho muito pr�oximo ao de Urantia, de um modo tal que s~ao quase ideaispara serem habitadas.O mundo habitado mais antigo de Satânia, o mundo de n�umero um, Anova, �e um dos quarenta equatro sat�elites que giram em torno de um planeta esuro enorme, mas exposto �a luz diferenial detrês s�ois vizinhos. Anova est�a em um est�agio avan�ado de iviliza�~ao progressiva.
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49.1 A Vida Planet�ariaOs universos do tempo e do espa�o têm um desenvolvimento gradual; a progress~ao da vida - ter-restre ou eleste - n~ao �e nem arbitr�aria, nem m�agia. A evolu�~ao �osmia pode nem sempre serompreens��vel (previs��vel), mas �e estritamente n~ao aidental.A unidade biol�ogia da vida material �e a �elula protopl�asmia, assoia�~ao oletiva que �e de energiasqu��mias, el�etrias e outras energias b�asias. As f�ormulas qu��mias diferem em ada sistema, ea t�enia de reprodu�~ao da �elula viva �e ligeiramente diferente em ada universo loal, mas osPortadores da Vida s~ao sempre os atalisadores vivos que iniiam as rea�~oes primordiais da vidamaterial; eles s~ao os estimuladores dos iruitos das energias da mat�eria viva.Todos os mundos de um sistema loal apresentam um parenteso f��sio inequ��voo; ontudo, adaplaneta tem a sua pr�opria esala de vida, n~ao havendo dois mundos exatamente iguais nas suasdota�~oes de vida vegetal e animal. Tais varia�~oes planet�arias, nos tipos de vida do sistema, resultamdas deis~oes dos Portadores da Vida. Todavia, esses seres n~ao agem nem por apriho, nem porexentriidade; os universos s~ao onduzidos de aordo om a lei e a ordem. As leis de N�ebadon s~aoos mandados divinos de S�alvington, e a ordem evoluion�aria da vida em Satânia est�a em onsonâniaom o modelo evoluion�ario de N�ebadon.A evolu�~ao �e a regra do desenvolvimento humano, mas o proesso, em si mesmo, varia muito nosdiferentes mundos. Algumas vezes, a vida �e iniiada em um entro, e algumas vezes em três, omoo foi em Urantia. Nos mundos atmosf�erios, ela usualmente tem uma origem marinha, mas nemsempre; depende muito do status f��sio de um planeta. Os Portadores da Vida desfrutam de grandeabertura de a�~ao na fun�~ao de iniiar a vida.No desenvolvimento da vida planet�aria, a forma vegetal sempre anteede �a animal, e �e desenvolvidaquase ompletamente antes de os modelos animais se difereniarem. Todos os tipos de animais s~aodesenvolvidos a partir dos modelos b�asios do reino vegetal preedente de oisas vivas; n~ao s~aoorganizados separadamente.Os est�agios iniiais de evolu�~ao da vida n~ao est~ao inteiramente em onformidade om as vossasvis~oes atuais. O homem mortal n~ao �e um aidente evoluion�ario. H�a um sistema preiso, uma leiuniversal a qual determina o desdobramento do plano da vida planet�aria nas esferas do espa�o. Otempo e a produ�~ao de grandes n�umeros de uma esp�eie n~ao s~ao as inuênias ontroladoras. Osamundongos reproduzem-se muito mais rapidamente do que os elefantes, mas os elefantes evoluemmais rapidamente do que os amundongos.O proesso de evolu�~ao planet�aria �e ordenado e ontrolado. O desenvolvimento de organismosmais elevados a partir de grupos menos desenvolvidos de vida n~ao �e aidental. Algumas vezes, oprogresso evoluion�ario �e temporariamente retardado pela destrui�~ao de ertas linhas favor�aveis doplasma da vida existente em uma esp�eie seleta. Em geral, idades e idades se fazem neess�ariaspara reparar os danos oasionados pela perda de uma �unia linhagem superior de hereditariedadehumana. Essas linhagens seleionadas e superiores do protoplasma vivo deveriam ser zelosa e in-teligentemente guardadas, depois de haverem surgido. E, na maioria dos mundos habitados, essespoteniais superiores de vida s~ao muito mais altamente valorizados do que em Urantia.49.2 Os Tipos F��sios Planet�ariosH�a um modelo b�asio e padronizado de vida vegetal e vida animal em ada sistema. Todavia, osPortadores da Vida deparam-se, muitas vezes, om a neessidade de modi�ar esses modelos b�asios,para onform�a-los �as ondi�~oes f��sias vari�aveis enontradas em in�umeros mundos do espa�o. Elesfomentam um tipo generalizado de riatura mortal em um sistema, mas h�a sete tipos f��sios distintos,538



bem omo milhares e milhares de variantes menores dessas sete diferenia�~oes prinipais:1. Os tipos segundo a atmosfera.2. Os tipos segundo os elementos.3. Os tipos segundo a gravidade.4. Os tipos segundo a temperatura.5. Os tipos segundo a eletriidade.6. Os tipos segundo a energia.7. Os tipos n~ao denominados.O sistema de Satânia ont�em todos esses tipos, bem omo in�umeros grupos intermedi�arios, emboraalguns s�o estejam representados de modo muito raro.1. Os tipos segundo a atmosfera. As diferen�as f��sias entre os mundos habitados pelos mortaiss~ao determinadas prinipalmente pela natureza da atmosfera; outras inuênias que ontribuem paraa diferenia�~ao planet�aria da vida s~ao relativamente menores.O status atual da atmosfera de Urantia �e quase ideal para a manuten�~ao do tipo de homem querespira, mas �e poss��vel o tipo humano ser t~ao modi�ado que possa viver tanto no tipo superat-mosf�erio de planetas, quanto no subatmosf�erio. Tais modi�a�~oes tamb�em se estendem �a vidaanimal, que difere grandemente nas v�arias esferas habitadas. H�a uma modi�a�~ao muito grande nasordens animais, dos mundos subatmosf�erios para os mundos superatmosf�erios.Dos tipos atmosf�erios, em Satânia, era de dois e meio por ento s~ao sub-respiradores, era deino por ento s~ao super-respiradores e era de mais de noventa e um por ento s~ao de respiradoresintermedi�arios, totalizando assim noventa e oito e meio por ento dos mundos de Satânia.Os seres omo os das ra�as de Urantia s~ao lassi�ados omo respiradores intermedi�arios; v�os re-presentais a m�edia, ou a ordem de existênia mortal tipiamente respirat�oria. Se riaturas inteligentesdevessem existir em um planeta om uma atmosfera semelhante �a do vosso grande vizinho, Vênus,elas perteneriam ao grupo super-respirador, enquanto as que habitassem um planeta om uma at-mosfera t~ao rarefeita omo a do vosso vizinho externo, Marte, seriam denominadas sub-respiradoras.Se os mortais habitassem um planeta desprovido de ar, omo a vossa Lua, eles perteneriam �aordem separada dos n~ao-respiradores. Esse tipo representa um ajuste radial ou extremo ao meioambiente planet�ario e �e onsiderado separadamente. Os n~ao-respiradores ompletam aquele um emeio por ento restante dos mundos de Satânia.2. Os tipos segundo os elementos. Essas diferenia�~oes têm a ver om a rela�~ao dos mortais oma �agua, o ar e a terra; e h�a quatro esp�eies distintas de vida inteligente no que diz respeito a esseshabitat. As ra�as de Urantia s~ao da ordem terrena.�E totalmente imposs��vel, para v�os, imaginar o meio ambiente que prevalee durante as idadesiniiais de alguns mundos. Tais ondi�~oes inusitadas requerem que a vida animal em evolu�~ao per-mane�a no seu ber�o de habitat marinho por per��odos mais longos do que naqueles planetas queproporionam muito edo um meio ambiente hospitaleiro de terra e atmosfera. Por outro lado, emalguns mundos do tipo super-respiradores, quando o planeta n~ao �e muito grande, algumas vezes �eoportuno prover um tipo de mortal que possa prontamente negoiar a travessia da atmosfera. Essesnavegadores a�ereos algumas vezes surgem entre os grupos da �agua e os da terra, e sempre vivem,em uma erta medida, no solo, �nalmente transformando-se em terrestres. Em alguns mundos, on-tudo, durante idades, eles ontinuam a voar, at�e mesmo depois de haverem-se transformado no tipoterrestre de seres.Ao mesmo tempo �e divertido e surpreendente observar a iviliza�~ao primeva de ra�as primitivas deseres humanos tomando forma, em um aso, no ar e nas partes mais altas das �arvores, e, em outro,539



em meio �as �aguas rasas de baias tropiais protegidas, bem omo no fundo, nas bordas e nas praiasnos jardins marinhos das ra�as do alvoreer dessas esferas extraordin�arias. Mesmo em Urantia houveuma longa idade durante a qual o homem primitivo preservou-se e desenvolveu a sua iviliza�~aoprimeva, vivendo a maior parte do tempo nos topos das �arvores, omo o faziam seus long��nquosanestrais arbor��olas. E, em Urantia, v�os ainda tendes um grupo de pequenos mam��feros (a fam��liados moregos) que s~ao navegadores do ar; e as vossas foas e as baleias, de habitat marinho, s~aotamb�em da ordem dos mam��feros.Em Satânia, dos tipos segundo os elementos, sete por ento s~ao da �agua, dez por ento do ar,setenta por ento da terra e treze por ento ombinam os tipos da terra e do ar. Mas tais modi-�a�~oes das riaturas primitivas inteligentes n~ao se onstituem nem em peixes humanos nem p�assaroshumanos. S~ao do tipo humano e do tipo pr�e-humano, nem superpeixes, nem p�assaros glori�ados,mas nitidamente mortais.3. Os tipos segundo a gravidade. Pela modi�a�~ao do projeto riativo, os seres inteligentes s~aoriados de um modo tal que possam funionar livremente, tanto em esferas menores, quanto nasmaiores do que Urantia, �ando de erto modo aomodados assim �a gravidade dos planetas que n~aotêm o tamanho e a densidade ideais.Os v�arios tipos planet�arios de mortais variam em altura, a m�edia em N�ebadon sendo um pouoabaixo de dois metros e dez. Alguns dos mundos maiores s~ao povoados om seres que têm apenassetenta ent��metros de altura. A estatura dos mortais varia desse m��nimo, passando pelas m�edias dealtura nos planetas de tamanho mediano e hegando a três metros nas esferas habitadas menores.Em Satânia, existe apenas uma ra�a om menos de um metro e vinte de altura. Vinte por ento dosmundos habitados de Satânia s~ao povoados por mortais do tipo modi�ado de gravidade, os quaisoupam os planetas maiores e menores.4. Os tipos segundo a temperatura. �E poss��vel riar seres vivos que possam suportar temperaturastanto mais altas, quanto mais baixas do que os limites suportados pelas ra�as de Urantia. H�aino ordens distintas de seres, lassi�ados pelo que se refere aos meanismos de regulagem datemperatura. Nessa esala, as ra�as de Urantia s~ao as de n�umero três. Trinta por ento dos mundosde Satânia s~ao povoados por ra�as do tipo de temperatura modi�ada. Doze por ento pertenem�as faixas de temperaturas mais altas, dezoito por ento �as mais baixas, se omparadas om as ra�asurantianas que funionam no grupo das temperaturas intermedi�arias.5. Os tipos segundo a eletriidade. O omportamento el�etrio, magn�etio e eletrônio dos mundosvaria grandemente. H�a dez modelos de vida mortal variavelmente moldados para suportar a energiadiferenial das esferas. Essas dez variedades tamb�em reagem de forma ligeiramente diferente aosraios de poder qu��mio da luz omum dos s�ois. Mas essas ligeiras varia�~oes f��sias de nenhum modoafetam a vida inteletual ou espiritual.Dos agrupamentos el�etrios de vida mortal, quase vinte e três por ento pertenem �a lasse den�umero quatro, o tipo de existênia de Urantia. Esses tipos s~ao distribu��dos do modo seguinte:n�umero 1, um por ento; n�umero 2, dois por ento; n�umero 3, ino por ento; n�umero 4, vinte etrês por ento; n�umero 5, vinte e sete por ento; n�umero 6, vinte e quatro por ento; n�umero 7, oitopor ento; n�umero 8, ino por ento; n�umero 9, três por ento; n�umero 10, dois por ento - emperentagens inteiras.6. Os tipos segundo a energiza�~ao. Nem todos os mundos s~ao iguais na maneira de absorver aenergia. Nem todos os mundos habitados têm um oeano atmosf�erio adequado �a troa respirat�oriade gases, tal omo oorre em Urantia. Durante os est�agios iniiais e �nais de muitos planetas, osseres da vossa ordem, omo sois hoje, n~ao poderiam existir; e, quando a failidade de respira�~aoem um planeta �e muito elevada ou reduzida, mas, quando todos os outros pr�e-requisitos da vidainteligente est~ao adequados, os Portadores da Vida freq�uentemente estabeleem nesses mundos umaforma modi�ada de existênia mortal: seres que s~ao aptos para efetuar as troas no seu proesso540



de vida, diretamente por meio da energia da luz e da transmuta�~ao, em primeira m~ao, do poder dosMestres Controladores F��sios.H�a seis tipos diferentes de nutri�~ao para os animais e os mortais: os sub-respiradores empregam oprimeiro tipo de nutri�~ao; as esp�eies marinhas, o segundo; os respiradores intermedi�arios, o tereirotipo de nutri�~ao, omo em Urantia. Os super-respiradores empregam o quarto tipo de absor�~ao deenergia, enquanto os n~ao-respiradores utilizam a quinta ordem de nutri�~ao e energia. A sexta t�eniade energiza�~ao serve apenas �as riaturas intermedi�arias.7. Os tipos sem denomina�~ao. H�a in�umeras varia�~oes f��sias adiionais na vida planet�aria, mastodas essas diferen�as s~ao apenas uma quest~ao de modi�a�~ao anatômia, de diferenia�~ao �siol�ogiae ajustamento eletroqu��mio. Tais distin�~oes n~ao dizem respeito �a vida inteletual, nem �a vidaespiritual.
49.3 Os Mundos dos N~ao-respiradoresA maioria dos planetas habitados �e povoada pelo tipo respirador de seres inteligentes. Mas h�atamb�em ordens de mortais que s~ao apazes de viver em mundos om pouo ou nenhum ar. Dosmundos habitados de Orvônton, esse tipo totaliza menos de sete por ento. Em N�ebadon essaporentagem �e inferior a três. Em todo o Satânia h�a apenas nove de tais mundos.Em Satânia pouqu��ssimos s~ao os mundos habitados do tipo n~ao-respirador porque, nessa se�~aomais reentemente organizada de Norlatiadeque, os orpos mete�orios do espa�o s~ao abundantes; e osmundos sem uma atmosfera de fri�~ao protetora est~ao sujeitos ao bombardeamento inessante dessesorpos err�atios. Mesmo alguns dos ometas onsistem de enxames de meteoros, mas, via de regra,s~ao orpos desagregados menores de mat�eria.Milh~oes e milh~oes de meteoritos penetram na atmosfera de Urantia diariamente, entrando a umaveloidade da ordem de quase trezentos e vinte quilômetros por segundo. Nos mundos dos n~ao-respiradores, as ra�as avan�adas têm de fazer muito para proteger a si pr�oprias dos danos queos meteoros ausariam; e onstroem instala�~oes el�etrias que operam pulverizando ou desviandoos meteoros. Um grande perigo �e enfrentado por eles quando se aventuram al�em dessas zonasprotegidas. Tais mundos est~ao tamb�em sujeitos a tempestades el�etrias desastrosas de uma naturezadesonheida em Urantia. Durante esses momentos, de intensa utua�~ao de energia, os habitantesdevem refugiar-se nas suas estruturas espeiais de isolamento e prote�~ao.A vida nos mundos do tipo n~ao-respirador �e radialmente diferente da de Urantia. Os n~ao-respiradores n~ao ingerem omidas nem bebem �agua omo o fazem as ra�as de Urantia. As rea�~oes dosistema nervoso, os meanismos de regulagem do aqueimento e o metabolismo desses povos espeiaiss~ao radialmente diferentes das fun�~oes orrespondentes nos mortais de Urantia. Quase todo o atoda vida, afora a reprodu�~ao, difere; e mesmo os m�etodos da proria�~ao s~ao de erto modo tamb�emdiferentes.Nos mundos dos n~ao-respiradores as esp�eies animais s~ao radialmente distintas daquelas en-ontr�aveis nos planetas atmosf�erios. O plano de vida dos n~ao-respiradores difere da t�enia deexistênia em um mundo atmosf�erio; mesmo na sobrevivênia, esses povos s~ao diferentes, sendoandidatos �a fus~ao om o Esp��rito. Esses seres, ontudo, desfrutam da vida e levam adiante as ati-vidades do reino relativamente om as mesmas prova�~oes e alegrias que s~ao experimentadas pelosmortais que vivem nos mundos atmosf�erios. Em mente e ar�ater os n~ao-respiradores n~ao diferemde outros tipos de mortais.V�os dever��eis estar mais do que interessados na onduta planet�aria desse tipo de mortal, pois umadessas ra�as de seres habita uma esfera muito pr�oxima de Urantia.541



49.4 As Criaturas Volitivas Evoluion�ariasH�a grandes diferen�as entre os mortais dos diversos mundos, inlusive entre os que pertenem aosmesmos tipos inteletuais e f��sios, mas todos os mortais que possuem a dignidade da vontade s~aoanimais eretos, b��pedes.H�a seis ra�as evoluion�arias b�asias: três prim�arias - a vermelha, a amarela e a azul; e trêsseund�arias - a laranja, a verde e a ��ndigo. A maioria dos mundos habitados tem todas essas ra�as;todavia, muitos dos planetas de ra�as de três �erebros abrigam apenas os três tipos prim�arios. Algunssistemas loais tamb�em têm apenas essas três ra�as.Os seres humanos s~ao dotados, em m�edia, om doze sentidos f��sios espeiais, embora os sentidosespeiais dos mortais de três �erebros sejam estendidos at�e ligeiramente al�em daqueles dos tipos deum e dois �erebros; eles podem ver e ouvir onsideravelmente muito mais do que as ra�as de Urantia.Os nasimentos em geral s~ao de apenas um ser, os nasimentos de m�ultiplos s~ao uma exe�~ao ea vida familiar �e razoavelmente uniforme em todos os tipos de planetas. A igualdade entre os sexosprevalee em todos os mundos avan�ados; o masulino e o feminino têm dons iguais de mente e statusespiritual. Consideramos que um planeta n~ao haja emergido ainda do barbarismo, quando um dossexos ainda proura tiranizar o oposto. Esse aspeto da experiênia da riatura sempre se tornabastante aperfei�oado depois da vinda de um Filho e de uma Filha Materiais.As varia�~oes de esta�~oes e temperaturas oorrem em todos os planetas iluminados e aqueidospela luz dos s�ois. A agriultura �e universal em todos os mundos atmosf�erios; ultivar o solo �e umaatividade omum �as ra�as em avan�o de todos esses planetas.Em etapas primitivas, todos os mortais têm as mesmas lutas om os inimigos miros�opios,semelhantes �as que v�os viveniais agora em Urantia, embora talvez em uma esala menor. A dura�~aoda vida varia nos diferentes planetas entre vinte e ino anos, nos mundos primitivos, at�e perto dequinhentos anos, nas esferas mais avan�adas e antigas.Os seres humanos s~ao todos greg�arios, tanto no sentido tribal, quanto no sentido raial. Assegrega�~oes grupais s~ao inerentes �a sua origem e onstitui�~ao. Tais tendênias podem ser modi�adasapenas pelo avan�o da iviliza�~ao e a espiritualiza�~ao gradativa. Os problemas soiais, eonômios egovernamentais dos mundos habitados variam de aordo om a idade dos planetas e o grau segundoo qual foram inueniados pelas estadas suessivas dos Filhos divinos.A mente �e uma dota�~ao do Esp��rito In�nito e funiona quase da mesma maneira nos meios am-bientes mais diversos. As mentes dos mortais s~ao a�ns, independentemente de ertas diferen�asestruturais e qu��mias que araterizam as naturezas f��sias das riaturas volitivas dos sistemas lo-ais. A despeito das diferen�as planet�arias, pessoais ou f��sias, a vida mental de todas as v�arias ordensde mortais �e muito pareida, e as suas arreiras imediatas ap�os a morte s~ao bastante semelhantes.Mas a mente mortal sem o esp��rito imortal n~ao pode sobreviver. A mente do homem �e mortal;apenas o esp��rito outorgado �e imortal. A sobrevivênia depende da espiritualiza�~ao por interm�edioda ministra�~ao do Ajustador - para o nasimento e a evolu�~ao da alma imortal - ; ou seja, no m��nimo�e neess�ario que n~ao haja sido desenvolvida nenhuma esp�eie de antagonismo para om a miss~ao doAjustador, que �e a de efetuar a transforma�~ao espiritual da mente material.49.5 As S�eries Planet�arias de MortaisSer�a bastante dif��il fazer uma desri�~ao adequada das ategorias planet�arias de mortais, porque v�osonheeis pouo sobre elas e porque h�a muitas varia�~oes. As riaturas mortais podem, ontudo, serestudadas segundo in�umeros pontos de vista, entre os quais est~ao os seguintes:542



1. O ajustamento ao meio ambiente planet�ario.2. Os tipos de �erebro.3. A reep�~ao do Esp��rito.4. As �epoas mortais do planeta.5. Os parentesos entre as riaturas.6. O fusionamento om o Ajustador.7. As t�enias de esape terrestre.As esferas habitadas dos sete superuniversos s~ao povoadas por mortais que podem, simultanea-mente, lassi�ar-se em uma ou em mais ategorias de ada uma dessas sete lasses generalizadasde vida das riaturas evoluion�arias. Todavia, mesmo essas lassi�a�~oes gerais n~ao levam em ontaseres omo os midsonitas, nem algumas outras formas de vida inteligente. Os mundos habitados, domodo omo foram apresentados nestas narrativas, s~ao povoados por riaturas mortais evoluion�arias,mas h�a outras formas de vida.1. A ategoria segundo o ajustamento ao meio ambiente planet�ario. H�a três grupos gerais demundos habitados, sob o ponto de vista da adapta�~ao da vida das riaturas ao meio ambienteplanet�ario: o grupo de ajustamento normal, o grupo de ajustamento radial e o grupo experimental.Os ajustamentos normais �as ondi�~oes planet�arias seguem os modelos f��sios gerais, onsideradosanteriormente. Os mundos dos n~ao-respiradores tipi�am o ajustamento radial ou extremo, masoutros tipos est~ao tamb�em inlu��dos nesse grupo. Os mundos experimentais s~ao usualmente adap-tados de modo ideal �as formas t��pias de vida e, nesses planetas deimais, os Portadores da Vidaintentam produzir varia�~oes ben�e�as no projeto de vida padr~ao. Posto que o vosso mundo �e umplaneta experimental, ele difere aentuadamente das esferas irm~as de Satânia; muitas formas de vidasurgiram em Urantia que n~ao s~ao enontradas em nenhum outro lugar; do mesmo modo muitasesp�eies omuns n~ao est~ao presentes no vosso planeta.No universo de N�ebadon, todos os mundos de modi�a�~ao da vida est~ao ligados uns aos outros,em uma s�erie, e onstituem um dom��nio espeial de assuntos do universo, que reebe a aten�~aode administradores designados para isso; e todos esses mundos experieniais s~ao periodiamenteinspeionados por um orpo de diretores do universo, ujo dirigente �e o �nalitor veterano onheidoem Satânia omo Tabamântia.2. As ategorias segundo os tipos de �erebro. A uniformidade f��sia b�asia entre os tipos demortais est�a em ter um �erebro e um sistema nervoso; entretanto, h�a três organiza�~oes b�asias domeanismo erebral: o tipo de um �erebro, o de dois �erebros e o tipo de três �erebros. Os urantianoss~ao do tipo de dois �erebros; um pouo mais imaginativos, aventureiros e �los�o�os do que os mortaisde um �erebro. No entanto s~ao um tanto menos espirituais, �etios e menos adoradores do que asordens de três �erebros. Essas diferen�as quanto aos �erebros araterizam at�e mesmo as existêniasanimais pr�e-humanas.Partindo do �ortex erebral de dois hemisf�erios do tipo urantiano, v�os podeis, por analogia, ap-tar algo do tipo de um �erebro. O tereiro �erebro das ordens de três �erebros pode ser mais bemonebido omo uma evolu�~ao da vossa forma de erebelo, que �e mais primitiva e rudimentar, de-senvolvida a ponto de funionar prinipalmente no ontrole das atividades f��sias, deixando os dois�erebros superiores livres para as fun�~oes mais elevadas: um, para as fun�~oes inteletuais, e o outro,para as atividades de gerar a ontraparte espiritual do Ajustador do Pensamento.Conquanto o alane na realiza�~ao terrestre das ra�as de um �erebro possa pareer ligeiramentelimitado, se omparado ao das ordens de dois �erebros, os planetas mais antigos, dos grupos de três�erebros exibem iviliza�~oes que al�em de deixar perplexos os urantianos, de algum modo, envergo-nhariam a vossa, em uma ompara�~ao. Quanto ao desenvolvimento meânio e �a iviliza�~ao material543



e mesmo quanto ao progresso inteletual, os mundos dos mortais de dois �erebros s~ao apazes deigualar-se �as esferas dos mortais de três �erebros. Quanto ao alto ontrole da mente e ao desenvol-vimento de uma reiproidade entre a vida inteletual e a espiritual, ontudo, v�os sois um pouoinferiores.Todas essas estimativas omparativas que dizem respeito ao progresso inteletual ou ao alaneda realiza�~ao espiritual, em qualquer mundo ou grupo de mundos, deveriam, por justi�a, onsiderara idade planet�aria; e em muito dependem da idade, do n��vel da realiza�~ao na ajuda dos elevadoresbiol�ogios e das miss~oes subseq�uentes das v�arias ordens dos Filhos divinos.Enquanto os povos de três �erebros s~ao apazes de uma evolu�~ao planet�aria ligeiramente maiselevada do que as ordens de um e de dois �erebros, todas as ordens têm o mesmo tipo de plasma vitale exerem as atividades planet�arias de um modo muito pareido, semelhante mesmo, ao realizadopelos seres humanos em Urantia. Esses três tipos de mortais est~ao distribu��dos nos mundos dossistemas loais. Na maioria dos asos, as ondi�~oes planet�arias pouo tiveram a ver om as deis~oesdos Portadores da Vida ao projetarem essas ordens variadas de mortais em mundos diferentes; �e umaprerrogativa dos Portadores da Vida planejar e exeutar desse modo.Essas três ordens est~ao em uma mesma posi�~ao, quanto �a trajet�oria de asens~ao. Cada uma delasdeve passar pela mesma esala inteletual de desenvolvimento, e deve triunfar, na quest~ao da mestria,passando pelas mesmas provas espirituais de progresso. A administra�~ao do sistema e o superontoleda onstela�~ao desses mundos diferentes est~ao uniformemente isentos de disrimina�~oes; at�e mesmoos regimes dos Pr��nipes Planet�arios s~ao idêntios.3. A ategoria segundo a reep�~ao do Esp��rito. H�a três grupos de modelos de mentes, no que dizrespeito ao ontato no que se refere �a quest~ao espiritual. Essa lassi�a�~ao nada tem a ver om aategoria dos mortais, quanto a terem um, dois ou três �erebros; refere-se essenialmente �a qu��mia deglândulas, mais partiularmente �a organiza�~ao de ertas glândulas ompar�aveis aos orpos pituit�arios.As ra�as, em alguns mundos, têm uma glândula; em outros têm duas, omo em Urantia; enquanto emoutras esferas ainda, as ra�as têm três desses orpos extraordin�arios. A imagina�~ao e a reeptividadeespiritual inerente s~ao de�nitivamente inueniadas por essa dota�~ao qu��mia diferenial.Entre os tipos de reep�~ao do esp��rito, sessenta e ino por ento s~ao do segundo grupo, omo asra�as de Urantia. Doze por ento s~ao do primeiro tipo, naturalmente menos reeptivos, enquantovinte e três por ento têm uma inlina�~ao espiritual maior durante a vida terrestre. Tais distin�~oes,ontudo, n~ao ontinuam depois da morte natural; todas essas diferen�as raiais prevaleem t~ao s�odurante a vida na arne.4. A ategoria segundo as �epoas mortais planet�arias. Essa lassi�a�~ao leva em onta a suess~aode dispensa�~oes temporais, no que elas afetam o status terrestre do homem e o seu reebimento daministra�~ao eleste.A vida �e iniiada nos planetas pelos Portadores da Vida, que uidam do seu desenvolvimento at�ealgum tempo ap�os o apareimento evoluion�ario do homem mortal. Antes de deixarem um planeta,os Portadores da Vida instalam devidamente um Pr��nipe Planet�ario omo governante do reino. Comesse governante, hega uma ota ompleta de auxiliares subordinados e ajudantes ministradores, e oprimeiro julgamento dos vivos e dos mortos aontee simultaneamente om a sua hegada.Com a apari�~ao de agrupamentos humanos, esse Pr��nipe Planet�ario hega para inaugurar aiviliza�~ao humana e dar mais enfoque �a soiedade humana. O vosso mundo onfuso n~ao podeser tomado omo padr~ao das �epoas primitivas do reinado do Pr��nipe Planet�ario, pois foi muitopr�oximo do in��io da sua administra�~ao de Urantia que o vosso Pr��nipe Planet�ario, Calig�astia,ligou-se �a rebeli~ao de L�uifer, o Soberano do Sistema. O vosso planeta, desde ent~ao, tem seguido umurso tormentoso.Num mundo evoluion�ario normal, o progresso raial atinge o seu auge biol�ogio natural duranteo regime do Pr��nipe Planet�ario e, pouo depois, o Soberano do Sistema despaha um Filho e uma544



Filha Materiais para aquele planeta. Esses seres importados prestam o seu servi�o omo elevadoresbiol�ogios; a falta que eles ometeram em Urantia ompliou, ainda mais, a vossa hist�oria planet�aria.Quando os progressos inteletual e �etio de uma ra�a humana alan�am os limites do desenvolvi-mento evoluion�ario, hega um Filho Avonal do Para��so, em uma miss~ao magisterial; e, mais tarde,quando o status espiritual desse mundo se aproxima do seu limite de realiza�~ao natural, o planeta �evisitado por um Filho do Para��so, em auto-outorga. A miss~ao prinipal de um Filho auto-outorgante�e estabeleer o status planet�ario, liberar o Esp��rito da Verdade para a sua fun�~ao planet�aria e, assim,efetivar a vinda universal dos Ajustadores do Pensamento.Com rela�~ao a isso, novamente, Urantia desviou-se: nuna houve uma miss~ao magisterial no vossomundo, nem o vosso Filho auto-outorgado foi da ordem Avonal; o vosso planeta desfrutou da honrainsigne de tornar-se o planeta lar mortal do Filho Soberano, Mihael de N�ebadon.Como resultado da ministra�~ao de todas as ordens suessivas de �lia�~ao divina, os mundos habita-dos e suas ra�as em avan�o ome�am a aproximar-se do �apie da evolu�~ao planet�aria. Tais mundos,ent~ao, tornam-se maduros para a miss~ao ulminante: a hegada dos Filhos Instrutores da Trindade.Essa �epoa dos Filhos Instrutores �e o vestibular para a idade planet�aria �nal - a utopia evoluion�aria- , a idade de luz e vida.Tal lassi�a�~ao dos seres humanos reeber�a aten�~ao espeial, em um doumento posterior a este.5. A ategoria segundo o parenteso das riaturas. Os planetas n~ao s~ao organizados apenas verti-almente, em sistemas, onstela�~oes e assim por diante; a administra�~ao do universo tamb�em provêos agrupamentos horizontais, de aordo om o tipo, a s�erie e outras orrela�~oes. Essa administra�~aohorizontal do universo oupa-se, mais partiularmente, da oordena�~ao das atividades da mesmanatureza, que foram independentemente fomentadas em esferas diferentes. Essas lasses relaionadasde riaturas do universo s~ao periodiamente inspeionadas por alguns orpos ompostos de altaspessoalidades, presididas por �nalitores de longa experiênia.Esses fatores de parenteso manifestam-se em todos os n��veis, pois as s�eries de parenteso existemtanto entre as pessoalidades n~ao humanas, quanto entre as riaturas mortais - e at�e mesmo entreas ordens humanas e supra-humanas. Os seres inteligentes est~ao vertialmente relaionados emdoze grandes grupos, de sete divis~oes maiores ada. A oordena�~ao desses grupos de seres vivos,relaionados de um modo �unio, �e efetuada provavelmente por alguma t�enia n~ao integralmenteompreendida, do Ser Supremo.6. A ategoria segundo o fusionamento om o Ajustado r. A lassi�a�~ao ou agrupamento espiri-tual de todos os mortais durante a sua experiênia anterior ao fusionamento �e totalmente determinadapela rela�~ao da pessoalidade, em seu status, om o Monitor Misterioso residente. Quase noventa porento dos mundos habitados de N�ebadon s~ao povoados por mortais de fusionamento om o Ajustador;um universo pr�oximo, ontudo, possui s�o pouo mais do que a metade dos seus mundos, albergandoseres resididos por Ajustadores e andidatos �a fus~ao eterna.7. A ategoria segundo as t�enias de esape terrestr e. H�a fundamentalmente um �unio modopelo qual a vida individual humana pode ser iniiada nos mundos habitados, que �e por meio daproria�~ao da riatura e pelo nasimento natural; mas h�a numerosas t�enias por meio das quais ohomem esapa do seu status terrestre e ganha aesso ao audal do movimento, no sentido interior,de seres que asendem ao Para��so.49.6 O Esape TerrestreTodos os diferentes tipos f��sios e s�eries planet�arias de mortais semelhantes bene�iam-se das mi-nistra�~oes dos Ajustadores do Pensamento, dos anjos guardi~aes e das v�arias ordens de hostes demensageiros do Esp��rito In�nito. Da mesma forma, todos eles s~ao liberados dos liames da arne pela545



emanipa�~ao ausada pela morte natural e, todos do mesmo modo, deste ponto, v~ao para os mundosmoroniais de evolu�~ao espiritual e progresso da mente.De tempos em tempos, por uma mo�~ao das autoridades planet�arias, ou dos governantes do sistema,s~ao feitas ressurrei�~oes espeiais dos sobreviventes adormeidos. Tais ressurrei�~oes aonteem aomenos a ada milênio do tempo planet�ario, quando nem todos, mas, \muitos daqueles que dormem nop�o, despertam". Essas ressurrei�~oes espeiais s~ao uma oasi~ao para a mobiliza�~ao de grupos espeiaisde seres asendentes, para o servi�o espe���o no plano de asens~ao mortal do universo loal. H�atanto raz~oes pr�atias quanto de assoia�~oes sentimentais ligadas a tais ressurrei�~oes espeiais.Durante as idades iniiais de um mundo habitado, muitos s~ao hamados para as esferas dasmans~oes, nas ressurrei�~oes espeiais e milenares, mas a maioria dos sobreviventes �e repessoalizadadurante a inaugura�~ao de uma nova dispensa�~ao, ligada �a vinda de um Filho divino para o servi�oplanet�ario.1. Mortais da ordem dispensaional ou grupal de sobrevivênia. Com a hegada do primeiroAjustador em um mundo habitado, os sera�ns guardi~aes tamb�em apareem; eles s~ao indispens�aveisao esape terrestre. Durante o per��odo do lapso de vida, que os sobreviventes têm, enquanto ador-meidos, os valores espirituais e as realidades eternas das suas almas re�em-evolu��das e imortais, s~aoguardados om sagrada on�abilidade pelos sera�ns guardi~aes pessoais ou grupais.Os guardi~aes dos grupos, designados para os sobreviventes adormeidos, sempre funionam om osFilhos dos julgamentos, quando das suas vindas ao mundo. \Ele enviar�a os Seus anjos, e eles reunir~ao,dos quatro ventos, os Seus eleitos." Junto om ada sera�m que �e designado para a repessoaliza�~ao deum mortal adormeido, funiona o Ajustador que retornou, e este �e aquele mesmo fragmento imortaldo Pai que viveu nele durante os dias na arne e, assim, a identidade �e restaurada e a pessoalidaderessusitada. Durante o sono dos seus tutelados, esses Ajustadores que aguardavam, servem emDiv��nington; e nuna residem em outra mente mortal nesse ��nterim.Enquanto os mundos mais antigos de existênias mortais abrigam os tipos de seres humanos maisaltamente desenvolvidos e sutilmente espirituais, que s~ao virtualmente dispensados da vida moronial,as idades mais primevas das ra�as de origem animal araterizam-se por abrigarem mortais primitivost~ao imaturos que se torna imposs��vel a fus~ao om os seus Ajustadores. O redespertar desses mortais�e realizado pelo sera�m guardi~ao, em onjun�~ao om uma por�~ao individualizada do esp��rito imortalda Tereira Fonte e Centro.Assim, os sobreviventes adormeidos de uma idade planet�aria s~ao repessoalizados em listas de ha-madas dispensaionais. Com respeito �as pessoalidades n~ao-salv�aveis de um reino, nenhum esp��ritoimortal estar�a presente para operar junto om os guardi~aes grupais do destino; e isto onstitui aessa�~ao da existênia da riatura. Ainda que alguns dos vossos registros desrevam esse aonte-imento omo tendo lugar nos planetas da morte na arne, isso realmente oorre nos mundos dasmans~oes.2. Mortais das ordens individuais de asens~ao. O progresso individual dos seres humanos �emedido pelos suessivos umprimentos de etapas e travessia (ou mestria) de ada um dos sete ��rulos�osmios. Esses ��rulos de progress~ao mortal s~ao n��veis aos quais est~ao assoiados valores inteletuais,soiais, espirituais e de disernimento �osmio. Come�ando pelo s�etimo ��rulo, os mortais esfor�am-se para alan�ar o primeiro, e todos aqueles que houverem alan�ado o tereiro passam imediatamentea ter anjos guardi~aes pessoais do destino designados para si. Esses mortais podem ser repessoalizadosna vida moronial, independentemente do ju��zo dispensaional ou outros ju��zos.Durante as idades primitivas de um mundo evoluion�ario, pouos mortais v~ao a julgamento notereiro dia. �A medida que passam as idades, ontudo, ada vez mais os guardi~aes pessoais do destinos~ao designados para os mortais em avan�o e, assim, em n�umeros resentes tais riaturas em evolu�~aos~ao repessoalizadas no primeiro mundo das mans~oes, ao tereiro dia depois da morte natural. Em taisoasi~oes, o retorno do Ajustador assinala o despertar da alma humana e isto �e a repessoaliza�~ao dos546



mortos, e o �e t~ao literalmente omo quando �e feita a hamada em massa, no �m de uma dispensa�~ao,nos mundos evoluion�arios.H�a três grupos de seres asendentes individuais: os menos avan�ados aterrissam no mundo iniialdas mans~oes, ou seja, no primeiro. O grupo dos mais avan�ados pode iniiar a arreira moronial emqualquer dos mundos intermedi�arios das mans~oes, segundo a progress~ao planet�aria pr�evia. E os maisavan�ados ainda, dessas ordens, realmente ome�am a sua experiênia moronial no s�etimo mundodas mans~oes.3. Mortais das ordens uja asens~ao depende de um per��odo probat�orio. A hegada de umAjustador onstitui a identidade, aos olhos do universo, e todos os seres resididos est~ao nas listasde hamadas da justi�a. A vida temporal nos mundos evoluion�arios, ontudo, �e inerta, e muitosmorrem na juventude bem antes de haverem esolhido a arreira do Para��so. Tais rian�as e jovens,resididos por Ajustadores, seguem aquele dentre os seus pais que tiver o status de arreira espiritualmais avan�ado, indo assim para o mundo dos �nalitores do sistema (o ber��ario probat�orio) ao tereirodia, em uma ressurrei�~ao espeial, ou quando oorrer a hamada regular do milênio ou, ainda, a dalista dispensaional.As rian�as que morrem novas demais para terem Ajustadores do Pensamento s~ao repessoalizadasno mundo dos �nalitores do sistema loal onomitantemente om a hegada de um dos seus pro-genitores nos mundos das mans~oes. Uma rian�a adquire entidade f��sia om o nasimento mortal,mas, em mat�eria de sobrevivênia, todas as rian�as sem Ajustadores s~ao onsideradas omo aindaligadas aos seus pais.No devido tempo, os Ajustadores do Pensamento vêm para residir nesses pequenos, enquantoa ministra�~ao ser�a�a, para ambos os grupos probat�orios de ordens de dependentes sobreviventes�e, em geral, semelhante �aquela do progenitor mais avan�ado, ou �e equivalente �aquela do �unio dosprogenitores, aso apenas um deles sobreviva. Para aqueles que alan�aram o tereiro ��rulo, inde-pendentemente do status dos seus progenitores, s~ao onedidos guardi~aes pessoais.Ber��arios probat�orios semelhantes s~ao mantidos nas esferas dos �nalitores, na onstela�~ao e nasede-entral do universo, para as rian�as sem Ajustadores das ordens prim�arias e seund�arias mo-di�adas de asendentes.4. Mortais das ordens seund�arias modi�adas de asens~ao. Estes s~ao os seres humanos progres-sivos dos mundos evoluion�arios intermedi�arios. Via de regra, n~ao s~ao imunes �a morte natural mas�am isentos de passar pelos sete mundos das mans~oes.O grupo menos perfeionado redesperta nas sedes-entrais dos seus sistemas loais, passando aolargo apenas dos mundos das mans~oes. O grupo intermedi�ario vai para os mundos de aperfei�oamentoda onstela�~ao; eles passam ao largo de todo o regime moronial do sistema loal. Mais adiante, ainda,nas idades planet�arias de esfor�o espiritual, muitos sobreviventes despertam nas sedes-entrais dasonstela�~oes e, dali, ome�am a sua asens~ao ao Para��so.Antes, por�em, de que qualquer ser desses grupos possa prosseguir, os seus integrantes devem re-gressar omo instrutores aos mundos pelos quais n~ao passaram, adquirindo assim muitas experiêniasomo instrutores nos reinos pelos quais passar~ao omo estudantes. Subseq�uentemente, todos onti-nuam at�e o Para��so, pelos aminhos ordenados de progress~ao mortal.5. Mortais da ordem prim�aria modi�ada de asens~ao. Esses mortais pertenem ao tipo de vidaevoluion�aria que se fusiona ao Ajustador, mas s~ao representativos, mais freq�uentemente, das fases�nais do desenvolvimento humano em um mundo em evolu�~ao. Esses seres glori�ados �am isentosde passar pelos portais da morte; s~ao submetidos �a ust�odia do Filho; e s~ao transladados de entre osvivos, apareendo imediatamente na presen�a do Filho Soberano, na sede-entral do universo loal.Esses s~ao os mortais que se fusionam aos seus Ajustadores durante a vida mortal, e essas pessoa-lidades fusionadas aos Ajustadores atravessam o espa�o livremente, antes de serem vestidos om as547



formas moroniais. Tais almas fusionadas, em um trânsito direto om o Ajustador, v~ao at�e as salasde ressurrei�~ao das elevadas esferas moroniais, onde reebem a sua investidura moronial iniial,exatamente omo todos os outros mortais que hegam dos mundos evoluion�arios.Essa ordem prim�aria modi�ada de asens~ao mortal pode abranger indiv��duos em qualquer dasategorias planet�arias, desde os est�agios mais baixos aos mais elevados dos mundos de fus~ao omos Ajustadores, mas funiona mais freq�uentemente nas esferas mais antigas, depois que estas hajamreebido os benef��ios das numerosas permanênias dos Filhos divinos.Com o estabeleimento da era planet�aria de luz e vida, muitos v~ao para os mundos moroniaisdo universo por meio da ordem prim�aria modi�ada de translado. Mais tarde, ao longo dos est�agiosmais avan�ados da existênia estabeleida, quando a maioria dos mortais que deixam um reino �eabrangida nessa lasse, o planeta �e onsiderado omo pertenendo a essa s�erie. A morte naturaltorna-se ada vez menos freq�uente nessas esferas h�a muito estabeleidas em luz e vida.[Apresentado por um Melquisedeque da Esola de Administra�~ao Planet�aria de Jerus�em.℄
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Cap��tulo 50Os Pr��nipes Planet�ariosEMBORA perten�am �a ordem dos Filhos Lanonandeques, os Pr��nipes Planet�arios prestam umservi�o t~ao espeializado que s~ao onsiderados omumente omo um grupo distinto. Depois dehaverem sido on�rmados pelos Melquisedeques omo Lanonandeques seund�arios, esses Filhos douniverso loal s~ao designados para as reservas da ordem nas sedes-entrais da onstela�~ao. Da�� s~aodesignados para v�arios deveres pelo Soberano do Sistema, �nalmente sendo omissionados omoPr��nipes Planet�arios e enviados para governar os mundos habitados em evolu�~ao.O sinal para que o Soberano do Sistema proeda na quest~ao da designa�~ao de um governante, aum determinado planeta, �e a reep�~ao de um pedido dos Portadores da Vida para que despahe umdirigente administrativo om o �to de funionar naquele planeta onde eles estabeleeram a vida edesenvolveram seres inteligentes evoluion�arios. Todos os planetas habitados por riaturas mortaisevoluion�arias têm um governante planet�ario, dessa ordem de �lia�~ao, designado para eles.50.1 A Miss~ao dos Pr��nipesO Pr��nipe Planet�ario e os seus irm~aos assistentes representam a forma pessoalizada por meio daqual o Filho Eterno do Para��so pode aproximar-se, o mais perto poss��vel (enarna�~ao �a parte), dasriaturas inferiores do tempo e do espa�o. �E bem verdade que o Filho Criador alan�a as riaturasdos reinos por interm�edio do seu esp��rito, todavia, o Pr��nipe Planet�ario �e a �ultima das ordens deFilhos pessoais, que se estende desde o Para��so at�e os �lhos dos homens. O Esp��rito In�nito hega at�ebem pr�oximo dos �lhos dos homens, nas pessoas dos guardi~aes do destino e outros seres ang�elios;o Pai Universal vive no homem por meio da presen�a pr�e-pessoal dos Monitores Misteriosos; mas oPr��nipe Planet�ario representa o �ultimo esfor�o do Filho Eterno, e dos seus Filhos, para aproximar-sede v�os. Num mundo re�em-habitado, o Pr��nipe Planet�ario �e o �unio representante da divindadeompleta, origin�ario do Filho Criador (que �e uma progênie direta do Pai Universal e do Filho Eterno)e da Ministra Divina (a Filha, no universo, do Esp��rito In�nito).O pr��nipe de um mundo re�em-habitado �e erado de um orpo de ajudantes leais e de assistentes,bem omo de um n�umero grande de esp��ritos ministradores. Contudo, o orpo diretor desses novosmundos deve ser omposto das ordens mais baixas dos administradores de um sistema, a �m de queseja inatamente ompassivo e ompreensivo para om os problemas e as di�uldades do planeta. Etodo esse esfor�o de prover um governo ompassivo para os mundos evoluion�arios envolve um risoresente de que essas pessoalidades quase humanas possam ser desviadas da vontade dos GovernantesSupremos, quando em uma exalta�~ao das suas pr�oprias mentes,.Pelo fato de estarem ompletamente s�os, omo representantes da divindade, nos planetas indi-viduais, esses Filhos s~ao severamente testados; mas N�ebadon tem sofrido os infort�unios de v�ariasrebeli~oes. Na ria�~ao dos Soberanos dos Sistemas e Pr��nipes Planet�arios, oorre a pessoaliza�~ao de549



um oneito que j�a se afastou em muito do Pai Universal e do Filho Eterno; e, assim, h�a o perigoresente da perda do sentido de propor�~ao, quanto �a auto-importânia; e isso gera uma possibilidademaior de fraasso ao manter um ontrole adequado dos valores e rela�~oes entre as in�umeras ordensde seres divinos e as suas grada�~oes de autoridade. O fato de que o Pai n~ao esteja pessoalmentepresente nos universos loais tamb�em imp~oe, a todos esses Filhos, uma erta prova�~ao de f�e e delealdade.N~ao �e freq�uente, todavia, que tais pr��nipes dos mundos falhem nas suas miss~oes de organizar eadministrar as esferas habitadas; e o êxito deles failita em muito as miss~oes subseq�uentes, dos FilhosMateriais, que vêm para imprimir, nos homens primitivos dos mundos, as formas mais elevadas devida da riatura. O governo deles tamb�em realiza muito para preparar os planetas para os Filhosde Deus do Para��so, os quais, subseq�uentemente, vêm om o �to de julgar os mundos e inaugurar asdispensa�~oes suessivas.50.2 Administra�~ao Planet�ariaTodos os Pr��nipes Planet�arios est~ao sob a jurisdi�~ao administrativa universal de Gabriel, o o-mandante exeutivo de Mihael, ao passo que, quanto �a autoridade imediata, �am submetidos aosmandados exeutivos dos Soberanos dos Sistemas.A qualquer momento, os Pr��nipes Planet�arios podem busar o onselho dos Melquisedeques, anti-gos instrutores e padrinhos seus, mas eles n~ao s~ao arbitrariamente levados a soliitar essa assistênia e,se essa ajuda n~ao �e voluntariamente requisitada, os Melquisedeques n~ao interferem na administra�~aoplanet�aria. Esses governantes dos mundos tamb�em podem se valer dos onselhos dos quatro-e-vinteonselheiros, reunidos de mundos de auto-outorga no sistema. Em Satânia, todos esses onselheiross~ao, no momento, nativos de Urantia. E h�a um onselho an�alogo, dos setenta, na sede-entral daonstela�~ao, tamb�em seleionado entre os seres evoluion�arios dos reinos.O governo dos planetas evoluion�arios, nas suas arreiras iniiais ainda n~ao estabeleidas, �e ampla-mente autor�atio. Os Pr��nipes Planet�arios organizam os seus grupos espeializados de assistentes,esolhendo-os entre os orpos de ajudantes planet�arios. E eram-se geralmente de um onselhosupremo de doze membros, seleionado de modos variados e diversamente onstitu��do nos diferentesmundos. Um Pr��nipe Planet�ario pode tamb�em ter, omo assistentes, um ou mais da tereira ordemdo seu pr�oprio grupo de �lia�~ao e, algumas vezes em ertos mundos, pode ter um da sua pr�opriaordem, um Lanonandeque seund�ario, omo adjunto.Todo o orpo de assessores do governante de um mundo onsiste em pessoalidades do Esp��rito In-�nito, em ertos tipos de seres evolu��dos mais elevados e mortais asendentes de outros mundos. Esseorpo de assessores tem, em m�edia, era de mil pessoalidades, mas, �a medida que o planeta progride,esse orpo de olaboradores pode ser aumentado, hegando at�e a em mil e mesmo mais. A qualquermomento que seja sentida a neessidade de mais olaboradores, os Pr��nipes Planet�arios têm apenasde requisitar aos seus irm~aos, os Soberanos dos Sistemas, e a peti�~ao �e atendida imediatamente.Os planetas variam muito quanto �a natureza, organiza�~ao e administra�~ao, mas todos s~ao providosde tribunais de justi�a. O sistema judiial do universo loal tem os seus ome�os nos tribunais deum Pr��nipe Planet�ario, presidido por um membro da sua assessoria pessoal; os deretos dessasortes reetem uma atitude altamente paternal e prudente. Todos os problemas que envolvem algoal�em do regulamentado, para os habitantes do planeta, �am sujeitos �a apela�~ao aos tribunais maisaltos, mas os assuntos do dom��nio do seu mundo s~ao amplamente ajustados em onsonânia om adisrimina�~ao pessoal do pr��nipe.As omiss~oes itinerantes de oniliadores servem aos tribunais planet�arios e suplementam-nos, etanto os ontroladores espirituais quanto os f��sios est~ao sujeitos aos ditames desses oniliadores,550



mas nenhuma exeu�~ao arbitr�aria �e feita, jamais, sem o onsentimento do Pai da Constela�~ao, poisos \Alt��ssimos governam nos reinos dos homens".Os ontroladores e os transformadores designados para os planetas est~ao tamb�em apaitados paraolaborar om os anjos e as outras ordens de seres elestes, tornando essas pessoalidades vis��veis paraas riaturas mortais. Em oasi~oes espeiais, os ajudantes ser�a�os e at�e mesmo os Melquisedequespodem tornar a si pr�oprios vis��veis para os habitantes dos mundos evoluion�arios. A raz~ao prinipalpara trazer seres asendentes mortais da apital do sistema, omo parte do orpo de assessores doPr��nipe Planet�ario, �e failitar a omunia�~ao om os habitantes do reino.
50.3 Os Assessores Corp�oreos do Pr��nipeEm geral, quando vai para um mundo jovem, um Pr��nipe Planet�ario leva onsigo, da sede-entral dosistema, um grupo de seres asendentes volunt�arios. Esses seres asendentes aompanham o pr��nipe,omo onselheiros e olaboradores, no trabalho iniial de melhoramento da ra�a. Esse orpo deajudantes materiais onstitui o elo de liga�~ao entre o pr��nipe e as ra�as do mundo. Calig�astia, oPr��nipe de Urantia, dispunha de um orpo de em desses olaboradores.Esses assistentes volunt�arios s~ao idad~aos da apital de um sistema, sendo que nenhum delesfusionou-se ainda ao seu Ajustador residente. Os Ajustadores desses servidores volunt�arios perma-neem no seu status de residentes na sede-entral do sistema, enquanto os progressores moroniaisregressam temporariamente a um estado material anterior.Os Portadores da Vida, arquitetos da forma, dotam esses volunt�arios de novos orpos f��sios, osquais eles oupam pelo per��odo da sua permanênia planet�aria. Essas formas de pessoalidade, aindaque isentas das doen�as omuns dos reinos, s~ao omo os orpos moroniais iniiais, ainda sujeitos aalguns aidentes de natureza meânia.A assessoria orpori�ada do pr��nipe, via de regra, �e retirada do planeta quando do julgamentoseguinte, na �epoa da hegada do segundo Filho �a esfera. Antes de partir, ostumeiramente, elesdesignam, para as suas v�arias tarefas, as suas progênies m�utuas e alguns volunt�arios nativos superio-res. Nos mundos em que a esses olaboradores do pr��nipe �e permitido aasalarem-se om os grupossuperiores das ra�as nativas, as suas progênies usualmente suedem a eles.Esses assistentes do Pr��nipe Planet�ario raramente aasalam-se om as ra�as do mundo, semprese aasalam entre si. Duas lasses de seres resultam dessas uni~oes: o tipo prim�ario de riaturasintermedi�arias e alguns tipos elevados de seres materiais, que permaneem agregados ao orpo deassessores do pr��nipe depois que os seus progenitores s~ao retirados do planeta, na �epoa da hegadade Ad~ao e Eva. Esses �lhos n~ao se aasalam om as ra�as mortais, �a exe�~ao dos asos de ertasemergênias e apenas por um mandado do Pr��nipe Planet�ario. Num aso assim, os seus �lhos -os netos da assessoria orp�orea - têm o mesmo status das ra�as superiores da sua �epoa e gera�~ao.Toda a progênie desses assistentes semimateriais do Pr��nipe Planet�ario �e de seres resididos porAjustadores.Ao �m da dispensa�~ao do pr��nipe, quando hega o momento em que essa \assessoria de revers~ao"deve retornar �a sede-entral do sistema, para reassumir sua arreira ao Para��so, esses seres asendentesapresentam-se aos Portadores da Vida om o prop�osito de entregar os seus orpos materiais. Elesentram no sono de transi�~ao e despertam livres das suas vestimentas mortais e envoltos nas suasformas moroniais, prontos para o transporte ser�a�o que os devolver�a �a apital do sistema, onde osseus Ajustadores, separados deles, os aguardam. Eles �am atrasados, uma dispensa�~ao inteira, emrela�~ao �a sua lasse de Jerus�em, mas ganham uma experiênia �unia e extraordin�aria, um ap��tuloraro na arreira de um mortal asendente. 551



50.4 As Sedes Centrais e as Esolas Planet�ariasA assessoria orp�orea do pr��nipe organiza, muito edo, as esolas planet�arias de aperfei�oamento eultura, onde o melhor das ra�as evoluion�arias �e instru��do e, ent~ao, enviado para ensinar ao seu povoo que de melhor aprenderam. Essas esolas do pr��nipe est~ao loalizadas na sede-entral material doplaneta.Grande parte do trabalho no mundo f��sio, ligada ao estabeleimento dessa idade sede-entral �erealizada pela assessoria orp�orea. Essas idades sedes-entrais, ou olônias, dos primeiros tempos doPr��nipe Planet�ario, s~ao muito diferentes daquilo que um mortal de Urantia poderia imaginar. S~aosimples, em ompara�~ao �as das idades posteriores, sendo araterizadas por ornamenta�~oes mineraise por onstru�~oes materiais relativamente avan�adas. E tudo isso ontrasta om o regime Adâmio,entrado em volta de um jardim sede-entral, onde �e realizado o trabalho Adâmio, para o bem dasra�as durante a segunda dispensa�~ao dos Filhos do universo.Na olônia sede-entral, no vosso mundo, ada habita�~ao humana era abundantemente provida deterras. Embora as tribos mais primitivas ontinuassem a�ando e saqueando, em busa de alimentos,os estudantes e os instrutores, nas esolas do Pr��nipe, eram todos agriultores e hortiultores. Otempo era dividido igualmente entre as seguintes tarefas:1. O trabalho f��sio. O ultivo do solo, assoiado �a onstru�~ao de asas e ornamenta�~oes.2. As atividades soiais. As representa�~oes teatrais e as reuni~oes soioulturais.3. As aplia�~oes eduativas. A instru�~ao individual ligada ao ensino grupal familiar, suplementadopor lasses de aperfei�oamento espeializado.4. O aperfei�oamento voaional. As esolas de asamento e tarefas do lar, esolas de arte eaperfei�oamento artesanal; e as lasses para o aperfei�oamento de instrutores - seulares, ulturais ereligiosos.5. A ultura espiritual. A irmandade dos instrutores, o eslareimento da infânia e de grupos dejovens, e o aperfei�oamento de rian�as nativas adotadas omo mission�arias para o seu povo.Um Pr��nipe Planet�ario n~ao �e vis��vel para os seres mortais; �e um teste de f�e areditar que ele possaestar representado pelos seres semimateriais do seu orpo de assessores. Entretanto, essas esolas deultura e aperfei�oamento s~ao bem adaptadas �as neessidades de ada planeta; e logo se desenvolveuma rivalidade aguda, mas louv�avel, entre as ra�as dos homens nos esfor�os de onquistar a admiss~aonessas v�arias institui�~oes de aprendizado.Desses entros mundiais de ultura e realiza�~oes, gradualmente, �e irradiada uma inuênia eleva-dora e ivilizadora a todos os povos, que, gradativa, mas seguramente, transforma as ra�as evolu-ion�arias. Nesse meio tempo os �lhos eduados e espiritualizados dos povos das proximidades, queforam adotados e treinados pelas esolas do pr��nipe, retornam aos seus grupos nativos e dentro domelhor das suas apaidades estabeleem ali novos entros poderosos de ensino e ultura, que s~aolevados adiante de aordo om o plano das esolas do pr��nipe.Em Urantia, esses planos para o progresso planet�ario e avan�o ultural estavam enaminhando-sebem, e avan�ando muito satisfatoriamente, at�e que Calig�astia aderisse �a rebeli~ao de L�uifer; e tudoque estava sendo empreendido teve um �m preipitado e ingl�orio.Um dos epis�odios mais profundamente hoantes dessa rebeli~ao, para mim, foi tomar onheimentoda dura perf��dia de um ser da minha pr�opria ordem de �lia�~ao, Calig�astia, que deliberadamente eom uma mal��ia alulada, desvirtuou sistematiamente as instru�~oes e envenenou os ensinamentosdados em todas as esolas planet�arias de Urantia em funionamento naquela �epoa. O naufr�agiodessas esolas foi r�apido e ompleto.Muitos, da progênie dos seres asendentes do orpo materializado de assessores do Pr��nipe, per-552



maneendo leais, desertaram das �leiras de Calig�astia. Esses seres leais foram enorajados pelosadministradores Melquisedeques provis�orios de Urantia e, em tempos posteriores, os seus desenden-tes �zeram muito para sustentar os oneitos planet�arios da verdade e retid~ao. O trabalho dessesevangelistas leais ajudou a impedir a oblitera�~ao total da verdade espiritual em Urantia. Essas almasorajosas e seus desendentes mantiveram vivo um pouo do onheimento da lei do Pai e preserva-ram, para as ra�as do mundo, o oneito das dispensa�~oes planet�arias suessivas das v�arias ordensde Filhos divinos.50.5 A Civiliza�~ao ProgressivaOs pr��nipes leais dos mundos habitados �am permanentemente agregados aos planetas para osquais foram designados originalmente. Os Filhos do Para��so e as suas dispensa�~oes podem ir e vir,mas um Pr��nipe Planet�ario que tenha tido êxito ontinua sempre omo governante do seu reino. Oseu trabalho �e inteiramente independente das miss~oes dos Filhos mais elevados, pois �e destinado afomentar o desenvolvimento da iviliza�~ao planet�aria.O progresso da iviliza�~ao nuna �e semelhante em dois planetas distintos. Os detalhes do desenrolarda evolu�~ao mortal s~ao muito diferentes nos in�umeros mundos dessemelhantes. Apesar das muitasdiferen�as dos desenvolvimentos planet�arios, nos dom��nios f��sio, inteletual e soial, todas as esferasevoluion�arias progridem em ertas dire�~oes bem de�nidas.Sob o governo benigno de um Pr��nipe Planet�ario, intensi�ado pela presen�a dos Filhos Materiaise marado pelas miss~oes peri�odias dos Filhos do Para��so, as ra�as mortais, em um mundo dotempo e do espa�o dentro da arreira normal, passar~ao suessivamente pelas sete �epoas seguintesde desenvolvimento:1. A �epoa da nutri�~ao. As riaturas pr�e-humanas e as ra�as iniiais do homem primitivo oupam-se prinipalmente om os problemas da nutri�~ao. Esses seres em evolu�~ao passam o tempo em queest~ao despertos �a proura de alimento ou em ombates, ofensiva ou defensivamente. A busa daomida �e fundamental nas mentes desses anestrais primitivos da iviliza�~ao subseq�uente.2. A idade da seguran�a. T~ao logo possa ter algum tempo de sobra, entre os per��odos de prourade alimento, o a�ador primitivo usa desse lazer para aumentar a sua seguran�a. E uma aten�~aoada vez maior �e dediada �a t�enia da guerra. Os lares s~ao forti�ados e os l~as solidi�am-se emonseq�uênia do medo m�utuo e om a inula�~ao de �odio aos grupos estranhos. A autopreserva�~ao�e uma meta que vem sempre em seguida �a da automanuten�~ao.3. A era do onforto material. Depois que os problemas da alimenta�~ao hajam sido parialmenteresolvidos e algum n��vel de seguran�a houver sido alan�ado, o tempo de lazer adiional �e utilizadopara promover o onforto pessoal. O luxo, oupando o entro do palo das atividades humanas,passa a rivalizar-se om a simples neessidade. Essa idade �e muito freq�uentemente araterizada pelatirania, intolerânia, glutonaria e bebedeira. Os elementos mais fraos das ra�as têm uma inlina�~aopara os exessos e a brutalidade. Gradativamente tais seres debilitam-se na busa do prazer e s~aosubjugados pelos elementos mais fortes e amantes da verdade na iviliza�~ao em avan�o.4. A busa de onheimento e sabedoria. O alimento, a seguran�a, o prazer e o lazer forneem abase para o desenvolvimento da ultura e a dissemina�~ao do onheimento. O esfor�o para oloarem pr�atia o onheimento resulta em sabedoria e, quando houver aprendido omo tirar proveitoda experiênia e assim aprimorar-se, uma ultura ter�a realmente atingido a �epoa de iviliza�~ao. Oalimento, a seguran�a e o onforto material ainda dominam a soiedade; mas muitos indiv��duos devis~ao mais ampla têm fome de onheimento e sede de sabedoria. Cada rian�a ter�a a oportunidadede aprender pratiando; a edua�~ao �e a palavra de ordem dessas idades.5. A �epoa da �loso�a e da fraternidade. Quando os mortais aprendem a pensar e ome�am a553



tirar proveito da experiênia, tornam-se �los�o�os - e ome�am a raioinar por si pr�oprios e exerero ju��zo do disernimento. A soiedade, nessa idade, torna-se �etia; e os mortais dessa �epoa est~aorealmente transformando-se em seres morais. E seres morais s�abios s~ao apazes de estabeleer umairmandade entre os homens, em um mundo que progride desse modo. Os seres morais e �etios podemaprender a viver segundo a regra de ouro.6. A idade das batalhas espirituais. Quando os mortais em evolu�~ao houverem passado pe-los est�agios do desenvolvimento f��sio, inteletual e soial, atingem, mais edo ou mais tarde, aquelen��vel de vis~ao interior pessoal que os impele a busar a satisfa�~ao espiritual e o entendimento �osmio.A religi~ao faz por ompletar a eleva�~ao, desde os dom��nios emoionais do medo e da supersti�~ao, aosn��veis elevados de sabedoria �osmia e experiênia espiritual pessoal. A edua�~ao leva �a aspira�~ao dealan�ar os signi�ados, e a ultura apreende as rela�~oes �osmias e os valores verdadeiros. Tais mor-tais em evolu�~ao s~ao genuinamente ultos, verdadeiramente eduados e primorosamente onheedoresde Deus.7. A era de luz e vida. Este �e o oresimento das eras suessivas, de seguran�a f��sia, expans~aointeletual, ultura soial e realiza�~ao espiritual. Essas realiza�~oes humanas s~ao agora ombinadas,assoiadas e oordenadas em unidade �osmia e para o servi�o n~ao-ego��sta. Dentro das limita�~oesda natureza �nita e dos dons materiais, n~ao h�a fronteiras estabeleidas para o alane das possibili-dades da realiza�~ao evoluion�aria das gera�~oes em avan�o, que vivem suessivamente nesses mundossupernos e estabeleidos do tempo e do espa�o.Depois de servirem �as suas esferas, nas suessivas dispensa�~oes da hist�oria do mundo e das �epoasprogressivas de avan�o planet�ario, os Pr��nipes Planet�arios s~ao elevados �a posi�~ao de SoberanosPlanet�arios, quando da inaugura�~ao da era de luz e vida.50.6 A Cultura Planet�ariaO isolamento de Urantia torna imposs��vel fazer uma apresenta�~ao dos muitos detalhes da vida eambiente dos vossos vizinhos de Satânia. Nestas apresenta�~oes estamos limitados pela quarentenaplanet�aria e pelo isolamento do sistema. Devemos ser guiados por essas restri�~oes, nos nossos esfor�ospara eslareer os mortais de Urantia. Dentro do que foi permitido, por�em, v�os fostes instru��dos sobrea seq�uênia do progresso de um mundo evoluion�ario omum, e estais apaitados a estabeleerompara�~oes entre a arreira de um mundo assim e a ondi�~ao atual de Urantia.O desenvolvimento da iviliza�~ao de Urantia n~ao diferiu tanto do de outros mundos que suporta-ram o infort�unio do isolamento espiritual. Contudo, quando omparado aos mundos leais do universo,o vosso planeta paree muito onfuso e grandemente retardado em todas as fases do progresso inte-letual e das realiza�~oes de alane espiritual.Como onseq�uênia das infeliita�~oes planet�arias, os urantianos �aram impedidos de ompreendermais sobre a ultura dos mundos normais. Mas n~ao dever��eis onsiderar os mundos evoluion�arios,mesmo os mais ideais, omo esferas em que a vida seja um mar de rosas e de failidades. A vidainiial das ra�as mortais �e sempre aompanhada de lutas. O esfor�o e a determina�~ao s~ao parteessenial na onquista dos valores da sobrevivênia.A ultura pressup~oe qualidade de mente; a ultura n~ao pode ser enfatizada, a menos que a menteseja elevada. O inteleto superior busar�a uma ultura nobre e enontrar�a algum modo de alan�aressa meta. As mentes inferiores ir~ao desprezar a ultura mais elevada, mesmo que esta lhes sejaapresentada j�a pronta. Muito, tamb�em, depende das miss~oes suessivas dos Filhos divinos e damedida pela qual o eslareimento �e reebido nessas idades das suas respetivas dispensa�~oes.N~ao dever��eis esqueer-vos de que, por duzentos mil anos, todos os mundos de Satânia têm perma-neido banidos espiritualmente de Norlatiadeque, em onseq�uênia da rebeli~ao de L�uifer. E ser~ao554



neess�arias idades e mais idades, para que haja uma orre�~ao nas limita�~oes resultantes do peadoe da seess~ao. O vosso mundo ainda ontinua seguindo uma arreira irregular e heia de viissi-tudes por ausa de uma dupla trag�edia: a rebeli~ao de um Pr��nipe Planet�ario, e a falta dos seusFilhos Materiais. Mesmo a auto-outorga de Cristo Mihael em Urantia, de imediato, n~ao eliminouas onseq�uênias temporais dos erros t~ao s�erios ometidos pela administra�~ao anterior deste mundo.50.7 As Reompensas do Isolamento�A primeira vista, poderia pareer que Urantia e os mundos isolados semelhantes sejam por de-mais desafortunados por haverem sido privados da inuênia e presen�a ben�e�as de pessoalidadessupra-humanas, tais omo um Pr��nipe Planet�ario, um Filho e uma Filha Materiais. Entretanto, oisolamento dessas esferas proporiona �as suas ra�as uma oportunidade �unia para o exer��io da f�ee o desenvolvimento de uma qualidade espeial de on�abilidade �osmia: uma onvi�~ao que n~aodepende da vista nem de qualquer outro aspeto material. Pode ser que isso, �nalmente, aarrete oresultado de que as riaturas mortais provenientes dos mundos em quarentena, em onseq�uênia darebeli~ao, sejam extremamente afortunadas. Desobrimos que a tais seres asendentes, muito edo,s~ao on�adas in�umeras miss~oes espeiais de empreendimentos �osmios, para a realiza�~ao das quaisuma f�e inquestion�avel e uma on�an�a sublime sejam esseniais.Em Jerus�em, os seres asendentes desses mundos isolados oupam um setor residenial delespr�oprios e s~ao onheidos omo agondonteiros; esta palavra signi�ando riaturas evoluion�arias devontade que podem areditar sem ver, que perseveram quando isoladas e que triunfam sobre di-�uldades insuper�aveis, at�e mesmo quando isoladas em solid~ao. Esse agrupamento funional deagondonteiros perdura em toda a asens~ao do universo loal e na travessia do superuniverso; desapa-ree durante a permanênia em Havona, mas reaparee prontamente quando do alan�ar do Para��soe perdura, em de�nitivo, om os Corpos Mortais de Finalidade. Tabamântia �e um agondonteiro omstatus de �nalitor, havendo sobrevivido de uma das esferas em quarentena envolvidas na primeirarebeli~ao que aonteeu nos universos do tempo e do espa�o.Durante toda a arreira at�e o Para��so, um esfor�o �e seguido da reompensa, exatamente omoo resultado se segue �as ausas. Tais reompensas distinguem o indiv��duo da m�edia, estabeleemum diferenial entre as experiênias das riaturas e ontribuem para a versatilidade da sua atua�~ao�ultima no orpo oletivo dos �nalitores.[Apresentado por um Filho Lanonandeque Seund�ario do Corpo de Reserva.℄
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Cap��tulo 51Os Ad~aos Planet�ariosDURANTE a dispensa�~ao de um Pr��nipe Planet�ario, o homem primitivo alan�a o limite do desen-volvimento evoluion�ario natural; e tal realiza�~ao biol�ogia �e o sinal para que o Soberano do Sistemadespahe, para o mundo em quest~ao, a segunda ordem de �lia�~ao, a dos elevadores biol�ogios. EssesFilhos, pois h�a dois deles - o Filho e a Filha Materiais - , s~ao geralmente onheidos em um planetaomo Ad~ao e Eva. O Filho Material original de Satânia �e Ad~ao, e aqueles que v~ao para os mundosdos sistemas omo elevadores biol�ogios sempre levam o nome desse Filho original, o primeiro da suaordem �unia.Esses Filhos s~ao uma d�adiva material do Filho Criador aos mundos habitados. Junto om oPr��nipe Planet�ario, eles permaneem no seu planeta de atribui�~ao durante todo o urso evoluion�ariode tais esferas. A aventura, em um mundo que tem um Pr��nipe Planet�ario, n~ao �e muito arrisada,mas em um planeta ap�ostata, que �e um reino sem um governante espiritual e privado de omunia�~aointerplanet�aria, tal miss~ao torna-se heia de perigos graves.Embora n~ao possais esperar onheer tudo sobre o trabalho desses Filhos, em todos os mundos deSatânia e de outros sistemas, outros doumentos retratam mais totalmente a vida e as experiêniasdesse interessante par, Ad~ao e Eva, que veio do orpo dos elevadores biol�ogios de Jerus�em paraelevar as ra�as de Urantia. Embora tenha havido uma falha nos planos ideais de melhorar as vossasra�as nativas, ainda assim, a miss~ao de Ad~ao n~ao foi em v~ao; Urantia bene�iou-se imensamente dad�adiva de Ad~ao e Eva e, perante os ompanheiros deles e para os onselhos do alto, o trabalho delesn~ao �e onsiderado uma perda total.51.1 A Origem e a Natureza dos Filhos Materiais de DeusOs Filhos e as Filhas materiais, ou sexuados, s~ao uma progênie do Filho Criador; o Esp��rito Maternodo Universo n~ao partiipa da produ�~ao desses seres que est~ao destinados a funionar omo elevadoresf��sios nos mundos evoluion�arios.As ordens materiais de �lia�~ao n~ao s~ao uniformes no universo loal. O Filho Criador produz apenasum par desses seres, em ada sistema loal; esses pares originais s~ao diferentes pela sua natureza,pois est~ao sintonizados om o modelo da vida dos seus respetivos sistemas. Essa �e uma medidaneess�aria, pois, de outro modo, o potenial reprodutivo dos Ad~aos n~ao seria funional junto omaquele dos seres mortais em evolu�~ao dos mundos de qualquer sistema partiular. O Ad~ao e a Evaque vieram para Urantia desendiam do par original de Filhos Materiais de Satânia.Os Filhos Materiais têm uma altura que varia de dois metros e meio a três metros, e os seus orposbrilham om um halo de luz radiante de tonalidade violeta. Embora o sangue material irule nosseus orpos materiais, eles est~ao tamb�em sobrearregados de energia divina e luz eleste. Esses Filhos557



Materiais (os Ad~aos) e as Filhas Materiais (as Evas) s~ao iguais, um ao outro, diferindo apenas nasua natureza reprodutiva e por alguns dons qu��mios. Eles s~ao iguais, ainda que difereniados pelomasulino e o feminino - sendo, portanto, omplementares - , e s~ao projetados para servir aos pares,em quase todos os seus ompromissos.Os Filhos Materiais desfrutam de uma nutri�~ao dual; s~ao realmente duais por natureza e onsti-tui�~ao, ompartilhando da energia materializada, de modo semelhante ao dos seres f��sios do reino,enquanto a sua existênia imortal �e totalmente mantida pela ingest~ao direta e autom�atia de ertasenergias �osmias de sustento. Caso falhe em alguma miss~ao para a qual esteja designada, ou, mesmo,aso se rebele onsiente e deliberadamente, essa ordem de Filhos �a isolada, ortada da onex~aoom a fonte de luz e vida do universo. E a partir da�� tornam-se seres pratiamente materiais, desti-nados a levar a vida no seu urso material, no mundo da sua designa�~ao; passando a ser obrigados aapresentar-se aos magistrados do universo, para o ju��zo. A morte material enerrar�a, �nalmente, aarreira planet�aria de tal infortunado e pouo s�abio Filho ou Filha Material.O Ad~ao e a Eva, do par original diretamente riado, s~ao imortais por dom inerente, exatamenteomo o s~ao todas as outras ordens de �lia�~ao do universo loal, mas uma diminui�~ao do potenial deimortalidade arateriza os �lhos e �lhas deles. Esse asal original n~ao pode transmitir a imortalidadeinondiional aos seus �lhos e �lhas de proria�~ao. A sua progênie �e dependente, para a ontinua�~aoda vida, de uma sinronia inteletual ininterrupta om o iruito gravitaional da mente do Esp��rito.Desde o in��io, no sistema de Satânia, treze Ad~aos Planet�arios perderam-se em rebeli~oes e no erro; e681 204 deles, em posi�~oes subordinadas de on�an�a. A maioria dessas faltas oorreu na �epoa darebeli~ao de L�uifer.Enquanto vivem omo idad~aos permanentes nas apitais dos sistemas e mesmo funionando emmiss~oes desendentes nos planetas evoluion�arios, os Filhos Materiais n~ao possuem Ajustadores doPensamento; mas �e por meio desses mesmos servi�os que eles adquirem a apaidade experienialpara a residênia do Ajustador e para a arreira de asens~ao ao Para��so. Esses seres �unios e maravi-lhosamente �uteis s~ao elos de onex~ao entre o mundo espiritual e o mundo f��sio. Eles onentram-senas sedes-entrais dos sistemas, onde se reproduzem e onduzem a vida omo idad~aos materiais doreino, e de onde s~ao despahados para os mundos evoluion�arios.Diferentemente de outras ordens de Filhos riadas para o servi�o planet�ario, a ordem materialde �lia�~ao n~ao �e, por natureza, invis��vel para as riaturas materiais omo os habitantes de Urantia.Esses Filhos de Deus podem ser vistos, ompreendidos e, por sua vez, podem se intermeslar defato om as riaturas do tempo; poderiam at�e mesmo proriar junto om eles, embora esse papel deeleva�~ao biol�ogia �que em geral entregue �a progênie de tais Ad~aos Planet�arios.Em Jerus�em, os �lhos leais de qualquer Ad~ao e Eva s~ao imortais, mas a progênie de um Filhoe uma Filha Material, proriada depois da sua hegada em um planeta evoluion�ario, n~ao �e assimimune �a morte natural. Oorre uma mudan�a no meanismo de transmiss~ao da vida, quando essesFilhos s~ao rematerializados para as fun�~oes reprodutivas em um mundo evoluion�ario. Os Portadoresda Vida privam, propositadamente, os Ad~aos e as Evas Planet�arios do poder de oneber �lhos e�lhas imortais. Se n~ao a��rem em falta, um Ad~ao e uma Eva, em uma miss~ao planet�aria, podemviver inde�nidamente; mas, dentro de ertos limites, os �lhos deles experieniam uma longevidadeque derese, de gera�~ao para gera�~ao.51.2 O Trânsito dos Ad~aos Planet�ariosAo reeber a not��ia de que mais um mundo habitado haja alan�ado o momento erto para a evolu�~aof��sia, o Soberano do Sistema re�une o orpo de Filhos e Filhas Materiais na apital do sistema; e,depois da disuss~ao sobre as neessidades deste mundo evoluion�ario, dois, do grupo de volunt�arios -um Ad~ao e uma Eva do orpo sênior de Filhos Materiais - s~ao esolhidos para empreender a aventura,558



submetendo-se ao profundo sono preparat�orio om o �to de serem ensera�nados e transportados,desde o seu lar de servi�o solid�ario at�e o novo reino de novas oportunidades e perigos novos.Os Ad~aos e as Evas s~ao riaturas semimateriais e, omo tais, n~ao s~ao transport�aveis pelos sera�ns.Antes, eles devem submeter-se �a desmaterializa�~ao na apital do sistema om o �to de poderem serensera�nados no transporte at�e o mundo da sua designa�~ao. Os sera�ns de transporte s~ao apazes deefetuar tais altera�~oes nos Filhos Materiais e em outros seres semimateriais, para apait�a-los a serensera�nados e, assim, transportados no espa�o, de um mundo ou sistema para outro. Cera de trêsdias do tempo-padr~ao s~ao onsumidos nesse preparo para o transporte, e �e neess�aria a oopera�~aode um Portador da Vida para devolver tal riatura desmaterializada �a existênia normal, quando otransporte ser�a�o hega ao destino.Ainda que exista essa t�enia de desmaterializa�~ao, de preparo dos Ad~aos para o trânsito de Je-rus�em at�e os mundos evoluion�arios, n~ao h�a nenhum m�etodo equivalente para tir�a-los desses mundos,a menos que todo o planeta esteja para ser esvaziado, evento para o qual �e efetuada uma instala�~aode emergênia, provido da t�enia da desmaterializa�~ao, a qual pode abranger toda a popula�~aosalv�avel. Caso alguma at�astrofe f��sia tornasse ondenada a residênia em um planeta de uma ra�aem evolu�~ao, os Melquisedeques e os Portadores da Vida instalariam a t�enia da desmaterializa�~aopara todos os sobreviventes e, por meio do transporte ser�a�o, esses seres seriam levados para o novomundo preparado para a ontinua�~ao da sua existênia. A evolu�~ao de uma ra�a humana, uma veziniiada em um mundo do espa�o, deve prosseguir de modo totalmente independente da sobrevivêniaf��sia daquele planeta; mas, durante as idades evoluion�arias, n~ao �e de se onsiderar que um Ad~ao euma Eva Planet�arios deixem o mundo da sua esolha.Quando da sua hegada ao destino planet�ario, o Filho e a Filha Materiais s~ao rematerializadossob a dire�~ao dos Portadores da Vida. Todo esse proesso leva de dez a vinte e oito dias, do tempode Urantia. A inonsiênia do sono ser�a�o ontinua durante todo esse per��odo de reonstru�~ao.Quando a reonstitui�~ao do organismo f��sio se ompleta, esses Filhos e Filhas Materiais enontram-se prontos, nos seus novos lares e seus novos mundos, para todos os intentos e prop�ositos, exatamenteomo estavam antes de submeter-se ao proesso de desmaterializa�~ao em Jerus�em.51.3 As Miss~oes AdâmiasNos mundos habitados, os Filhos e Filhas Materiais onstroem as suas pr�oprias habita�~oes-jardim,sendo logo ajudados pelos seus pr�oprios �lhos. Usualmente, o loal do jardim j�a teria sido eso-lhido pelo Pr��nipe Planet�ario; e a sua assessoria orp�orea faz boa parte do trabalho preliminar daprepara�~ao, om a ajuda de muitos dos tipos mais elevados das ra�as nativas.Esses s~ao os Jardins do �Eden, assim hamados em homenagem a Edêntia, a apital da Constela�~ao,e porque s~ao feitos segundo o modelo de grandeza botânia dos mundos-sede dos Pais Alt��ssimos.Tais moradas-jardim s~ao loalizadas usualmente em um loal reluso e em uma regi~ao pr�oxima dostr�opios. S~ao ria�~oes bel��ssimas, para qualquer mundo normal. V�os nada podeis onluir sobre essesentros de beleza e ultura, se vos baseardes nas narrativas fragmentadas sobre o desenvolvimentofrustrado que um empreendimento de tal ordem teve em Urantia.Um Ad~ao e uma Eva Planet�arios s~ao, em potenial, a d�adiva plena da gra�a f��sia �as ra�as mortais.A prinipal oupa�~ao desse asal importado �e multipliar-se e elevar os �lhos do tempo. Mas n~aodeve haver meslagem direta entre o povo do jardim e os do mundo; por muitas gera�~oes, Ad~ao e Evapermaneem biologiamente segregados dos mortais evoluion�arios, enquanto onstroem uma ra�aforte da sua ordem. Assim �e a origem da ra�a violeta nos mundos habitados.Os planos para a eleva�~ao da ra�a s~ao preparados pelo Pr��nipe Planet�ario e pelos seus assessores,e s~ao exeutados por Ad~ao e Eva. E desse modo foi, ent~ao, que o vosso Filho Material e a sua om-559



panheira foram oloados em uma grande desvantagem, logo que hegaram a Urantia. Calig�astia fezuma h�abil e efetiva oposi�~ao �a miss~ao Adâmia. E, n~ao obstante os administradores Melquisedequesde Urantia haverem prevenido devidamente a ambos, tanto ao Ad~ao quanto �a Eva, a respeito dos pe-rigos planet�arios inerentes �a presen�a de um Pr��nipe Planet�ario rebelde, esse supremo arqui-rebelde,por meio de um estratagema astuto, fez tais manipula�~oes om o asal Edênio que, oloando osdois em uma ilada, levou-os a violar o que estava estipulado para a miss~ao de on�an�a deles, omogovernantes vis��veis do vosso mundo. O trai�oeiro Pr��nipe Planet�ario teve êxito em omprometer ovosso Ad~ao e a vossa Eva, mas falhou no seu esfor�o de envolvê-los na rebeli~ao de L�uifer.A quinta ordem de anjos, a dos ajudantes planet�arios, est�a vinulada �a miss~ao Adâmia, aompa-nhando sempre os Ad~aos Planet�arios nas suas aventuras nos mundos. Em geral o orpo designado,iniialmente, onta om era de em mil anjos. Quando o trabalho de Ad~ao e Eva em Urantia foiprematuramente deslanhado, ap�os estes se haverem desviado do plano ordenado, foi uma das Vozesser�a�as do Jardim que os admoestou a respeito da sua onduta repreens��vel. E a vossa narrativadessa oorrênia ilustra bem a maneira pela qual as tradi�~oes, no vosso planeta, tenderam semprea atribuir tudo o que �e sobrenatural ao Senhor Deus. Por ausa disso, muitas vezes, os urantianostêm �ado onfusos a respeito da natureza do Pai Universal, pois as palavras e atos de todos os Seusoligados e subordinados, em geral, têm sido atribu��dos a Ele. No aso de Ad~ao e Eva, o anjo do Jar-dim n~ao era outro sen~ao o diretor dos ajudantes planet�arios, ent~ao no posto. Esse sera�m, Solônia,prolamou a falta para om o plano divino e requisitou a volta dos administradores Melquisedequesa Urantia.As riaturas intermedi�arias seund�arias s~ao inerentes �as miss~oes Adâmias. Do mesmo modo quese d�a om a assessoria orp�orea do Pr��nipe Planet�ario, os desendentes dos Filhos e Filhas Materiaiss~ao de duas ordens: a dos seus �lhos f��sios e a ordem seund�aria, de riaturas intermedi�arias. Esta�ultima, que �e de ministradores planet�arios materiais, geralmente invis��veis, ontribui em muito para oavan�o da iviliza�~ao e mesmo para subjugar as minorias insubordinadas que possam tentar subvertero desenvolvimento soial e o progresso espiritual.As riaturas intermedi�arias seund�arias n~ao devem ser onfundidas om as da ordem prim�aria, queremonta a tempos muito pr�oximos da hegada do Pr��nipe Planet�ario. Em Urantia, a maioria dessasriaturas intermedi�arias anteriores entrou na rebeli~ao junto om Calig�astia e, desde Penteostes,enontra-se enlausurada. Muitas das riaturas do grupo Adâmio, que n~ao permaneeram leais �aadministra�~ao planet�aria, do mesmo modo est~ao relusas.No Dia de Penteostes, as riaturas prim�arias e seund�arias leais �zeram uma uni~ao volunt�aria etêm funionado omo uma unidade, em rela�~ao aos assuntos deste mundo, desde ent~ao. Servem soba lideran�a de riaturas intermedi�arias leais, alternadamente esolhidas dos dois grupos.O vosso mundo foi visitado j�a por quatro ordens de �lia�~ao: Calig�astia, o Pr��nipe Planet�ario;Ad~ao e Eva, os Filhos Materiais de Deus; Maquiventa Melquisedeque, o \s�abio de Sal�em" nos dias deAbra~ao; e Cristo Mihael, que veio omo o Filho do Para��so em auto-outorga. Quanto mais efetivoe belo n~ao teria sido se Mihael, o governante supremo do universo de N�ebadon, tivesse reebido, novosso mundo, as boas-vindas de um Pr��nipe Planet�ario leal e e�iente junto a um Filho Materialdevotado e heio de êxito, pois ambos poderiam haver realizado muito para elevar o trabalho davida e miss~ao do Filho auto-outorgado! Contudo, nem todos os mundos têm sido t~ao desafortunadosomo Urantia; nem assim t~ao dif��il tem sido a miss~ao dos Ad~aos Planet�arios nem t~ao arrisada.Quando têm êxito, eles ontribuem para o desenvolvimento de um grande povo, e ontinuam omohefes vis��veis dos assuntos do planeta, ainda por bastante tempo, na idade em que esse mundo setorna estabeleido em luz e vida.
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51.4 As Seis Ra�as Evoluion�ariasA ra�a predominante, durante as idades iniiais dos mundos habitados, �e a do homem vermelho,que geralmente �e a primeira a atingir n��veis humanos de desenvolvimento. Todavia, onquanto ohomem vermelho seja a primeira ra�a a se desenvolver nos planetas, tamb�em os povos subseq�uentes,de outras ores, ome�am a surgir muito edo, nas idades da emergênia mortal.As ra�as, as mais iniiais, s~ao ligeiramente superiores �as posteriores; o homem vermelho est�a muitoaima da ra�a ��ndigo-negra. Os Portadores da Vida transmitem o dom pleno das energias vivas �ara�a iniial ou vermelha, e ada manifesta�~ao evoluion�aria que se suede, de grupos distintos demortais, representa uma varia�~ao �as ustas do dom original. At�e a estatura dos mortais tende adereser, do homem vermelho em diante, at�e a ra�a ��ndigo, se bem que, em Urantia, hajam surgidotra�os inesperados de gigantismo nos povos verdes e alaranjados.Nos mundos que possuem todas as seis ra�as evoluion�arias, os povos superiores s~ao os da primeira,da tereira e da quinta ra�as - a vermelha, a amarela e a azul. As ra�as evoluion�arias, assim,alternam-se em apaidade de resimento inteletual e desenvolvimento espiritual; a segunda, aquarta e a sexta ra�as sendo ligeiramente menos dotadas. Essas ra�as seund�arias s~ao as dos povosque aabam ausentes em ertos mundos; s~ao as ra�as que foram exterminadas em muitos outros.�E um infort�unio que, em Urantia, tenhais perdido, em grande esala, os homens azuis superiores,exetuando no que eles perduram na vossa misigenada \ra�a brana". A perda das vossas linhagensalaranjadas e verdes n~ao �e t~ao preoupante.A evolu�~ao de seis - ou de três - ra�as oloridas, ainda que possa pareer uma deteriora�~ao dosdons originais do homem vermelho, proporiona algumas varia�~oes bastante desej�aveis nos tiposmortais, e d�a express~ao a diversos poteniais humanos que, de outro modo, seriam inalan��aveis.Essas modi�a�~oes se fazem ben�e�as ao progresso da humanidade, omo um todo, desde que sejamposteriormente elevadas pela importa�~ao da ra�a Adâmia ou violeta. Em Urantia, esse plano usualde misigena�~ao n~ao foi levado at�e onde devia; e tal fraasso em exeutar o plano de evolu�~ao dara�a torna imposs��vel para v�os ompreenderdes, apenas observando os remanesentes dessas ra�asprimitivas no vosso mundo, o su�iente sobre o status alan�ado por esses povos em um planetahabitado normal.Na primeira fase do desenvolvimento raial, h�a uma ligeira tendênia de os homens vermelhos,amarelos e azuis se meslarem entre si; e uma tendênia semelhante de que as ra�as alaranjadas,verdes e as de or ��ndigo tamb�em se meslem entre si.Os humanos mais atrasados s~ao, geralmente, empregados omo trabalhadores, pelas ra�as de maisprogresso. Isso explia a origem da esravatura nos planetas, durante as idades iniiais. Os homensalaranjados, geralmente, s~ao dominados pelos vermelhos e reduzidos ao status de servos - sendo algu-mas vezes exterminados. Os homens amarelos e os vermelhos freq�uentemente onfraternizam entresi, mas n~ao sempre. A ra�a amarela geralmente esraviza a verde, enquanto os homens azuis domi-nam os ��ndigos. Essas ra�as de homens primitivos, ao utilizarem os servi�os dos seus ompanheirosmais atrasados, em tarefas obrigat�orias, n~ao pensam neles mais do que os urantianos o fazem aoomprarem e venderem avalos e gado.Na maioria dos mundos normais a servid~ao involunt�aria n~ao sobrevive �a dispensa�~ao do Pr��nipePlanet�ario, ainda que os de�ientes mentais e delinq�uentes soiais sejam, muitas vezes, ompelidosao trabalho involunt�ario; mas, em todas as esferas normais, essa esp�eie de esravid~ao primitiva �eabolida logo depois da hegada da ra�a Adâmia, ou violeta, importada.Essas seis ra�as evoluion�arias est~ao destinadas a se misturarem e se elevarem pela misigena�~aoom a progênie dos elevadores Adâmios. Todavia, antes da amalgama�~ao desses povos, os povosinferiores e os inaptos s~ao amplamente eliminados. O Pr��nipe Planet�ario e o Filho Material, juntoom as outras autoridades planet�arias indiadas, deidem sobre a aptid~ao das linhas de reprodu�~ao.561



A di�uldade de exeutar um programa radial omo esse em Urantia onsiste na ausênia de ju��zesompetentes para deidir sobre a aptid~ao biol�ogia, ou inaptid~ao, dos indiv��duos das ra�as do vossomundo. Apesar desse obst�aulo, quer pareer que dever��eis tornar-vos apazes de onordar omo �m da onfraterniza�~ao biol�ogia om as vossas epas mais aentuadamente ineptas, defeituosas,degeneradas e anti-soiais.51.5 A Misigena�~ao Raial - A D�adiva do Sangue AdâmioQuando um Ad~ao e uma Eva Planet�arios hegam a um mundo habitado, j�a foram plenamenteinstru��dos pelos seus superiores quanto ao melhor modo de efetuar o aperfei�oamento das ra�as aliexistentes de seres inteligentes. O plano para os proedimentos n~ao �e uniforme; muito �e deixadopara a deis~ao do asal que faz a ministra�~ao, e os erros s~ao freq�uentes, espeialmente em mundosdesordenados e insurretos omo Urantia.Em geral os povos violetas n~ao ome�am a misturar-se om os nativos do planeta antes que o seupr�oprio grupo haja alan�ado mais de um milh~ao de representantes. Nesse meio tempo, por�em, aassessoria do Pr��nipe Planet�ario prolama que os �lhos dos Deuses deseram, por assim dizer, paraunir-se �as ra�as dos homens; e o povo aguarda ansiosamente o dia em que ir�a ser feito o an�uniode que aqueles que forem quali�ados omo pertenentes a uma epa raial superior poder~ao seguirpara o Jardim do �Eden, a �m de ser, ali, esolhidos pelos �lhos e �lhas de Ad~ao omo pais e m~aesevoluion�arios da nova ordem de ombina�~ao raial da humanidade.Nos mundos normais, os Ad~aos e as Evas Planet�arios nuna se aasalam diretamente om as ra�asevoluion�arias. Esse trabalho de aperfei�oamento biol�ogio �e uma fun�~ao da progênie Adâmia. Eesses adamitas n~ao se espalham entre as ra�as; a assessoria do pr��nipe �e que traz os homens e asmulheres superiores at�e o Jardim do �Eden, para o aasalamento volunt�ario deles om os desendentesAdâmios. Assim, na maioria dos mundos, �e onsiderada a mais alta honra ser seleionado omoandidato ao aasalamento om os �lhos e �lhas do Jardim.Pela primeira vez as guerras raiais e outras lutas tribais diminuem, enquanto as ra�as do mundo,ada vez mais intensamente, esfor�am-se para quali�ar-se, e serem reonheidas e admitidas noJardim. V�os n~ao podeis ter sen~ao uma vaga id�eia de omo essas lutas ompetitivas hegam a ouparo entro de todas as atividades, em um planeta normal. Todo esse esquema de aperfei�oamento dara�a foi prematuramente rompido em Urantia.A ra�a violeta �e um povo monogâmio, e todos os homens e mulheres evoluion�arios que se unemaos �lhos e �lhas Adâmios prometem n~ao tomar outros pareiros e instruir os seus pr�oprios �lhos ou�lhas a serem monogâmios da mesma maneira. As rian�as de ada uma dessas uni~oes s~ao eduadase treinadas nas esolas do Pr��nipe Planet�ario, e ent~ao se lhes permite ir de volta �a pr�opria ra�ados seus progenitores evoluion�arios, para se asarem ali em meio a grupos seleionados de mortaissuperiores.Quando a linhagem, vinda dos Filhos Materiais, estiver aresentada �as ra�as mortais em evolu�~aodos mundos, uma era nova de maior progresso evolutivo �e iniiada. Em seguida a essa fus~ao prori-adora, das aptid~oes importadas e tra�os supra-evoluion�arios, �e produzida uma suess~ao de avan�osr�apidos na iviliza�~ao e um grande desenvolvimento raial; em em mil anos, mais progresso �e feitodo que em um milh~ao de anos da luta anterior. No vosso mundo, mesmo em fae do malogro dosplanos ordenados, um grande progresso aonteeu, desde que a d�adiva do plasma da vida de Ad~aoveio para os vossos povos.Embora toda uma linhagem pura de �lhos de um Jardim do �Eden, no planeta, possa outorgar-seaos membros superiores das ra�as evoluion�arias e, por meio disso, elevar o n��vel biol�ogio da huma-nidade, n~ao seria ben�e�o, todavia, para as epas mais elevadas dos mortais de Urantia aasalarem-se562



om as ra�as inferiores; esse proedimento pouo s�abio poderia oloar em riso toda a iviliza�~ao novosso mundo. Havendo fraassado na realiza�~ao da harmonia entre as ra�as pela t�enia Adâmia, de-veis agora resolver o problema do aperfei�oamento raial no planeta por outros m�etodos, basiamentehumanos, de adapta�~ao e ontrole.51.6 O Regime EdênioNa maioria dos mundos habitados os Jardins do �Eden persistem omo magn���os entros ulturais eontinuam a funionar omo modelos soiais para os usos e a onduta planet�aria, idade ap�os idade.Mesmo nos tempos iniiais, quando os povos violetas �am relativamente segregados, suas esolasreebem os andidatos apropriados, provenientes das ra�as do mundo, enquanto os desenvolvimentosindustriais do Jardim abrem novos anais de interâmbio omerial. Assim, os Ad~aos, as Evas esua progênie, ontribuem para uma s�ubita expans~ao ultural e para o r�apido aperfei�oamento dasra�as evoluion�arias dos seus mundos. E todas essas rela�~oes s~ao implementadas e seladas pelamisigena�~ao das ra�as evoluion�arias om os �lhos de Ad~ao, resultando em uma imediata eleva�~aodo status biol�ogio, advindo uma estimula�~ao do potenial inteletual e um aumento da reeptividadeespiritual.Nos mundos normais, o Jardim, sede da ra�a violeta, transforma-se no segundo entro de ulturado mundo e, juntamente om a idade sede-entral do Pr��nipe Planet�ario, dita o ritmo do desen-volvimento da iviliza�~ao. Por s�eulos, as esolas da idade sede-entral do Pr��nipe Planet�ario e asesolas do Jardim de Ad~ao e Eva permaneem ontemporâneas. Em geral, n~ao �am muito distantese trabalham juntas em oopera�~ao harmoniosa.Pensai sobre o que signi�aria, para o vosso mundo, se em algum lugar no Levante houvesse umentro mundial de iviliza�~ao, uma grande universidade planet�aria de ultura, que teria funionado,ininterruptamente, por 37000 anos. E, de novo, parai para onsiderar omo a autoridade moral deum entro t~ao antigo n~ao seria refor�ada se estivesse situada n~ao muito distante de uma outra sede-entral, mais antiga ainda e de ministra�~ao eleste, uja tradi�~ao teria exerido uma for�a aumulativade 500 000 anos de inuênia evoluion�aria integrada. S~ao os h�abitos que aabam por disseminar osideais do �Eden a todo um mundo.As esolas do Pr��nipe Planet�ario oupam-se prinipalmente da �loso�a, religi~ao, moral, realiza�~oesinteletuais e art��stias. As esolas do Jardim de Ad~ao e Eva devotam-se, geralmente, �as artesapliadas, edua�~ao inteletual fundamental, ultura soial, desenvolvimento eonômio, rela�~oes deom�erio, aptid~ao f��sia e governo ivil. Finalmente, esses entros mundiais fundem-se, mas tala�lia�~ao de verdade algumas vezes n~ao aontee, at�e os tempos do primeiro Filho Magisterial.A existênia ontinuada do Ad~ao e Eva Planet�arios, aliada ao n�uleo da �lia�~ao pura da ra�avioleta, onfere uma estabilidade de resimento �a ultura Edênia, pois essa ultura passa a atuarsobre a iviliza�~ao de ummundo om a for�a onvinente da tradi�~ao. Nesses Filhos e Filhas Materiaisimortais, enontramos o �ultimo e indispens�avel elo que oneta Deus ao homem, elo este que reduz oabismo quase in�nito entre o Criador eterno e as pessoalidades �nitas inferiores do tempo. Eis, pois,um ser de alta origem que �e f��sio, material e, mesmo, uma riatura sexuada, omo os mortais deUrantia, que pode ver e ompreender o Pr��nipe Planet�ario invis��vel e interpret�a-lo para as riaturasmortais do reino; pois os Filhos e Filhas Materiais s~ao apazes assim de ver todas as ordens menoselevadas de seres espirituais; eles enxergam o Pr��nipe Planet�ario e toda a sua assessoria, vis��vel einvis��vel.Com o passar dos s�eulos, por meio da amalgama�~ao da sua progênie om as ra�as dos homens,esses mesmos Filho e Filha Materiais passam a ser aeitos omo anestrais da humanidade, omo paisomuns dos agora misturados desendentes das ra�as evoluion�arias. O prop�osito �e que os mortais,que ome�am em um mundo habitado, tenham a experiênia de reonheer sete pais:563



1. O pai biol�ogio - o pai na arne.2. O pai do reino - o Ad~ao Planet�ario.3. O pai das esferas - o Soberano do Sistema.4. O Pai Alt��ssimo - o Pai da Constela�~ao.5. O Pai do Universo - o Filho Criador e governante supremo das ria�~oes loais.6. Os Super-Pais - os Ani~aes dos Dias, que governam o superuniverso.7. O Pai do esp��rito ou o Pai de Havona - o Pai Universal, que se enontra no Para��so e que outorgao Seu esp��rito para viver e trabalhar nas mentes das riaturas inferiores que habitam o universo dosuniversos.51.7 A Administra�~ao Uni�adaDe tempos em tempos, os Filhos Avonais do Para��so vêm aos mundos habitados para umprir fun�~oesjudiiais; o primeiro Avonal a hegar em uma miss~ao magisterial, por�em, inaugura a quarta dis-pensa�~ao de um mundo evoluion�ario do tempo e do espa�o. Em alguns planetas nos quais esse FilhoMagisterial �e universalmente aeito, ele permanee durante uma idade; e assim o planeta prospera,sob o governo onjunto de três Filhos: o Pr��nipe Planet�ario, o Filho Material e o Filho Magisterial;os dois �ultimos sendo vis��veis para todos os habitantes do reino.Antes que o primeiro Filho Magisterial onlua a sua miss~ao em um mundo normal evoluion�ario,ter�a sido efetuada a uni�a�~ao dos trabalhos eduaionais e administrativos do Pr��nipe Planet�ario edo Filho Material. Essa amalgama�~ao da supervis~ao dual em um planeta traz �a existênia uma ordemnova e efetiva de administra�~ao para o mundo. Com a partida do Filho Magisterial, o Ad~ao Planet�arioassume a dire�~ao exterior da esfera. O Filho e a Filha Materiais, assim, atuam onjuntamente omoadministradores planet�arios, at�e o estabeleimento do mundo na era de luz e vida, quando ent~ao,o Pr��nipe Planet�ario �e elevado �a posi�~ao de Soberano Planet�ario. Durante essa idade de evolu�~aoavan�ada, Ad~ao e Eva transformam-se naquilo que poderia ser hamado de os primeiros-ministrosonjuntos do Reino glori�ado.T~ao logo a nova e onsolidada apital, do mundo em evolu�~ao, estiver bem estabeleida, e t~aorapidamente quanto puderem ser bem treinados os administradores subordinados ompetentes, assubapitais ser~ao fundadas em territ�orios distantes e em meio a diferentes povos. Antes da hegadade um outro Filho dispensaional, entre inq�uenta e em desses subentros haver~ao sido organizados.O Pr��nipe Planet�ario e sua assessoria ainda fomentam os dom��nios das atividades espirituais e�los�o�as. Ad~ao e Eva dediam aten�~ao espeial ao status f��sio, ient���o e eonômio do reino.Ambos os grupos dediam igualmente suas energias �a promo�~ao da arte, �as rela�~oes soiais e �asrealiza�~oes inteletuais.�A �epoa da inaugura�~ao da quinta dispensa�~ao dos assuntos do mundo, uma administra�~aomagn���a das atividades planet�arias ter�a sido realizada. A existênia mortal em uma esfera t~aobem governada �e, de fato, estimulante e produtiva. E se os urantianos pudessem apenas observar avida em um planeta assim, iriam imediatamente dar o devido valor �aquelas oisas que o seu mundoperdeu ao abra�ar o mal e partiipar da rebeli~ao.[Apresentado por um Filho Lanonandeque seund�ario do Corpo de Reserva.℄
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Cap��tulo 52As �Epoas Planet�arias dos MortaisDESDE o in��io da vida, em um planeta evoluion�ario, at�e a �epoa do seu oresimento �nal na erade luz e vida surgem, no en�ario da a�~ao do mundo, ao menos sete �epoas de vida humana. Essassuessivas �epoas s~ao determinadas pelas miss~oes planet�arias dos Filhos divinos e, em um mundohabitado omum, tais eras apareem na seguinte seq�uênia:1. Homem antes do Pr��nipe Planet�ario.2. Homem p�os-Pr��nipe Planet�ario.3. Homem p�os-Adâmio.4. Homem p�os-Filho Magisterial.5. Homem p�os-Filho Auto-outorgado.6. Homem p�os-Filho Instrutor.7. A Era de Luz e Vida.T~ao logo se tornam �siamente adequados para a vida, os mundos do espa�o s~ao oloados noregistro dos Portadores da Vida e, no tempo devido, tais Filhos s~ao despahados para tais planetasom o prop�osito de iniiar a vida. Todo o per��odo, desde a iniia�~ao da vida at�e o apareimentodo homem, �e denominado omo era pr�e-humana e preede as �epoas mortais suessivas onsideradasnesta narrativa.52.1 O Homem PrimitivoDesde a �epoa do surgimento do homem, vindo do n��vel animal - quando ele pode j�a esolher adoraro Criador - at�e a hegada do Pr��nipe Planet�ario, as riaturas mortais de vontade s~ao hamadasde homens primitivos. H�a seis tipos b�asios, ou ra�as, de homens primitivos, e esses povos iniiaisapareem suessivamente na ordem das ores do espetro, ome�ando pelo vermelho. A dura�~aodesse per��odo de evolu�~ao da vida primitiva varia muito nos diversos mundos, indo desde ento einq�uenta mil anos at�e mais de um milh~ao de anos do tempo de Urantia.As ra�as evoluion�arias de or - vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul e ��ndigo - ome�am aapareer por volta da �epoa em que o homem primitivo est�a desenvolvendo uma linguagem simplese ome�ando a exeritar a imagina�~ao riativa. Nessa �epoa, o homem j�a se aha bem aostumadoa permaneer ereto.Os homens primitivos s~ao a�adores poderosos e lutadores ferrenhos. A lei dessa idade �e a dasobrevivênia f��sia do mais apto; o governo dessas �epoas �e inteiramente tribal. Durante as lutasraiais iniiais, em muitos mundos, algumas das ra�as evoluion�arias s~ao eliminadas, omo oorreu em565



Urantia. Aquelas que sobrevivem, geralmente, misturam-se om a ra�a violeta dos povos Adâmios,importada posteriormente.�A luz da iviliza�~ao subseq�uente, essa era do homem primitivo �e um ap��tulo longo, esuro esangrento. A �etia da selva e a moral das orestas primitivas n~ao se enontram em harmonia omos padr~oes das dispensa�~oes posteriores, de religi~ao revelada, que trazem um desenvolvimento espi-ritual mais elevado. Em mundos normais e n~ao-experimentais essa �epoa �e bastante diferente daslutas prolongadas e extraordinariamente brutais que araterizaram tal idade em Urantia. Quandohouverdes emergido ap�os a vossa primeira experiênia em um mundo, ome�areis a pereber por queessa longa e dolorosa luta oorre nos mundos evoluion�arios e, na medida em que prosseguirdes noaminho ao Para��so, ompreendereis ada vez mais a sabedoria desses feitos aparentemente estra-nhos. Entretanto, apesar de todas as viissitudes das idades primitivas de surgimento do homem, asatua�~oes do homem primitivo representam um ap��tulo esplêndido, e her�oio mesmo, nos anais deum mundo evoluion�ario do tempo e do espa�o.O homem evoluion�ario, nos seus prim�ordios, n~ao �e uma riatura pitoresa. Em geral, os mortaisprimitivos habitam em avernas ou fal�esias. E tamb�em onstroem abanas rudes, em �arvores amplas.Antes de adquirirem uma ordem elevada de inteligênia, algumas vezes, os planetas s~ao invadidospor tipos maiores de animais. Mas, muito edo nessa era, os mortais aprendem a aender e manter ofogo e, om imagina�~ao inventiva resente e o aperfei�oamento dos utens��lios, o homem em evolu�~aologo vene os animais maiores e menos �ageis. As ra�as primitivas tamb�em fazem um uso extenso dosanimais voadores maiores. Esses p�assaros enormes s~ao apazes de arregar um ou dois homens, detamanho m�edio, em um vôo ininterrupto de mais de oitoentos quilômetros. Em alguns planetas,esses p�assaros s~ao de grande valia, pois possuem uma ordem de inteligênia su�ientemente elevada,sendo freq�uentemente apazes de falar v�arias palavras das l��nguas do reino. Esses p�assaros s~ao muitointeligentes, obedientes e inrivelmente afetuosos. E tais p�assaros de transporte est~ao extintos, h�amuito, em Urantia, mas os vossos anestrais primitivos desfrutaram dos servi�os deles.O momento em que o homem adquire o ju��zo �etio, a vontade moral, oinide normalmente om osurgimento da linguagem primitiva. Alan�ando o n��vel humano, depois dessa emergênia da vontadedo mortal, esses seres tornam-se reeptivos �a residênia tempor�aria dos Ajustadores divinos e, quandoda morte, v�arios deles s~ao devidamente esolhidos omo sobreviventes e marados om um selo, pelosaranjos, para a subseq�uente ressurrei�~ao e fus~ao om o Esp��rito. Os aranjos sempre aompanhamos Pr��nipes Planet�arios e, simultaneamente om a hegada do Pr��nipe, um ju��zo dispensaional doreino aontee.Todos os mortais resididos por Ajustadores do Pensamento s~ao adoradores em potenial; foram\iluminados pela luz verdadeira" e possuem a apaidade de busar o ontato re��proo om a divin-dade. Contudo, a religi~ao primeva ou biol�ogia do homem primitivo �e mais omo uma persistênia domedo animal ombinado ao espanto ignorante e �a supersti�~ao tribal. A sobrevivênia da supersti�~ao,nas ra�as de Urantia, n~ao �e omplementar ao vosso desenvolvimento evoluion�ario, nem ompat��velom as vossas realiza�~oes esplêndidas, por tantos outros motivos, de progresso material. Mas essareligi~ao primitiva do medo serve ao prop�osito bastante �util de dominar os temperamentos ferozes dasriaturas primitivas. �E a preursora da iviliza�~ao e onstitui solo para o subseq�uente plantio dassementes da religi~ao revelada pelo Pr��nipe Planet�ario e seus ministros.Cem mil anos depois que o homem adquire a postura ereta, o Pr��nipe Planet�ario normalmentehega, despahado que foi pelo Soberano do Sistema, depois de um informe dos Portadores da Vida deque a vontade est�a atuando, ainda que relativamente pouos indiv��duos hajam-se desenvolvido nessesentido. Os mortais primitivos normalmente aolhem bem o Pr��nipe Planet�ario e a sua assessoriavis��vel; de fato os homens os vêem om admira�~ao e reverênia, quase om adora�~ao, se n~ao foremrefreados.
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52.2 O Homem P�os-pr��nipe Planet�arioCom a hegada do Pr��nipe Planet�ario uma nova dispensa�~ao ome�a. O governo aparee na Terrae uma �epoa tribal avan�ada adv�em. Durante uns pouos milênios, sob esse regime, um grandeprogresso soial �e alan�ado. Em ondi�~oes normais, os mortais atingem um alto estado de iviliza�~aodurante essa idade. N~ao lutam por tanto tempo na barb�arie, omo o �zeram as ra�as de Urantia.Mas a vida em um mundo habitado �e t~ao modi�ada pela rebeli~ao, que v�os n~ao podeis ter sen~aouma p�alida id�eia de um regime omo esse em um planeta normal.A dura�~ao m�edia dessa dispensa�~ao �e de era de quinhentos mil anos, algumas sendo mais longase outras, mais urtas. Durante essa era, o planeta estabelee-se nos iruitos do sistema e uma quotaplena de ajudantes ser�a�os e outros assistentes elestes �e designada para a sua administra�~ao. Emn�umeros ada vez maiores os Ajustadores do Pensamento vêm, e os guardi~aes ser�a�os ampli�am oseu regime de supervis~ao dada aos mortais.Quando da hegada do Pr��nipe Planet�ario em um mundo primitivo, prevaleia uma religi~ao evo-luion�aria, de medo e ignorânia. O Pr��nipe e o seu orpo de assessores fazem as primeiras revela�~oessobre a verdade mais elevada e a organiza�~ao do universo. Essas apresenta�~oes iniiais da religi~aorevelada s~ao muito simples e, normalmente, pertinentes aos assuntos do sistema loal. A religi~ao �eintegralmente um proesso da evolu�~ao, antes da hegada do Pr��nipe Planet�ario. Subseq�uentemente,a religi~ao progride por meio da revela�~ao gradativa, bem omo pelo resimento evoluion�ario. Cadadispensa�~ao, ada �epoa mortal, reebe uma apresenta�~ao ampliada da verdade espiritual e da �etiareligiosa. A evolu�~ao da apaidade religiosa de reeptividade, entre os habitantes de um mundodetermina em grande parte o grau do seu avan�o espiritual e o alane da revela�~ao religiosa.Essa dispensa�~ao testemunha um alvoreer espiritual e as diferentes ra�as e suas v�arias tribostendem a desenvolver sistemas espeializados de pensamento religioso e �los�o�o. Uniformemente,duas for�as fazem-se presentes em todas essas religi~oes das ra�as: os primeiros temores do homemprimitivo e as primeiras revela�~oes do Pr��nipe Planet�ario. Sob alguns pontos de vista os urantianospareem n~ao haver sa��do ainda inteiramente desse est�agio na sua evolu�~ao planet�aria. �A medidaque prosseguirdes neste estudo, mais laramente ireis disernir o quanto o vosso mundo enontra-sedesviado do urso do progresso evoluion�ario e do seu desenvolvimento.O Pr��nipe Planet�ario, ontudo, n~ao �e \o Pr��nipe da Paz". As lutas raiais, as guerras tribais,ontinuam nessa dispensa�~ao; mas om uma freq�uênia e severidade deresentes. Essa �e a grandeidade da dispers~ao raial e ulmina em um per��odo de naionalismo intenso. A or �e a base dosagrupamentos tribais e naionais e, muitas vezes, as diferentes ra�as desenvolvem idiomas distintos.Cada grupo em expans~ao, de mortais, tende a busar o isolamento. Essa segrega�~ao �e favoreida pelaexistênia de muitas l��nguas. Antes da uni�a�~ao das v�arias ra�as, algumas vezes, as suas guerrasinans�aveis resultam na elimina�~ao de povos inteiros; as ra�as de homens alaranjados e homens verdes�am espeialmente sujeitas a tal extin�~ao.Em mundos dentro da normalidade, durante uma parte adiantada do governo do Pr��nipe, a vidanaional ome�a a substituir a organiza�~ao tribal ou, melhor, a sobrepor-se �a dos grupos tribaisexistentes. Mas a grande realiza�~ao da �epoa do Pr��nipe �e o surgimento da vida da fam��lia. At�eent~ao, as rela�~oes humanas haviam sido sobretudo tribais; a partir de agora o lar ome�a a sematerializar.Essa �e a dispensa�~ao da realiza�~ao da igualdade dos sexos. Em alguns planetas, o masulino podegovernar o feminino; em outros, prevalee o inverso. Durante essa idade nos mundos normais, �eestabeleida uma igualdade plena entre os sexos, e isso oorre omo uma preliminar para a realiza�~aomais plena dos ideais da vida dom�estia do lar. E esse �e o alvoreer da idade dourada do lar. A id�eiado governo tribal, gradualmente, d�a lugar ao oneito dual da vida naional e da vida familiar.Durante essa idade surge a agriultura. O desenvolvimento da id�eia da fam��lia �e inompat��vel567



om a vida errante e inst�avel do a�ador. Gradualmente, se estabelee o h�abito de �arem mais�xas as habita�~oes e o ultivo do solo torna-se um h�abito de�nitivo. A domestia�~ao dos animais eo desenvolvimento de artesanatos do lar têm um r�apido resimento. Ao atingir o �apie da evolu�~aobiol�ogia, um alto n��vel de iviliza�~ao ter�a sido alan�ado, mas h�a pouo desenvolvimento de ordemmeânia; a inven�~ao �e arater��stia da idade seguinte.As ra�as s~ao puri�adas e elevadas a um alto estado de perfei�~ao f��sia e vigor inteletual, antesdo �m dessa era. O desenvolvimento iniial de um mundo normal �e muito ajudado pelo plano depromover um aumento do n�umero de tipos mais elevados de mortais, om um der�esimo proporionaldos inferiores. E o fraasso dos vossos povos iniiais em disernir entre esses tipos foi o que aarretoua presen�a de tantos indiv��duos defeituosos e degenerados entre as ra�as atuais de Urantia.Uma das grandes realiza�~oes da idade do Pr��nipe �e a restri�~ao da multiplia�~ao dos indiv��duosmentalmente de�ientes e soialmente mal adaptados. Muito antes dos tempos da hegada dosAd~aos, os segundos Filhos, a maior parte dos mundos dedia-se seriamente �a tarefa de puri�a�~aoda ra�a, algo que os povos de Urantia ainda nem sequer tentaram fazer a s�erio.Essa quest~ao do aperfei�oamento raial n~ao �e uma tarefa t~ao prolongada, se enfrentada nessa�epoa iniial da evolu�~ao humana. O per��odo preedente, de lutas tribais e severa ompeti�~ao paraa sobrevivênia raial, eliminou a maior parte das linhagens anormais e de�ientes. Um idiota n~aotem muita hane de sobrevivênia em uma organiza�~ao soial tribal primitiva e em guerra. �E umsentimentalismo falso das vossas iviliza�~oes, parialmente perfeionadas, o de fomentar, proteger eperpetuar as linhagens irremediavelmente defeituosas dentre as ra�as evoluion�arias humanas.N~ao �e ternura nem altru��smo ofereer uma ompaix~ao f�util, a seres humanos degenerados e inferio-res, a mortais anormais e sem salva�~ao. Mesmo nos mais normais dos mundos evoluion�arios, existemdiferen�as su�ientes entre os indiv��duos e os in�umeros grupos soiais; diferen�as que permitem opleno exer��io de todos esses tra�os nobres de sentimento altru��sta e n~ao-ego��sta de ministra�~ao mor-tal, mas sem perpetuar as linhagens desajustadas soiais e moralmente degeneradas da humanidadeevoluion�aria. H�a oportunidades abundantes para o exer��io e a fun�~ao da tolerânia e do altru��smo,em defesa dos indiv��duos desafortunados e neessitados que n~ao hajam perdido, irremediavelmente,sua heran�a moral, nem destru��do para sempre o seu patrimônio espiritual trazido do ber�o.52.3 O Homem P�os-adâmioQuando o ��mpeto original da vida evoluion�aria houver perorrido todo o seu urso biol�ogio, equando o homem houver alan�ado o �apie do desenvolvimento animal, a segunda ordem de �lia�~aohegar�a e uma segunda dispensa�~ao de gra�a e ministra�~oes ser�a inaugurada. Isso �e verdadeiro paratodos os mundos evoluion�arios. Quando o n��vel mais alto poss��vel de vida evoluion�aria houver sidoatingido, e quando o homem primitivo houver asendido t~ao alto quanto poss��vel na esala biol�ogia,um Filho e uma Filha Materiais sempre surgem no planeta, havendo sido despahados pelo Soberanodo Sistema.Os Ajustadores do Pensamento s~ao outorgados de modo resente aos homens p�os-Adâmios e,em n�umeros ada vez maiores, tais mortais alan�am apaidade para uma posterior fus~ao om oAjustador. Enquanto funionam omo Filhos desendentes, os Ad~aos n~ao possuem Ajustadores; masa sua progênie planet�aria - tanto a direta, quanto a misigenada - �e de andidatos leg��timos �a reep�~ao,na �epoa devida, de tais Monitores Misteriosos. Quando termina a idade p�os-Adâmia, o planetaest�a de posse da sua quota plena de ministradores elestes; entretanto a outorga dos Ajustadores defus~ao n~ao se tornou ainda universal.O prop�osito prinipal do regime Adâmio �e inueniar o homem em evolu�~ao, levando-o a om-pletar a transi�~ao de um est�agio da iviliza�~ao, de a�adores e pastores, para o de agriultores e568



hortiultores, om o �to de, mais tarde, ser suplementado pelo advento dos aess�orios urbanos eindustriais da iviliza�~ao. Dez mil anos na dispensa�~ao dos elevadores biol�ogios s~ao o su�ientepara onretizar uma transforma�~ao maravilhosa. Vinte e ino mil anos dessa administra�~ao dasabedoria do Pr��nipe Planet�ario, em onjunto om a dos Filhos Materiais, em geral, amadureem aesfera para o advento de um Filho Magisterial.Essa idade, via de regra, testemunha uma elimina�~ao ompleta dos mal adaptados e uma puri-�a�~ao ainda maior das linhagens raiais; nos mundos normais, as tendênias bestiais defeituosas s~aoquase totalmente eliminadas das linhagens reprodutoras do reino.Os Filhos Adâmios nuna se misigenam om as linhagens inferiores das ra�as evoluion�arias.Nem �e do plano divino, para os Ad~aos e Evas Planet�arios, que eles se reproduzam, pessoalmente,om os povos evoluion�arios. Esse projeto de aperfei�oamento da ra�a �e uma tarefa para a progêniedeles. Mas a desendênia do Filho e Filha Materiais mobiliza-se isoladamente por gera�~oes, antesde ser inaugurado o minist�erio da misigena�~ao raial.O resultado da d�adiva do plasma da vida Adâmia �as ra�as mortais �e uma eleva�~ao imediata daapaidade inteletual e uma aelera�~ao do progresso espiritual. Em geral, h�a um aperfei�oamentof��sio tamb�em. Nummundo normal, a dispensa�~ao p�os-Adâmia �e uma idade de grande inventividade,de ontrole da energia e desenvolvimento meânio. Essa �e a era de surgimento da manufaturamultiforme e do ontrole das for�as naturais; �e a idade dourada de explora�~ao e subjuga�~ao �naldo planeta. Grande parte do progresso material de um mundo oorre durante esse per��odo deinaugura�~ao do desenvolvimento das iênias f��sias, exatamente uma �epoa omo a que Urantia est�aagora experimentando. Considerando o urso normal para os planetas, o vosso mundo est�a atrasadouma dispensa�~ao inteira, e mesmo mais.Ao �nal da dispensa�~ao Adâmia, em um planeta normal, as ra�as est~ao j�a pratiamente mesladas,e de um modo tal que pode ser verdadeiramente prolamado que \Deus fez todas as na�~oes de um s�osangue", e o seu Filho \fez todos os povos de uma s�o or". A or dessa ra�a misigenada resulta emalgo omo um matiz oliva, om uma nuan�a do violeta, sendo assim o \brano" raial das esferas.O homem primitivo �e arn��voro, na sua grande maioria; os Filhos e as Filhas Materiais, no entanto,n~ao omem arne; mas a sua desendênia, dentro de pouas gera�~oes, em geral, preipita-se parao n��vel on��voro, se bem que grupos inteiros de desendentes deles, algumas vezes, ontinuam n~aoomendo arne. A origem dupla das ra�as p�os-Adâmias explia omo essas linhagens humanasmisigenadas trazem vest��gios anatômios tanto dos grupos animais arn��voros quanto dos herb��voros.Ap�os dez mil anos de misigena�~ao raial, as linhagens resultantes apresentam graus variadosde mistura anatômia, algumas das linhagens trazendo mais das arater��stias dos anestrais n~ao-arn��voros, outras apresentando mais os tra�os espe���os e arater��stias f��sias dos seus progeni-tores evoluion�arios arn��voros. A maioria dessas ra�as dos mundos logo se torna on��vora, e subsistealimentando-se de uma ampla gama de alimentos, tanto do reino animal quanto do reino vegetal.A �epoa p�os-Adâmia �e a da dispensa�~ao do internaionalismo. Estando pr�oximo de ompletar atarefa de misigena�~ao das ra�as, o naionalismo desaparee e a irmandade entre os homens realmenteome�a a se materializar. O governo representativo ome�a a tomar o lugar da monarquia e outrasformas paternalistas de governo. O sistema eduaional torna-se mundial e, gradualmente, as l��nguasdas ra�as d~ao lugar �a l��ngua do povo violeta. A paz universal e a oopera�~ao raramente s~ao alan�adasantes que as ra�as estejam bem misigenadas, e antes de falarem uma mesma l��ngua.Durante os s�eulos �nais da era p�os-Adâmia �e despertado um novo interesse pela arte, pela m�usiae a literatura; e esse despertar mundial �e o sinal para o apareimento de um Filho Magisterial. Odesenvolvimento oroador dessa era �e o interesse universal pelas realidades inteletuais, a verdadeira�loso�a. A religi~ao torna-se menos naionalista, mais e mais sendo um assunto planet�ario. Novasrevela�~oes da verdade araterizam essas idades, e os Alt��ssimos das onstela�~oes ome�am a governarnos assuntos dos homens. A verdade �e revelada ao n��vel da administra�~ao das onstela�~oes.569



Um grande avan�o �etio arateriza essa era; a irmandade dos homens passando a ser a meta nasoiedade deles. A paz, de âmbito mundial - a essa�~ao de onitos entre as ra�as e da animosidadenaional - , �e indiadora da maturidade planet�aria para o advento da tereira ordem de �lia�~ao, a doFilho Magisterial.52.4 O Homem P�os-�lho MagisterialNos planetas normais e leais, essa idade inaugura-se om as ra�as mortais j�a misigenadas e biolo-giamente adaptadas. N~ao h�a problemas de ra�a ou de or; todas as na�~oes e ra�as, literalmente,têm um s�o sangue. A irmandade dos homens orese, e as na�~oes est~ao aprendendo a viver em paze tranq�uilidade na Terra. Tal mundo est�a �as v�esperas de um desenvolvimento inteletual grande eulminante.Quando um mundo evoluion�ario torna-se assim maduro para a idade magisterial, um dos Filhosda ordem elevada dos Avonais faz a sua apari�~ao em miss~ao magisterial. O Pr��nipe Planet�ario e osFilhos Materiais têm a sua origem no universo loal; o Filho Magisterial prov�em do Para��so.Quando vêm �as esferas mortais, para atos judiiais apenas omo julgadores dispensaionais, osAvonais do Para��so nuna se enarnam. Contudo, quando vêm em miss~oes magisteriais, pelo menosna miss~ao iniial, eles sempre se enarnam, embora n~ao experimentem o nasimento, nem passem pelamorte do reino. Eles podem viver durante gera�~oes, nos asos de permaneerem omo governantesem ertos planetas. Quando as suas miss~oes s~ao onlu��das, abandonam as suas vidas planet�arias eretornam ao seu status anterior de �lia�~ao divina.Cada nova dispensa�~ao amplia o horizonte da religi~ao revelada, e os Filhos Magisteriais estendema revela�~ao da verdade para retratar os assuntos do universo loal e todos os seus tribut�arios.Depois da visita�~ao iniial de um FilhoMagisterial, as ra�as logo efetivam a sua libera�~ao eonômia.O trabalho di�ario exigido para sustentar a independênia de ada indiv��duo seria representado porduas horas e meia do vosso tempo. E torna-se perfeitamente seguro liberar tais mortais �etios e inte-ligentes. Esses povos re�nados sabem, muito bem, omo utilizar o lazer para o auto-aperfei�oamentoe para o progresso planet�ario. Essa idade testemunha outra puri�a�~ao das linhagens raiais, pormeio da restri�~ao da reprodu�~ao entre os indiv��duos menos aptos e dotados.O governo pol��tio e a administra�~ao soial das ra�as ontinuam a aperfei�oar-se, estando o auto-governo bastante bem estabeleido ao �nal dessa idade. Quando dizemos autogoverno, referimo-nosao tipo mais elevado de governo representativo. Tais mundos avan�am e honram, entre os l��derese governantes, apenas aqueles que est~ao mais bem quali�ados para assumir as responsabilidadessoiais e pol��tias.Durante essa �epoa, a maioria dos mortais do mundo �e residida por Ajustadores. Mas aindaent~ao, a outorga do Monitor divino n~ao �e sempre universal. Os Ajustadores om destino de fus~aopor enquanto n~ao s~ao onedidos a todos os mortais do planeta; ainda �e neess�ario que as riaturasde vontade esolham reeber os Monitores Misteriosos.Durante as eras de fehamento dessa dispensa�~ao, a soiedade ome�a a retornar �as formas maissimpli�adas de vida. A natureza omplexa de uma iviliza�~ao em avan�o segue o seu urso, omos mortais aprendendo a viver mais natural e efetivamente. E tal tendênia rese a ada �epoasuessiva. Essa �e a idade do oresimento da arte, da m�usia e do aprendizado mais elevado. Asiênias f��sias j�a alan�aram o �apie do seu desenvolvimento. O t�ermino dessa idade, em um mundoideal, testemunha a plenitude de um despertar religioso amplo e um eslareimento espiritual deâmbito mundial. E esse despertar irrestrito, da natureza espiritual das ra�as, �e o sinal da hegadado Filho de auto-outorga e inaugura�~ao da quinta �epoa mortal.Em muitos mundos, aontee que, depois de uma �unia miss~ao magisterial, o planeta n~ao se torna570



apaitado para reeber um Filho auto-outorgado; nesse aso haver�a um segundo ou, at�e mesmo,uma suess~ao de Filhos Magisteriais; e ada um deles ir�a avan�ar as ra�as, de uma dispensa�~ao paraa outra, at�e que o planeta �que pronto para a d�adiva do Filho auto-outorgado. Na segunda miss~ao,e nas subseq�uentes, os Filhos Magisteriais podem ou n~ao se enarnar. Todavia, n~ao importa quantosFilhos Magisteriais possam vir - e eles podem apareer tamb�em depois do Filho de auto-outorga - oadvento de ada um deles demara o �m de uma dispensa�~ao e o ome�o da seguinte.Essas dispensa�~oes dos Filhos Magisteriais abrangem entre vinte e ino a inq�uenta mil anos dotempo de Urantia. Algumas vezes uma tal �epoa �e muito mais urta, ou bem mais longa em asosmais raros. No devido tempo, entretanto, um desses mesmos Filhos Magisteriais naser�a omo umFilho auto-outorgado do Para��so.52.5 O Homem P�os-�lho Auto-outorgadoQuando um erto padr~ao de desenvolvimento inteletual e espiritual �e alan�ado em um mundo ha-bitado, sempre um Filho de auto-outorga do Para��so adv�em. Nos mundos normais ele n~ao aparee naarne at�e que as ra�as hajam asendido a n��veis mais elevados de desenvolvimento inteletual e qua-lidade �etia. Em Urantia, ontudo, o Filho de auto-outorga, o pr�oprio Filho Criador vosso, apareeuao �nal da dispensa�~ao Adâmia, mas n~ao �e essa a seq�uênia normal e omum dos aonteimentosnos mundos do espa�o.Quando os mundos houverem amadureido para a espiritualiza�~ao, o Filho auto-outorgado vem.Esses Filhos sempre pertenem �a ordem Magisterial ou �a Avonal, exetuando-se aquele aso em que,uma vez em ada universo loal, o Filho Criador prepara-se para a sua auto-outorga terminal, emalgum mundo evoluion�ario, omo oorreu quando Mihael de N�ebadon apareeu em Urantia parase auto-outorgar junto �as vossas ra�as mortais. Apenas um mundo, dentre quase dez milh~oes, podegozar de uma tal d�adiva; todos os outros mundos avan�am espiritualmente om a auto-outorga deum Filho do Para��so, da ordem Avonal.O Filho auto-outorgado ao hegar em um mundo de alta ultura eduaional, enontra uma ra�aespiritualmente eduada e preparada para assimilar os ensinamentos avan�ados e dar o devido valor�a miss~ao de auto-outorga. Essa �e uma idade araterizada pela busa mundial da ultura morale da verdade espiritual. A paix~ao dos mortais nessa dispensa�~ao �e penetrar na realidade �osmiae omungar da realidade espiritual. As revela�~oes da verdade s~ao ampliadas, passando a inluiro superuniverso. Surgem sistemas inteiramente novos, de edua�~ao e governo, para suplantar osregimes imaturos das �epoas anteriores. A alegria de viver ganha novas ores, e as rea�~oes da vidas~ao exaltadas, em tom e timbre, at�e as alturas elestes.O Filho auto-outorgado vive e morre pela eleva�~ao espiritual das ra�as mortais em um mundo.Ele estabelee o \aminho novo e vivo"; a sua vida �e a enarna�~ao da verdade do Para��so na arnemortal, �e aquela mesma verdade - o pr�oprio Esp��rito da Verdade - dentro de ujo onheimento oshomens tornar-se-~ao livres.Em Urantia, o estabeleimento deste \aminho vivo e novo" foi uma quest~ao de fato, bem omode verdade. O isolamento de Urantia, na rebeli~ao de L�uifer, havia suspendido o proedimento peloqual os mortais podem passar, om a morte, diretamente �as margens dos mundos das mans~oes. Antesdos dias de Cristo Mihael, em Urantia, todas as almas dormiam at�e as ressurrei�~oes dispensaionaisou at�e as ressurrei�~oes milenares espeiais. Mesmo a Mois�es n~ao foi permitido ir para o outro lado,at�e a oasi~ao da ressurrei�~ao espeial; e foi Calig�astia, o Pr��nipe Planet�ario a��do, que se opôs aessa libera�~ao. Mas desde o dia de Penteostes, de novo os mortais de Urantia podem prosseguirdiretamente para as esferas moroniais.Quando da sua ressurrei�~ao, ao tereiro dia, depois de terminar a sua vida enarnada, um Filho571



auto-outorgado asende �a m~ao direita do Pai Universal, reebe a on�rma�~ao da aeita�~ao da miss~aode auto-outorga e retorna para o Filho Criador na sede-entral do universo loal. Ap�os isso, o FilhoAvonal auto-outorgado e o Criador Mihael enviam o esp��rito onjunto deles, o Esp��rito da Verdade,ao mundo da auto-outorga. Essa �e a oasi~ao em que o \esp��rito do Filho triunfante �e efundidosobre toda a arne". O Esp��rito Materno do Universo tamb�em partiipa dessa efus~ao do Esp��ritoda Verdade e, onomitantemente, h�a a prolama�~ao da ordem para a outorga dos Ajustadores doPensamento. A partir de ent~ao toda riatura volitiva de mente normal, daquele mundo, reeber�a oAjustador t~ao logo atinja a idade da responsabilidade moral e de esolha espiritual.Se esse Avonal auto-outorgado devesse retornar a um mundo, depois da miss~ao de auto-outorga,ele n~ao se enarnaria, mas viria \na gl�oria, om as hostes ser�a�as".A idade p�os-Filho auto-outorgado pode estender-se de dez mil a em mil anos. N~ao h�a um limitede tempo arbitrado para qualquer dessas eras dispensaionais. Estas s~ao �epoas de grande progresso�etio e espiritual. Sob a inuênia espiritual dessas idades, o ar�ater humano passa por transforma�~oestremendas e experimenta um desenvolvimento fenomenal. Torna-se poss��vel apliar a regra douradana pr�atia. Os ensinamentos de Jesus s~ao realmente apli�aveis a um mundo mortal que teve oaperfei�oamento preliminar dos Filhos de pr�e-outorga, om as suas dispensa�~oes de enobreimentode ar�ater e amplia�~ao da ultura.Durante essa era, os problemas das doen�as e delinq�uênia s~ao virtualmente resolvidos. A de-generesênia j�a foi amplamente eliminada pela reprodu�~ao seletiva. A doen�a j�a foi pratiamentedominada por meio das altas qualidades de resistênia das linhagens Adâmias e a aplia�~ao inteli-gente e em âmbito mundial das desobertas das iênias f��sias, nas idades preedentes. A longevi-dade m�edia, durante esse per��odo, sobe at�e bem aima do equivalente a trezentos anos do tempo deUrantia.Durante essa �epoa, h�a uma redu�~ao gradual da supervis~ao governamental. O verdadeiro au-togoverno est�a ome�ando a funionar; as leis restritivas fazem-se ada vez menos neess�arias. Asrami�a�~oes militares de resistênia naional est~ao �ndando; a era da harmonia internaional est�arealmente hegando. H�a muitas na�~oes, a maioria determinada pela distribui�~ao de terras; mas h�aapenas uma ra�a, uma l��ngua e uma religi~ao. Os assuntos dos mortais alan�aram um ponto quaseut�opio, mas n~ao ompletamente ainda. Essa �e verdadeiramente uma idade grande e gloriosa!52.6 A Era depois da Auto-outorga em UrantiaO Filho auto-outorgado �e o Pr��nipe da Paz. Ele hega om a mensagem de \Paz na Terra e boavontade entre os homens". Nos mundos normais, essa �e uma dispensa�~ao de paz mundial; as na�~oesn~ao mais se dediam �a guerra. Essas inuênias salutares, ontudo, n~ao aompanharam a vindado vosso Filho auto-outorgado, Cristo Mihael. Urantia n~ao est�a avan�ando na seq�uênia normal.O vosso mundo est�a fora de passo, na proiss~ao planet�aria. O vosso Mestre, quando na Terra,preveniu aos seus dis��pulos: o advento dele n~ao traria o reino normal de paz, em Urantia; e disse-lhes laramente que haveria \guerras e rumores de guerras", e que na�~ao se levantaria ontra na�~ao.Numa outra oasi~ao, ele disse: \N~ao pensai que eu vim para trazer paz �a Terra".Mesmo em mundos evoluion�arios normais, a realiza�~ao da irmandade mundial dos homens n~ao�e f�ail. Num planeta onfuso e desordenado, omo Urantia, uma realiza�~ao omo essa neessita deum tempo muito mais longo e requer um esfor�o maior. Uma evolu�~ao soial sem ajuda exteriordi�ilmente pode alan�ar resultados felizes, em uma esfera espiritualmente isolada. A revela�~aoreligiosa �e essenial �a realiza�~ao da irmandade em Urantia. Ainda que Jesus haja mostrado o aminhopara a edi�a�~ao imediata da irmandade espiritual, a efetiva�~ao da irmandade soial no vosso mundoem muito depende da realiza�~ao das transforma�~oes pessoais e de ajustamentos planet�arios, omo aseguir: 572



1. A fraternidade soial. A multiplia�~ao dos ontatos soiais e assoia�~oes fraternais internaio-nais e inter-raiais por meio de viagens, om�erio e jogos ompetitivos. O desenvolvimento de umalinguagem omum e a multiplia�~ao de indiv��duos multil��ng�ues. O interâmbio raial e naional deestudantes, professores, industriais e �l�osofos religiosos.2. A fertiliza�~ao inteletual ruzada. A irmandade torna-se imposs��vel em um mundo ujoshabitantes s~ao t~ao primitivos que n~ao onseguem reonheer a louura do ego��smo n~ao mitigado.Deve oorrer uma troa entre as literaturas naionais e raiais. Cada ra�a deve tornar-se onheedorado pensamento das outras ra�as; ada na�~ao deve onheer os sentimentos de todas as na�~oes. Aignorânia gera a suspeita, e a suspeita �e inompat��vel om a atitude essenial de ompaix~ao e amor.3. O despertar �etio. Apenas a onsiênia �etia pode desmasarar a imoralidade da intolerâniahumana e o peado das lutas fratriidas. Apenas uma onsiênia moral pode ondenar os malesda inveja naional e do i�ume raial. Apenas seres morais busar~ao o disernimento espiritual que �eessenial �a vivênia da regra de ouro.4. A sabedoria pol��tia. A maturidade emoional �e essenial ao autoontrole. Apenas a maturi-dade emoional assegurar�a a substitui�~ao da arbitrariedade b�arbara que �e a guerra, pelas t�eniasinternaionais do julgamento ivilizado. Estadistas s�abios, algum dia, trabalhar~ao para o bem-estarda humanidade, mesmo enquanto ainda lutam para promover o interesse dos seus grupos naionaisou raiais. A sagaidade pol��tia ego��sta, em �ultima an�alise, �e suiida - destruidora de todas aquelasqualidades duradouras que asseguram a sobrevivênia grupal no planeta.5. O disernimento espiritual. A irmandade dos homens �e, a�nal, baseada no reonheimento dapaternidade de Deus. O modo mais r�apido de se alan�ar a irmandade dos homens em Urantia �eefetuar a transforma�~ao espiritual da humanidade nos dias presentes. A �unia t�enia para aelerar atendênia natural de evolu�~ao soial seria apliar a press~ao espiritual vinda de ima, elevando, assim,o disernimento moral e, ao mesmo tempo, aumentando a apaidade da alma de ada mortal deompreender e amar a todos os outros mortais. O entendimento m�utuo e o amor fraterno s~ao fatoresivilizadores transendentes e poderosos na realiza�~ao mundial da irmandade dos homens.Caso pud�esseis ser transplantados, do vosso mundo atrasado e onfuso, at�e algum planeta normalque estivesse em uma idade posterior �a vinda de um Filho auto-outorgado, pensar��eis haverdes sidotransladados at�e os �eus das vossas tradi�~oes. Di�ilmente areditar��eis que estar��eis observandoos trabalhos evoluion�arios normais de uma esfera mortal de morada humana. Esses mundos est~aoligados aos iruitos espirituais do seu reino e desfrutam de todas as vantagens das transmiss~oes douniverso e servi�os da reetividade do superuniverso.52.7 O Homem P�os-�lho InstrutorOs Filhos que em seguida visitar~ao um mundo evoluion�ario normal s~ao da ordem dos Filhos Instru-tores da Trindade, Filhos divinos da Trindade do Para��so. E, novamente, enontramos Urantia forade passo em rela�~ao �as suas esferas irm~as, se onsiderarmos que o vosso Jesus prometeu voltar. Eessa promessa ele ertamente ir�a umprir, mas ningu�em sabe se a sua segunda vinda preeder�a ouvir�a depois dos apareimentos dos Filhos Magisteriais ou dos Filhos Instrutores em Urantia.Os Filhos Instrutores vêm, em grupos, aos mundos em espiritualiza�~ao. Um Filho Instrutorplanet�ario �e ajudado e apoiado por setenta Filhos prim�arios, doze Filhos seund�arios, e três da maiselevada e mais experimentada ordem suprema dos Diainais. Esse onjunto permaneer�a por algumtempo no mundo, o per��odo su�iente para efetivar a transi�~ao das idades evoluion�arias para aera de luz e vida - n~ao menos do que mil anos do tempo do planeta e, muito freq�uentemente, umtempo onsideravelmente maior. Essa miss~ao �e uma ontribui�~ao da Trindade para om os esfor�osanteriores de todas as pessoalidades divinas que ministraram a um mundo habitado.573



A revela�~ao da verdade agora passa a inluir o universo entral e o Para��so. As ra�as est~aotornando-se altamente espiritualizadas. Um grande povo evoluiu e uma grande era aproxima-se. Ossistemas eduaionais, eonômios e administrativos do planeta est~ao passando por transforma�~oesradiais. Rela�~oes e valores novos est~ao sendo estabeleidos. O Reino dos �eus est�a emergindo noplaneta; e a gl�oria de Deus est�a sendo vertida sobre o mundo.Esta �e uma dispensa�~ao durante a qual muitos mortais s~ao transladados de entre os vivos. En-quanto a era dos Filhos Instrutores da Trindade progride, a lealdade espiritual dos mortais do tempotorna-se mais e mais universal. A morte natural torna-se menos freq�uente, �a medida que os Ajusta-dores resentemente se fundem om os seus resididos durante o tempo da vida na arne. O planeta�nalmente lassi�a-se omo sendo da ordem prim�aria modi�ada de asens~ao mortal.A vida durante essa era �e agrad�avel e proveitosa. A degeneresênia e outras onseq�uênias �naisanti-soiais da longa luta evoluion�aria foram virtualmente abolidas. A dura�~ao da vida aproxima-sede quinhentos dos anos de Urantia; a taxa de reprodu�~ao e o resimento da ra�a �am inteligente-mente sob ontrole. Uma ordem inteiramente nova de soiedade surgiu. H�a ainda grandes diferen�asentre os mortais, mas o estado da soiedade aproxima-se om mais nitidez dos ideais da irmandadesoial e igualdade espiritual. O governo representativo vai desapareendo e o mundo est�a passandopela regra do autoontrole individual. A fun�~ao do governo �e voltada prinipalmente para as tarefasoletivas de administra�~ao soial e oordena�~ao eonômia. A idade de ouro avan�a rapidamente; ameta temporal da longa e intensa luta evoluion�aria do planeta est�a sob mira vis��vel. A reompensadas idades est�a para ser alan�ada logo; a sabedoria dos Deuses est�a para ser manifestada.A administra�~ao f��sia de um mundo durante essa idade requer uma hora, a ada dia, da partede ada indiv��duo adulto; isto �e, o equivalente a uma hora de Urantia. O planeta est�a em ontatoestreito om os assuntos do universo; e o seu povo quer ver as �ultimas transmiss~oes, possu��do domesmo interesse agu�ado que agora manifestais pelas �ultimas edi�~oes dos vossos jornais di�arios.Essas ra�as est~ao preoupadas om mil oisas interessantes, desonheidas para o vosso mundo.Cada vez mais, aumenta a lealdade planet�aria verdadeira ao Ser Supremo. Gera�~ao ap�os gera�~ao,mais e mais, a ra�a alinha-se om aqueles que pratiam a justi�a e tornam viva a miseri�ordia.Vagarosamente, mas om seguran�a, o mundo est�a sendo onquistado para o servi�o jubiloso dosFilhos de Deus. As di�uldades f��sias e os problemas materiais foram amplamente resolvidos; oplaneta est�a amadureendo para a vida avan�ada e para uma existênia mais est�avel.De tempos em tempos, durante a sua dispensa�~ao, os Filhos Instrutores ontinuam a vir a essesmundos pa���os. E n~ao abandonam um mundo, at�e observarem que o plano evoluion�ario, no queonerne �aquele planeta, esteja operando om tranq�uilidade. Um Filho Magisterial de julgamentousualmente aompanha os Filhos Instrutores nas suas suessivas miss~oes, enquanto um outro Filhoomo ele funiona ao tempo da partida deles e tais a�~oes judiiais ontinuam, de idade em idade, aolongo da dura�~ao do regime mortal do tempo e do espa�o.Cada miss~ao repetida dos Filhos Instrutores da Trindade exalta, suessivamente, um mundo detal modo superno at�e alturas sempre asendentes de sabedoria, espiritualidade e ilumina�~ao �osmia.Contudo, os nobres nativos dessa esfera s~ao ainda �nitos e mortais. Nada ainda �e perfeito; no entanto,uma qualidade pr�oxima da perfei�~ao est�a evoluindo na opera�~ao de um mundo imperfeito e nas vidasdos seus habitantes humanos.Os Filhos Instrutores da Trindade podem retornar muitas vezes ao mesmo mundo. Por�em, maisedo ou mais tarde, ao terminar uma das suas miss~oes, o Pr��nipe Planet�ario �e elevado �a posi�~ao deSoberano Planet�ario, e o Soberano do Sistema surge para prolamar a entrada daquele mundo naera de luz e vida.Foi sobre a onlus~ao da miss~ao terminal dos Filhos Instrutores (ao menos esta seria a ronologia,em um mundo normal) que Jo~ao esreveu: \Eu vi um novo �eu e uma nova Terra, e a nova Jerusal�em,vinda de Deus, sa��da dos �eus, preparada omo uma prinesa adornada para o pr��nipe".574



E a mesma Terra renovada, o est�agio planet�ario avan�ado, �e o que o velho profeta visualizouquando esreveu: \`Pois, omo os novos �eus e a nova Terra, que eu riarei, permaneer~ao diante demim, assim tamb�em sobrevivereis v�os e os vossos �lhos; e aonteer�a que, de uma nova lua para aoutra, e de um sabat a outro sabat, toda a arne vir�a a adorar-me', disse o Senhor".Os mortais dessa idade s~ao desritos omo \uma gera�~ao esolhida, um saerd�oio real, umana�~ao sagrada, um povo exelso; e v�os louvareis Aquele que vos hamou, das trevas, para essa luzmaravilhosa".N~ao importa qual possa ser a hist�oria natural espeial de um planeta espe���o, nenhuma diferen�afaz se um reino tenha sido realmente leal, se foi manhado pelo mal, ou amaldi�oado pelo peado- n~ao importa os anteedentes que possa ter tido - , mais edo ou mais tarde, a gra�a de Deus ea ministra�~ao dos anjos far~ao hegar o dia do advento dos Filhos Instrutores da Trindade; e a suapartida, que se segue �a sua miss~ao �nal, ir�a inaugurar essa era magn���a de luz e vida.Todos os mundos de Satânia podem juntos manter-se om a esperan�a daquele que esreveu: \N�os,ontudo, de aordo om a Sua promessa, almejamos um novo �eu e uma nova Terra, onde resida aretid~ao. Assim, pois, bem-amados, vendo que ansiais por tais oisas, sede diligentes para que possaisser enontrados por Ele em paz, sem m�aulas ou ulpas".A partida do orpo de Filhos Instrutores, ao �m do seu primeiro reinado ou de algum reinadosubseq�uente, anunia a aurora da era de luz e vida - que �e o umbral da transi�~ao no tempo parao vest��bulo da eternidade. A realiza�~ao planet�aria dessa era de luz e vida ultrapassa, de longe, asesperan�as mais preiosas dos mortais de Urantia; ultrapassa todos os oneitos, mesmo os maisvision�arios, da vida futura, abra�ados nas ren�as religiosas que desrevem os �eus omo o destinoimediato e �nal de morada dos mortais sobreviventes.[Auspiiado por um Mensageiro Poderoso ligado temporariamente �a assessoria de Gabriel.℄
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Cap��tulo 53A Rebeli~ao de L�uiferL�UCIFER era um brilhante Filho Lanonandeque prim�ario de N�ebadon. Possu��a experiênia deservi�o em muitos sistemas, havia sido um alto onselheiro do seu grupo e distinguira-se pela sabedo-ria, sagaidade e e�iênia. Era o n�umero 37 da sua ordem e, quando indiado pelos Melquisedeques,fora distinguido omo uma das em pessoalidades mais apazes e brilhantes entre mais de seteentosmil da sua esp�eie. Vindo de um ome�o t~ao magn���o, por meio do mal e do erro, abra�ou o peado,e agora est�a numerado omo um dos três Soberanos de Sistemas em N�ebadon que suumbiram aoimpulso do ego e renderam-se aos so�smas de uma liberdade pessoal esp�uria - a rejei�~ao da lealdadeuniversal, a desonsidera�~ao pelas obriga�~oes fraternais e a egueira para as rela�~oes �osmias.No universo de N�ebadon, dom��nio de Cristo Mihael, h�a dez mil sistemas de mundos habitados.Em toda a hist�oria dos Filhos Lanonandeques, durante o seu trabalho em todos esses milhares desistemas e na sede-entral do universo, apenas três Soberanos de Sistemas desrespeitaram o governodo Filho Criador.53.1 Os L��deres da Rebeli~aoL�uifer n~ao era um ser asendente; sendo um Filho riado no universo loal, dele foi dito: \Erasperfeito em todos os teus aminhos, desde o dia em que foste riado; at�e que a falta de retid~ao fosseenontrada em ti". Muitas vezes, esteve em onselho om os Alt��ssimos de Edêntia. E L�uifer reinou\sobre a montanha sagrada de Deus", a montanha administrativa de Jerus�em, pois era o dirigenteexeutivo de um grande sistema de 607 mundos habitados.Havendo sido um ser magn���o, uma pessoalidade brilhante, L�uifer estava ao lado dos PaisAlt��ssimos das onstela�~oes, na linha direta da autoridade no universo. N~ao obstante a sua trans-gress~ao, as inteligênias subordinadas abstiveram-se de demonstrar-lhe desrespeito e desd�em, antesda auto-outorga de Mihael em Urantia. Mesmo o aranjo de Mihael, na �epoa da ressurrei�~ao deMois�es, \n~ao fez ontra ele um ju��zo de ausa�~ao, mas simplesmente disse: `que o Juiz te repreenda'". O julgamento dessas quest~oes pertene aos Ani~aes dos Dias, governantes deste superuniverso.L�uifer atualmente �e um Soberano a��do e deposto de Satânia. A auto-admira�~ao �e sumamentedesastrosa, at�e mesmo para as elevadas pessoalidades do mundo eleste. De L�uifer foi dito: \Oteu ora�~ao enalteeu-se por ausa da tua beleza; tu orrompeste a tua sabedoria em vista do teuesplendor". O vosso profeta de outrora perebeu esse triste estado, quando esreveu: \De que modotu a��ste dos �eus, �o L�uifer, �lho da manh~a! Tu que ousaste onfundir os mundos, omo fosteabatido!"Quase nada foi ouvido sobre L�uifer em Urantia, devido ao fato de haver designado o seu primeiroassistente, Sat~a, para advogar a sua ausa no vosso planeta. Sat~a, um membro do mesmo grupo577



de Lanonandeques prim�arios, jamais funionou omo um Soberano de Sistema; mas partiipou to-talmente da insurrei�~ao de L�uifer. E o \diabo" n~ao �e nenhum outro sen~ao Calig�astia, o Pr��nipePlanet�ario deposto de Urantia, um Filho Lanonandeque da ordem seund�aria. Na �epoa em queMihael esteve na arne em Urantia, L�uifer, Sat~a e Calig�astia aliaram-se para, juntos, tentar ausaro insuesso da sua miss~ao de auto-outorga. Todavia, tiveram um fraasso not�avel.Abaddon era o dirigente do orpo de assistentes de Calig�astia. Ele seguiu o seu hefe na rebeli~aoe, desde ent~ao, atuou omo dirigente exeutivo dos rebeldes de Urantia. Belzebu foi o l��der dasriaturas intermedi�arias desleais que se aliaram �as for�as do traidor Calig�astia.O drag~ao a�nal tornou-se uma representa�~ao simb�olia de tais personagens do mal. Com o triunfode Mihael, \Gabriel veio de S�alvington e aorrentou o drag~ao (todos os l��deres rebeldes) por umaidade". Dos rebeldes ser�a�os de Jerus�em, est�a esrito: \E aos anjos que n~ao mantiveram o seu estadooriginal e que deixaram a sua pr�opria morada, ele os prendeu nas orrentes seguras da obsuridadepara o grande dia do julgamento".53.2 As Causas da Rebeli~aoL�uifer e o seu primeiro assistente, Sat~a, haviam reinado j�a em Jerus�em por mais de quinhentos milanos, quando, nos seus ora�~oes, ome�aram a alinhar-se ontra o Pai Universal e o Seu Filho, oent~ao vie-regente Mihael.N~ao houve qualquer ondi�~ao peuliar ou espeial, no sistema de Satânia, que sugerisse ou favo-reesse a rebeli~ao. Areditamos que a id�eia tomou origem e forma na mente de L�uifer; e ele haveriade instigar tal rebeli~ao, n~ao importando onde estivesse servindo. Iniialmente L�uifer anuniou osseus planos a Sat~a, todavia foram neess�arios v�arios meses para que a mente deste pareiro apaze brilhante fosse orrompida. Contudo, uma vez onvertido �as teorias rebeldes, Sat~a tornou-se umdefensor ousado e sinero da \a�rma�~ao de si e da liberdade".Ningu�em jamais sugeriu a L�uifer uma rebeli~ao. A id�eia da auto-a�rma�~ao, em oposi�~ao �a vontadede Mihael e aos planos do Pai Universal, tais omo representados por Mihael, teve a sua origemna pr�opria mente de L�uifer. As rela�~oes dele om o Filho Criador haviam sido sempre estreitas eordiais. Em nenhum momento, antes da exalta�~ao da sua pr�opria mente, L�uifer hegara a exprimirabertamente qualquer insatisfa�~ao om a administra�~ao do universo. N~ao obstante o seu silênio,por mais de em anos do tempo-padr~ao, os Uni~oes dos Dias em S�alvington haviam informado, porreetividade, para Uversa, que nem tudo estava em paz na mente de L�uifer. Essa informa�~ao foitamb�em enaminhada ao Filho Criador e aos Pais da Constela�~ao de Norlatiadeque.Ao longo desse per��odo, L�uifer tornou-se ada vez mais r��tio de todo o plano de administra�~aodo universo; sempre, no entanto, professando lealdade sinera aos Governantes Supremos. A suaprimeira deslealdade, manifestada abertamente, aonteeu por oasi~ao de uma visita de Gabriel aJerus�em, pouos dias antes da prolama�~ao aberta da Delara�~ao de L�uifer pela Liberdade. Ga-briel �ou t~ao profundamente impressionado que teve a erteza da iminênia de uma ruptura; e foia Edêntia, diretamente, para onfereniar om os Pais da Constela�~ao sobre as medidas a seremtomadas no aso de uma rebeli~ao delarada.Muito dif��il torna-se apontar uma ausa, ou ausas exatas que �nalmente ulminaram na rebeli~aode L�uifer. Estamos ertos quanto a uma �unia oisa, e esta �e: quaisquer que tenham sido as ausasiniiais, elas tiveram a sua origem inteiramente na mente de L�uifer. Deve ter havido um orgulho doego, nutrido por ele pr�oprio, a ponto de levar L�uifer a iludir a si mesmo de um modo tal que, duranteum erto tempo, realmente se haja persuadido de que a id�eia rebelde, de fato, era para o bem dosistema, se n~ao do universo. Quando os seus planos haviam j�a sido desenvolvidos, a ponto de lev�a-lo�a desilus~ao, sem d�uvida ele havia ido longe demais e o seu orgulho original, gerador da desordem,578



n~ao lhe permitiria parar. Em algum ponto nessa experiênia, ele tornou-se insinero; e o mal evoluiuem peado deliberado e volunt�ario. A prova de que isso aonteeu est�a na onduta subseq�uente dessebrilhante exeutivo. A ele foi ofereida, desde longa data, a oportunidade lara de arrependimento;no entanto, apenas alguns dos seus subordinados aeitaram a miseri�ordia ofereida. Os Fi�eis dosDias de Edêntia, a pedido dos Pais da Constela�~ao, apresentaram pessoalmente o plano de Mihaelpara a salva�~ao desses rebeldes agrantes; no entanto, a miseri�ordia do Filho Criador foi semprerejeitada, e rejeitada om um desprezo e desd�em sempre maiores.53.3 O Manifesto de L�uiferQuaisquer hajam sido as origens primeiras do desaerto nos ora�~oes de L�uifer e de Sat~a, a explos~ao�nal tomou forma na Delara�~ao de Liberdade de L�uifer. A ausa dos rebeldes foi delarada sobtrês pontos prinipais:1. A realidade do Pai Universal. L�uifer alegou que o Pai Universal n~ao existe realmente, que agravidade f��sia e a energia do espa�o s~ao inerentes ao universo e que o Pai seria um mito, inventadopelos Filhos do Para��so, no �to de apait�a-los a manter o governo dos universos em nome Dele.Negou que a pessoalidade fosse uma d�adiva do Pai Universal. E hegou a sugerir, at�e mesmo, queos �nalitores estivessem juntos, em onspira�~ao, om os Filhos do Para��so, para impor tal fraude atoda a ria�~ao, posto que nuna hegavam trazendo uma id�eia su�ientemente lara da pessoalidadeautêntia do Pai, tal omo se pode diserni-la no Para��so. L�uifer lidava om a reverênia omo seesta fora uma ignorânia. A ausa�~ao foi radial, terr��vel e blasfema. E esse ataque velado ontra os�nalitores, sem d�uvida, foi o que inueniou os idad~aos asendentes, ent~ao em Jerus�em, levando-osa permaneerem �rmes e manterem-se onstantes, resistindo a todas as propostas rebeldes.2. O governo universal do Filho Criador - Mihael. L�uifer sustentava que os sistemas loaisdeveriam ser autônomos. Protestava ontra o direito do Filho Criador, Mihael, de assumir a so-berania de N�ebadon, em nome de um Pai do Para��so hipot�etio, bem omo de exigir de todas aspessoalidades que reonheessem lealdade a esse Pai nuna vis��vel. A�rmava que todo o plano deadora�~ao seria um esquema sagaz para o engrandeimento dos Filhos do Para��so. Estava disposto areonheer Mihael omo o seu Pai-Criador, mas n~ao omo o seu Deus, nem omo o seu governantede direito.L�uifer ataou, om profunda amargura, o direito dos Ani~aes dos Dias - \potentados estrangeiros"- de interferir nos assuntos dos sistemas e universos loais. A esses governantes, ele os denuniouomo tiranos e usurpadores. E exortou seus seguidores a areditarem que nenhum desses governantespoderia fazer algo que interferisse na opera�~ao de onquista de um governo autônomo, desde quehomens e anjos tivessem t~ao s�o a oragem para a�rmar-se a si pr�oprios bem omo, de modo ousado,relamar os seus direitos.Argumentou que os exeutores dos Ani~aes dos Dias poderiam ser impedidos de funionar nossistemas loais; para tanto bastava que os seres nativos a�rmassem a sua independênia. Sustentavaque a imortalidade era inerente �as pessoalidades do sistema, que sendo natural e autom�atia, aressurrei�~ao, todos os seres viveriam eternamente, n~ao fossem os atos arbitr�arios e injustos dosexeutores a mando dos Ani~aes dos Dias.3. O ataque ao plano universal de aperfei�oamento dos asendentes mortais. L�uifer sustentavaque um tempo longo demais e uma energia exessiva estavam sendo despendidos no esquema deinstruir e preparar t~ao uidadosamente os mortais asendentes, nos prin��pios da administra�~ao douniverso, prin��pios estes que, ele alegava, seriam sem �etia e mals~aos. Protestava ontra o programa,om a dura�~ao de idades, de preparo dos mortais do espa�o para um destino desonheido; e apontoua presen�a do orpo de �nalitores em Jerus�em omo prova de que tais mortais haviam despendidotempo exessivo na prepara�~ao para algum destino que era pura ��~ao. Indiava, ridiularizando,579



que os �nalitores haviam enontrado um destino n~ao mais glorioso do que o de serem reenviados aesferas humildes, semelhantes �as da sua origem. Sugeria que os �nalitores haviam sido orrompidospor exesso de disiplina e aperfei�oamentos prolongados e que, na realidade, eram uns traidores dosseus ompanheiros mortais, pois que estavam agora ooperando om o esquema de esraviza�~ao detoda a ria�~ao �as ��~oes de um destino eterno m��tio para os mortais asendentes. Advogava que osseres asendentes deveriam desfrutar da liberdade da autodetermina�~ao individual. E, ondenando-o,desa�ava todo o plano de asens~ao mortal, tal omo estava sendo fomentado pelos Filhos de Deusdo Para��so e mantido pelo Esp��rito In�nito.E foi om uma Delara�~ao de Liberdade omo essa que L�uifer desenadeou a sua orgia de trevase de morte.53.4 A Elos~ao da Rebeli~aoO manifesto de L�uifer foi emitido no onlave anual de Satânia, realizado no mar de ristal, empresen�a das hostes reunidas de Jerus�em, no �ultimo dia do ano, era de duzentos mil anos atr�as, notempo de Urantia. Sat~a prolamou que a adora�~ao podia ser dediada �as for�as universais - f��sias,inteletuais e espirituais - mas que a lealdade poderia apenas ser dediada ao governante atual e defato, L�uifer, o \amigo de homens e anjos" e o \Deus da liberdade".A auto-a�rma�~ao foi o grito de batalha da rebeli~ao de L�uifer. Um dos seus argumentos prini-pais foi o de que, se o autogoverno era bom e justo para os Melquisedeques e outros grupos, seriaigualmente bom para todas as ordens de inteligênia. Atrevido e persistente, advogava a \igualdadeda mente" e \a irmandade da inteligênia". Sustentava que todo governo deveria ser limitado aosplanetas loais e que a onfedera�~ao desses sistemas loais deveria ser volunt�aria. Rejeitava qualqueroutra supervis~ao. E prometeu aos Pr��nipes Planet�arios governarem os mundos omo exeutivossupremos. Condenava a onentra�~ao das atividades legislativas na sede-entral da onstela�~ao ea ondu�~ao dos assuntos judiiais na apital do universo. Argumentando que todas essas fun�~oesdo governo deveriam ser entradas nas apitais dos sistemas, ome�ou a estabeleer a sua pr�opriaassembl�eia legislativa e organizou seus pr�oprios tribunais, sob a jurisdi�~ao de Sat~a. Depois mandouque os pr��nipes ap�ostatas dos mundos �zessem o mesmo.Todo o gabinete administrativo de L�uifer seguiu-o em um s�o bloo e prestou um juramento p�ubliona qualidade de o�iais da administra�~ao da nova dire�~ao dos \mundos e sistemas liberados".Ainda que tenha havido anteriormente duas rebeli~oes em N�ebadon, elas aonteeram em ons-tela�~oes distantes. L�uifer a�rmava que essas insurrei�~oes n~ao tiveram êxito porque a maioria dasinteligênias n~ao seguiu os seus l��deres. Argumentou que a \maioria governa", que \a mente �e in-fal��vel". A liberdade, dada a ele pelos governantes do universo, sustentou aparentemente muitas dassuas opini~oes nefandas. Desa�ou todos os seus superiores; e, ainda assim, aparentemente, eles n~aoderam aten�~ao ao que ele fazia; e, assim, ele ontinuou livre para prosseguir no seu plano sedutor,sem empeilhos ou entraves.L�uifer apontou todos os atrasos miseriordiosos da justi�a omo evidênia de inapaidade, daparte do governo dos Filhos do Para��so, para onter a rebeli~ao. Desa�ava abertamente e, omarrogânia, provoava Mihael, Emanuel e os Ani~aes dos Dias; e ent~ao assinalava o fato de nenhumamedida estar sendo tomada omo uma evidênia verdadeira da impotênia dos governos do universoe do superuniverso.Gabriel esteve pessoalmente presente durante o sueder de todos esses proedimentos desleais eapenas anuniou que iria, no devido tempo, falar por Mihael; e que todos os seres seriam deixadoslivres e n~ao seriam for�ados nas suas deis~oes; que o \governo dos Filhos, em nome do Pai, desejavaapenas a lealdade e a devo�~ao volunt�arias, de ora�~ao e �a prova de so�smas".580



A L�uifer foi permitido estabeleer totalmente e organizar uidadosamente o seu governo rebelde,antes que Gabriel �zesse qualquer esfor�o para ontestar o direito de seess~ao ou de ontradizer apropaganda rebelde. Mas os Pais da Constela�~ao, imediatamente, on�naram a a�~ao dessas pessoa-lidades desleais ao sistema de Satânia. Esse per��odo de demora, ontudo, foi uma �epoa de grandeprova�~ao e testes para os seres leais de todo o Satânia. Durante alguns anos, tudo �ou a�otio ehouve uma grande onfus~ao nos mundos das mans~oes.
53.5 A Natureza do ConitoQuando a rebeli~ao de Satânia estourou, Mihael aonselhou-se om Emanuel, o seu irm~ao do Para��so.Em seguida a essa signi�ativa onferênia, Mihael anuniou que seguiria a mesma pol��tia que haviaaraterizado o tratamento dado a levantes semelhantes no passado: uma atitude de n~ao-interferênia.Na �epoa dessa rebeli~ao e das duas que a preederam, n~ao havia nenhuma autoridade soberanaabsoluta e pessoal no universo de N�ebadon. Mihael governava por direito divino, omo vie-regentedo Pai Universal, mas n~ao ainda pelo seu pr�oprio direito pessoal. N~ao havendo ompletado a suaarreira de auto-outorgas, Mihael ainda n~ao havia sido investido om \todo o poder nos �eus e naTerra".Desde o momento da elos~ao da rebeli~ao at�e o dia da sua entroniza�~ao omo governante soberanode N�ebadon, Mihael nuna interferiu nas for�as rebeldes de L�uifer; a elas foi permitido que agissemlivremente por quase duzentos mil anos do tempo de Urantia. Cristo Mihael agora tem amplopoder e autoridade para lidar prontamente, e at�e mesmo sumariamente, om esses rompantes dedeslealdade; mas duvidamos que a autoridade soberana o levasse a agir diferentemente se outrodesses levantes oorresse.Posto que Mihael esolheu permaneer �a margem da atividade da guerra, na rebeli~ao de L�uifer,Gabriel reuniu o seu orpo pessoal de assistentes em Edêntia e, em onselho om os Alt��ssimos,optou por assumir o omando das hostes leais de Satânia. Mihael permaneeu em S�alvington,enquanto Gabriel rumou para Jerus�em e, estabeleendo-se na esfera dediada ao Pai - o mesmo PaiUniversal uja pessoalidade L�uifer e Sat~a punham em d�uvida - , na presen�a das hostes reunidas daspessoalidades leais, Gabriel i�ou a bandeira de Mihael, o emblema material do governo da Trindadepara toda a ria�~ao: três ��rulos onêntrios na or azul-eleste sobre um fundo brano.O emblema de L�uifer era uma bandeira brana om um ��rulo vermelho ao entro, e dentro doqual se inseria um ��rulo todo em negro.\Houve guerra nos �eus; o omandante de Mihael e os seus anjos lutaram ontra o drag~ao (L�uifer,Sat~a e os pr��nipes ap�ostatas); e o drag~ao e os seus anjos rebeldes lutaram, mas n~ao prevaleeram."Essa \guerra nos �eus" n~ao foi uma batalha f��sia, omo um onito dessa ordem poderia ser onebidoem Urantia. Nos primeiros dias da luta, L�uifer permaneeu ontinuamente no an�teatro planet�ario.Gabriel onduziu uma intermin�avel exposi�~ao dos so�smas rebeldes, da sua sede-entral estabeleidanas eranias. As v�arias pessoalidades presentes �a esfera, e que estavam em d�uvida quanto �a pr�opriaatitude, iam e voltavam em meio a essas disuss~oes, at�e que hegaram a uma deis~ao �nal.Mas essa guerra nos �eus foi muito terr��vel e muito real. Ainda que n~ao haja havido uma demons-tra�~ao das barb�aries t~ao arater��stias da guerra f��sia dos mundos imaturos, esse onito foi aindamais mortal; a vida material �a em perigo no ombate material, mas a guerra nos �eus foi travadapondo em riso a vida eterna. 581



53.6 Um Comandante Ser�a�o LealMuitos atos nobres e inspiradores de devo�~ao e lealdade, realizados por in�umeras pessoalidades,aonteeram no per��odo entre a explos~ao das hostilidades e a hegada do novo governante do sistemae seu orpo de assistentes; mas o mais emoionante de todos os feitos audaiosos de devo�~ao foi aonduta orajosa de Man�otia, o segundo no omando da sede-entral dos sera�ns de Satânia.No elodir da rebeli~ao em Jerus�em, o hefe das hostes ser�a�as uniu-se �a ausa de L�uifer. Isso,sem d�uvida, explia por que se transviou um n�umero t~ao grande da quarta ordem, a dos sera�nsadministradores do sistema. Este l��der ser�a�o �ou espiritualmente ego pela pessoalidade brilhantede L�uifer e seus modos enantadores fasinaram as ordens inferiores de seres elestes. Simplesmenten~ao podiam ompreender omo era poss��vel que uma pessoalidade t~ao deslumbrante pudesse errar.Man�otia disse, n~ao h�a muito tempo, ao desrever as experiênias ligadas ao ome�o da rebeli~aode L�uifer,: \Mas o meu momento mais embriagante foi a aventura emoionante ligada �a rebeli~ao deL�uifer, quando, omo segundo omandante ser�a�o, me reusei a partiipar do projeto de insultarMihael; e os poderosos rebeldes prouraram destruir-me por interm�edio das for�as de liga�~ao que sehaviam formado. Houve um tremendo levante em Jerus�em, mas nenhum sera�m leal sofreu danos.\Quando aonteeu que o meu superior imediato entrou em falta, a responsabilidade de assumir oomando das hostes ang�elias de Jerus�em reaiu sobre mim, na qualidade de diretor titular dos on-fusos assuntos ser�a�os do sistema. Apoiado moralmente pelos Melquisedeques, assistido habilmentepor uma maioria de Filhos Materiais, fui desertado por um enorme grupo da minha pr�opria ordem;no entanto, estive sendo magni�amente apoiado pelos mortais asendentes em Jerus�em.\Tendo sido automatiamente exlu��dos dos iruitos da onstela�~ao, por ausa da seess~ao deL�uifer, �amos dependentes da lealdade do nosso orpo de informa�~ao, o qual, a partir do sistemavizinho de Rant�ulia, transmitia os hamados de ajuda para Edêntia; e veri�amos que o reino da or-dem, o inteleto da lealdade e o esp��rito da verdade foram inerentemente triunfantes sobre a rebeli~ao,a a�rma�~ao do ego e a assim hamada liberdade pessoal; pudemos ent~ao prosseguir at�e a hegada donovo Soberano do Sistema, o digno suessor de L�uifer. Imediatamente depois, fui designado parao orpo de administradores provis�orios Melquisedeques de Urantia. E assumi a jurisdi�~ao sobre asordens ser�a�as leais, no mundo do traidor Calig�astia, o qual havia prolamado a sua esfera omoum membro do re�em-projetado sistema de `mundos liberados e pessoalidades emanipadas', pro-posto na infame Delara�~ao de Liberdade, emitida por L�uifer no seu apelo �as `inteligênias amantesda liberdade, do livre-pensamento e orientadas para o porvir dos mal administrados e governadosmundos de Satânia' ".Esse anjo, Man�otia, est�a ainda a servi�o em Urantia, na fun�~ao de omandante assoiado dossera�ns.53.7 A Hist�oria da Rebeli~aoA rebeli~ao de L�uifer teve o âmbito de todo o sistema. Trinta e sete Pr��nipes Planet�arios em seess~aoonduziram as administra�~oes dos seus mundos para o lado dos l��deres rebeldes. Apenas em Pan�optia,o Pr��nipe Planet�ario fraassou ao tentar levar o seu povo onsigo. Nesse mundo, sob a lideran�a dosMelquisedeques, o povo ongregou-se em apoio a Mihael. Elanora, uma jovem mulher daquele reinomortal, tomou a lideran�a das ra�as humanas nas pr�oprias m~aos e sequer uma �unia alma daquelemundo transtornado alistou-se sob a bandeira de L�uifer. E, desde ent~ao, os Panoptianos leais têmservido no s�etimo mundo de transi�~ao de Jerus�em, omo onstrutores e uidadores da esfera do Paie os sete mundos de deten�~ao que o irundam. Os Panoptianos al�em de atuar omo ust�odiosliterais desses mundos, tamb�em exeutam as ordens pessoais de Mihael ligadas �a ornamenta�~aodessas esferas para algum uso futuro desonheido. Fazem esse trabalho enquanto permaneem ali,582



a aminho de Edêntia.Ao longo desse per��odo, Calig�astia advogou a ausa de L�uifer, em Urantia. Os Melquisede-ques opuseram-se habilmente ao Pr��nipe Planet�ario ap�ostata, todavia os so�smas de uma liberdadesem limites e as ilus~oes de auto-a�rma�~ao tiveram todas as oportunidades para enganar os povosprimitivos de um mundo jovem e sem desenvolvimento.Toda a propaganda da seess~ao teve de ser feita por meio do esfor�o pessoal, porque o servi�o detransmiss~ao e todas as outras vias de omunia�~ao interplanet�aria haviam sido suspensas pela a�~aodos supervisores dos iruitos do sistema. No momento da elos~ao da insurrei�~ao, todo o sistema deSatânia foi isolado, tanto dos iruitos da onstela�~ao, quanto dos iruitos do universo. Duranteesse tempo, todas as mensagens que hegavam e sa��am eram despahadas por agentes ser�a�os eMensageiros Solit�arios. Os iruitos para os mundos a��dos tamb�em foram ortados, de modo queL�uifer n~ao utilizasse tais meios para fomentar o seu esquema nefando. E tais iruitos n~ao ser~aorestaurados enquanto o rebelde supremo viver dentro dos on�ns de Satânia.Essa foi uma rebeli~ao Lanonandeque. As ordens mais elevadas de �lia�~ao do universo loal n~aose ligaram �a seess~ao de L�uifer, embora uns pouos Portadores da Vida estaionados nos planetasrebeldes hajam sido um pouo inueniados pela rebeli~ao dos pr��nipes desleais. Nenhum dos FilhosTrinitarizados transviou-se. Todos os Melquisedeques, os aranjos e os Brilhantes Estrelas Vesperti-nas permaneeram leais a Mihael e, ao lado de Gabriel, valentemente ombateram pela vontade doPai e o governo do Filho.Nenhum ser origin�ario do Para��so esteve envolvido em deslealdades. Junto om os Mensageiros So-lit�arios, eles tomaram as sedes-entrais do mundo do Esp��rito, as quais permaneeram sob a lideran�ados Fi�eis dos Dias de Edêntia. Nenhum dos oniliadores ometeu apostasia, nem se transviou sequerum dos Registradores Celestes. Contudo houve grandes perdas entre os Companheiros Moroniais eos Eduadores dos Mundos das Mans~oes.Da ordem suprema de sera�ns, nem um anjo foi perdido, mas um grupo onsider�avel da ordemseguinte, a superior, deixou-se enganar e aiu na armadilha. Do mesmo modo, desviaram-se unspouos da tereira ordem de anjos, a dos supervisores. O olapso mais terr��vel, ontudo, produziu-seno quarto grupo, o dos anjos administradores, ou seja, os sera�ns que s~ao designados normalmentepara os deveres das apitais dos sistemas. Man�otia salvou quase dois ter�os deles, mas um pouomais que um ter�o seguiu os hefes, indo para as �leiras rebeldes. De todos os querubins de Jerus�em,um ter�o, ligado aos anjos administradores, foi perdido junto om os seus sera�ns desleais.Dos ajudantes planet�arios ang�elios, designados para os Filhos Materiais, era de um ter�o foiiludido, e quase dez por ento dos ministros de transi�~ao a��ram na armadilha. Jo~ao viu isso sim-boliamente quando esreveu sobre o grande drag~ao vermelho, dizendo: \E a sua auda atraiu umater�a parte das estrelas do �eu e jogou-as na obsuridade".A maior perda oorreu nas �leiras ang�elias, e a maior parte das ordens inferiores de inteligêniaenvolveu-se na deslealdade. Dos 681 217 Filhos Materiais perdidos em Satânia, noventa e ino porento foram v��timas da rebeli~ao de L�uifer. Um grande n�umero de riaturas intermedi�arias perdeu-senos planetas ujos Pr��nipes Planet�arios uniram-se �a ausa de L�uifer.Sob muitos aspetos, essa rebeli~ao foi a de maior magnitude e a mais desastrosa de todas asoorrênias semelhantes, em N�ebadon. Mais pessoalidades estiveram envolvidas nessa insurrei�~aodo que em ambas as outras. E foi para a sua eterna desonra que os emiss�arios de L�uifer e Sat~an~ao pouparam as esolas de edua�~ao infantil no planeta ultural �nalitor, prourando orromperlogo essas mentes em evolu�~ao, at�e ent~ao miseriordiosamente mantidas a salvo, vindas dos mundosevoluion�arios.Os mortais asendentes, mesmo sendo vulner�aveis, resistiram aos so�smas da rebeli~ao, om maisfailidade do que os seres espitiruais menos elevados. Conquanto hajam a��do, nos mundos maisbaixos das mans~oes, muitos dos mortais que ainda n~ao haviam alan�ado a fus~ao �nal om os seus583



Ajustadores, �ou registrado, para a gl�oria da sabedoria do esquema de asens~ao, que nem ummembro sequer, om idadania asendente em Satânia e residente em Jerus�em, partiipou da rebeli~aode L�uifer.Hora ap�os hora e dia ap�os dia, as esta�~oes de transmiss~ao de todo o N�ebadon mantinham-se re-pletas de observadores ansiosos, de todas as lasses imagin�aveis de inteligênias elestes, as quaisexaminavam avidamente os boletins da rebeli~ao de Satânia e rejubilavam-se quando os relatos nar-ravam ontinuamente sobre a lealdade inex��vel dos mortais asendentes, que, sob a lideran�a dosMelquisedeques, resistiram om êxito aos esfor�os ombinados e prolongados de todas as for�as sutisdo mal, as quais t~ao rapidamente se haviam ongregado em torno das bandeiras da seess~ao e dopeado.Deorreram mais de dois anos, do tempo do sistema, desde o ome�o da \guerra nos �eus" at�e ainstala�~ao do suessor de L�uifer. E a�nal hegou Lanaforge; este novo soberano aterrissou no marde ristal om seus assistentes. Eu estava entre as reservas mobilizadas, em Edêntia, por Gabriel;e bem me lembro da primeira mensagem de Lanaforge ao Pai da Constela�~ao de Norlatiadeque,dizendo: \N~ao se perdeu um �unio idad~ao de Jerus�em. Todos os mortais asendentes sobreviveram�a dura prova e emergiram triunfantes e vitoriosos do teste ruial". E uma mensagem hegou emS�alvington, em Uversa e no Para��so, transmitindo a erteza de que a experiênia de sobreviver, naasens~ao mortal, �e a maior prote�~ao ontra a rebeli~ao e a salvaguarda mais segura ontra o peado.Esse nobre grupo somava exatamente 187 432 811 mortais ��eis.Com a hegada de Lanaforge, os l��deres rebeldes foram destronados e afastados de todos os poderesgovernantes, embora se lhes haja sido permitido transitar livremente em Jerus�em, nas esferas moron-iais e mesmo nos mundos individuais habitados. Eles ontinuaram om os seus esfor�os sedutores eenganadores, onfundindo e desorientando as mentes de homens e anjos. Mas, no que onerniu aoseu trabalho no monte administrativo de Jerus�em, \n~ao houve mais lugar para eles".Embora L�uifer haja sido despojado de toda autoridade administrativa em Satânia, n~ao existiaent~ao, no universo loal, nenhum poder, nem tribunal que pudesse deter ou destruir esse rebeldeperverso; naquela �epoa, Mihael n~ao era ainda um governante soberano. Os Ani~aes dos Diasapoiaram os Pais da Constela�~ao, na sua tomada do governo do sistema, mas nuna baixaramnenhuma medida subseq�uente, nas muitas apela�~oes, ainda pendentes, om respeito ao status atuale �a sorte futura de L�uifer, Sat~a e seus pareiros.Assim, pois, foi permitido a esses rebeldes supremos perambular pelo sistema inteiro, a �m debusar maior penetra�~ao para as suas doutrinas de desontentamento e auto-a�rma�~ao. Todavia,durante quase duzentos mil anos do tempo de Urantia, eles n~ao foram apazes de enganar nenhumoutro mundo mais. Nenhum outro dos mundos de Satânia foi perdido, desde a queda dos trinta esete; sequer mesmo os mundos mais jovens povoados desde os dias da rebeli~ao.53.8 O Filho do Homem em UrantiaL�uifer e Sat~a perambularam livremente pelo sistema de Satânia, at�e que se ompletou a miss~ao deauto-outorga de Mihael em Urantia. Estiveram no vosso mundo juntos e pela �ultima vez durante a�epoa da investida ombinada que pratiaram ontra o Filho do Homem.Antes, quando os Pr��nipes Planet�arios, os \Filhos de Deus", reuniam-se periodiamente, \Sat~atamb�em se juntava a eles", reivindiando ser quem representava todos os mundos isolados dosPr��nipes Planet�arios a��dos. Contudo n~ao lhe foi mais permitida essa liberdade em Jerus�em, desdea auto-outorga terminal de Mihael. Depois do esfor�o que �zeram para orromper Mihael quandoenarnado em auto-outorga, toda a ompaix~ao por L�uifer e Sat~a, fora dos mundos isolados empeado, esvaiu-se em todo o Satânia. 584



A auto-outorga de Mihael pôs �m �a rebeli~ao de L�uifer, em todo o Satânia, om exe�~ao dosplanetas dos Pr��nipes Planet�arios ap�ostatas. E este foi o signi�ado, na experiênia pessoal deJesus, pouo antes da sua morte na arne, quando um dia ele exlamou para os seus dis��pulos: \Eeu ontemplo Sat~a aindo do �eu omo um raio". Ele havia vindo, om L�uifer, a Urantia para a�ultima luta ruial.O Filho do Homem permaneeu on�ante no êxito e sabedor de que o seu triunfo, no vosso mundo,estabeleeria para sempre o status desses inimigos de toda uma era, n~ao apenas em Satânia, mastamb�em nos outros dois sistemas, onde o peado havia penetrado. A sobrevivênia, para os mortais,e a seguran�a, para os anjos, foram a�rmadas quando o vosso Mestre, em resposta �as propostas deL�uifer, almamente e om erteza divina, respondeu: \Vai retro, Sat~a". Esse foi, em prin��pio, o�m real da rebeli~ao de L�uifer. �E bem verdade que os tribunais de Uversa ainda n~ao emitiram asenten�a exeutiva a respeito do apelo de Gabriel, rogando pela destrui�~ao dos rebeldes; ontudo,tal dereto ir�a, sem d�uvida, ser emitido no ompletar do tempo, pois o primeiro passo na audiêniadesse aso j�a foi dado.Calig�astia foi reonheido, pelo Filho do Homem, omo sendo teniamente o Pr��nipe de Urantia,at�e perto da �epoa da morte de Jesus. Disse Jesus: \Agora �e o ju��zo deste mundo; agora o pr��nipedeste mundo ser�a deposto". E ent~ao, ainda mais perto de ompletar o trabalho da sua vida, ele anun-iou: \O Pr��nipe deste mundo est�a julgado". E �e este mesmo Pr��nipe destronado e desareditadoque erta vez foi hamado de \Deus de Urantia".O �ultimo ato de Mihael antes de deixar Urantia foi o de ofereer miseri�ordia a Calig�astia eDalig�astia, mas estes desdenharam a afetuosa oferta. Calig�astia, o vosso Pr��nipe Planet�ario ap�ostata,ainda est�a em Urantia, livre para ontinuar os seus des��gnios nefandos, mas n~ao tem absolutamentenenhum poder para entrar nas mentes dos homens, nem pode aproximar-se das suas almas para tent�a-las ou orrompê-las, a menos que realmente desejem ser amaldi�oadas pela sua presen�a perversa.Antes da auto-outorga de Mihael, esses governantes das trevas prouraram manter a sua auto-ridade em Urantia e obstinadamente resistiram �as pessoalidades elestes menores e subordinadas.Todavia, desde o dia de Penteostes, esses traidores, Calig�astia e o seu igualmente desprez��vel par-eiro, Dalig�astia, passaram a ser servis perante a majestade divina dos Ajustadores do Pensamentodo Para��so e o Esp��rito da Verdade, o esp��rito de Mihael que foi efusionado em toda a arne, omoprotetor.Mesmo assim, por�em, jamais nenhum esp��rito a��do teve o poder de invadir as mentes ou aossaras almas dos �lhos de Deus. Nem Sat~a, nem Calig�astia n~ao poderiam jamais toar, nem sequer seaproximar dos �lhos de Deus pela f�e; a f�e �e uma armadura e�az ontra o peado e a iniq�uidade. �Everdade que: \Aquele que naseu de Deus, guarda-se, e o maligno n~ao toa nele".Em geral, quando se sup~oe que mortais fraos e dissolutos estejam sob a inuênia de diabos edemônios, na verdade est~ao meramente sendo dominados pelas suas pr�oprias tendênias vis inerentes,sendo transviados pelas pr�oprias propens~oes naturais. Ao diabo tem sido dada uma grande quan-tidade de r�edito, por um mal que n~ao adv�em dele. Calig�astia tem sido relativamente impotente,desde a ruz de Cristo.53.9 O Status Atual da Rebeli~aoNos primeiros dias da rebeli~ao de L�uifer, a salva�~ao foi ofereida a todos os rebeldes, por Mihael. Atodos aqueles que dessem prova de arrependimento sinero, ele ofereeu, quando hegasse a alan�ara sua soberania ompleta no universo, o perd~ao e o restabeleimento em alguma forma de servi�ono universo. Nenhum dos l��deres aeitou essa oferta miseriordiosa. Mas milhares de anjos e ordensinferiores de seres elestes, inluindo entenas de Filhos e Filhas Materiais, aeitaram a miseri�ordia585



prolamada pelos Panoptianos e lhes foi dada a reabilita�~ao na �epoa da ressurrei�~ao de Jesus, h�aera de mil e noveentos anos. Esses seres, desde ent~ao, foram transferidos para o mundo do Pai,em Jerus�em, onde devem ser mantidos, teniamente presos, at�e que as ortes de Uversa baixemalguma deis~ao sobre o aso de Gabriel versus L�uifer. Contudo, ningu�em duvida de que, quando overedito da aniquila�~ao for emitido, essas pessoalidades arrependidas e salvas �ar~ao eximidas dodereto de extin�~ao. Tais almas, em prova�~ao, trabalham agora om os Panoptianos na tarefa deuidar do mundo do Pai.O arquifarsante nuna mais esteve em Urantia, depois dos dias em que tentou desviar Mihaeldo prop�osito de ompletar a auto-outorga e estabeleer a si pr�oprio, �nal e seguramente, omo ogovernante irrestrito de N�ebadon. Quando Mihael tornou-se o soberano estabeleido do universode N�ebadon, L�uifer foi levado em ust�odia pelos agentes dos Ani~aes dos Dias de Uversa e, desdeent~ao, tem estado prisioneiro, no sat�elite de n�umero um, do grupo do Pai, nas esferas de transi�~aode Jerus�em. E, ali, os governantes de outros mundos e sistemas podem ontemplar o �m do in�elSoberano de Satânia. Paulo sabia do status desses l��deres rebeldes, depois da auto-outorga deMihael, pois esreveu sobre os hefes de Calig�astia omo as \hostes espirituais da maldade, nasregi~oes elestes".Mihael, ao assumir a soberania suprema de N�ebadon, soliitou aos Ani~aes dos Dias a autoriza�~aopara internar todas as pessoalidades que partiiparam da rebeli~ao de L�uifer, at�e serem emitidas assenten�as dos tribunais do superuniverso para o aso Gabriel versus L�uifer, assinalado nos registrosda suprema orte de Uversa h�a quase duzentos mil anos, na medida de tempo adotada por v�os. Arespeito do grupo da apital do sistema, os Ani~aes dos Dias onederam o pedido de Mihael, masom uma �unia exe�~ao: a Sat~a foi permitido fazer visitas peri�odias aos pr��nipes ap�ostatas nosmundos a��dos, at�e um outro Filho de Deus ser aeito por esses mundos ap�ostatas, ou at�e o momentoem que as ortes de Uversa omeem o julgamento do aso de Gabriel versus L�uifer.Sat~a podia vir a Urantia, porque v�os n~ao t��nheis nenhum Filho de ategoria om residênia aqui- nem Pr��nipe Planet�ario, nem Filho Material. Mahiventa Melquisedeque, desde ent~ao, foi pro-lamado Pr��nipe Planet�ario vie-regente de Urantia; e a abertura do aso Gabriel versus L�uiferassinalou a inaugura�~ao de regimes planet�arios tempor�arios, em todos os mundos isolados. �E ver-dade que Sat~a visitou periodiamente Calig�astia e outros pr��nipes a��dos, exatamente at�e o momentoda apresenta�~ao dessas revela�~oes, quando aonteeu a primeira das audiênias soliitadas por Ga-briel para o aniquilamento dos l��deres rebeldes. Sat~a, no entanto, est�a agora inondiionalmentedetido nos mundos de pris~ao de Jerus�em.Desde a auto-outorga �nal de Mihael, ningu�em, em todo o Satânia, desejou ir aos mundos depris~ao para ministrar aos rebeldes internados. E nenhum outro ser foi onquistado pela ausa dosenganadores. Por mil e noveentos anos, tal status n~ao sofreu altera�~ao.N�os n~ao anteipamos uma elimina�~ao das restri�~oes atuais feitas a Satânia, antes que os Ani~aesdos Dias hajam tomado uma deis~ao �nal sobre os l��deres rebeldes. Os iruitos do sistema n~ao ser~aoreinstalados enquanto L�uifer estiver vivo. Nesse meio tempo, ele est�a totalmente inativo.A rebeli~ao terminou em Jerus�em. Ela essa, nos mundos a��dos, t~ao logo os Filhos divinos heguemat�e eles. Areditamos que os rebeldes que algum dia iriam aeitar a miseri�ordia j�a o �zeram,todos. Aguardamos pela teletransmiss~ao que, em um lar~ao de relâmpago, ir�a privar tais traidoresda existênia da sua pessoalidade. Anteipamos que o veredito de Uversa, a ser anuniado nessatransmiss~ao, indiar�a a ordem de exeu�~ao que ir�a efetivar a aniquila�~ao desses rebeldes aprisionados.E ent~ao v�os ireis prour�a-los nos lugares deles, mas eles n~ao ser~ao enontrados. \E aqueles que vosonheem, entre os mundos, espantar-se-~ao onvoso; pois fostes um terror, mas nuna mais o sereisnovamente". E assim todos esses traidores indignos \ser~ao omo se nuna houvessem existido".Todos aguardam o dereto de Uversa.Contudo, durante idades, os sete mundos de pris~ao, de esurid~ao espiritual em Satânia, ons-586



titu��ram um solene aviso para todo o N�ebadon, prolamando eloq�uente e efetivamente a grandeverdade \de que o aminho do transgressor �e duro"; \pois dentro de ada peado est�a oulta asemente da sua pr�opria destrui�~ao"; e que \a reompensa do peado �e a morte".[Apresentado por Manovandet Melquisedeque, anteriormente vinulado �a administra�~ao provis�oriade Urantia.℄
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Cap��tulo 54Os Problemas da Rebeli~ao de L�uiferO HOMEM evoluion�ario aha dif��il ompreender plenamente o signi�ado do mal e aptar o sentidodesse mal, do erro, do peado e da iniq�uidade. O homem �e lento para pereber que o ontraste entrea perfei�~ao e a imperfei�~ao gera o mal potenial; que o onito entre a verdade e a falsidade produz aonfus~ao do erro; que o dom divino da esolha, do livre-arb��trio, pode levar aos dom��nios divergentesde peado e retid~ao; que a busa persistente da divindade onduz ao Reino de Deus e que a ont��nuarejei�~ao desse Reino, ao ontr�ario, onduz aos dom��nios da iniq�uidade.Os Deuses n~ao riam o mal, nem permitem o peado e a rebeli~ao. O mal potenial existe notempo, em um universo que abrange n��veis distintos de signi�ados e valores de perfei�~ao. O peadoser�a potenial em todos os reinos nos quais os seres imperfeitos sejam dotados om a apaidade daesolha entre o bem e o mal. Conitante em si mesma, a presen�a da verdade e a da inverdade, a doverdadeiro fatual e a do falso, onstituem uma potenialidade para o erro. A rejei�~ao volunt�aria daverdade �e o erro; a esolha deliberada do mal onstitui o peado e a ado�~ao persistente do peado edo erro onstitui a iniq�uidade.54.1 A Liberdade Verdadeira e a Falsa LiberdadeEntre os problemas de grande perplexidade, advindos da rebeli~ao de L�uifer, nenhum tem ausadomais di�uldades do que a inapaidade om a qual os mortais evoluion�arios imaturos se defrontamao tentar distinguir entre a verdadeira e a falsa liberdade.A liberdade verdadeira �e uma busa de idades e a reompensa do progresso evoluion�ario. A falsaliberdade �e o engano sutil do erro, no tempo, e do mal, no espa�o. A liberdade que perdura, funda-sena realidade da justi�a - inteligênia, maturidade, fraternidade e eq�uidade.A liberdade transforma-se em um instrumento de autodestrui�~ao na existênia �osmia quandoa sua motiva�~ao �e pouo inteligente, inondiionada e desontrolada. A verdadeira liberdade, pro-gressivamente, enontra-se relaionada �a realidade e onsidera sempre a eq�uidade soial, a justi�a�osmia, a fraternidade universal e as obriga�~oes divinas.A liberdade torna-se suiida quando divoriada da justi�a material, da honestidade inteletual,da paiênia soial, do dever moral e de valores espirituais. A liberdade n~ao existe fora da realidade�osmia; e toda a realidade da pessoalidade �e proporional �as suas rela�~oes om a divindade.A vontade pr�opria inontida e a auto-express~ao n~ao regradas igualam-se ao ego��smo n~ao mitigado:o ponto mais distante da divindade. A liberdade que n~ao est�a assoiada �a onquista e automestriado ego, que sempre devem estar em resimento, �e uma inven�~ao da imagina�~ao mortal ego��sta. Aliberdade motivada apenas no ego �e uma ilus~ao oneitual, um engano ruel. E a lieniosidademasarada om a veste da liberdade �e preursora de uma esravid~ao abjeta.589



A verdadeira liberdade �e derivada do auto-respeito genu��no; a falsa liberdade �e ompanheira daauto-admira�~ao. A verdadeira liberdade �e fruto do ontrole de si pr�oprio; a liberdade falsa �e frutoda pretens~ao da a�rma�~ao do ego. O autoontrole onduz ao servi�o altru��sta. A admira�~ao de sipr�oprio tende a onduzir �a explora�~ao dos outros, visando um engrandeimento individual ego��sta eno erro. Tal indiv��duo, por ego��smo, disp~oe-se a sari�ar a realiza�~ao, na retid~ao, pela posse de umpoder injusto sobre os seus semelhantes.Mesmo a sabedoria, �e divina e segura apenas quando �e �osmia, no seu alane; e espiritual, pelasua motiva�~ao.N~ao h�a erro maior do que a pr�atia de enganar a si pr�oprio, o que leva os seres inteligentes aaspirarem ao exer��io do poder sobre outros seres, resultando no prop�osito de priv�a-los das suasliberdades naturais. A regra de ouro da justi�a humana p~oe-se ontra todas essas fraudes, injusti�as,ego��smos e falta de retid~ao. S�o a liberdade genu��na e verdadeira �e ompat��vel om o Reino do amore o minist�erio da miseri�ordia.Como se atreve, a riatura movida pela vontade do ego, a intrometer-se nos direitos dos seme-lhantes, em nome de uma liberdade pessoal, quando mesmo os Governantes Supremos do universoabstêm-se, em respeito miseriordioso, diante das prerrogativas e poteniais da vontade da pessoali-dade! Nenhum ser, no exer��io de uma suposta liberdade pessoal, tem o direito de privar qualqueroutro ser dos privil�egios da existênia, onferidos pelos Criadores e devidamente respeitados portodos os seus leais ompanheiros, subordinados e s�uditos.O homem evoluion�ario pode ter de lutar pelas suas liberdades materiais ontra tiranos e opres-sores, num mundo de peado e iniq�uidade; ou durante os tempos iniiais de uma esfera primitiva,em evolu�~ao; mas n~ao �e assim nos mundos moroniais, nem nas esferas do esp��rito. A guerra fazparte da heran�a do homem evoluion�ario primitivo, mas, nos mundos em que a iviliza�~ao tem umavan�o normal, o ombate f��sio, omo uma t�enia de ajustamento para os mal-entendidos raiais,h�a muito tempo aiu em desr�edito.54.2 O Roubo da LiberdadeCom o Filho e no Esp��rito, Deus projetou a eterna Havona e, desde ent~ao, ali prevaleeu o arqu�etipoeterno da partiipa�~ao oordenada na ria�~ao - o ompartilhamento. Esse modelo de ompartir �e oprojeto mestre para ada um dos Filhos e Filhas de Deus, os quais saem para o espa�o om o �to deengajar-se na tentativa de dupliar, no tempo, o Universo Central de perfei�~ao eterna.Todas as riaturas que aspiram a umprir a vontade do Pai, em todos os universos em evolu�~ao,est~ao destinadas a tornar-se pareiras dos Criadores tempo-espaiais, nessa magn���a aventura detentar alan�ar a perfei�~ao experienial. Se isso n~ao fosse uma verdade, o Pai n~ao haveria dotadotais riaturas de um livre-arb��trio riativo nem residiria nelas, formando junto om elas, na verdade,uma soiedade na qual Ele se faz presente por interm�edio do Seu pr�oprio esp��rito.A louura de L�uifer foi tentar fazer o n~ao-fat��vel: abreviar o tempo, por um atalho, em umuniverso experienial. O rime de L�uifer foi a tentativa de privar todas as pessoalidades de Satâniada pr�opria liberdade riativa, de reduzir indevidamente a partiipa�~ao pessoal da riatura - o livre-arb��trio de poder partiipar - na longa luta evoluion�aria para alan�ar o status de luz e vida, tantoindividual quanto oletivamente. Ao fazer isso, aquele que erta vez foi o Soberano do vosso sistemaoloou o prop�osito temporal da sua pr�opria vontade em oposi�~ao direta ao prop�osito eterno davontade de Deus, tal omo �e revelada na outorga do livre-arb��trio a todas as riaturas pessoais. Arebeli~ao de L�uifer, assim, amea�ou infringir, ao m�aximo poss��vel, a fauldade da esolha livre dosasendentes e servidores do sistema de Satânia - uma amea�a de privar para sempre ada um dessesseres da experiênia apaixonante de ontribuir om algo de pessoal e �unio para o soerguimento590



vagaroso do monumento da sabedoria experienial, que existir�a, algum dia, omo sendo o sistemade Satânia perfeionado. Assim pois, o manifesto de L�uifer, masarado e revestido pelos trajes deuma liberdade, destaa-se, �a luz lara da raz~ao, omo amea�a monumental a onsumar o roubo daliberdade pessoal e a fazê-lo numa esala s�o alan�ada, em toda a hist�oria de N�ebadon, por duasvezes.Em resumo, o que Deus dera aos homens e anjos, L�uifer lhes queria tirar; isto �e, o privil�egiodivino de partiipar na ria�~ao dos seus pr�oprios destinos e do destino deste sistema loal de mundoshabitados.Nenhum ser, em todo o universo, possui liberdade, por direito, de privar qualquer outro ser daverdadeira liberdade, do direito de amar e ser amado, do privil�egio de adorar a Deus e servir aos seussemelhantes.54.3 A Demora Temporal da Justi�aAs riaturas de vontade moral dos mundos evoluion�arios entregam-se sempre �a inquieta�~ao de for-mular a pergunta impensada: por que os Criadores onisientes permitem o mal e o peado? N~aoompreendem que, se a riatura deve ser verdadeiramente livre, ambos tornam-se inevit�aveis. Olivre-arb��trio do homem que evolui, e o do anjo extraordin�ario, n~ao s~ao mero oneito �los�o�o,ideais simb�olios. A apaidade do homem de esolher entre o bem e o mal �e uma realidade douniverso. Essa liberdade, de esolher por si pr�oprio, �e um dom dado pelos Governantes Supremos;e eles n~ao permitir~ao a qualquer ser, ou grupo de seres, privar sequer uma pessoalidade, em todoo amplo universo, dessa liberdade divinamente outorgada - e, menos ainda, para satisfazer os serestransviados e ignorantes no desfrute de algo erroneamente onsiderado omo liberdade pessoal.Embora a identi�a�~ao onsiente e deliberada om o mal (o peado) seja o equivalente �a n~ao-existênia (o aniquilamento), deve haver sempre um intervalo de tempo entre o momento dessaidenti�a�~ao pessoal om o peado e a exeu�~ao da pena - o resultado autom�atio do abra�ar vo-lunt�ario do mal - ; um intervalo de tempo que seja su�iente para permitir que o ju��zo feito do statusdo indiv��duo, no universo, demonstre ser inteiramente satisfat�orio a todas as pessoalidades a elerelaionadas, no universo; e que seja t~ao equânime e justo a ponto de hegar a reeber a aprova�~aodo pr�oprio peador.Mas, aso esse ser do universo, que se rebelou ontra a realidade da verdade e da bondade, reusar-se a aprovar o veredito e, se tal ulpado onheer, no seu ora�~ao, a justi�a da sua ondena�~ao, masse reusar a onfessar esse fato, ent~ao a exeu�~ao da senten�a dever�a ser retardada de aordo om adeis~ao onveniente dos Ani~aes dos Dias. E os Ani~aes dos Dias negam-se a aniquilar qualquer serantes que todos os valores morais e todas as realidades espirituais sejam extintas, tanto no peador,quanto em todos aqueles que o ap�oiam e ou poss��veis simpatizantes.54.4 A Demora Temporal da Miseri�ordiaOutro problema na onstela�~ao de Norlatiadeque, um tanto dif��il de se expliar, diz respeito �asraz~oes de se ter permitido que L�uifer, Sat~a e os pr��nipes a��dos houvessem hegado a semear adis�ordia, durante tanto tempo, antes que fossem apreendidos, on�nados e julgados.Os pais, aqueles que geram e riam �lhos, est~ao mais aptos para ompreender por que Mihael, umCriador-pai, possa ser lento em ondenar e destruir seus pr�oprios Filhos. A hist�oria do �lho pr�odigo,que Jesus narrava, ilustra bem o quanto um pai amoroso pode esperar, por um longo tempo, peloarrependimento de um �lho que haja errado. 591



O fato em si de que uma riatura que pratia o mal possa verdadeiramente esolher o erro -ometer o peado - estabelee a realidade do livre-arb��trio e justi�a plenamente os atrasos, dequalquer dura�~ao, na exeu�~ao da justi�a, posto que a extens~ao da miseri�ordia pode onduzir aoarrependimento e �a reabilita�~ao.A maior parte das liberdades busadas por L�uifer, ele j�a as tinha; e outras, ele estava para reebê-las no futuro. Todos esses dons preiosos foram perdidos quando ele edeu �a impaiênia; e quandose rendeu ao desejo de possuir, imediatamente, o que desejava possuir; e possuir desa�ando todas asobriga�~oes de respeitar os direitos e liberdades de todos os outros seres que omp~oem o universo dosuniversos. As obriga�~oes �etias s~ao inatas, divinas e universais.Muitas raz~oes, onheidas por n�os, h�a, pelas quais os Governantes Supremos n~ao destru��ram nemon�naram imediatamente os l��deres da rebeli~ao de L�uifer. E, sem d�uvida, ainda outras raz~oes, pos-sivelmente mais fortes, desonheidas por n�os, tamb�em existem. As arater��stias da miseri�ordia,ontidas nessa demora na exeu�~ao da justi�a foram ofereidas pessoalmente por Mihael de N�ebadon.N~ao fora o afeto desse Criador-pai pelos seus �lhos em erro, a justi�a suprema do superuniverso teriaagido imediatamente. Houvesse um epis�odio, omo a rebeli~ao de L�uifer, oorrido em N�ebadon, en-quanto Mihael estava enarnado em Urantia e os instigadores do mal poderiam ter sido instantâneae absolutamente aniquilados.A justi�a suprema pode agir instantaneamente quando n~ao restringida pela miseri�ordia divina.Mas a ministra�~ao da miseri�ordia aos �lhos do tempo e do espa�o vem sempre provida desse retar-damento temporal, desse intervalo salvador, entre �epoa de semear e hora de olher. Se a sementeplantada �e boa, esse intervalo provê a prova e a edi�a�~ao do ar�ater; se o plantio �e mau, esse retar-damento miseriordioso provê tempo para arrependimento e reti�a�~ao. A demora no julgamento eexeu�~ao dos que ometeram o mal �e inerente �a ministra�~ao da miseri�ordia aos sete superuniversos.O refreamento da justi�a, pela miseri�ordia, prova que Deus �e amor, que este Deus do amor dominaos universos e que Ele, om miseri�ordia, ontrola o destino e o julgamento de todas as Suas riaturas.As demoras temporais da miseri�ordia existem por mandado do livre-arb��trio dos Criadores. Nouniverso h�a um bem que se deriva dessa t�enia de paiênia para lidar om rebeldes peadores. Aindaque seja mais que verdadeiro que o bem n~ao possa vir do mal; para aquele que admira e omete o mal,�e igualmente verdadeiro que todas as oisas (inlusive o mal potenial e o mal manifesto) trabalhemjuntas para o bem de todos os seres que onheem Deus, que amam fazer a Sua vontade e est~aoasendendo na dire�~ao do Para��so, de aordo om o Seu plano eterno e Seu prop�osito divino.Mas essas demoras, por miseri�ordia, n~ao s~ao intermin�aveis. N~ao obstante a longa demora (omoo tempo �e onsiderado em Urantia) para julgar a rebeli~ao de L�uifer, podemos registrar que duranteo tempo de efetuar essa revela�~ao, a primeira audiênia do aso pendente de Gabriel versus L�uifer,aonteeu em Uversa; e que logo depois foi emitido o mandado dos Ani~aes dos Dias instruindo queSat~a fosse ent~ao on�nado ao mundo-pris~ao, om L�uifer. Isso p~oe �m �a apaidade de Sat~a de fazernovas visitas a quaisquer dos mundos a��dos de Satânia. A justi�a, num universo dominado pelamiseri�ordia, pode ser lenta, mas �e erta.54.5 Sabedoria no AdiamentoDas muitas raz~oes onheidas por mim, pelas quais L�uifer e seus onfederados n~ao foram on�nadosnem julgados mais edo, me �e permitido menionar as seguintes:1. A miseri�ordia requer que todos os malfeitores tenham tempo su�iente para formular umaatitude deliberada e plenamente determinada a partir dos seus maus pensamentos e atos transgres-sores.2. A justi�a suprema �e dominada pelo amor do Pai; portanto a justi�a jamais destruir�a aquilo592



que a miseri�ordia pode salvar. Um per��odo de tempo para aeitar a salva�~ao �e garantido a todomalfeitor.3. Nenhum pai afei�oado preipita-se em apliar uma puni�~ao a um membro da sua fam��lia queometeu um erro. A paiênia n~ao pode funionar independentemente do tempo.4. Embora o erro seja sempre delet�erio para uma fam��lia, a sabedoria e o amor exortam os �lhosjustos a agirem om paiênia para om um irm~ao que erra, durante o tempo onedido pelo paiafei�oado, neess�ario para que o peador possa enxergar o erro no seu aminho e abra�ar a salva�~ao.5. Independentemente da atitude de Mihael para om L�uifer, n~ao obstante ser ele o Criador-paide L�uifer, n~ao seria da al�ada desse Filho Criador exerer a jurisdi�~ao sum�aria, sobre o Soberanoap�ostata do Sistema, pois Mihael n~ao havia, at�e ent~ao, ompletado a sua arreira de auto-outorgas,por interm�edio da qual alan�aria a soberania inondiional de N�ebadon.6. Os Ani~aes dos Dias poderiam ter aniquilado imediatamente om esses rebeldes, mas raramenteexeutam os malfeitores sem haverem ouvido tudo sobre o seu aso. Nessa instânia reusaram-se apassar por ima das deis~oes de Mihael.7. �E evidente que Emanuel aonselhou Mihael a permaneer distante dos rebeldes permitindoque a rebeli~ao hegasse, por seu urso natural, �a auto-oblitera�~ao. A sabedoria dos Uni~oes dos Dias�e reexo, no tempo, da sabedoria uni�ada da Trindade do Para��so.8. Os Fi�eis dos Dias, em Edêntia, aonselharam os Pais da Constela�~ao a permitirem o livretrânsito aos rebeldes, om o �to de que toda a ompaix~ao por esses malfeitores aabasse sendoextirpada o mais edo poss��vel dos ora�~oes de ada idad~ao presente e futuro de Norlatiadeque - detodas as riaturas mortais, moroniais ou espirituais.9. O representante pessoal do Exeutivo Supremo de Orvônton em Jerus�em aonselhou Gabriela prover todas as oportunidades para que ada riatura viva �zesse uma esolha, deliberadamenteamadureida, sobre todas as quest~oes envolvendo a Delara�~ao de Liberdade de L�uifer. Havendo sidolevantadas as quest~oes da rebeli~ao, o onselheiro de Gabriel, vindo do Para��so em tais emergênias,delarou que se uma oportunidade plena e livre omo aquela n~ao fosse dada a todas as riaturas deNorlatiadeque, ent~ao, a quarentena do Para��so efetuada ontra todas essas riaturas, possivelmenteindeisas ou tomadas pela d�uvida, seria estendida, em nome da autoprote�~ao, a toda a onstela�~ao.Para manter as portas do Para��so abertas para a asens~ao, aos seres de Norlatiadeque, seria neess�ariodar hanes de pleno desenvolvimento �a rebeli~ao e assegurar a ompleta determina�~ao de atitude daparte de todos os seres relaionados, de algum modo, a ela.10. A Ministra Divina de S�alvington emitiu, omo a sua tereira prolama�~ao independente, ummandado ordenando que nada fosse feito para urar pela metade, para suprimir ovardemente ou,de qualquer outro modo, oultar o rosto horr��vel dos rebeldes e da rebeli~ao. Foi instru��do �as hostesang�elias que trabalhassem por uma plena divulga�~ao e fosse dada oportunidade ilimitada �a express~aodo peado, a�rmando ser essa a t�enia mais r�apida para realizar a ura perfeita, e �nal, da pragado mal e do peado.11. Foi organizado em Jerus�em um onselho de emergênia de ex-mortais onstitu��do de Mensa-geiros Poderosos, mortais glori�ados om experiênia pessoal em situa�~oes semelhantes, juntamenteom seus olegas. Eles advertiram Gabriel de que seria, pelo menos, três vezes maior o n�umero deseres a se perderem, aso fossem tentados m�etodos arbitr�arios ou sum�arios de supress~ao. Todo oorpo de onselheiros de Uversa se pôs de aordo para aonselhar Gabriel a permitir que a rebeli~aotomasse o seu urso pleno e natural, ainda que fosse neess�ario um milh~ao de anos para eliminar asonseq�uênias.12. O tempo �e relativo, at�e mesmo num universo temporal: se um mortal de Urantia, om umper��odo mediano de vida, ometesse um rime que preipitasse um pandemônio mundial e, aso elefosse apreendido, julgado e exeutado, dois ou três dias ap�os haver ometido o rime, pareeria muito593



tempo para v�os? E tal seria uma ompara�~ao aproximadamente v�alida, onsiderando a dura�~ao davida de L�uifer; ainda que o seu julgamento, agora iniiado, n~ao terminasse nem dentro de em milanos do tempo de Urantia. O lapso relativo de tempo, do ponto de vista de Uversa, onde o lit��gioest�a pendente, poderia ser indiado, se diss�essemos que o rime de L�uifer foi levado a julgamentodois segundos e meio depois de ometido. Do ponto de vista do Para��so, no entanto, o julgamento �esimultâneo ao ato.Existe um n�umero igual de motivos para que n~ao se tivesse terminado arbitrariamente a rebeli~ao deL�uifer, os quais seriam parialmente ompreens��veis para v�os; todavia n~ao me �e permitido desrevê-los. Posso informar-vos que, em Uversa, ensinamos sobre quarenta e oito motivos para possibilitarque o mal tome o urso pleno da sua pr�opria banarrota moral e da sua extin�~ao espiritual. N~aoduvido que haja pelo menos um n�umero igual de raz~oes, al�em dessas, que eu n~ao onhe�a.54.6 O Triunfo do AmorQuaisquer sejam as di�uldades que os mortais evoluion�arios possam enontrar, nos seus esfor�os deompreender a rebeli~ao de L�uifer, deveria pareer laro, a todos os pensadores que meditam, que at�enia de lidar om os rebeldes onstitui uma demonstra�~ao do amor divino. A miseri�ordia amorosaestendida aos rebeldes paree ter envolvido muitos seres inoentes em prova�~oes e atribula�~oes; mastodas essas pessoalidades aigidas podem, om seguran�a, on�ar nos Ju��zes, in�nitamente s�abios,para julgar tamb�em os seus pr�oprios destinos, tanto em miseri�ordia, quanto em justi�a.Sempre que lidam om seres inteligentes, tanto o Filho Criador, quanto o seu Pai do Para��so,s~ao onduzidos pelo amor. �E imposs��vel ompreender muitas fases da atitude dos governantes douniverso para om os rebeldes e a rebeli~ao - o peado e os peadores - , a menos que seja lembradoque Deus, omo Pai, tem preedênia sobre todas as outras fases de manifesta�~ao da sua Deidade,em qualquer tratativa que a divindade tenha om a humanidade. Deveria tamb�em ser lembrado quetodos os Filhos Criadores do Para��so s~ao motivados pela miseri�ordia.Se um pai afei�oado de uma grande fam��lia, esolhe demonstrar miseri�ordia a um dos seus �lhos,ulpado por graves erros, pode muito bem aonteer que essa extens~ao da miseri�ordia, ao �lhomal-omportado, resulte em prova�~oes tempor�arias para todos os outros �lhos bem-omportados.Essas eventualidades s~ao inevit�aveis; e tal riso se faz insepar�avel da situa�~ao da realidade de seter um pai heio de amor e ser um membro de um grupo familiar. Cada membro de uma fam��liabene�ia-se da onduta justa de todos os outros membros; do mesmo modo, ada membro devesofrer a onseq�uênia imediata, no tempo, da m�a onduta de todos os outros membros. Fam��lias,grupos, na�~oes, ra�as, mundos, sistemas, onstela�~oes e universos s~ao relaionamentos de assoia�~aoque possuem individualidade; portanto, ada membro de todo o grupo, grande ou pequeno, olhe osbenef��ios e sofre as onseq�uênias das boas a�~oes e dos erros de todos os outros membros do grupoenvolvido.Entretanto, uma oisa deve �ar lara: aso sejais levados a sofrer as onseq�uênias m�as, por ausado peado de algum membro da vossa fam��lia, de um ompatriota ou ompanheiro mortal, ou mesmopor ausa da rebeli~ao no sistema, ou em outra parte - n~ao importa o que v�os possais ter de suportar,por ausa do erro de onduta dos vossos pareiros, ompanheiros ou superiores - , podeis �ar segurosna erteza eterna de que tais atribula�~oes ser~ao ai�~oes passageiras. Nenhuma dessas onseq�uêniasdo erro dos seres fraternos, do mau omportamento grupal, pode jamais oloar em perigo as vossasperspetivas eternas, nem vos privar, no m��nimo grau que seja, do vosso direito divino de asens~aoao Para��so e de alan�ar a Deus.E h�a uma ompensa�~ao para tais prova�~oes, para esses adiamentos e desapontamentos, que invari-avelmente aompanham o peado da rebeli~ao. Entre as muitas reperuss~oes onsider�aveis da rebeli~aode L�uifer que podem ser nomeadas, apenas hamarei a aten�~ao para as arreiras enalteidas dos594



mortais asendentes, os idad~aos de Jerus�em que, por resistirem aos so�smas do peado, se olo-aram na posi�~ao de tornarem-se futuros Mensageiros Poderosos, ompanheiros da minha pr�opriaordem. Cada ser que haja resistido ao teste daquele epis�odio do mal, por esse mesmo motivo avan�ouimediatamente no seu status administrativo e elevou o seu valor espiritual.A prin��pio, o levante de L�uifer pareeu onstituir uma alamidade sem atenuantes para o sistemae mesmo para o universo. Gradualmente os benef��ios ome�aram a aumular-se. Com o deorrer devinte e ino mil anos do tempo do sistema (vinte mil anos do tempo de Urantia), os Melquisedequesome�aram a ensinar que o bem resultante da louura de L�uifer hegava a igualar o mal inorrido.A soma do mal, �aquela altura, havia-se tornado quase estaion�aria, ontinuando a reser apenasem alguns mundos isolados, enquanto as reperuss~oes ben�e�as multipliavam-se e estendiam-se pelouniverso e o superuniverso, hegando mesmo at�e Havona. Os Melquisedeques ensinam agora que obem que resulta da rebeli~ao de Satânia �e mais do que mil vezes a soma de todo o mal.Mas uma olheita t~ao extraordin�aria e ben�e�a, extra��da de erros e malfeitos, apenas poderia advirpor interm�edio da atitude s�abia, divina e miseriordiosa de todos os superiores de L�uifer, desde osPais das Constela�~oes, em Edêntia, at�e o Pai Universal, no Para��so. O passar do tempo elevou obem onseq�uente derivado da louura de L�uifer; e, desde que o mal a ser penalizado desenvolveu-setotalmente, num per��odo de tempo relativamente urto, torna-se evidente que os governantes douniverso, in�nitamente s�abios e de ampla vis~ao, prolongariam om erteza o tempo no qual iriamolher resultados ada vez mais ben�e�os. A despeito das muitas outras raz~oes para retardar adeten�~ao e o julgamento dos rebeldes de Satânia, esse ganho seria j�a su�iente, em si, para justi�aro porquê de tais peadores n~ao terem sido on�nados h�a mais tempo; e o porquê de n~ao haveremsido julgados nem destru��dos.As mentes mortais de poua vis~ao e tolhidas pelo tempo deveriam ser menos apressadas ao ritiaras demoras no tempo geradas na amplid~ao de vis~ao e sabedoria dos administradores dos assuntos douniverso.Um erro no pensamento humano, a respeito desses problemas, onsiste na id�eia de que todos osmortais evoluion�arios, num planeta em evolu�~ao, esolheriam aderir �a arreira do Para��so, aso opeado n~ao houvesse amaldi�oado o seu mundo. A aptid~ao para reusar a sobrevivênia n~ao data dostempos da rebeli~ao de L�uifer. O homem mortal sempre possuiu o dom da esolha de livre-arb��trio,om respeito �a arreira do Para��so.Na medida que asenderdes na experiênia da sobrevivênia, v�os ireis ampliar os vossos onei-tos do universo e estender os vossos horizontes de signi�ados e valores; e, desse modo, tornar-vosmais apazes de entender melhor por que �e permitido a seres tais omo L�uifer e Sat~a ontinuaremem rebeli~ao. Ireis tamb�em ompreender melhor omo o bem �ultimo (se n~ao o bem imediato) podederivar-se do mal, limitado pelo tempo. Ap�os alan�ardes o Para��so, sereis realmente eslareidos eonfortados ao esutardes os �l�osofos superser�a�os disseando e expliando esses profundos proble-mas de ajustamentos no universo. Mas, mesmo ent~ao, duvido de que estejais plenamente satisfeitos,nas vossas pr�oprias mentes. Ao menos eu n~ao �quei, nem mesmo quando havia alan�ado a �uspideda �loso�a do universo. N~ao atingi uma ompreens~ao plena dessas omplexidades, sen~ao ap�os haversido designado para os deveres administrativos no superuniverso, onde, por meio da experiênia reale pr�atia, adquiri a apaidade oneitual adequada �a ompreens~ao desses problemas multifaeta-dos, da eq�uidade �osmia e da �loso�a espiritual. �A medida que asenderdes na dire�~ao do Para��so,ireis aprender, mais e mais, que muitos dos aspetos problem�atios da administra�~ao do universos�o poder~ao ser ompreendidos depois da aquisi�~ao de uma apaidade experienial maior e um dis-ernimento espiritual mais elevado. A sabedoria �osmia �e essenial ao entendimento das situa�~oes�osmias.[Apresentado por um Mensageiro Poderoso que sobreviveu experienialmente �a primeira rebeli~aosistêmia nos universos do tempo; esse Mensageiro Poderoso est�a vinulado, atualmente, ao governodo superuniverso de Orvônton e atuou nesta tarefa a pedido de Gabriel de S�alvington.℄595
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Cap��tulo 55As Esferas de Luz e VidaPARA um mundo do tempo e do espa�o a idade de luz e vida �e a realiza�~ao evoluion�aria �nal. Desdeos tempos iniiais do homem primitivo, um mundo habitado haver�a passado pelas idades planet�ariassuessivas - as idades anteriores e posteriores �a �epoa do Pr��nipe Planet�ario, a idade p�os-Adâmia,a idade p�os-Filho Magisterial e a idade p�os-Filho auto-outorgado. E, ent~ao, um tal mundo torna-sepronto para alan�ar o ponto evoluion�ario ulminante, omo um mundo estabeleido em luz e vida,por meio do minist�erio das suessivas miss~oes planet�arias dos Filhos Instrutores da Trindade, om assuas revela�~oes, sempre em avan�o, sobre a verdade divina e a sabedoria �osmia. Nos seus esfor�ospara estabeleer a idade planet�aria �nal, os Filhos Instrutores bene�iam-se sempre da assistêniados Brilhantes Estrelas Vespertinas e, algumas vezes, dos Melquisedeques.Essa era de luz e vida, inaugurada pelos Filhos Instrutores, na onlus~ao da sua miss~ao planet�aria�nal, ontinua inde�nidamente nos mundos habitados. Cada est�agio de avan�o, dentro desse statusestabeleido, pode ser delimitado pelas a�~oes judiiais dos Filhos Magisteriais, em uma suess~aode dispensa�~oes; tais a�~oes judiiais s~ao todas, ontudo, puramente t�enias e de nenhum modomodi�am o urso dos aonteimentos planet�arios.Apenas �aqueles planetas que alan�am existênia nos iruitos prinipais do superuniverso �e asse-gurada a sobrevivênia ont��nua; entretanto, at�e onde sabemos, esses mundos estabeleidos em luz evida est~ao destinados a prosseguir nas idades eternas em todo o tempo futuro.H�a sete est�agios no desenvolvimento da era de luz e vida, para um mundo evoluion�ario; e sobreisso deveria ser notado que os mundos dos mortais que se fusionam ao Esp��rito evoluem em linhasidêntias �as daqueles mundos da s�erie de fusionamento om os Ajustadores. Os sete est�agios de luze vida s~ao:1. O primeiro, ou o est�agio do planeta.2. O segundo, ou o est�agio do sistema.3. O tereiro, ou o est�agio da onstela�~ao.4. O quarto, ou o est�agio do universo loal.5. O quinto, ou o est�agio do setor menor.6. O sexto, ou o est�agio do setor maior.7. O s�etimo, ou o est�agio do superuniverso.Ao �nal desta narrativa, esses est�agios de avan�o do desenvolvimento est~ao desritos da maneiraomo se relaionam om a organiza�~ao do universo. Os valores planet�arios de qualquer etapa, todavia,podem ser alan�ados por qualquer mundo, de forma totalmente independente de outros mundos oun��veis supra-planet�arios da administra�~ao do universo.597



55.1 O Templo MoronialA presen�a de um templo moronial na apital de um mundo habitado �e o erti�ado da admiss~ao,dessa esfera, nas idades estabeleidas em luz e vida. Antes de deixarem um mundo, quando daonlus~ao das suas miss~oes terminais, os Filhos Instrutores inauguram essa �epoa de alane evolu-ion�ario �nal; e o presidem naquele dia, quando \o templo sagrado dese �a terra". Tal evento assinalao alvoreer da era de luz e vida e �e sempre honrado pela presen�a pessoal do Filho do Para��so deauto-outorga daquele planeta: ele se enontrar�a ali testemunhando esse grande dia. Nesse templo debeleza sem paralelo, o Filho do Para��so em auto-outorga prolama aquele que h�a muito tempo temsido o Pr��nipe Planet�ario; omo o novo Soberano Planet�ario, e investe esse Filho Lanonandeque �elde novos poderes e na autoridade ampliada sobre os assuntos planet�arios. O Soberano do Sistematamb�em estar�a presente e falar�a para on�rmar esses pronuniamentos.Um templo moronial possui três partes: a mais entral �e o santu�ario do Filho de auto-outorgado Para��so; �a direita est�a o assento daquele que, at�e ent~ao, tem sido o Pr��nipe Planet�ario, agora oSoberano Planet�ario, quando presente ao templo, este Filho Lanonandeque torna-se vis��vel para osindiv��duos mais espirituais do reino; �a esquerda �ando o assento do dirigente atual dos �nalitoresagregados ao planeta.Embora haja sido menionado que os templos planet�arios \desem dos �eus", na realidade nadade material �e de fato trazido da sede-entral do sistema. A arquitetura de ada templo �e trabalhada,em miniatura, na apital do sistema e os Supervisores do Poder Moronial em seguida trazem essesplanos j�a aprovados ao planeta. E, ent~ao, em assoia�~ao om os Mestres Controladores F��sios,passam a onstruir o templo moronial de aordo om aquilo que o projeto espei�a.Um templo moronial omum abriga era de trezentos mil espetadores assentados. Esses edif��iosn~ao s~ao usados para a adora�~ao nem para a divers~ao, nem para reeber transmiss~oes. S~ao onsagrados�as erimônias espeiais do planeta, tais omo as omunia�~oes om o Soberano do Sistema, ou om osAlt��ssimos; e �as erimônias de visualiza�~ao espeial, destinadas a revelar a presen�a da pessoalidadede seres espirituais e �a ontempla�~ao �osmia sileniosa. Nesses templos, as esolas de �loso�a �osmiaonduzem os exer��ios de gradua�~ao e os mortais do reino reebem, tamb�em ali, o reonheimentoplanet�ario por feitos de alto servi�o soial e outras realiza�~oes de destaque.Esse templo moronial tamb�em serve omo loal de reuni~ao para todos preseniarem o transladode mortais vivos �a existênia moronial. E, pelo fato de o templo de translado ser omposto dematerial moronial, �e que n~ao se faz destru��do pela gl�oria amejante do fogo onsumidor que removeompletamente os orpos f��sios desses mortais que ali experimentam a fus~ao �nal om os seusAjustadores divinos. Num mundo de grande porte, tais hamas dos translados s~ao quase ont��nuase, �a medida que rese o n�umero desses translados, s~ao provideniados santu�arios subsidi�arios devida moronial em �areas diferentes do planeta. N~ao faz muito tempo, eu estive de passagem em ummundo, no long��nquo norte, onde vinte e ino santu�arios moroniais estavam em funionamento.Nos mundos na etapa de preestabeleimento, nos planetas ainda sem templos moroniais, esseslar~oes das hamas de fus~ao muitas vezes oorrem na atmosfera planet�aria, para onde o orpo materialde um andidato ao translado �e elevado pelas riaturas intermedi�arias e ontroladores f��sios.55.2 A Morte e o TransladoA morte natural, f��sia, n~ao �e uma inevitabilidade para os mortais. A maioria dos seres evoluion�ariosavan�ados, idad~aos dos mundos que j�a se enontram na era �nal de luz e vida, n~ao morre; eles s~aotransladados diretamente da vida na arne para a existênia moronial.Essa experiênia de translado da vida material ao estado moronial - a fus~ao da alma imortal598



om o Ajustador residente - , rese em uma freq�uênia proporional ao progresso evoluion�ario doplaneta. Iniialmente, apenas uns pouos mortais em ada idade alan�am os n��veis de progressoespiritual neess�ario a esse translado mas, om o in��io das idades suessivas dos Filhos Instrutores,oorrem mais e mais fus~oes om os Ajustadores, antes do �nal da vida, ada vez mais longa, dessesmortais em progresso; e, �a �epoa da miss~ao terminal dos Filhos Instrutores, aproximadamente umquarto desses magn���os mortais estar�a eximido da morte natural.Num momento mais avan�ado, na era de luz e vida, as riaturas intermedi�arias ou os seus aliadossentem a aproxima�~ao de uma prov�avel uni~ao entre a alma e o Ajustador, e apontam isso aos guardi~aesdo destino, que, por sua vez, omuniam tal quest~ao ao grupo de �nalitores sob uja jurisdi�~ao essemortal pode estar funionando; e ent~ao �e emitida uma onvoa�~ao, pelo Soberano Planet�ario, paraque esse mortal renunie a todos os seus deveres planet�arios, dê adeus ao mundo da sua origem ese dirija ao templo interno do Soberano Planet�ario, para, ali, aguardar pelo trânsito moronial, pelolar~ao do translado, do dom��nio material de evolu�~ao, ao n��vel moronial pr�e-espiritual de progress~ao.Quando a fam��lia, os amigos e o grupo de trabalho desse andidato �a fus~ao estiverem reunidos,no templo moronial, eles se distribuir~ao em volta da ena entral onde desansam os andidatos �afus~ao os quais, durante esse meio tempo, permaneem ainda onversando livremente om os amigosreunidos. Um ��rulo de pessoalidades elestes intermedi�arias �e formado para proteger os mortaismateriais da a�~ao das energias que se manifestam no instante do \lar~ao de vida"; e este libera oandidato �a asens~ao das adeias materiais da arne fazendo, assim, por esse mortal evoluion�ariotudo aquilo que a morte natural faz pelos que por meio dela s~ao libertados da arne.V�arios andidatos �a fus~ao podem ser reunidos ao mesmo tempo no templo espa�oso. E, que belaoasi~ao, quando os mortais re�unem-se assim para testemunhar a asens~ao dos seus entes queridosem meio �as hamas espirituais. Que ontraste om aquelas idades anteriores, nas quais os mortaishaveriam de submeter os seus mortos ao abra�o dos elementos terrestres! As enas, de l�agrimas elamentos arater��stios de �epoas anteriores, na evolu�~ao humana, s~ao agora substitu��das pela alegriajubilosa e o entusiasmo os mais sublimes, no momento em que, sabedores de Deus, esses mortais d~aoaos seus entes amados um adeus transit�orio, antes de serem extra��dos das suas liga�~oes materiaispelo fogo espiritual, em grandeza onsumidora, da gl�oria da asens~ao. Nos mundos estabeleidosem luz e vida, tais \funerais" s~ao oasi~oes de alegria suprema, de profunda satisfa�~ao e esperan�ainexprim��vel.As almas desses mortais em progresso s~ao ada vez mais preenhidas de f�e, esperan�a e onvi�~ao.O ânimo que impregna a todos aqueles que se re�unem em torno do santu�ario de translado assemelha-se ao de um grupo de amigos e parentes que, heios de alegria, estivesse reunido para uma erimôniade gradua�~ao de um dos seus integrantes, ou preseniando uma grande honra sendo onferida a umdos seus. E deididamente seria de muita ajuda se os mortais menos avan�ados ao menos pudessemaprender a ver a morte natural om um pouo dessa mesma alegria orajosa e leveza de ora�~ao.Os observadores mortais nada podem ver dos seus ompanheiros transladados depois do lar~ao dafus~ao. Tais almas transladadas seguem, por meio do transporte do Ajustador, diretamente para a salade ressurrei�~ao do mundo de aperfei�oamento moronial adequado. Essas transa�~oes, envolvendo otranslado de seres humanos vivos ao mundo moronial, s~ao supervisionadas por um aranjo designadopara um tal mundo no mesmo dia em que este houver sido estabeleido em luz e vida.Quando um mundo atinge o quarto est�agio de luz e vida, mais da metade dos mortais passam adeixar o planeta por meio do translado de entre os vivos. O fenômeno da morte vai diminuindo adavez mais; mas n~ao onhe�o nenhum sistema ujos mundos habitados, ainda que h�a muito estabeleidosem luz e vida, estejam inteiramente isentos da morte natural omo t�enia para esapar dos la�os daarne. E, at�e que um tal est�agio de eleva�~ao, na evolu�~ao planet�aria, seja uniformemente atingido,os mundos de aperfei�oamento moronial do universo loal devem ontinuar em servi�o, omo esferaseduaionais e ulturais para os progressores moroniais em evolu�~ao. A elimina�~ao da morte �eposs��vel, teoriamente, mas ainda n~ao oorreu, segundo a minha observa�~ao. Talvez esse status599



possa ser atingido durante as etapas long��nquas das suessivas �epoas j�a no s�etimo est�agio da vidaplanet�aria estabeleida.As almas transladadas de idades oresentes das esferas estabeleidas n~ao passam pelos mundosdas mans~oes. E tamb�em n~ao permaneem omo estudantes nos mundos moroniais do sistema ouda onstela�~ao. Elas n~ao passam por nenhuma das fases anteriores da vida moronial. S~ao os�unios mortais asendentes que quase esapam da transi�~ao moronial entre a existênia material eo estado de semi-esp��rito. A experiênia iniial desses mortais arrebanhados pelo Filho, na arreiraasensional, �e feita nos servi�os dos mundos de progress~ao da sede-entral do universo. E dessesmundos de estudo de S�alvington eles retornam omo instrutores, para os mesmos mundos pelosquais passaram, dirigindo-se depois no sentido interior, ao Para��so, pelo aminho estabeleido paraa asens~ao dos mortais.Caso pud�esseis visitar um planeta em um est�agio avan�ado de desenvolvimento, ir��eis aptarrapidamente as raz~oes pelas quais �e dada uma reep�~ao difereniada aos mortais asendentes, nasmans~oes e nos mundos moroniais mais elevados. Ir��eis ompreender prontamente omo os seresproedentes dessas esferas altamente evolu��das est~ao preparados para reassumir as suas asens~oesat�e o Para��so muito antes do que os mortais omuns, provenientes de um mundo desordenado eretr�ogrado omo o de Urantia.Seja qual for o n��vel de realiza�~ao do planeta de onde provêm os seres humanos que asendemaos mundos moroniais, as sete esferas das mans~oes proporionam a eles uma oportunidade amplade adquirir a experiênia de estudantes-instrutores, em tudo e por tudo que n~ao tenham aindaexperieniado, devido ao baixo n��vel de avan�o do seu planeta nativo.O universo �e infal��vel quanto �a aplia�~ao dessas t�enias de equaliza�~ao destinadas a assegurarque nenhum ser asendente seja privado de nada essenial �a sua experiênia de asens~ao.55.3 As Idades de OuroDurante essa idade de luz e vida, o mundo prospera resentemente sob o governo paternal doSoberano Planet�ario. Durante esse tempo os mundos progridem sob a impuls~ao viva de uma �unial��ngua, religi~ao �unia e, nas esferas normais, uma �unia ra�a. Mas essa idade n~ao �e perfeita. Essesmundos têm, ainda, hospitais bem equipados que, omo lares, uidam dos enfermos. Os problemasde tratamentos de ferimentos aidentais e enfermidades inevit�aveis ainda persistem, bem omo oatendimento �a derepitude ausada pela idade e desordens da senilidade. A doen�a n~ao foi venidainteiramente, e os animais terrestres tampouo foram perfeitamente dominados; mas esses mundoss~ao omo um Para��so, se omparados aos tempos iniiais do homem primitivo, durante a idadeanterior ao Pr��nipe Planet�ario. V�os ir��eis instintivamente desrever um reino assim - aso pud�esseisser transportados, subitamente, a um planeta nesse est�agio de desenvolvimento - omo o �eu naTerra.O governo humano, para a ondu�~ao dos assuntos materiais, ontinua a funionar nessa idade deprogresso e perfei�~ao relativos. As atividades p�ublias de um mundo no primeiro est�agio de luz evida visitado reentemente por mim eram �naniadas pela t�enia do d��zimo. Todos os idad~aosapaitados �siamente trabalhavam em alguma oisa; e ada trabalhador adulto pagava dez porento da sua renda ou luro ao tesouro p�ublio. Esses dez por ento eram despendidos da seguintemaneira:1. Três por ento, na promo�~ao da verdade-iênia, na edua�~ao e �loso�a.2. Três por ento, devotados �a beleza - aos jogos, lazer soial e arte.3. Três por ento, dediados �a bondade - servi�o soial, altru��smo e religi~ao.600



4. Um por ento, destinado �as reservas de seguro, ontra o riso de inapaidade para o trabalho,resultante de aidentes, doen�a, velhie ou desastres inevit�aveis.Os reursos naturais desse planeta eram administrados omo uma posse soial e omo propriedadeda omunidade.Nesse mundo a mais alta honra onferida a um idad~ao era a ordem do \servi�o supremo" , o �uniograu de reonheimento onedido dentro do templo moronial. Tal reonheimento era atribu��do�aqueles que se distinguiram, h�a muito, em alguma fase da desoberta supramaterial ou servi�o soialplanet�ario.A maioria dos postos soiais e administrativos era mantida onjuntamente por um homem euma mulher. A maior parte do ensino tamb�em era dada em onjunto; e do mesmo modo todas asresponsabilidades judiiais tamb�em desempenhadas por asais, ou duplas de seres relaionados demodo semelhante.Nesses mundos magn���os, o per��odo destinado �a forma�~ao da fam��lia n~ao �e muito prolongado. �Emais onveniente que n~ao haja uma diferen�a onsider�avel de idade entre as rian�as de uma mesmafam��lia. Quando têm idades mais pr�oximas, as rian�as s~ao apazes de ontribuir muito mais para aedua�~ao m�utua. E, nesses mundos, elas s~ao magni�amente preparadas pelos sistemas ompetitivosde esfor�os intensos, nos dom��nios e divis~oes avan�adas, das realiza�~oes diversas, para o aprendizado ea mestria da verdade, beleza e bondade. Podeis estar seguros, entretanto, de que mesmo essas esferasglori�adas apresentam o mal real e potenial em uma erta quantidade, su�iente para servir deest��mulo �a esolha entre a verdade e o erro, o bem e o mal, o peado e a retid~ao.Entretanto, h�a penalidades ertas e inevit�aveis, ligadas �a existênia mortal, em tais planetasevoluion�arios avan�ados. Quando um mundo estabeleido progride depois do tereiro est�agio deluz e vida, todos os seres asendentes est~ao destinados, antes de atingirem o setor menor, a umpriralguma esp�eie de miss~ao transit�oria, em um planeta que esteja passando por est�agios anteriores deevolu�~ao.Cada uma dessas idades suessivas representa realiza�~oes de avan�o em todas as fases do progressoplanet�ario. Na idade iniial de luz, a revela�~ao da verdade foi ampliada e abrange os trabalhos douniverso dos universos; enquanto o estudo da Deidade, durante a segunda dessas idades, tende aaprofundar o oneito vers�atil da natureza, miss~ao, minist�erio, assoia�~oes, origem e destino dosFilhos Criadores, o primeiro n��vel de Deus, o S�etuplo.Um planeta do porte de Urantia, quando su�ientemente bem estabeleido, teria era de ementros subadministrativos. Esses entros subordinados seriam presididos por um dos seguintesgrupos de administradores quali�ados:1. Os Filhos e as Filhas Materiais jovens, trazidos da sede-entral do sistema para atuar omoassessores do governo de Ad~ao e Eva.2. A progênie do orpo de assistentes semimortal do Pr��nipe Planet�ario, que foi proriada emalguns mundos para essa e outras responsabilidades similares.3. A progênie planet�aria direta de Ad~ao e Eva.4. As riaturas intermedi�arias materializadas e humanizadas.5. Os mortais que hegaram ao status de fusionamento om o Ajustador, mas que, a seu pr�opriopedido, permaneem temporariamente isentos de translado, pela ordem do Ajustador Pessoalizado noomando universal, para que possam ontinuar no planeta oupando alguns postos administrativosimportantes.6. Os mortais espeialmente treinados, nas esolas planet�arias de administra�~ao, que tamb�emreeberam a ordem do supremo servi�o do templo moronial.7. Algumas omiss~oes eletivas de três idad~aos, adequadamente quali�ados, que algumas vezes s~ao601



esolhidos pela omunidade, sob a dire�~ao do Soberano Planet�ario, de aordo om a sua apaita�~aoespeial para realizar alguma tarefa de�nida de neessidade naquele setor planet�ario em partiular.A grande di�uldade que Urantia enontra, para alan�ar o alto destino planet�ario de luz e vida,prov�em dos problemas da doen�a, degeneresênia, guerra, existênia das ra�as multioloridas emultiling�uismo.Nenhum mundo evoluion�ario pode esperar progredir al�em do primeiro est�agio do estabeleimentoem luz, antes de alan�ar a unidade de l��ngua, antes de ter uma �unia religi~ao e uma s�o �loso�a.Ter uma �unia ra�a failita grandemente a um planeta nessa realiza�~ao. Todavia, em Urantia, aexistênia de muitos povos n~ao a impede de alan�ar est�agios mais elevados.
55.4 Os Reajustamentos AdministrativosNos suessivos est�agios da existênia estabeleida, os mundos habitados fazem progressos maravilho-sos sob a administra�~ao s�abia e ompassiva do Corpo volunt�ario de Finalidade, seres que asenderamao Para��so e voltaram para ministrar aos seus irm~aos na arne. Tais �nalitores ooperam ativamenteom os Filhos Instrutores da Trindade, mas s�o iniiam sua partiipa�~ao real nos assuntos do mundoquando o templo moronial surge na Terra.Quando a ministra�~ao planet�aria feita pelo Corpo de Finalidade tem a sua instala�~ao formal, amaioria das hostes elestes retira-se. Mas os sera�ns guardi~aes do destino ontinuam om a suaministra�~ao pessoal aos mortais que progridem na luz; na verdade esses anjos vêm em n�umero adavez maior, durante as idades estabeleidas, pois grupos resentes de seres humanos alan�am otereiro ��rulo �osmio, de realiza�~ao mortal oordenada, durante o seu ilo de vida no planeta.Esse �e apenas o primeiro dos ajustes administrativos suessivos que aompanham o desdobrarprogressivo das idades de realiza�~oes ada vez mais brilhantes nos mundos habitados, �a medida queeles v~ao passando do primeiro ao s�etimo est�agio na sua existênia estabeleida.1. O primeiro est�agio de luz e vida. Neste est�agio de estabeleimento iniial um mundo �e admi-nistrado por três governantes:a. O Soberano Planet�ario; sendo este aonselhado por um Filho Instrutor da Trindade, muitoprovavelmente o dirigente do �ultimo orpo desses Filhos a funionar no planeta.b. O dirigente do orpo planet�ario de �nalitores.. Ad~ao e Eva, funionando onjuntamente omo uni�adores de lideran�a dual do Pr��nipeSoberano e do dirigente dos �nalitores.Atuando omo int�erpretes para os guardi~aes ser�a�os e para os �nalitores, enontram-se as riatu-ras intermedi�arias, j�a elevadas e liberadas. Um dos �ultimos atos dos Filhos Instrutores da Trindade,na sua miss~ao terminal, �e o de liberar as riaturas intermedi�arias do reino e promovê-las (ou resta-beleê-las) no status avan�ado do planeta; designando-as para postos de responsabilidade na novaadministra�~ao da esfera estabeleida. E ent~ao j�a teriam sido efetuadas as modi�a�~oes no ampode alane da vis~ao dos humanos, mudan�as estas neess�arias para apaitar os mortais a reonhe-er os primos, do regime Adâmio iniial, at�e ent~ao invis��veis. Isso se torna poss��vel por meio dasdesobertas �nais da iênia f��sia, em um esfor�o onjunto om as fun�~oes ampliadas dos MestresControladores F��sios no planeta.O Soberano do Sistema tem autoridade para liberar as riaturas intermedi�arias, a qualquer tempo,depois do primeiro est�agio de estabeleimento, de modo tal que elas possam humanizar-se em n��veismoroniais, om a ajuda dos Portadores da Vida e ontroladores f��sios, para que possam iniiar,ap�os reeberem os Ajustadores do Pensamento, sua asens~ao ao Para��so.602



No tereiro est�agio e nos seguintes, algumas dentre as riaturas intermedi�arias ainda est~ao traba-lhando, sobretudo omo pessoalidades de ontato om os �nalitores, mas, �a medida que ada novoest�agio de luz e vida �e atingido, novas ordens de tais ministros de liga�~ao substituem a maior partedas riaturas intermedi�arias; pouas delas permaneem depois do quarto est�agio de luz. O s�etimoest�agio testemunhar�a a hegada dos primeiros ministros absonitos, vindos do Para��so para servir nolugar de ertas riaturas do universo.2. O segundo est�agio de luz e vida. Esta �epoa nos mundos �e assinalada pela hegada de umPortador da Vida, que se torna o onsultor volunt�ario dos governantes planet�arios, no que diz respeitoaos novos esfor�os para puri�ar e estabilizar a ra�a mortal. Desse modo os Portadores da Vidapartiipam ativamente da pr�oxima evolu�~ao da ra�a humana - �sia, soial e eonomiamente. Eassim estendem a sua supervis~ao para puri�ar ainda mais a linhagem dos mortais, om a elimina�~aodr�astia dos remanesentes retardat�arios e persistentes uja natureza traga potenialidades inferiores,inteletual, �los�o�a, �osmia ou espiritualmente. Aqueles que projetam e implantam a vida em ummundo habitado s~ao plenamente ompetentes para aonselhar aos Filhos e Filhas Materiais, os quaistêm autoridade plena e inquestion�avel para purgar a ra�a, em evolu�~ao, de todas as inuêniasnoivas.Do segundo est�agio em diante, e em toda a arreira de um planeta estabeleido, os Filhos Instru-tores servem omo onselheiros dos �nalitores. Durante essas miss~oes, eles servem voluntariamentee n~ao por designa�~ao; e servem, exlusivamente, junto ao orpo de �nalitores om o onsentimentodo Soberano do Sistema; todavia, podem servir de onselheiros ao Ad~ao e �a Eva Planet�arios.3. O tereiro est�agio de luz e vida. Durante essa �epoa, os mundos habitados onquistam umnovo entendimento e apreia�~ao dos Ani~aes dos Dias, a segunda fase de Deus, o S�etuplo; e, assim,os representantes desses governantes dos superuniversos iniiam novas rela�~oes om a administra�~aoplanet�aria.Em ada uma das suessivas idades da existênia estabeleida, os �nalitores atuam em fun�~oesada vez mais ampliadas. E passa a existir uma estreita onex~ao de trabalho entre os �nalitores, osEstrelas Vespertinos (os superanjos) e os Filhos Instrutores da Trindade.Durante essa idade, ou ainda na seguinte, um Filho Instrutor assistido por um quarteto de esp��ritosministradores torna-se agregado ao dirigente mortal exeutivo eleito, que agora se torna olabora-dor do Soberano Planet�ario omo administrador adjunto para os assuntos daquele mundo. Essesdirigentes exeutivos mortais servem durante vinte e ino anos do tempo planet�ario e �e esse novodesenvolvimento que torna para, o Ad~ao e a Eva Planet�arios, f�ail liberarem-se, om seguran�a, naspr�oximas idades do mundo onde permaneeram em um ompromisso t~ao prolongado.O quarteto dos esp��ritos ministradores onsiste de um omandante ser�a�o da esfera, do on-selheiro seor�a�o do superuniverso, de um aranjo dos translados e um omnia�m, que funionaomo representante pessoal da Sentinela Designada estaionada na sede-entral do sistema. Mas taisonsultores n~ao proferem nenhum aonselhamento, a menos que lhes seja soliitado.4. O quarto est�agio de luz e vida. Nos mundos neste est�agio surgem os Filhos Instrutores daTrindade, assumindo novas fun�~oes. Assistidos pelos �lhos trinitarizados por riaturas, h�a tantotempo assoiados �a sua ordem, vêm aos mundos agora omo onselheiros e onsultores volunt�arios doSoberano Planet�ario e seus olaboradores. Esses pares - de �lhos trinitarizados do Para��so-Havonae �lhos trinitarizados por seres asendentes - representam pontos de vista universais diferentes eexperiênias pessoais diversas altamente �uteis aos governantes planet�arios.A qualquer hora, depois dessa idade, o Ad~ao e a Eva Planet�arios podem soliitar, ao Filho Sobe-rano Criador, que os libere dos deveres planet�arios para que possam iniiar sua asens~ao ao Para��so;ou podem mesmo permaneer no planeta omo diretores da nova ordem surgida em uma soiedaderesentemente espiritual. Essa ordem nova �e omposta de mortais avan�ados que se esfor�am paraompreender os ensinamentos �los�o�os dos �nalitores, expostos pelos Brilhantes Estrelas Vesperti-603



nas, agora designados para esses mundos om o �to de olaborar, aos pares, om os seona�ns vindosda sede-entral do superuniverso.Os �nalitores est~ao empenhados, sobretudo, em iniiar as atividades novas e supramateriais dasoiedade - atividades soiais, ulturais, �los�o�as, �osmias e espirituais. At�e onde podemos diser-nir, eles ir~ao ontinuar essa ministra�~ao, ainda, durante a s�etima �epoa de estabilidade evoluion�ariaquando, possivelmente, poder~ao passar a ministrar no espa�o exterior. E disso vem a nossa onjeturade que os seus lugares possam ser oupados por seres absonitos do Para��so.5. O quinto est�agio de luz e vida. Os reajustes neste est�agio de existênia estabeleida envolvemquase inteiramente apenas os dom��nios f��sios; e s~ao do interesse prim�ario dos Mestres ControladoresF��sios.6. O sexto est�agio de luz e vida testemunha o desenvolvimento de novas fun�~oes nos iruitos damente no reino. A sabedoria �osmia paree tornar-se onstituinte do minist�erio universal da mente.7. O s�etimo est�agio de luz e vida. No alvoreer da s�etima �epoa, o Instrutor da Trindade,onselheiro do Soberano Planet�ario, passa a ser ajudado por um onselheiro volunt�ario enviado pelosAni~aes dos Dias e, mais tarde, a eles somar-se-�a um tereiro onselheiro enviado pelo ExeutivoSupremo do superuniverso.O Ad~ao e a Eva, durante essa �epoa, se n~ao antes, sempre s~ao liberados dos seus deveres pla-net�arios. Se houver um Filho Material no orpo de �nalitores ele pode assoiar-se ao dirigente exe-utivo mortal e, algumas vezes, �e um Melquisedeque que se faz volunt�ario para atuar nessa fun�~ao.Entre os �nalitores, se houver ainda alguma riatura intermedi�aria, todos os remanesentes dessaordem no planeta s~ao liberados imediatamente.Ao obterem a libera�~ao dos seus ompromissos, que duraram idades, um Ad~ao e uma Eva Pla-net�arios podem esolher as seguintes arreiras:1. Podem assegurar a sua libera�~ao planet�aria e partir, da sede-entral do universo imediatamentepara a arreira ao Para��so, reebendo Ajustadores do Pensamento, ao ompletarem sua experiêniamoronial.2. Muito freq�uentemente os Ad~aos e Evas Planet�arios reeber~ao, enquanto ainda est~ao servindoem um mundo estabeleido em luz, os seus Ajustadores; e, ao mesmo tempo, estes s~ao reebidos poralguns dos seus �lhos importados, de linhagem pura, os quais se apresentaram omo volunt�arios paraum per��odo de servi�o planet�ario. Posteriormente, todos eles podem ir �a sede-entral do universo,para ali ome�ar sua arreira ao Para��so.3. Um Ad~ao e Eva Planet�arios - omo o fazem os Filhos e as Filhas Materiais da apital dosistema - podem preferir ir diretamente para o mundo midsonita, durante uma breve permanênia ereeberem ali os seus Ajustadores.4. Podem deidir retornar �a sede-entral do sistema e ali oupar, por um per��odo, assentos naorte suprema; e ent~ao, ap�os este servi�o, reeber Ajustadores e ome�arem a asens~ao ao Para��so.5. Eles podem esolher deixarem os seus deveres administrativos e ir de volta at�e seu mundonativo para servirem omo instrutores por um per��odo e tornarem-se resididos por Ajustadores na�epoa da sua transferênia �a sede-entral do universo.Em todas essas �epoas, os Filhos e Filhas Materiais ajudantes, importados, exerem uma tremendainuênia sobre as ordens soial e eonômia em progresso. Eles s~ao potenialmente imortais, pelomenos at�e aquela �epoa em que esolhem humanizar-se, reeber os Ajustadores e partir para oPara��so.Nos mundos evoluion�arios, um ser deve antes se humanizar para reeber um Ajustador do Pen-samento. Todos os membros asendentes, do Corpo Mortal de Finalitores, foram resididos porAjustadores e fusionaram-se om eles, exeto os sera�ns; estes eram j�a resididos por um outro tipo604



de esp��rito do Pai, na �epoa em que foram admitidos naquele orpo.55.5 O �Apie do Desenvolvimento MaterialAs riaturas mortais que vivem em um mundo abalado pelo peado e dominado pelo mal e queainda �e ego��sta e isolado, tal omo Urantia, di�ilmente podem oneber a perfei�~ao f��sia, o alaneinteletual e o desenvolvimento espiritual que araterizam tais �epoas avan�adas de evolu�~ao emuma esfera desprovida de peado.Os est�agios avan�ados de um mundo estabeleido em luz e vida representam o �apie do desenvol-vimento evoluion�ario material. Nesses mundos ultivados a pregui�a e os atritos das idades iniiaisprimitivas j�a pertenem ao passado. A pobreza e a desigualdade soial pratiamente se extinguiram,a degeneresênia j�a desapareeu e a delinq�uênia raramente �e enontrada. A insanidade deixoupratiamente de existir; e a debilidade mental tornou-se uma raridade.Os status eonômio, soial e administrativo desses mundos �e de uma ordem elevada e perfe-ionada. A iênia, a arte e a ind�ustria oresem; e a soiedade �e um meanismo que funionasuavemente dentro de uma perspetiva de alta realiza�~ao material, inteletual e ultural. A ind�ustriaj�a foi amplamente redireionada para servir �as metas mais elevadas de uma iviliza�~ao t~ao magn���a.A vida eonômia tornou-se �etia em um mundo omo este.A guerra transformou-se em uma quest~ao hist�oria e n~ao h�a mais ex�eritos armados nem for�aspoliiais. E gradativamente o governo vai desapareendo. O autoontrole lentamente torna obsoletasas leis da ordem humana. A extens~ao do governo ivil e das regulamenta�~oes ompuls�orias, emum estado intermedi�ario de avan�o da iviliza�~ao, �e inversamente proporional �a moralidade e �aespiritualidade da idadania.As esolas foram amplamente aperfei�oadas, dediando-se �a edua�~ao aperfei�oada da mente e�a expans~ao da alma. Os entros de arte s~ao re�nados e as organiza�~oes musiais esplêndidas. Ostemplos de adora�~ao, om as suas esolas anexas, de �loso�a e religi~ao experienial, s~ao ria�~oes debeleza e grandeza. As arenas ao ar livre para as reuni~oes de adora�~ao s~ao igualmente sublimes pelasimpliidade do seu ompromisso art��stio.Os dispositivos para os desportos ompetitivos, o humor e outras atividades de realiza�~ao pessoale grupal s~ao amplos e apropriados. Um aspeto espeial das atividades ompetitivas, em um mundot~ao altamente ulto, envolve os esfor�os dos indiv��duos e grupos, para a autosupera�~ao nas iêniase �loso�as da osmologia. A literatura e a orat�oria oresem; e a l��ngua est�a aperfei�oada a pontode poder simbolizar expressivamente os oneitos e ser lara quanto �as id�eias. A vida �e simplesde modo repousante; o homem, a�nal, oordenou um estado elevado de desenvolvimento meânioa uma realiza�~ao inteletual inspiradora envolvendo a ambos, e dominando-os, em uma realiza�~aoespiritual sutil. A busa da feliidade �e uma experiênia de j�ubilo e de satisfa�~ao.55.6 O Mortal Individual�A medida que os mundos avan�am no seu status de estabeleimento em luz e vida a soiedade torna-se mais pa���a. O indiv��duo, ainda que mais independente e devotado �a sua fam��lia, tornou-se maisaltru��sta e fraternal.Em Urantia, e do modo omo sois, nada podeis antever e avaliar do avan�o e natureza progressivadas ra�as eslareidas nesses mundos perfeionados. E esses povos s~ao o oresimento das ra�asevoluion�arias. Mas tais seres sendo ainda mortais ontinuam respirando, omendo, dormindo ebebendo. Essa grande evolu�~ao n~ao �e o �eu; mas �e um progn�ostio sublime a antever os mundos605



divinos, na asens~ao ao Para��so.Num mundo normal a boa forma biol�ogia da ra�a mortal h�a muito tem sido onduzida a umalto n��vel durante as �epoas p�os-Adâmias; e agora, de idade em idade, a evolu�~ao f��sia do homemontinua durante as eras estabeleidas. Tanto a vis~ao quanto a audi�~ao s~ao ampli�adas. Nessaaltura, a popula�~ao tem um n�umero estaion�ario. A reprodu�~ao �e regulada de aordo om os quesitosplanet�arios e as dota�~oes heredit�arias inatas: os mortais, em um planeta nessa idade, s~ao divididosem ino ou dez grupos; e, aos grupos inferiores, �e autorizado ter apenas a metade do n�umero de �lhospermitido aos grupos mais elevados. Os aperfei�oamentos ontinuados de uma ra�a t~ao magn���a,durante a era de luz e vida, s~ao quase totalmente uma quest~ao de reprodu�~ao seletiva daquelaslinhagens raiais que apresentam as qualidades superiores de natureza soial, �los�o�a, �osmia eespiritual.Os Ajustadores ontinuam a vir, omo nas eras evoluion�arias anteriores e, �a medida que as�epoas passam, esses mortais �am ada vez mais aptos para omungar om o fragmento residentedo Pai. Durante os est�agios embrion�arios e pr�e-espirituais de desenvolvimento os esp��ritos ajudantesda mente ainda est~ao funionando. O Esp��rito Santo e o minist�erio dos anjos tornam-se mais efetivosainda, �a propor�~ao que as �epoas suessivas de estabeleimento em luz e vida s~ao experimentadas.No quarto est�agio de luz e vida os mortais avan�ados pareem experimentar um ontato onsientesigni�ativo om a presen�a espiritual do Esp��rito Mestre da jurisdi�~ao do superuniverso; enquantoa �loso�a desse mundo se onentra nos esfor�os de ompreender as novas revela�~oes de Deus, oSupremo. Mais da metade dos habitantes humanos, nos planetas nesse status avan�ado, experieniao translado de entre os vivos, diretamente, para o estado moronial. E, assim, \as oisas velhas est~aopassando; e, observai, todas as oisas est~ao �ando novas".Conebemos que a evolu�~ao f��sia ter�a alan�ado o seu desenvolvimento pleno por volta do �nalda quinta �epoa da era de luz e vida. Observamos que os limites superiores do desenvolvimentoespiritual, ligados que est~ao �a evolu�~ao da mente humana, s~ao determinados, ao m�aximo, pelo n��velde fusionamento ao Ajustador, na aminhada para a onquista de valores moroniais onjugadosaos signi�ados �osmios. Mas, no que diz respeito �a sabedoria, ainda que n~ao saibamos realmente,onjeturamos que n~ao poder�a haver, nuna, um limite �a evolu�~ao inteletual e aquisi�~ao de sabedo-ria. Num mundo, no s�etimo est�agio, a sabedoria pode exaurir seus poteniais materiais, hegar aodisernimento da mota e, �nalmente, provar mesmo o gosto da grandeza do absonito.Observamos que, nesses mundos j�a altamente evolu��dos e h�a muito tempo j�a no s�etimo est�agio,os seres humanos aprendem ompletamente a l��ngua do universo loal, antes de serem transladados.E eu visitei alguns planetas, bastante antigos, onde os abandonteiros estavam ensinando aos mortaismais velhos a l��ngua do superuniverso. E nesses mundos tenho observado a t�enia por meio da qualas pessoalidades absonitas revelam a presen�a dos �nalitores nos templos moroniais.Essa �e a hist�oria da meta magn���a dos esfor�os mortais nos mundos evoluion�arios; e tudo issoaontee antes mesmo de os seres humanos iniiarem suas arreiras moroniais. Todo esse desenvol-vimento esplêndido �e alan��avel pelos mortais materiais, nos mundos habitados, ainda nesse primeiroest�agio da arreira, in�nd�avel e inompreens��vel, de asens~ao ao Para��so e alane da divindade.Todavia, ser�a que podeis talvez imaginar a esp�eie de mortais evoluion�arios que est�a surgindoent~ao nos mundos que h�a muito tempo têm a sua existênia na s�etima �epoa do estabeleimento emluz e vida? Eles s~ao omo os que v~ao da apital do universo loal para os mundos moroniais, a �mde ome�arem suas arreiras de asens~ao.Se os mortais dessa desequilibrada Urantia pudessem apenas visualizar um desses mundos maisavan�ados h�a muito estabeleidos em luz e vida nuna mais iriam eles questionar a sabedoria doesquema evoluion�ario da ria�~ao. N~ao houvesse nenhum futuro de progresso eterno para a riatura,ainda assim as realiza�~oes evoluion�arias magn���as das ra�as mortais, nesses mundos estabeleidosde realiza�~oes perfeionadas, justi�ariam amplamente a ria�~ao do homem nos mundos do tempo606



e do espa�o.E ponderamos freq�uentemente que se o grande universo estivesse estabeleido em luz e vida,ainda assim, estariam os enantadores mortais asendentes sendo destinados ao Corpo de Finalidade?Todavia, n~ao sabemos.55.7 O Primeiro Est�agio ou Est�agio do PlanetaEssa �epoa abrange desde o surgimento do templo moronial, na nova sede planet�aria, at�e o tempo doestabeleimento de todo o sistema, em luz e vida. Essa idade �e inaugurada pelos Filhos Instrutoresda Trindade no enerramento das suas miss~oes suessivas no mundo, quando o Pr��nipe Planet�ario�e elevado ao status de Soberano Planet�ario, pelo mandado e a presen�a pessoal do Filho de auto-outorga, do Para��so, naquela esfera. Os �nalitores onomitantemente inauguram suas partiipa�~oesativas nos assuntos planet�arios.Para �ns de aparênias exteriores e vis��veis os governantes de fato, ou diretores, desse mundoestabeleido em luz e vida, s~ao o Filho e a Filha Materiais, o Ad~ao e Eva Planet�arios. Os �nalitoress~ao invis��veis, omo tamb�em o �e o Pr��nipe Soberano, exeto quando est�a no templo moronial. Oshefes verdadeiros e literais do regime planet�ario s~ao, portanto, o Filho e a Filha Materiais. Foi oonheimento dessas disposi�~oes que deu prest��gio �a id�eia de haver reis e rainhas nos dom��nios douniverso. E os reis e rainhas têm um grande êxito sob irunstânias ideais, quando um mundo podedispor de altas pessoalidades para atuar em nome de governantes ainda mais elevados mas invis��veis.Quando tal era for atingida pelo vosso mundo, n~ao h�a d�uvida de que Maquiventa Melquisedeque,agora Pr��nipe Planet�ario, vie-regente de Urantia, ir�a oupar o assento do Soberano Planet�ario; eh�a muito tem sido onjeturado em Jerus�em que estar�a ele aompanhado por um �lho e uma �lhado Ad~ao e Eva, de Urantia, que agora est~ao sendo mantidos em Edêntia omo pupilos dos Alt��ssimosde Norlatiadeque. Esses �lhos de Ad~ao poderiam servir, desse modo, em Urantia em assoia�~ao omo Soberano Melquisedeque, pois eles foram privados dos seus poderes de proria�~ao h�a quase 37 000anos, �epoa em que abandonaram os seus orpos materiais em Urantia, ao prepararem-se para otrânsito at�e Edêntia.Essa idade estabeleida ontinua inde�nidamente at�e que todos os planetas habitados do sistemaatinjam a mesma era de estabiliza�~ao; e, ent~ao, quando o mundo mais jovem - o �ultimo a alan�ar luze vida - houver experieniado tal estabiliza�~ao, por um milênio no tempo do sistema, todo o sistemapassar�a ao status de estabilizado; e os mundos individuais ser~ao onduzidos �a �epoa de luz e vida dosistema.55.8 O Segundo Est�agio ou Est�agio do SistemaQuando um sistema inteiro torna-se estabeleido em luz e vida, uma nova ordem de governo �einaugurada. Os Soberanos Planet�arios tornam-se membros do onlave do sistema; e esse novoorpo administrativo, sujeito apenas ao veto dos Pais da Constela�~ao, passa a ser supremo emautoridade. Tal sistema de mundos habitados torna-se virtualmente autogovernado. A assembl�eialegislativa do sistema passa a ser onstitu��da no mundo sede-entral, e ada planeta envia l�a os seusdez representantes. Os tribunais est~ao agora estabeleidos nas apitais dos sistemas e somente asapela�~oes s~ao levadas �a sede-entral do universo.Com o estabeleimento do sistema a Sentinela Designada, representante do Exeutivo Supremodo superuniverso torna-se o onsultor volunt�ario da orte suprema do sistema; sendo ela quem, defato, preside �a nova assembl�eia legislativa. 607



Ap�os o estabeleimento de um sistema inteiro em luz e vida os Soberanos dos Sistemas n~ao maisir~ao e vir~ao. O soberano permanee perpetuamente �a frente do seu sistema. Os soberanos assistentesontinuam sendo mudados omo nas idades anteriores.Durante essa �epoa de estabiliza�~ao, pela primeira vez, os midsonitas vêm dos mundos sedes-entrais do seu universo para atuar omo onselheiros nas assembl�eias legislativas e onsultores dostribunais judii�arios. Tais midsonitas tamb�em fazem ertos esfor�os para inular signi�ados novose de valor supremo da mota, na forma do ensino que eles implementam juntamente om os �nalitores.O que os Filhos Materiais �zeram biologiamente pelas ra�as mortais, as riaturas midsonitas ent~aofazem por esses humanos uni�ados e glori�ados, nos dom��nios sempre em avan�o da �loso�a e dopensamento espiritualizado.Nos mundos habitados, os Filhos Instrutores tornam-se os olaboradores volunt�arios dos �nalitorese estes mesmos Filhos Instrutores aompanham tamb�em os �nalitores aos mundos das mans~oes,quando essas esferas n~ao mais forem utilizadas omo mundos difereniais de aolhimento, depois queum sistema inteiro �e estabeleido em luz e vida; e isso �e verdade pelo menos na �epoa em que todaa onstela�~ao, assim, estiver evolu��da. Mas n~ao h�a grupos t~ao avan�ados em N�ebadon.N~ao nos �e permitido revelar a natureza do trabalho dos �nalitores que supervisionar~ao tais mundosdas mans~oes assim reonsagrados. V�os tendes sido informados, todavia, de que nos universos h�a v�ariostipos de riaturas inteligentes que n~ao foram desritas nestas narrativas.E, agora, na medida que os sistemas tornam-se estabeleidos em luz, um a um, em virtude doprogresso dos mundos que os omp~oem, hega o momento de o �ultimo sistema de uma determinadaonstela�~ao atingir a estabiliza�~ao; e os administradores do universo - o Filho Mestre, o Uni~ao dosDias e o Brilhante Estrela Matutino - aproximam-se da apital da onstela�~ao para prolamar osAlt��ssimos omo os governantes irrestritos da re�em-perfeionada fam��lia de uma entena de sistemasestabeleidos de mundos habitados.55.9 O Tereiro Est�agio ou Est�agio da Constela�~aoA uni�a�~ao de uma onstela�~ao inteira de sistemas estabeleidos �e aompanhada por novas distri-bui�~oes da autoridade exeutiva e reajustes adiionais na administra�~ao do universo. Essa �epoatestemunha o alane de estados avan�ados, em ada mundo habitado, mas �e araterizada, empartiular, pelos reajustes feitos na sede da onstela�~ao om modi�a�~oes aentuadas nos relaio-namentos, tanto om a supervis~ao do sistema, quanto om o governo do universo loal. Duranteessa idade, muitas das atividades nas onstela�~oes e no universo s~ao transferidas para as apitaisdos sistemas; e os representantes do superuniverso assumem rela�~oes novas e mais estreitas om osgovernantes do planeta, sistema e universo. Conomitantemente om essas novas assoia�~oes, algunsdos administradores do superuniverso estabeleem-se nas apitais das onstela�~oes omo onsultoresvolunt�arios dos Pais Alt��ssimos.Quando uma onstela�~ao �e, desse modo, estabeleida em luz, as fun�~oes legislativas aabam e a asados Soberanos dos Sistemas, presidida pelos Alt��ssimos, funiona no seu lugar. Agora pela primeiravez esses grupos administrativos lidam diretamente om o governo do superuniverso nas quest~oespertinentes �as rela�~oes om Havona e o Para��so. Fora disso, a onstela�~ao permanee relaionada aouniverso loal, tal omo antes. De est�agio em est�agio, na vida estabeleida, os univit�atias ontinuamadministrando os mundos moroniais da onstela�~ao.Na medida que passam as idades, os Pais da Constela�~ao assumem ada vez mais as fun�~oesadministrativas detalhadas ou de supervis~ao, que anteriormente eram entradas nas sedes do universo.Ao alan�arem o sexto est�agio de estabiliza�~ao essas onstela�~oes uni�adas ter~ao alan�ado umaposi�~ao de autonomia quase ompleta. A entrada no s�etimo est�agio de estabeleimento sem d�uvida608



testemunhar�a a eleva�~ao dos seus governantes �a verdadeira dignidade que os seus nomes lhes onferem:a de Alt��ssimos. Para todos os �ns e prop�ositos, as onstela�~oes lidar~ao, ent~ao, diretamente om osgovernantes do superuniverso, enquanto o governo do universo loal expandir-se-�a abrangendo asresponsabilidades das obriga�~oes do novo grande universo.55.10 O Quarto Est�agio ou Est�agio do Universo LoalQuando se torna estabeleido em luz e vida um universo insere-se logo nos iruitos estabeleidosdo superuniverso; e os Ani~aes dos Dias prolamam o estabeleimento do onselho supremo deautoridade ilimitada. Esse novo orpo de governo onsiste nos em Fi�eis dos Dias, presididos peloUni~ao dos Dias. E o primeiro ato desse onselho supremo �e reonheer a soberania ontinuada doFilho Mestre Criador.A administra�~ao do universo, no que onerne a Gabriel e o Pai Melquisedeque, permanee semaltera�~oes. Esse onselho de autoridade ilimitada sobretudo est�a empenhado nas quest~oes novas enas novas ondi�~oes que advêm do status avan�ado de luz e vida.O Inspetor Assoiado mobiliza agora todas as Sentinelas Designadas para que onstituam o orpode estabiliza�~ao do universo loal e pede ao Pai Melquisedeque para ompartilhar, om ele, dasupervis~ao do universo. E, agora, pela primeira vez, um orpo de Esp��ritos Inspirados da Trindade�e designado para o servi�o do Uni~ao dos Dias.O estabeleimento de um universo loal inteiro, em luz e vida, inaugura reajustes profundosem todo o esquema de administra�~ao; desde os mundos habitados individuais at�e a sede-entraldo universo. Novas rela�~oes estendem-se at�e as onstela�~oes e sistemas. O Esp��rito Materno douniverso loal experienia novas rela�~oes de liga�~ao om o Esp��rito Mestre do superuniverso. EGabriel estabelee um ontato direto om os Ani~aes dos Dias, que se tornar�a efetivo sempre que oFilho Mestre estiver ausente do mundo sede-entral.Durante essa idade, e nas subseq�uentes, os Filhos Magisteriais ontinuam a funionar omo ju��zesdispensaionais, enquanto uma entena desses Filhos Avonais do Para��so onstitui o novo alto on-selho do Brilhante Estrela Matutino, na apital do universo. Mais tarde, e onforme soliitado pelossoberanos dos Sistemas, um desses Filhos Magisteriais tornar-se-�a o onsultor supremo permanenteno mundo sede-entral de ada sistema loal, at�e que seja alan�ado o s�etimo est�agio de unidade.Durante essa �epoa, os Filhos Instrutores da Trindade s~ao onsultores volunt�arios, n~ao apenaspara os Soberanos Planet�arios mas servem em grupos de três, de modo semelhante aos Pais daConstela�~ao. E �nalmente esses Filhos enontram o seu lugar no universo loal; pois nessa �epoa eless~ao remanejados da jurisdi�~ao da ria�~ao loal e s~ao designados para servir ao onselho supremo, deautoridade ilimitada.O orpo de �nalitores pela primeira vez, agora, toma onheimento da jurisdi�~ao de uma autori-dade extra-Para��so, o onselho supremo. At�e ent~ao os �nalitores n~ao haviam reonheido nenhumasupervis~ao, deste lado de �a, do Para��so.Os Filhos Criadores desses universos estabeleidos passam grande parte do seu tempo no Para��so emundos interligados, bem omo em aonselhamentos om os in�umeros grupos de �nalitores servindoem toda a ria�~ao loal. Nesse sentido �e que Mihael, omo homem, enontrar�a uma fraternidademais plena na sua assoia�~ao om os mortais �nalitores glori�ados.Espeula�~oes a respeito da fun�~ao desses Filhos Criadores, no que diz respeito aos universos ex-teriores, agora em proesso preliminar de onstru�~ao, s~ao totalmente in�uteis. No entanto, todosn�os oloamos tais hip�oteses em pauta de tempos em tempos. Ao atingir esse quarto est�agio dedesenvolvimento o Filho Criador torna-se administrativamente livre; a Ministra Divina, progressiva-mente, ombina a sua ministra�~ao �a do Esp��rito Mestre, do superuniverso, e �a do Esp��rito In�nito.609



Paree que est�a em evolu�~ao um relaionamento novo e sublime entre o Filho Criador, o Esp��ritoCriativo Materno, os Estrelas Vespertinos, os Filhos Instrutores e o orpo, sempre em resimento,dos �nalitores.Se Mihael tivesse de abandonar N�ebadon, Gabriel tornar-se-ia, sem a menor d�uvida, o adminis-trador dirigente, tendo o Pai Melquisedeque omo aliado seu. Ao mesmo tempo, um novo status seriaonferido a todas as ordens de idadadanias permanentes, tais omo os Filhos Materiais, univit�atias,midsonitas, sus�atias e mortais de fusionamento om o Esp��rito. Mas enquanto a evolu�~ao ontinuarsera�ns e aranjos ser~ao requisitados para a administra�~ao do universo.Todavia, dois aspetos das nossas espeula�~oes nos deixam satisfeitos: se os Filhos Criadores est~aodestinados aos universos exteriores, as Ministras Divinas indubitavelmente ir~ao aompanh�a-los. Eestamos igualmente ertos de que os Melquisedeques permaneer~ao nos universos da sua origem.Sustentamos que os Melquisedeques estejam destinados a exerer pap�eis de responsabilidades adavez maiores no governo e administra�~ao do universo loal.55.11 O Est�agio do Setor Menor e do Setor MaiorOs setores menor e maior do superuniverso, diretamente, n~ao �guram no plano do estabeleimentoem luz e vida. Essa progress~ao evoluion�aria aontee, primariamente, no universo loal, omo umaunidade; e diz respeito apenas aos omponentes de um universo loal. Um superuniverso torna-seestabeleido em luz e vida quando todos os seus universos loais omponentes estiverem, assim,perfeionados. Mas nenhum dos sete superuniversos atingiu ainda um n��vel de progresso que, aomenos, se aproxime disso.A idade do setor menor. At�e onde as observa�~oes podem penetrar, o quinto est�agio, ou o est�agiode estabiliza�~ao do setor menor, tem a ver exlusivamente om o status f��sio e om o estabeleimentooordenado da entena de universos loais, assoiados aos iruitos estabeleidos do superuniverso.Ningu�em, aparentemente, exeto os entros de potênia e os seus olaboradores, est�a empenhadonesses realinhamentos da ria�~ao material.A idade do setor maior. A respeito do sexto est�agio, ou de estabiliza�~ao do setor maior, o quepodemos fazer s~ao onjeturas, apenas; pois nenhum de n�os haveria j�a testemunhado um aontei-mento omo esse. Todavia, podemos postular o bastante a respeito dos reajustes administrativos,e outros, que iriam provavelmente aompanhar esse status avan�ado dos mundos habitados e seusagrupamentos no universo.Como o status do setor menor tem a ver om o equil��brio f��sio oordenado, inferimos que auni�a�~ao do setor maior esteja ligada a alguns n��veis inteletuais novos, de alane de realiza�~ao,possivelmente alanes avan�ados na realiza�~ao suprema da sabedoria �osmia.Chegamos a onlus~oes, a respeito dos reajustes, os quais provavelmente aompanhariam a re-aliza�~ao de n��veis at�e ent~ao n~ao atingidos de progresso evoluion�ario, ao observar os resultados deonretiza�~oes evolutivas tais nos mundos individuais e nas experiênias dos mortais individuais quevivem nessas esferas mais antigas e altamente desenvolvidas.Que seja deixado laro que os meanismos administrativos e as t�enias governamentais de umuniverso, ou de um superuniverso, n~ao podem de modo algum limitar ou retardar o desenvolvimentoevoluion�ario ou o progresso espiritual de um planeta individual habitado ou de qualquer indiv��duomortal em uma determinada esfera.Em alguns universos mais antigos enontramos mundos estabeleidos no quinto e no sexto est�agiosde luz e vida - e at�e mesmo mais avan�ados, na s�etima �epoa - ujos sistemas loais ainda n~ao est~aoestabeleidos em luz. Os planetas mais reentes podem retardar a uni�a�~ao do sistema, mas isson~ao traz o m��nimo obst�aulo ao progresso de um mundo mais antigo e avan�ado. Nem as limita�~oes610



ambientais, mesmo em um mundo isolado, podem di�ultar o êxito pessoal que o indiv��duo mortalpossa alan�ar. Jesus de Nazar�e, omo homem entre os homens, pessoalmente alan�ou o status deluz e vida h�a mais de dezenove s�eulos, no passado, em Urantia.�E observando os aonteimentos nos mundos h�a muito estabeleidos que hegamos a onlus~oessu�ientemente on��aveis quanto ao que ir�a oorrer quando todo um superuniverso estabeleer-se em luz, onquanto n~ao possamos postular om seguran�a o advento da estabiliza�~ao dos setesuperuniversos.55.12 O S�etimo Est�agio ou Est�agio do SuperuniversoN~ao podemos prognostiar, de um modo seguro, o que oorreria quando um superuniverso se tornarestabeleido em luz, pois um tal evento nuna se tornou um fato. Dos ensinamentos dos Melquise-deques, os quais nuna foram ontestados, inferimos que mudan�as radiais aonteeriam em toda aorganiza�~ao e administra�~ao de ada unidade das ria�~oes do tempo e do espa�o, abrangendo, desdeos mundos habitados, at�e a sede-entral do superuniverso.Aredita-se, geralmente, que um grande n�umero de �lhos trinitarizados por riaturas, ainda n~aoompromissados om designa�~oes outras, estejam para ser reunidos nas sedes-entrais e apitaisdivisionais dos superuniversos estabeleidos. Isso pode aonteer em anteipa�~ao �a hegada, emalguma �epoa, de seres do espa�o exterior no seu trajeto at�e Havona e o Para��so; mas realmente n~aosabemos.Se, e quando, um superuniverso se estabeleer em luz e vida, areditamos que os SupervisoresInquali��aveis, atualmente onsultores do Supremo, formariam um alto orpo administrativo nosmundos sede-entrais de tal superuniverso. Estas s~ao as pessoalidades apaitadas para ontatardiretamente os administradores absonitos, os quais, da�� para frente, tornar-se-~ao ativos no superu-niverso estabeleido. Embora esses Supervisores Inquali��aveis hajam h�a muito funionado omoonselheiros e onsultores nas unidades avan�adas da ria�~ao que evolui, eles n~ao assumir~ao respon-sabilidades administrativas antes que a autoridade do Ser Supremo se fa�a soberana.Os Supervisores Inquali��aveis do Supremo que funionam de modo mais abrangente, durante essa�epoa, n~ao s~ao �nitos nem absonitos, �ultimos ou in�nitos; s~ao a supremaia e representam apenasDeus, o Supremo. S~ao a pessoaliza�~ao da supremaia no espa�o-tempo e, portanto, n~ao funionamem Havona. Funionam apenas omo uni�adores supremos. Podem estar envolvidos, talvez, om at�enia da reetividade do universo, mas n~ao estamos seguros a esse respeito.Nenhum de n�os formou uma id�eia satisfat�oria sobre o que ir�a aonteer quando o grande universo(os sete superuniversos, enquanto dependentes de Havona) tornar-se inteiramente estabeleido emluz e vida. Esse, sem d�uvida, ser�a o aonteimento mais profundo nos anais da eternidade, desde osurgimento do universo entral. H�a aqueles que sustentam que o Ser Supremo, ele pr�oprio, emergir�ado mist�erio de Havona, que envolve a sua pessoa espiritual; e que ir�a tornar-se, ele pr�oprio, umresidente da sede-entral do s�etimo superuniverso, omo o soberano Todo-Poderoso e experienialdas ria�~oes perfeionadas, do tempo e do espa�o. Mas, na verdade, n~ao sabemos.[Apresentado por um Mensageiro Poderoso, temporariamente designado para o Conselho dos Ar-anjos, em Urantia.℄
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Cap��tulo 56A Unidade UniversalDEUS �e unidade. A Deidade �e universalmente oordenada. O universo dos universos �e um imensomeanismo integrado; e absolutamente ontrolado por uma mente in�nita. Os dom��nios f��sio, inte-letual e espiritual da ria�~ao universal s~ao divinamente orrelaionados. O perfeito e o imperfeitoest~ao verdadeiramente inter-relaionados; e �e por isso que a riatura evoluion�aria �nita pode asen-der ao Para��so em obediênia ao mandado do Pai Universal: \Sede v�os perfeitos, assim omo Eu souperfeito".Todos os diversos n��veis da ria�~ao est~ao uni�ados nos planos e na administra�~ao dos Arquitetosdo Universo-Mestre. Para as mentes irunsritas dos mortais do tempo e do espa�o o universo podeapresentar muitos problemas e situa�~oes que, aparentemente, retratem desarmonia e indiquem faltade oordena�~ao efetiva; todavia, dentre n�os, aqueles que s~ao apazes de observar as tramas maisamplas dos fenômenos universais e que s~ao mais experientes, nessa arte de detetar a unidade b�asiasubjaente �a diversidade riativa, bem omo na arte de desobrir a uniidade divina que se disseminaem todo esse funionamento de pluralidade, perebem melhor o prop�osito divino e �unio evideniadoem todas essas manifesta�~oes m�ultiplas da energia universal riadora.56.1 A Coordena�~ao F��siaA ria�~ao f��sia ou material n~ao �e in�nita, mas �e perfeitamente oordenada. H�a a for�a, a energiae o poder-e-potênia, mas s~ao todos unos em origem. Os sete superuniversos aparentemente s~aoduais; o universo entral �e trino; mas o Para��so �e uno na sua onstitui�~ao. E o Para��so �e a fontefatual de todos os universos materiais - passados, presentes e futuros. Essa deriva�~ao �osmia,ontudo, �e um evento de eternidade; em nenhum momento - passado, presente ou futuro - nem oespa�o, nem o osmo material sa��ram da nulear Ilha de Luz. Como fonte �osmia, o Para��so funionapreedentemente ao espa�o e antes do tempo; as suas deriva�~oes, pois, poderiam pareer �orf~as notempo e no espa�o, se n~ao houvessem emergido atrav�es do Absoluto Inquali��avel, seu deposit�ario�ultimo no espa�o e seu revelador e regulador no tempo.O Absoluto Inquali��avel sustenta o universo f��sio, enquanto o Absoluto da Deidade proporionaum raro superontrole de toda a realidade material; e ambos os Absolutos funionalmente est~ao uni-�ados pelo Absoluto Universal. Essa orrela�~ao oesiva do universo material �e mais bem entendidapor todas as pessoalidades - materiais, moroniais, absonitas ou espirituais - pela observa�~ao daresposta de toda a realidade material autêntia �a gravidade entrada no Para��so inferior.A uni�a�~ao gravitaional �e universal e invari�avel; a resposta da energia pura do mesmo modo �euniversal e inesap�avel. A energia pura (a for�a primordial) e o puro esp��rito pr�e-respondem total-mente �a gravidade. Essas for�as primordiais inerentes aos Absolutos s~ao pessoalmente ontroladaspelo Pai Universal; da�� o porquê de toda a gravidade entralizar-se na presen�a pessoal, de pura613



energia e puro esp��rito, do Pai do Para��so e na sua morada supramaterial.A energia pura �e o anestral de toda a realidade relativa funional n~ao-espiritual, enquanto oesp��rito puro �e o potenial de superontrole divino e diretivo de todos os sistemas b�asios de energia.E tais realidades, t~ao diversas quando manifestadas pelo espa�o e quando observadas nos movimentosdo tempo, est~ao ambas entradas na pessoa do Pai do Para��so. E s~ao unas Nele - devem estaruni�adas - porque Deus �e uno. A pessoalidade do Pai �e absolutamente uni�ada.Na natureza in�nita de Deus, o Pai, n~ao poderia, de nenhuma forma, existir uma dualidade derealidade, f��sia e espiritual; mas, no instante em que desviamos nosso olhar dos n��veis in�nitos eda realidade absoluta dos valores pessoais do Pai do Para��so, observamos a existênia dessas duasrealidades e reonheemos que as mesmas respondem absolutamente �a Sua presen�a pessoal; Neletodas as oisas onsistem.No momento em que deixardes para tr�as o oneito inquali��avel da pessoalidade in�nita do Paido Para��so, devereis postular a MENTE omo a t�enia inevit�avel de uni�a�~ao das divergênias,ada vez mais ampli�adas, entre essas manifesta�~oes duais da pessoalidade monot�eia original doCriador, a Primeira Fonte e Centro - o EU SOU.56.2 A Unidade InteletualO Pai-Pensamento realiza a express~ao espiritual no Filho-Verbo e, por meio do Para��so, alan�a aexpans~ao da realidade nos enormes universos materiais. As express~oes espirituais do Filho Eternoest~ao orrelaionadas aos n��veis materiais da ria�~ao, pelas fun�~oes do Esp��rito In�nito: por meio deuja ministra�~ao esp��rito-responsiva de mente e por meio de ujos atos f��sio-diretivos de mente asrealidades espirituais da Deidade e as reperuss~oes materiais da Deidade permaneem orrelaionadasumas �as outras.A mente �e o dom funional do Esp��rito In�nito e �e, portanto, in�nita em potenial e universal emoutorga. O pensamento primordial do Pai Universal eterniza-se em uma express~ao dual: a Ilha doPara��so e a sua Deidade igual, o Filho Eterno espiritual. Tal dualidade da realidade eterna tornao Deus da mente, o Esp��rito In�nito, inevit�avel. A mente �e o anal indispens�avel de omunia�~aoentre as realidades espirituais e materiais. A riatura material evoluion�aria s�o pode oneber eompreender o esp��rito que reside nela por meio da ministra�~ao da mente.Essa mente in�nita e universal �e ministrada, nos universos do tempo e do espa�o, omo mente�osmia; e, embora se estenda, desde a ministra�~ao primitiva dos esp��ritos ajudantes at�e a mentemagn���a do dirigente exeutivo de um universo, essa mente �osmia, ainda assim, �a adequada-mente uni�ada na supervis~ao dos Sete Esp��ritos Mestres que, por sua vez, est~ao oordenados �aMente Suprema do tempo e do espa�o e perfeitamente orrelaionados �a mente do Esp��rito In�nito,a qual abrange tudo.56.3 A Uni�a�~ao EspiritualA gravidade da mente universal �e entrada na presen�a pessoal do Esp��rito In�nito, no Para��so; agravidade espiritual universal, do mesmo modo, entra-se na presen�a pessoal do Filho Eterno, noPara��so. O Pai Universal �e um, mas, para o tempo-espa�o, Ele �e revelado no fenômeno dual, daenergia pura e do puro esp��rito.As realidades do esp��rito, no Para��so, do mesmo modo s~ao unas, entretanto, em todas as situa�~oese rela�~oes tempo-espaiais, este esp��rito �unio �e revelado nos fenômenos duais, das pessoalidades eemana�~oes espirituais do Filho Eterno e pessoalidades e inuênias espirituais do Esp��rito In�nito614



e Suas ria�~oes onjuntas; e h�a ainda um tereiro fenômeno - as fragmenta�~oes do puro esp��rito -d�adivas, feitas pelo Pai, dos Ajustadores do Pensamento e de outras entidades espirituais, que s~aopr�e-pessoais.N~ao importando o n��vel das atividades no universo em que seja poss��vel enontrar fenômenosespirituais ou ontatar seres espirituais, podeis saber que todos eles s~ao derivados de Deus, que �eesp��rito, por meio do minist�erio do Filho Esp��rito e do Esp��rito-Mente In�nito. E tal esp��rito, vastoe abrangente, funiona omo um fenômeno nos mundos evoluion�arios do tempo, sendo dirigido dassedes-entrais dos universos loais. Dessas apitais, dos Filhos Criadores, provêm o Esp��rito Santoe o Esp��rito da Verdade, juntamente om a ministra�~ao dos esp��ritos ajudantes da mente, para osn��veis mais baixos e evolutivos das mentes materiais.Conquanto a mente seja mais uni�ada no n��vel dos Esp��ritos Mestres na sua assoia�~ao om o SerSupremo, e onquanto a mente �osmia esteja em subordina�~ao �a Mente Absoluta, a ministra�~ao doesp��rito para os mundos em evolu�~ao �e mais diretamente uni�ada nas pessoalidades residentes, nassedes-entrais dos universos loais, e nas pessoas das Ministras Divinas, que os presidem e que s~ao porsua vez perfeitamente bem orrelaionadas om o iruito de gravidade do Filho Eterno no Para��so,dentro do qual oorre a uni�a�~ao �nal de todas as manifesta�~oes espirituais no tempo-espa�o.A existênia perfeionada da riatura pode ser alan�ada, sustentada e eternizada, pela fus~aoda mente autoonsiente om um fragmento do dom do esp��rito pr�e-Trinit�ario de uma das pessoasda Trindade do Para��so. A mente mortal �e uma ria�~ao dos Filhos e Filhas do Filho Eterno edo Esp��rito In�nito e, quando ela se funde ao Ajustador do Pensamento, vindo do Pai, passa aompartilhar o dom espiritual triplo dos reinos evoluion�arios. Mas essas três express~oes espirituaistornam-se perfeitamente uni�adas nos �nalitores, da mesma forma que estavam, na eternidade,uni�adas no Universal EU SOU, antes mesmo que Ele se tornasse o Pai Universal do Filho Eternoe do Esp��rito In�nito.O esp��rito deve tornar-se, sempre e em �ultima an�alise, tr��plie em express~ao; e, em realiza�~ao �nal,uni�ado na Trindade. O esp��rito origina-se de uma fonte, mas por meio de uma express~ao tr��plie;e, em �nalidade, deve alan�ar a sua inteira realiza�~ao, e de fato a alan�a, naquela uni�a�~ao divinaque �e experieniada quando enontra Deus - em uniidade om a divindade - na eternidade, e pormeio do minist�erio da mente �osmia o qual tem in�nita express~ao na palavra eterna do pensamentouniversal do Pai.56.4 A Uni�a�~ao da PessoalidadeO Pai Universal �e uma pessoalidade divinamente uni�ada; e por isso todos os seus �lhos asendentes,que s~ao levados at�e o Para��so pelo impulso de retorno dos Ajustadores do Pensamento, os quais saemdo Para��so para residir nos mortais materiais em obediênia ao mando do Pai, da mesma forma ser~aopessoalidades plenamente uni�adas antes de hegarem a Havona.A pessoalidade esfor�a-se inerentemente para uni�ar todas as realidades que a onstituem. Apessoalidade in�nita, da Primeira Fonte e Centro, o Pai Universal, uni�a os sete onstituintesAbsolutos da In�nitude; e a pessoalidade do homem mortal sendo uma outorga direta e exlusivado Pai Universal da mesma forma possui o potenial para a uni�a�~ao dos fatores onstituintesda riatura mortal. Tal riatividade de uni�a�~ao da pessoalidade de toda riatura �e uma marade nasen�a da sua alta e exlusiva fonte, al�em de ser uma evidênia do seu ontato ininterruptoom essa mesma fonte, por meio do iruito da pessoalidade. E �e por meio desse iruito que apessoalidade da riatura mant�em um ontato direto e sustentador om o Pai, no Para��so, de todasas pessoalidades.N~ao obstante Deus estar manifestado desde os dom��nios do S�etuplo, em supremaia e em ultimi-615



dade, at�e Deus, o Absoluto, o iruito da pessoalidade entrado no Para��so e na pessoa de Deus, oPai, proporiona a ompleta e perfeita uni�a�~ao de todas essas diversas express~oes da pessoalidadedivina em tudo o que onerne a todas as pessoalidades das riaturas, em todos os n��veis da existêniainteligente e em todos os reinos dos universos perfeitos, dos que se tornaram perfeitos e daqueles emperfeionamento.Conquanto Deus seja, nos universos e para os universos, tudo aquilo que desrevemos, no entanto,para v�os e para todas as outras riaturas sabedoras de Deus, Ele �e um: o vosso Pai e Pai delas. Paraa pessoalidade, Deus n~ao pode ser plural. Deus �e Pai para ada uma das suas riaturas e �e realmenteimposs��vel, para qualquer �lho, ter mais do que um Pai.Seja �los�o�a, seja osmiamente ou seja om rela�~ao aos n��veis e loa�~oes difereniais de mani-festa�~ao, v�os podeis, e por for�a deveis, oneber a fun�~ao de Deidades plurais e postular a existêniade trindades plurais; entretanto, na experiênia da adora�~ao, no ontato pessoal adorador de todapessoalidade, em todo o universo-mestre, Deus �e Um; e essa Deidade uni�ada e pessoal �e o nossoprogenitor do Para��so, Deus, o Pai, o outorgador, onservador e Pai de todas as pessoalidades, desdeo homem mortal, nos mundos habitados, at�e o Filho Eterno na Ilha Central de Luz.56.5 A Unidade da DeidadeA unidade, a indivisibilidade da Deidade do Para��so �e existenial e absoluta. H�a três pessoaliza�~oeseternas da Deidade - o Pai Universal, o Filho Eterno e o Esp��rito In�nito - , ontudo, na Trindadedo Para��so, elas s~ao de fato uma Deidade, indivisa e indivis��vel.Do n��vel Havona-Para��so original, de realidade existenial, dois n��veis subabsolutos difereniaram-se; e, a partir da�� o Pai, o Filho e o Esp��rito empenharam-se na ria�~ao de in�umeros seres ongêneresaliados e subordinados pessoais. E ainda que inapropriado, nesse ontexto, seja levar em onsidera�~aoa uni�a�~ao absonita da deidade, em n��veis transendentais de ultimidade, �e fat��vel onsideraralguns aspetos da fun�~ao uni�adora das v�arias pessoaliza�~oes da Deidade, nas quais a divindade �efunionalmente manifesta para os diversos setores da ria�~ao e diferentes ordens de seres inteligentes.O funionamento presente da divindade, nos superuniversos, �e ativamente manifesto nas opera�~oesdos Criadores Supremos - dos Filhos e dos Esp��ritos Criadores do universo loal, dos Ani~aes dos Diasdo superuniverso e dos Sete Esp��ritos Mestres do Para��so. Tais seres onstituem os três primeirosn��veis de Deus, o S�etuplo, os que onduzem internamente ao Pai Universal; e todo esse dom��nio deDeus, o S�etuplo, est�a oordenando-se no primeiro n��vel da deidade experienial, o Ser Supremo emevolu�~ao.No Para��so e no universo entral, a unidade da Deidade �e uma existênia de fato. Nos universosem evolu�~ao, do tempo e do espa�o, a unidade da Deidade �e uma realiza�~ao em proessamento.56.6 A Uni�a�~ao da Deidade Evoluion�ariaQuando as três pessoas eternas da Deidade funionam omo uma Deidade indivisa, na Trindadedo Para��so, elas alan�am a unidade perfeita; e, do mesmo modo, quando elas riam, assoiadaou separadamente uma progênie do Para��so, esta apresenta a unidade arater��stia da divindade.E tal divindade de prop�osito, manifestada pelos Criadores e Governantes Supremos, nos dom��niosdo tempo-espa�o, fatualiza-se no evento potenial do poder uni�ador da soberania de supremaiaexperienial, que, na presen�a unit�aria da energia impessoal do universo, onstitui uma tens~ao de rea-lidade que apenas pode ser resolvida por meio da uni�a�~ao adequada om as realidades experieniaisda pessoalidade da Deidade experienial. 616



As realidades da pessoalidade do Ser Supremo surgem das Deidades do Para��so e, no mundo-pilotodo iruito exterior de Havona, elas uni�am-se om as prerrogativas de poder do Supremo Todo-Poderoso, que advêm das divindades Criadoras do grande universo. Deus, o Supremo, enquantopessoa, existia em Havona antes da ria�~ao dos sete superuniversos, mas funionava apenas em n��veisespirituais. A evolu�~ao do poder da Supremaia do Todo-Poderoso, por meio de diversas s��nteses dedivindade, nos universos em evolu�~ao, fatualizou-se em uma nova presen�a de poder da Deidade,que se oordenou om a pessoa espiritual do Supremo em Havona, por interm�edio da Mente Suprema,a qual onomitantemente se transladou do potenial residente na mente in�nita do Esp��rito In�nitopara a mente ativa funional do Ser Supremo.As riaturas de mente-material dos mundos evoluion�arios dos sete superuniversos s�o podem om-preender a unidade da Deidade se ela estiver evoluindo at�e a s��ntese, em poder-pessoalidade, do SerSupremo. Em qualquer n��vel de existênia, Deus n~ao pode exeder a apaidade oneitual dos seresque vivem em tal n��vel. O homem mortal, pelo reonheimento da verdade, apreia�~ao da belezae adora�~ao da bondade, deve evoluir at�e o reonheimento de um Deus de amor e ent~ao progredir,por interm�edio dos n��veis asendentes de deidade, at�e a ompreens~ao do Supremo. A Deidade, ha-vendo sido ompreendida desse modo, enquanto uni�ada em poder, pode ent~ao ser pessoalizada emesp��rito, para a ompreens~ao e a realiza�~ao da riatura.Ainda que os mortais asendentes alanem a ompreens~ao do poder do Todo-Poderoso, nasapitais dos superuniversos, e a ompreens~ao da pessoalidade do Supremo, nos iruitos exteriores deHavona, na verdade n~ao enontrar~ao o Ser Supremo omo est~ao destinados a enontrar as Deidadesdo Para��so. Mesmo os �nalitores, esp��ritos da sexta etapa, n~ao enontraram o Ser Supremo nemprovavelmente onseguir~ao fazê-lo , antes de atingir o status de esp��ritos da s�etima etapa, e at�e queo Supremo se tenha tornado fatualmente funional nas atividades dos futuros universos exteriores.Mas quando os seres asendentes enontrarem o Pai Universal, no s�etimo n��vel de Deus, o S�etuplo,eles ter~ao logrado alan�ar a pessoalidade da Primeira Pessoa, em todos os n��veis da deidade nasrela�~oes pessoais om as riaturas do universo.56.7 As Reperuss~oes Evoluion�arias UniversaisO avan�o �rme da evolu�~ao, nos universos do tempo-espa�o, �e aompanhado de revela�~oes sempreresentes da Deidade, para todas as riaturas inteligentes. O alan�ar de um avan�o evoluion�arioelevado em um mundo, sistema, onstela�~ao, universo, superuniverso ou no grande universo, assinalaamplia�~oes orrespondentes da fun�~ao da deidade nessas e para essas unidades progressivas da ria�~ao.E tal enalteimento loal das realiza�~oes da divindade �e todo aompanhado por ertas reperuss~oesbem de�nidas de engrandeimento, na manifesta�~ao da deidade, para todos os outros setores daria�~ao. Estendendo-se do Para��so para o exterior, ada novo dom��nio de evolu�~ao atingido e realizadoonstitui uma nova e ampliada revela�~ao da Deidade experienial, para o universo dos universos.�A medida que os omponentes de um universo loal s~ao progressivamente estabeleidos em luz evida, Deus, o S�etuplo, apresenta-se ada vez mais manifesto. A evolu�~ao no tempo-espa�o ome�a,em um planeta, om a primeira express~ao de Deus, o S�etuplo - a assoia�~ao entre o Filho Criadore o Esp��rito Criativo - no ontrole. Com o estabeleimento de um sistema em luz, essa liga�~aoFilho-Esp��rito atinge o auge da sua fun�~ao; e, quando uma onstela�~ao inteira assim se estabelee,a segunda fase de Deus, o S�etuplo, torna-se mais ativa em todo esse reino. A ompleta evolu�~aoadministrativa de um universo loal �e atingida por meio de ministra�~oes novas e mais diretas dosEsp��ritos Mestres do superuniverso; e, nesse ponto, ome�a tamb�em aquela revela�~ao e realiza�~aosempre em expans~ao de Deus, o Supremo, que ulmina om a ompreens~ao, por parte do ser emasens~ao, do Ser Supremo, enquanto passa pelos mundos do sexto iruito de Havona.O Pai Universal, o Filho Eterno e o Esp��rito In�nito s~ao manifesta�~oes existeniais da deidade para617



as riaturas inteligentes; e, portanto, n~ao est~ao similarmente expandidas nas rela�~oes de pessoalidadeom as riaturas de mente e de esp��rito de toda a ria�~ao.Deve �ar assinalado que os mortais asendentes podem experieniar a presen�a impessoal, den��veis suessivos da Deidade, muito antes de haverem-se tornado su�ientemente espirituais e adequa-damente preparados para atingir o reonheimento experienial pessoal dessas Deidades e, enquantoseres pessoais, entrar em ontato om elas.Cada novo alane evoluion�ario, dentro de um setor da ria�~ao, tanto quanto ada nova invas~aodo espa�o, por manifesta�~oes da divindade, �e aompanhada por expans~oes simultâneas da revela�~aofunional da Deidade, dentro das unidades ent~ao existentes e anteriormente organizadas de toda aria�~ao. Essa nova invas~ao do trabalho administrativo dos universos e das suas unidades omponentes,nem sempre pode pareer exeutada exatamente de aordo om a t�enia aqui esbo�ada, porque apr�atia �e enviar grupos avan�ados de administradores om o �to de preparar o aminho para erassubseq�uentes e suessivas do novo superontrole administrativo. Mesmo Deus, o �Ultimo, anteipao seu superontrole transendental dos universos, durante as etapas ulteriores de um universo loalestabeleido em luz e vida.�E fato que, na mesma medida que as ria�~oes do tempo e do espa�o �am progressivamenteestabeleidas em status evoluion�ario, observa-se um novo e mais pleno funionamento de Deus, oSupremo, onomitantemente om uma orrespondente retirada das primeiras três manifesta�~oes deDeus, o S�etuplo. Se, e quando, o grande universo tornar-se estabeleido em luz e vida, qual ent~aoser�a a fun�~ao futura das manifesta�~oes Criadoras-Criativas de Deus, o S�etuplo, se Deus, o Supremo,assumir o ontrole direto dessas ria�~oes do tempo e do espa�o? Ser~ao, tais organizadores e pioneirosdos universos do tempo e do espa�o, liberados para atividades similares no espa�o exterior? N~aosabemos, mas fazemos muitas espeula�~oes sobre essas e outras tantas quest~oes relaionadas.Na medida que as fronteiras experieniais da Deidade v~ao sendo estendidas aos limites exterioresdos dom��nios do Absoluto Inquali��avel, visualizamos a atividade de Deus, o S�etuplo, durante as�epoas evoluion�arias anteriores a tais ria�~oes do futuro. N~ao estamos todos de aordo a respeito dostatus futuro dos Ani~aes dos Dias e Esp��ritos Mestres do superuniverso. Tampouo sabemos se o SerSupremo ir�a funionar e atuar ali, omo o faz nos sete superuniversos. Mas todos n�os onjeturamosque os Miha�eis, Filhos Criadores, est~ao destinados a funionar nesses universos exteriores. Algunssustentam que as idades do futuro testemunhar~ao alguma forma mais pr�oxima de uni~ao entre osFilhos Criadores e as Ministras Divinas oligadas suas; �e mesmo poss��vel que uma tal uni~ao riadorapossa manifestar alguma express~ao nova de identidade de riador-assoiado de uma natureza �ultima.Mas realmente nada sabemos sobre essas possibilidades de um futuro irrevelado.Contudo, sabemos que nos universos do tempo e do espa�o, Deus, o S�etuplo, provê uma apro-xima�~ao progressiva ao Pai Universal e que essa aproxima�~ao evoluion�aria �e experienialmenteuni�ada em Deus, o Supremo. Poder��amos onjeturar que tal plano devesse prevaleer nos univer-sos exteriores; por outro lado novas ordens de seres, que algum dia possam habitar esses universos,poder~ao ser apazes de se aproximar da Deidade em n��veis �ultimos e por meio de t�enias absonitas.Em resumo, n~ao temos a menor id�eia sobre qual t�enia de aproxima�~ao �a deidade pode tornar-seoperativa nos universos futuros do espa�o exterior.Entretanto, estimamos que os superuniversos perfeionados tornar-se-~ao, de algum modo, umaparte das arreiras de asens~ao ao Para��so, para os seres que poder~ao habitar essas ria�~oes exteriores.�E perfeitamente poss��vel que em tal �epoa futura n�os possamos testemunhar seres do espa�o exterioraproximando-se de Havona pelos sete superuniversos, administrados por Deus, o Supremo, om aolabora�~ao dos Sete Esp��ritos Mestres ou sem ela.
618



56.8 O Uni�ador SupremoO Ser Supremo tem uma tr��plie fun�~ao na experiênia do homem mortal: na primeira, �e o uni�adorda divindade tempo-espaial, Deus, o S�etuplo; na segunda, �e o m�aximo da Deidade, que as riaturas�nitas podem de fato ompreender; na tereira, �e o �unio aminho, que o homem mortal tem, deaproxima�~ao �a experiênia transendental, de onsoriar-se �a mente absonita, ao esp��rito eterno e �apessoalidade do Para��so.Os �nalitores asendentes, havendo nasido nos universos loais, tendo sido nutridos nos superuni-versos e aperfei�oados no universo entral, abrangem, om as suas experiênias pessoais, o potenialpleno de ompreens~ao da divindade tempo-espaial de Deus, o S�etuplo, que se uni�a no Supremo.Os �nalitores servem suessivamente nos superuniversos, que n~ao o do seu nasimento, sobrepondo,desse modo, experiênia ap�os experiênia, at�e que a plenitude da diversidade s�etupla de experiêniasposs��veis da riatura haja sido abrangida. Por meio da ministra�~ao dos Ajustadores residentes, os�nalitores apaitam-se a enontrar o Pai Universal, mas �e por interm�edio dessas t�enias de ex-periênia que tais �nalitores hegam realmente a onheer o Ser Supremo; e eles est~ao destinadosao servi�o e �a revela�~ao dessa Suprema Deidade nos universos futuros do espa�o exterior, e para osmesmos.Tende em mente que tudo o que Deus, o Pai, e os seus Filhos do Para��so fazem por n�os, temosa oportunidade, em retorno e em esp��rito, de fazer pelo Ser Supremo emergente e dentro dele. Aexperiênia do amor, da alegria e do servi�o no universo �e m�utua. Deus, o Pai, n~ao neessita de queos seus �lhos Lhe retribuam tudo o que Ele lhes onfere; mas os �lhos, por sua vez, outorgam (oupodem outorgar) tudo em retorno aos seus semelhantes e ao Ser Supremo em evolu�~ao.Todos os fenômenos de ria�~ao reetem atividades esp��rito-riadoras anteriores. Disse Jesus, e �eliteralmente verdade, que \O Filho faz apenas aquelas oisas que vê o Pai fazer". No tempo, v�osmortais podeis ome�ar a revela�~ao do Supremo para os vossos semelhantes e podeis, ada vez mais,ampliar essa revela�~ao, �a medida que asenderdes em dire�~ao ao Para��so. Na eternidade, poder-vos-�aser permitido fazer revela�~oes resentes desse Deus das riaturas evoluion�arias, em n��veis supremos- at�e �a ultimidade - , omo �nalitores da s�etima etapa.56.9 A Unidade do Absoluto UniversalO Absoluto Inquali��avel e o Absoluto da Deidade est~ao uni�ados no Absoluto Universal. OsAbsolutos s~ao oordenados no �Ultimo, ondiionados no Supremo, e modi�ados, no tempo-espa�o,em Deus, o S�etuplo. Em n��veis subin�nitos, existem três Absolutos, mas na in�nitude eles surgemomo um. No Para��so h�a três pessoaliza�~oes da Deidade, mas na Trindade elas s~ao Uma.A maior proposta �los�o�a do universo-mestre �e esta: O Absoluto (os três Absolutos feitos um,na in�nitude) existe antes da Trindade? E o Absoluto �e anestral da Trindade? Ou �e a Trindadeanteedente ao Absoluto?O Absoluto Inquali��avel �e uma presen�a de for�a independente da Trindade? A presen�a doAbsoluto da Deidade onota a fun�~ao ilimitada da Trindade? E o Absoluto Universal �e a fun�~ao�nal da Trindade ou, ainda, de uma Trindade das Trindades?Num primeiro pensamento, um oneito do Absoluto omo sendo anestral de todas as oisas -mesmo da Trindade - paree ofereer satisfa�~ao transit�oria, de grati�a�~ao onsistente e de uni�a�~ao�los�o�a, mas uma tal onlus~ao �e invalidada pela fatualidade da eternidade da Trindade do Para��so.Aprendemos e areditamos que o Pai Universal e os Seus Coligados da Trindade sejam eternos pornatureza e existênia. H�a, ent~ao, uma �unia onlus~ao �los�o�a onsistente, que �e: o Absoluto �e,para todas as inteligênias do universo, a rea�~ao impessoal e oordenada da Trindade (das Trindades)619



a todas situa�~oes espaiais b�asias e prim�arias, intra-universais ou extra-universais. Para todas aspessoalidades inteligentes do grande universo, a Trindade do Para��so, ontinuamente, surge omoabsoluta em �nalidade, eternidade, supremaia e ultimidade; e tamb�em omo absoluta, para todosos �ns e prop�ositos pr�atios de ompreens~ao pessoal e de realiza�~ao da riatura.Da forma omo as mentes das riaturas podem ver essa quest~ao, elas s~ao levadas ao postulado �naldo EU SOU Universal omo a ausa primordial e fonte inquali��avel, tanto da Trindade, quanto doAbsoluto. Quando, entretanto, aspiramos manter um oneito pessoal do Absoluto, nos remetemos�as nossas id�eias e ideais do Pai do Para��so. Quando desejamos failitar a ompreens~ao ou ampliara onsiênia desse Absoluto, que, de outra forma �e impessoal, nos remetemos ao fato de que o PaiUniversal �e o Pai existenial da pessoalidade absoluta; o Filho Eterno �e a Pessoa Absoluta, emboran~ao seja, no sentido experienial, a pessoaliza�~ao do Absoluto. E ent~ao ontinuamos a visualizaras Trindades experieniais omo ulminando na pessoaliza�~ao experienial do Absoluto da Deidade,enquanto onebemos o Absoluto Universal omo onstituindo os fenômenos, no universo e no extra-universo, da presen�a manifesta das atividades impessoais das assoia�~oes da Deidade, uni�adas eoordenadas, de supremaia, ultimidade e in�nitude - a Trindade das Trindades.Deus, o Pai, �e disern��vel em todos os n��veis, do �nito ao in�nito, e, ainda que as suas riaturas,desde o Para��so at�e os mundos evoluion�arios, hajam-No perebido de formas variadas, apenas oFilho Eterno e o Esp��rito In�nito onheem-No omo uma in�nitude.A pessoalidade espiritual �e absoluta somente no Para��so e o oneito do Absoluto �e inquali��avelapenas na in�nitude. A presen�a da Deidade �e absoluta apenas no Para��so; e a revela�~ao de Deus devesempre ser parial, relativa e progressiva, at�e que o Seu poder se torne experienialmente in�nito,na potênia espaial do Absoluto Inquali��avel, enquanto a manifesta�~ao da sua pessoalidade torna-se experienialmente in�nita na presen�a manifesta do Absoluto da Deidade, e enquanto esses doispoteniais de in�nitude tornam-se uma realidade uni�ada no Absoluto Universal.Mas, para al�em dos n��veis subin�nitos, os três Absolutos s~ao um e, sendo assim, a in�nitude �erealizada por parte da Deidade, independentemente de que qualquer outra ordem de existênia, aqualquer momento, se auto-realize em onsiênia de in�nitude.O status existenial na eternidade implia autoonsiênia existenial de in�nitude, ainda quese possa fazer neess�aria outra eternidade para experieniar a auto-realiza�~ao das potenialidadesexperieniais inerentes a uma eternidade em in�nitude - uma in�nitude eterna.E Deus, o Pai, �e a fonte pessoal de todas as manifesta�~oes da Deidade e da realidade, para todasas riaturas inteligentes e seres dotados de esp��rito, em todo o universo dos universos. Enquantopessoalidades, agora, ou nas suessivas experiênias no universo do futuro eterno, n~ao importa quealaneis a aproxima�~ao de Deus, o S�etuplo, que ompreendais a Deus, o Supremo, que enontreisDeus, o �Ultimo; nem que tenteis alan�ar o oneito de Deus, o Absoluto; v�os desobrireis, para avossa satisfa�~ao eterna, que, na onsuma�~ao de ada aventura, em novos n��veis experieniais, tereisredesoberto o Deus eterno - o Pai do Para��so de todas as pessoalidades do universo.O Pai Universal �e a explia�~ao da unidade universal omo esta deve ser, supremamente, e, emultimidade mesmo, realizada na unidade p�os-ultimizada dos valores e dos signi�ados absolutos - aRealidade inquali��avel.Os Mestres Organizadores da For�a saem para o espa�o e mobilizam as suas energias, om o �tode fazerem que elas se tornem responsivas gravitaionalmente �a atra�~ao do Para��so, do Pai Universal;e subseq�uentemente vêm os Filhos Criadores, que organizam essas for�as, de resposta �a gravidade,segundo universos habitados nos quais evoluem as riaturas inteligentes, as quais reebem em simesmas o esp��rito do Pai do Para��so e que, subseq�uentemente, asendem ao Pai, para se tornaremomo Ele em todos os atributos poss��veis de divindade.A marha inessante e expansiva das for�as riativas do Para��so, no espa�o, paree ser um press�agiodo dom��nio todo-extensivo da atra�~ao da gravidade, exerida pelo Pai Universal, e da multiplia�~ao620



sem �m dos tipos variados de riaturas inteligentes, que s~ao apazes de amar a Deus e serem porEle amadas e que, ao tornarem-se onheedoras assim de Deus, podem esolher ser omo Ele, podemeleger alan�ar o Para��so e enontrar Deus.O universo dos universos �e ompletamente uni�ado. Deus �e Um, em poder e pessoalidade.H�a oordena�~ao em todos os n��veis de energia e em todas as fases da pessoalidade. Filos�o�a eexperienialmente, em oneito e em realidade, todas as oisas e seres s~ao entrados no Pai doPara��so. Deus �e tudo e est�a em tudo e nada ou nenhum ser existe fora Dele.56.10 A Verdade, a Beleza e a Bondade�A medida que os mundos estabeleidos em luz e vida progridem do est�agio iniial at�e a s�etima �epoa,suessivamente, eles esfor�am-se para apreender, para ompreender a realidade de Deus, o S�etuplo,indo da adora�~ao do Filho Criador �a adora�~ao do seu Pai do Para��so. Por meio da s�etima etapaont��nua da hist�oria de tal mundo, os mortais, sempre em progress~ao, resem no onheimento deDeus, o Supremo, enquanto v~ao disernindo vagamente a realidade do minist�erio sobrepujante deDeus, o �Ultimo.Por toda essa idade gloriosa, a luta prinipal dos mortais, sempre em avan�o, �e a busa daperep�~ao mais plena e do entendimento mais amplo dos elementos ompreens��veis da Deidade -verdade, beleza e bondade. Isso representa um esfor�o do homem para disernir Deus, na mente,na mat�eria e no esp��rito. E na medida que o ser mortal prossegue nessa busa, ele vê a si pr�oprioresentemente absorvido pelo estudo experienial da �loso�a, da osmologia e da divindade.De alguma forma v�os entendeis a �loso�a; a divindade, v�os a ompreendeis na adora�~ao, no servi�osoial e na experiênia espiritual pessoal, mas a busa da beleza - a osmologia - muito freq�uentementev�os a limitais ao estudo das tentativas rudes da arte dos homens. A beleza e a arte s~ao, em grandeparte, uma quest~ao de uni�a�~ao de ontrastes. A variedade �e essenial ao oneito de beleza. Asuprema beleza, o ponto ulminante da arte �nita, �e o drama de uni�a�~ao na vastid~ao dos extremos�osmios: Criador e riatura. O homem enontrando Deus e Deus enontrando o homem - a riaturatornando-se perfeita omo o Criador o �e - , essa �e a onquista superna do supremamente belo, oatingir do �apie da arte �osmia.Da��, materialismo e ate��smo serem a maximiza�~ao da fealdade, o l��max da ant��tese �nita do belo.A mais elevada beleza onsiste no panorama da uni�a�~ao das varia�~oes que surgiram da realidadeharmoniosa preexistente.O alane de n��veis osmol�ogios do pensamento inlui:1. A uriosidade. A fome de harmonia e a sede de beleza. As tentativas persistentes para desobrirnovos n��veis de rela�~oes �osmias harmoniosas.2. A apreia�~ao est�etia. O amor do belo e a apreia�~ao, que avan�a sempre, do valor do toqueart��stio de todas as manifesta�~oes riativas, em todos os n��veis de realidade.3. A sensibilidade �etia. Por interm�edio da ompreens~ao da verdade, a apreia�~ao da beleza leva aosenso de adequa�~ao eterna daquelas oisas, nas rela�~oes da Deidade, que onduzem ao reonheimentoda bondade divina para om todos os seres; e assim a pr�opria osmologia enaminha a busa dosvalores da realidade divina - a onsiênia de Deus.Os mundos estabeleidos em luz e vida, por isso, est~ao inteiramente preoupados om a om-preens~ao da verdade, da beleza e da bondade, pois tais valores de qualidade abrangem a revela�~aoda Deidade para os dom��nios do tempo e do espa�o. Os signi�ados da verdade eterna têm umapelo ombinado �a natureza inteletual e espiritual do homem mortal. A beleza universal abrange asrela�~oes harmoniosas e os ritmos da ria�~ao �osmia; e isso �e mais laramente o apelo inteletual que621



leva a uma ompreens~ao uni�ada e sinronizada do universo material. A bondade divina representa,para a mente �nita, a revela�~ao dos valores in�nitos, os quais, da��, s~ao perebidos e elevados at�e opr�oprio umbral do n��vel espiritual de ompreens~ao humana.A verdade �e a base da iênia e da �loso�a e apresenta-se omo o fundamento inteletual dareligi~ao. A beleza �e madrinha da arte, da m�usia e dos ritmos signi�ativos de toda experiêniahumana. A bondade abrange o senso de �etia, a moralidade e a religiosidade - a fome de perfei�~aoexperienial.A existênia da beleza implia a presen�a de uma mente apreiativa na riatura, t~ao ertamentequanto o fato da evolu�~ao progressiva india a predominânia da Mente Suprema. A beleza �e oreonheimento inteletual da s��ntese harmoniosa, no tempo-espa�o, da enorme diversi�a�~ao darealidade fenomênia, a qual se origina, toda ela, da unidade preexistente e eterna.A bondade �e o reonheimento mental dos valores relativos dos diversos n��veis da perfei�~ao divina.O reonheimento da bondade implia uma mente de status moral, uma mente pessoal om habilidadede disriminar entre o bem e o mal. Mas a posse da bondade, da grandeza, �e medida indiadora deque realmente a divindade foi alan�ada.O reonheimento de rela�~oes verdadeiras implia uma mente ompetente que disrimine a verdadedo erro. O Esp��rito da Verdade outorgado, d�adiva que �e investida em, e sobre, as mentes humanasde Urantia, �e inequivoamente responsivo �a verdade - a rela�~ao do esp��rito vivo entre todas as oisase todos os seres, �a medida que s~ao oordenados na eterna asens~ao em dire�~ao a Deus.Cada impulso, em ada el�etron, pensamento ou esp��rito, �e uma unidade atuando no universointeiro. Apenas o peado �e isolado e apenas o mal resiste �a gravidade nos n��veis mentais e espirituais.O universo �e um todo; nenhuma oisa ou ser existe, ou vive, em isolamento. A auto-realiza�~ao torna-se potenialmente um mal, se �e anti-soial. �E literalmente verdade: \Nenhum homem vive por simesmo". A soializa�~ao �osmia onstitui a mais alta forma de uni�a�~ao da pessoalidade. DisseJesus: \Aquele entre v�os que quiser ser o maior, que se torne o servidor de todos".Mesmo a verdade, a beleza e a bondade - a abordagem inteletual feita pelo homem ao universoda mente, da mat�eria e do esp��rito - devem ser ombinadas, no oneito uni�ado de um ideal divinoe supremo. Assim omo a pessoalidade mortal uni�a a sua experiênia humana om a mat�eria, amente e o esp��rito, tamb�em esse ideal divino e supremo torna-se uni�ado no poder da Supremaia,e ent~ao �e pessoalizado omo um Deus de amor paterno.Todo entendimento interior das rela�~oes, entre as partes de qualquer todo, requer um esfor�o deompreens~ao da rela�~ao de todas as partes om aquele todo; e, no universo, isso signi�a a rela�~aodas partes riadas om o Todo Criador. Assim, a Deidade torna-se a meta transendental e mesmoin�nita da realiza�~ao universal e eterna.A beleza universal �e o reonheimento do reexo da Ilha do Para��so na ria�~ao material, enquantoa verdade eterna �e uma ministra�~ao espeial dos Filhos do Para��so, que n~ao apenas outorgam asi pr�oprios �as ra�as mortais, mas tamb�em vertem o seu Esp��rito da Verdade sobre todos os povos.A bondade divina �e mais totalmente demonstrada na ministra�~ao plena de amor das pessoalidadesm�ultiplas do Esp��rito In�nito. Mas o amor, a soma total dessas três qualidades, �e a perep�~ao que ohomem tem de Deus enquanto seu Pai espiritual.A mat�eria f��sia �e a sombra, no tempo-espa�o, da resplandeente energia paradis��aa das DeidadesAbsolutas. Os signi�ados da verdade s~ao as reperuss~oes, no inteleto mortal, da palavra eternada Deidade - a ompreens~ao no tempo-espa�o dos oneitos supremos. Os valores de bondade dadivindade s~ao as ministra�~oes miseriordiosas das pessoalidades espirituais do Universal, do Eternoe do In�nito, para as riaturas �nitas do tempo-espa�o das esferas evoluion�arias.Esses valores signi�ativos da realidade da divindade est~ao ombinados na rela�~ao que o Paimant�em om ada riatura pessoal, na forma do amor divino. Eles s~ao oordenados no Filho, e nos622



seus Filhos, omo miseri�ordia divina. Eles manifestam as suas qualidades por meio do Esp��rito edos �lhos espirituais omo ministra�~ao ou minist�erio divino, o retrato do amor-miseri�ordia para os�lhos do tempo. Essas Três Divindades s~ao primordialmente manifestadas pelo Ser Supremo, omos��nteses do poder-pessoalidade. Elas s~ao mostradas de formas variadas por Deus, o S�etuplo, em seteassoia�~oes diferentes de signi�ados e valores divinos, em sete n��veis asendentes.A verdade, a beleza e a bondade abrangem, para o homem �nito, toda a revela�~ao da realidadedivina. �A medida que esse amor-ompreens~ao da Deidade enontra express~ao espiritual, nas vidasdos mortais ientes de Deus, os frutos da divindade s~ao alan�ados: paz inteletual, progresso soial,satisfa�~ao moral, alegria espiritual e sabedoria �osmia. Os mortais avan�ados, em um mundo nas�etima etapa de luz e vida, aprenderam que o amor �e a maior de todas as oisas do universo - esabem que Deus �e amor.O amor �e o desejo de fazer o bem aos outros.[Apresentado por umMensageiro Poderoso em visita a Urantia, por soliita�~ao do Corpo Reveladorde N�ebadon e em olabora�~ao om um erto Melquisedeque, o Pr��nipe Planet�ario vie-regente deUrantia.℄ * * * * *Este doumento sobre a Unidade Universal �e o vig�esimo quinto de uma s�erie de apresenta�~oes feitaspor v�arios autores, em um grupo, as quais foram auspiiadas, por uma omiss~ao de pessoalidades deN�ebadon, em n�umero de doze, e atuando sob a dire�~ao de Mant�utia Melquisedeque. Ditamos estasnarrativas e as oloamos na l��ngua inglesa, por uma t�enia autorizada pelos nossos superiores, noano de 1934 do tempo de Urantia.
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Cap��tulo 57A Origem de UrantiaAO OFERECER, aos anais de Urantia, estes exertos dos arquivos de Jerus�em a respeito dos ante-edentes e da hist�oria iniial deste planeta, fomos orientados a onsiderar o tempo em termos de usoorrente - segundo o alend�ario bissexto em uso, om 3651=4 dias por ano. Via de regra, n~ao ser�a feitanenhuma tentativa de forneer os anos om exatid~ao, embora isso esteja nos registros. Usaremos osn�umeros inteiros mais pr�oximos omo o melhor m�etodo de apresentar os fatos hist�orios.Quando nos referirmos a um evento omo tendo aonteido um ou dois milh~oes de anos atr�as,temos a inten�~ao de datar tal oorrênia om um n�umero de anos a ontar das primeiras d�eadas dos�eulo vinte da Era Crist~a. Iremos, assim, desrever esses aonteimentos, distantes no tempo, omohavendo oorrido em per��odos exatos, ou seja, em milhares, milh~oes e bilh~oes de anos.57.1 A Nebulosa de AndronoverUrantia tem a sua origem no vosso sol, e o vosso sol �e uma das m�ultiplas onseq�uênias da nebulosade Andronover, que foi outrora organizada para ser uma parte omponente da potênia f��sia e dasubstânia material do universo loal de N�ebadon. E essa grande nebulosa, por sua vez, teve asua proedênia na arga-for�a universal do espa�o, no superuniverso de Orvônton, em uma �epoabastante remota.Esta narrativa iniia-se em um momento no qual os Mestres Prim�arios Organizadores da For�a doPara��so j�a estavam, havia muito, om o pleno ontrole das energias-espa�o, que mais tarde seriamorganizadas para gerar a nebulosa de Andronover.H�a 987 bilh~oes de anos, o organizador da for�a assoiado, o inspetor de n�umero 811 307 da s�eriede Orvônton, ent~ao em exer��io e vindo de Uversa, reportou aos Ani~aes dos Dias que as ondi�~oesdo espa�o eram favor�aveis ao ome�o dos fenômenos de materializa�~ao em um erto setor do ent~aosegmento oriental de Orvônton.H�a 900 bilh~oes de anos, atestam os arquivos de Uversa, o Conselho de Equil��brio de Uversa, emitiuuma permiss~ao para o governo do superuniverso, autorizando-o a despahar um organizador de for�aom a sua assessoria para a regi~ao previamente designada pelo inspetor de n�umero 811 307. Asautoridades de Orvônton enarregaram o desobridor original desse universo potenial de exeutar omandado dos Ani~aes dos Dias, que onvoava a organiza�~ao de uma nova ria�~ao material.O registro dessa autoriza�~ao signi�a que o organizador da for�a e os seus assessores j�a haviampartido de Uversa na longa jornada at�e aquele setor espaial, no lado leste, onde eles, subseq�uente-mente, dediar-se-iam �as atividades prolongadas que ulminariam na emergênia de uma nova ria�~aof��sia em Orvônton.H�a 875 bilh~oes de anos, a enorme nebulosa de Andronover, de n�umero 876 926, foi devidamente627



iniiada. Apenas a presen�a do organizador da for�a, e do seu pessoal de liga�~ao, foi requisitada paradesenadear o turbilh~ao de energia que �nalmente se transformou nesse vasto ilone espaial. Sub-seq�uentemente ao in��io dessas irunvolu�~oes nebulares, os organizadores da for�a viva simplesmentese retiraram, saindo perpendiularmente ao plano do diso em irunvolu�~ao e, desse momento emdiante, as qualidades inerentes da energia passaram a assegurar a evolu�~ao progressiva e ordenadadesse novo sistema f��sio.Nessa �epoa, aproximadamente, a narrativa volta-se para a atua�~ao das pessoalidades do superuni-verso. Na realidade, a hist�oria tem o seu ome�o verdadeiramente nesse ponto, justamente quando osorganizadores da for�a do Para��so preparam-se para a retirada, havendo deixado prontas as ondi�~oesda energia-espa�o para a a�~ao dos diretores de potênia e dos ontroladores f��sios do superuniversode Orvônton.57.2 O Est�agio Prim�ario da NebulosaTodas as ria�~oes materiais evoluion�arias nasem de nebulosas irulares e gasosas, e todas essasnebulosas prim�arias s~ao irulares durante a primeira parte da sua existênia gasosa. �A medidaque v~ao envelheendo, geralmente adquirem a forma espiral e quando a sua fun�~ao de forma�~ao solarhega ao �m, freq�uentemente, terminam omo aumula�~oes de estrelas ou omo enormes s�ois eradosde um n�umero vari�avel de planetas, sat�elites e grupos menores de mat�eria, os quais se assemelhamde muitos modos ao vosso diminuto sistema solar.H�a 800 bilh~oes de anos, a ria�~ao de Andronover estava bem estabeleida omo uma das magn���asnebulosas prim�arias de Orvônton. Quando os astrônomos de universos pr�oximos observaram essefenômeno do espa�o, pouo puderam notar que lhes hamasse a aten�~ao. Os �alulos estimativos dagravidade, feitos em ria�~oes adjaentes, indiaram que materializa�~oes de espa�o estavam oorrendonas regi~oes de Andronover, mas isso era tudo.H�a 700 bilh~oes de anos, o sistema de Andronover estava assumindo propor�~oes gigantesas; eoutros ontroladores f��sios foram despahados para nove ria�~oes materiais irunvizinhas, a �mde propiiarem apoio e oopera�~ao aos entros de potênia desse novo sistema material, que t~aorapidamente evolu��a. Nessa �epoa long��nqua, todo o material legado �as ria�~oes subseq�uentes estavasendo mantido dentro dos on�ns dessa gigantesa roda espaial, que ontinuava sempre a girar e que,ap�os alan�ar o m�aximo do seu diâmetro, movia-se ada vez mais rapidamente enquanto ontinuavaa ondensar-se e a ontrair-se.H�a 600 bilh~oes de anos, o apogeu da mobiliza�~ao de energia em Andronover foi alan�ado; anebulosa havia adquirido a sua massa m�axima. Nessa �epoa, era uma nuvem irular gigantesa deg�as, om um formato omo o de um esfer�oide ahatado. Esse foi o per��odo iniial de forma�~ao damassa diferenial e veloidade vari�avel de irunvolu�~ao. A gravidade e outras inuênias estavampara iniiar o seu trabalho de onvers~ao dos gases espaiais em mat�eria organizada.57.3 O Est�agio Seund�ario da NebulosaA enorme nebulosa agora ome�a gradualmente a assumir a forma de uma espiral e torna-se lara-mente vis��vel, mesmo para os astrônomos de universos distantes. E a hist�oria natural da maioria dasnebulosas �e a mesma; antes de ome�arem a arrojar s�ois e empreender o trabalho de onstru�~ao deum universo, tais nebulosas espaiais seund�arias em geral s~ao vistas omo fenômenos espirais.Quando os estudantes de astronomia, de sistemas vizinhos, naquela era long��nqua, observaramessa metamorfose da nebulosa de Andronover, divisaram exatamente o mesmo que os astrônomos do628



s�eulo vinte divisam, quando apontam os seus teles�opios para o espa�o, e vêem as nebulosas espiraisda idade presente no espa�o exterior adjaente.Por volta da �epoa do alane da sua massa m�axima, o ontrole da gravidade do onte�udo gasosoome�ou a enfraqueer e sobreveio o est�agio da fuga do g�as; o g�as esapava em forma de dois bra�osgigantesos e distintos, tendo origem em lados opostos da massa-m~ae. As r�apidas revolu�~oes desseenorme n�uleo entral logo onferiram uma aparênia espiral a essas duas orrentes de g�as proje-tadas para fora. O resfriamento e ondensa�~ao subseq�uente de partes desses bra�os protuberantes�nalmente onferiram a eles a sua aparênia nodosa. Essas partes mais densas onstitu��ram vastossistemas e subsistemas de mat�eria f��sia girando no espa�o em meio �a nuvem gasosa da nebulosa,enquanto esta se mantinha seguramente dentro da atra�~ao da gravidade da roda-m~ae.Contudo, a nebulosa havendo ome�ado a ontrair-se, o ar�esimo da sua veloidade de rota�~aoreduzia ainda mais o ontrole da gravidade. Pouo tempo depois, as regi~oes gasosas exterioresome�aram �nalmente a esapar do abra�o imediato do n�uleo da nebulosa, passando ao espa�o emiruitos de ontornos irregulares, retornando �as regi~oes nuleares para ompletar os seus iruitos, eassim suessivamente. Mas isso foi apenas um est�agio tempor�ario de progress~ao nebular. A veloidadede giro, sempre resente, logo fez om que enormes s�ois fossem atirados ao espa�o, em �orbitasindependentes.E foi isso o que aonteeu om Andronover, em idades extremamente long��nquas. A roda de energiareseu ainda mais, at�e atingir a sua expans~ao m�axima e, ent~ao, quando sobreveio a ontra�~ao, girouada vez mais r�apidamente at�e que, �nalmente, o est�agio entr��fugo r��tio foi alan�ado e teve in��ioa grande desagrega�~ao.H�a 500 bilh~oes de anos naseu o primeiro sol de Andronover. Este, omo um raio amejante,desprendeu-se da atra�~ao da gravidade materna e preipitou-se no espa�o, em uma aventura inde-pendente no osmo da ria�~ao. A sua �orbita �ou determinada pela sua trajet�oria de esape. Essesjovens s�ois rapidamente tornam-se esf�erios e iniiam suas arreiras longas e heias de aonteimen-tos omo estrelas do espa�o. Exetuando-se aqueles vindos de n�uleos nebulares terminais, a grandemaioria dos s�ois de Orvônton teve um nasimento an�alogo. Esses s�ois, que esapam desse modo,passam por per��odos variados de evolu�~ao e servi�o posterior no universo.H�a 400 bilh~oes de anos, a nebulosa de Andronover iniiou o seu per��odo de reapta�~ao. Muitos doss�ois vizinhos e menores foram reaptados, em onseq�uênia do resimento gradual e ondensa�~aoposterior do n�uleo materno. Logo foi inaugurada a fase terminal da ondensa�~ao nebular, per��odoque sempre preede �a desagrega�~ao �nal de tais aumula�~oes espaiais imensas de energia e demat�eria.Foi era de um milh~ao de anos depois dessa �epoa que Mihael de N�ebadon, Filho Criador doPara��so, esolheu essa nebulosa em desintegra�~ao omo loal para a sua aventura de onstru�~ao de umuniverso. Quase imediatamente, teve in��io a onstru�~ao dos mundos arquitetônios de S�alvingtone os em grupos de planetas-sede das onstela�~oes. Quase um milh~ao de anos foram neess�ariospara ompletar esses agrupamentos de mundos espeialmente riados. Os planetas-sede dos sistemasloais foram onstru��dos durante um per��odo que perdurou desde aquela �epoa at�e era de inobilh~oes de anos atr�as.H�a 300 bilh~oes de anos, os iruitos solares de Andronover ahavam-se bem estabeleidos; e osistema nebular estava passando por um per��odo transit�orio de relativa estabilidade f��sia. Nessa�epoa, o orpo de assessores de Mihael hegou a S�alvington e o governo de Orvônton, em Uversa,deu reonheimento �a existênia f��sia do universo loal de N�ebadon.H�a 200 bilh~oes de anos, preseniou-se a progress~ao na sua ontra�~ao e ondensa�~ao om enormegera�~ao de alor no agrupamento entral de Andronover, ou na massa do seu n�uleo. Um espa�orelativo surgiu at�e mesmo nas regi~oes pr�oximas da roda do sol materno entral. As regi~oes exteriorestornavam-se mais estabilizadas e bem organizadas; alguns planetas, girando em torno dos s�ois re�em-629



formados; e haviam resfriado-se su�ientemente para tornarem-se adequados �a implanta�~ao da vida.Os mais antigos planetas habitados de N�ebadon datam dessas �epoas.Ent~ao, o meanismo ompleto do universo de N�ebadon ome�a a funionar pela primeira vez, e aria�~ao de Mihael �e registrada em Uversa, omo um universo para ser habitado e para a asens~aomortal progressiva.H�a 100 bilh~oes de anos, o �apie nebular na tens~ao de ondensa�~ao foi atingido; e o ponto de tens~aom�axima de aqueimento, alan�ado. Esse est�agio r��tio de onten�~ao do aqueimento-gravidadeperdura por idades, algumas vezes, por�em, mais edo ou mais tarde, o alor vene a luta om agravidade e o per��odo espetaular de dispers~ao do sol tem in��io. E isso mara o �m da arreiraseund�aria de uma nebulosa do espa�o.57.4 Os Est�agios Teri�ario e Quatern�arioO est�agio prim�ario de uma nebulosa �e irular; o seund�ario �e espiral; o est�agio teri�ario �e o daprimeira dispers~ao solar; enquanto o quatern�ario abrange o segundo e �ultimo ilo da dispers~ao solar,om o n�uleo-m~ae terminando omo um agrupamento globular ou um sol solit�ario a funionar talqual o entro de um sistema solar terminal.H�a 75 bilh~oes de anos, essa nebulosa havia alan�ado o apogeu do seu est�agio de fam��lia solar. Foient~ao o ponto ulminante do primeiro per��odo de perdas solares. A maioria desses s�ois, desde ent~ao,apoderou-se de vastos sistemas de planetas, sat�elites, ilhas esuras, ometas, meteoros e nuvens dep�o �osmio.H�a 50 bilh~oes de anos, ompletava-se esse primeiro per��odo de dispers~ao solar; a nebulosa terminavarapidamente o seu ilo teri�ario de existênia, durante o qual deu origem a 876 926 sistemas solares.H�a 25 bilh~oes de anos, preseniou-se o ompletar do ilo teri�ario da vida da nebulosa; o queaarretou a organiza�~ao e uma relativa estabiliza�~ao dos vastos sistemas estelares derivados dessanebulosa matriz. Todavia, o proesso de ontra�~ao f��sia e produ�~ao resente de alor, ontinuouna massa entral da nebulosa remanesente.H�a dez bilh~oes de anos, teve ome�o o ilo quatern�ario de Andronover. A temperatura m�axima damassa nulear havia sido atingida; o ponto r��tio de ondensa�~ao aproximava-se. O n�uleo maternooriginal enontrava-se em onvuls~oes, sob a press~ao ombinada da sua pr�opria tens~ao de ondensa�~aode alor interno e atra�~ao resente da mar�e gravitaional do enxame adjaente de sistemas de s�oisliberados. As erup�~oes nuleares que estavam para inaugurar o segundo ilo solar da nebulosa eramiminentes. O ilo quatern�ario da existênia nebular estava para ome�ar.H�a oito bilh~oes de anos, uma imensa erup�~ao terminal teve in��io. Apenas os sistemas exteriores�aram a salvo no momento de um atalismo �osmio omo esse. E assim foi o in��io do �m danebulosa. Por um per��odo de quase dois bilh~oes de anos estendeu-se a fase �nal de emiss~ao de s�ois.H�a sete bilh~oes de anos, preseniou-se o ponto m�aximo da desagrega�~ao terminal de Andronover.Esse foi o per��odo do nasimento de s�ois terminais maiores e do �apie das perturba�~oes f��sias loais.H�a seis bilh~oes de anos, �aram assinalados o �m da desagrega�~ao terminal e o nasimento dovosso sol, o q�uinquag�esimo sexto antes do �ultimo sol da segunda fam��lia solar de Andronover. Essaerup�~ao �nal do n�uleo nebular deu nasimento a 136 702 s�ois, a maioria dos quais �e de globossolit�arios. O n�umero total de s�ois e sistemas solares a se originarem da nebulosa de Andronover foide 1 013 628. O n�umero do sol do vosso sistema solar �e 1 013 572.Na �epoa atual, a grande nebulosa de Andronover j�a n~ao existe mais, mas est�a presente nos muitoss�ois e suas fam��lias planet�arias que se originaram daquela nuvem-m~ae do espa�o. O remanesentenulear �nal dessa nebulosa magn���a ainda arde om um brilho avermelhado e ontinua a emitir luz630



e alor moderados para suas fam��lias planet�arias remanesentes de ento e sessenta e ino mundos,os quais agora giram em torno dessa m~ae vener�avel de duas gera�~oes poderosas de monaras de luz.57.5 Origem de Monm�atia - O Sistema Solar de UrantiaH�a ino bilh~oes de anos, o vosso sol era um globo em hamas, relativamente isolado, tendo atra��dopara si a maior parte da mat�eria que irulava na sua proximidade no espa�o, res��duos do atalismoreente que lhe havia dado origem.Hoje, o vosso sol alan�ou uma estabilidade relativa, mas os seus ilos de onze anos e meiode manhas solares omprovam que foi uma estrela vari�avel na sua juventude. Durante os temposprimitivos do vosso sol, as ontra�~oes ontinuadas e o aumento gradual, onseq�uente da temperatura,deram in��io a onvuls~oes tremendas na sua superf��ie. Tais altera�~oes, de propor�~oes titânias,neessitaram de três dias e meio para ompletar um ilo de brilho vari�avel. Esse estado vari�avel, depulsa�~ao peri�odia, tornou o vosso sol altamente sens��vel a ertas inuênias exteriores, as quais iriaem breve enfrentar.Assim, �ou estabeleido o en�ario do espa�o loal, para a origem singular de Monm�atia, sendoeste o nome da fam��lia planet�aria do vosso sol, o sistema solar ao qual pertene o vosso mundo.Menos de um por ento dos sistemas planet�arios de Orvônton teve uma origem similar.H�a quatro bilh~oes e meio de anos, o enorme sistema de Angona ome�ou a aproximar-se davizinhan�a do vosso sol, ent~ao solit�ario. O entro desse grande sistema era um gigante espaialesuro, s�olido, altamente arregado e possuindo uma tremenda for�a de atra�~ao gravitaional.�A medida que Angona se aproximava mais do vosso sol, em momentos de expans~ao m�axima, edurante as pulsa�~oes solares, orrentes de material gasoso eram atiradas no espa�o, omo l��nguassolares gigantesas. Iniialmente, tais l��nguas amejantes de g�as invariavelmente a��am de voltano sol, mas, no momento em que Angona se aproximava mais e mais, a atra�~ao da gravidade dogiganteso visitante tornou-se t~ao intensa que essas l��nguas de g�as quebravam-se em ertos pontos,e as suas ra��zes a��am novamente no sol, enquanto as partes mais externas destaavam-se, formandoorpos independentes de mat�eria, de meteoritos solares, que imediatamente ome�aram a girar emvolta do sol, em �orbitas el��ptias pr�oprias.E �a medida que o sistema de Angona se aproximava, as extrus~oes solares tornavam-se ada vezmaiores; mais e mais mat�eria era retirada do sol e transformava-se em orpos irulantes, indepen-dentes, no espa�o irunvizinho. Esse estado desenvolveu-se por era de quinhentos mil anos, at�eque Angona aproximou-se ao m�aximo do sol. Depois dessa aproxima�~ao, o sol, em onjun�~ao omuma das suas peri�odias onvuls~oes internas, experimentou uma quebra parial; e enormes volumesde mat�eria desprenderam-se simultaneamente de lados opostos dele. Do lado de Angona, foi sendoatra��da uma vasta oluna de gases solares, pontiaguda em ambas as extremidades e om um bulboprotuberante no entro, e que se destaou permanentemente do ontrole imediato da gravidade dosol.Essa grande oluna de gases solares, que assim separou-se do sol, posteriormente onverteu-senos doze planetas do sistema solar. Os gases ejetados, por uma reperuss~ao, do lado oposto dosol, ausada pela mar�e, que orrespondeu �a extrus~ao desse anestral giganteso do sistema solar,ondensaram-se desde ent~ao em meteoros e poeira do espa�o, no sistema solar, embora uma grandeparte dessa mat�eria haja sido reapturada posteriormente por gravidade solar, �a medida que o sistemade Angona foi afastando-se no espa�o remoto.Embora tenha onseguido êxito em extrair do sol o material anestral dos planetas do sistema solare um volume enorme de mat�eria, o qual agora irula em volta do sol omo aster�oides e meteoros, osistema de Angona n~ao assegurou para si nada dessa mat�eria solar. O sistema visitante n~ao hegou631



perto o bastante para de fato roubar algo da substânia do sol; no entanto aproximou-se o su�ientepara atrair para o espa�o intermedi�ario todo o material que ompreende o atual sistema solar.Os ino planetas internos e os ino planetas mais externos logo se formaram, ainda om tamanhoreduzido, da mat�eria resfriada e dos n�uleos ondensados nas extremidades de massa menor, e maisa�ladas, do giganteso bulbo provoado pela gravidade, o qual Angona onseguiu destaar do sol,enquanto Saturno e J�upiter formaram-se das partes entrais e de maior massa do bulbo. A poderosaatra�~ao da gravidade de J�upiter e Saturno logo aptou a maior parte do material roubado de Angona,o que �e testemunhado pelo movimento retr�ogrado de alguns dos seus sat�elites.J�upiter e Saturno, que s~ao derivados do entro mesmo da enorme oluna de gases solares supera-queidos, ontinham tanto material solar altamente aqueido que brilharam om uma luz reluzentee emitiram enormes volumes de alor; eles foram, em realidade, s�ois seund�arios, durante um urtoper��odo posterior �as suas forma�~oes, omo orpos separados no espa�o. Esses dois planetas maioresdo sistema solar permaneeram altamente gasosos at�e os dias atuais, n~ao se havendo ainda resfriadoat�e o ponto da ompleta ondensa�~ao ou solidi�a�~ao.Os n�uleos de ontra�~ao de g�as dos outros dez planetas logo atingiram o est�agio de solidi�a�~ao e,assim, ome�aram a puxar para si quantidades ada vez maiores da mat�eria mete�oria que irulavano espa�o vizinho. Os mundos desse sistema solar, de tal modo, tiveram uma dupla origem: n�uleosde ondensa�~ao de g�as, mais tarde aumentados pela apta�~ao de quantidades enormes de meteoros.De fato, ainda ontinuam a aptar meteoros, mas em quantidade bem mais reduzida.Os planetas n~ao giram em torno do sol no plano equatorial da sua m~ae solar, o que fariam sehouvessem sido expelidos na rota�~ao do sol. Na verdade, eles irulam no plano da extrus~ao solar deAngona, que formava um ângulo onsider�avel om o plano equatorial do sol.Embora Angona tivesse sido inapaz de aptar qualquer oisa da massa solar, o vosso sol ares-entou �a sua fam��lia planet�aria, em metamorfose, uma parte da mat�eria do sistema visitante queirulava no espa�o. Devido ao intenso ampo gravitaional de Angona, a sua fam��lia planet�aria tri-but�aria mantinha �orbitas a distânias onsider�aveis do gigante esuro; e pouo depois da extrus~ao damassa anestral do sistema solar, enquanto Angona ainda se enontrava na vizinhan�a do sol, três dosplanetas maiores do sistema de Angona giravam t~ao pr�oximos do mai�o anestral do sistema solarque a sua atra�~ao gravitaional, aumentada pela do sol, foi su�iente para ontrabalan�ar a atra�~aoda gravidade de Angona e destaar permanentemente esses três tribut�arios do visitante eleste.Todo o material do sistema solar derivado do sol estava originalmente dotado de uma dire�~aohomogênea de giro orbital e, n~ao fora pela intrus~ao desses três orpos espaiais estrangeiros, todoesse material do sistema solar estaria ainda mantendo a mesma dire�~ao de movimento orbital. Oque aonteeu foi que o impato om os três tribut�arios de Angona injetou novas for�as direionaisexteriores ao sistema solar emergente, om o resultante apareimento de um movimento retr�ogrado.Um movimento retr�ogrado, em qualquer sistema astronômio, �e sempre aidental e surge sempreomo resultado do impato de olis~ao om orpos espaiais vindos de fora. Tais olis~oes podem nemsempre produzir o movimento retr�ogrado, mas nenhum movimento retr�ogrado jamais aparee, a n~aoser em um sistema que ontenha massas de origens diversas.57.6 O Est�agio do Sistema SolarSubseq�uentemente ao nasimento do sistema solar, seguiu-se um per��odo de diminui�~ao do derramesolar. Durante outros quinhentos mil anos, o sol ontinuou, deresentemente, a derramar volumessempre mais reduzidos de mat�eria no espa�o adjaente. Mas, durante tais etapas primordiais de�orbitas err�atias, quando os orpos irundantes aproximaram-se ao m�aximo do sol, o sol-m~ae foiapaz de reapturar uma grande por�~ao desse material mete�orio.632



Os planetas mais pr�oximos do sol foram os primeiros a ter as suas rota�~oes desaeleradas pelafri�~ao devida ao efeito da gravidade tipo mar�e. Essas inuênias gravitaionais ontribuem tamb�empara a estabiliza�~ao das �orbitas planet�arias, pois atuam omo um freio sobre a veloidade de rota�~aoem torno do eixo planet�ario, levando um planeta a girar sempre mais devagar, at�e que essa rota�~aoaxial esse, deixando um hemisf�erio do planeta sempre voltado para o sol ou para o orpo maior,omo �e ilustrado pelo planeta Mer�urio e pela Lua, a qual gira sempre om a mesma fae voltadapara Urantia.Quando as fri�~oes do tipo mar�e tornarem-se uniformizadas na Terra e na Lua, a Terra ir�a semprevoltar o mesmo hemisf�erio para a Lua e o dia e o mês ser~ao an�alogos - om uma dura�~ao em torno de47 dias. Ao atingir essa estabilidade de �orbitas, as fri�~oes do tipo mar�e reverter~ao a sua a�~ao, n~aomais tendendo a afastar a Lua da Terra, mas gradualmente atraindo o sat�elite na dire�~ao do planeta.E ent~ao, naquele futuro distante, quando a Lua hegar �a distânia de era de dezoito mil quilômetrosda Terra, a a�~ao da gravidade desta provoar�a um olapso da Lua, pois uma explos~ao ausada pelagravidade do tipo mar�e levar�a a Lua a despeda�ar-se em pequenas part��ulas, que poder~ao reunir-seem torno do mundo, omo an�eis de mat�eria, semelhantes aos de Saturno, ou ent~ao, talvez, aindogradualmente na Terra, omo meteoros.Se os orpos espaiais possu��rem tamanhos e densidades semelhantes, poder~ao oorrer olis~oes.Contudo, se dois orpos espaiais de densidades semelhantes forem relativamente desiguais em tama-nho, e o menor aproximar-se progressivamente do maior, a ruptura do orpo menor oorrer�a a partirdo instante em que o raio da sua �orbita tornar-se menor que duas vezes e meia o tamanho do raiodo orpo maior. As olis~oes entre os gigantes do espa�o, na verdade, s~ao raras; ontudo as explos~oesde orpos menores ausadas pela gravidade do tipo mar�e s~ao muito omuns.As estrelas adentes oorrem em enxames, porque s~ao fragmentos de orpos maiores de mat�eriadesloados pela gravidade do tipo mar�e exerida por orpos irunvizinhos ainda maiores. Os an�eisde Saturno s~ao fragmentos de um sat�elite pulverizado. Uma das luas de J�upiter, no presente, est�aaproximando-se perigosamente da zona r��tia de fraturamento, por ausa do efeito da mar�e; e,dentro de uns pouos milh~oes de anos, ou ser�a absorvida pelo planeta, ou ser�a submetida aos efeitosfragmentadores da gravidade tipo mar�e. O quinto planeta do sistema solar, em um tempo muitoremoto, perorria uma �orbita irregular, periodiamente aproximando-se mais e mais de J�upiter,at�e que entrou na zona r��tia de fragmenta�~ao, por ausa da gravidade tipo mar�e, havendo sidofragmentado, rapidamente, onvertendo-se no atual intur~ao de aster�oides.H�a quatro bilh~oes de anos, preseniou-se a organiza�~ao dos sistemas de J�upiter e Saturno, quaseomo s~ao observados hoje, �a exe�~ao das suas luas, que ontinuaram a ter o seu tamanho aumentadodurante v�arios bilh~oes de anos. De fato, todos os planetas e sat�elites deste sistema solar est~ao aindaresendo, por ausa de uma ont��nua apta�~ao de meteoros.H�a três bilh~oes e meio de anos, os n�uleos de ondensa�~ao dos outros dez planetas estavam bemformados; e os n�uleos da maioria das luas estavam intatos, embora alguns dos sat�elites menores sehajam unido, mais tarde, para formar as luas atuais maiores. Tal idade pode ser onsiderada a erada forma�~ao planet�aria.H�a três bilh~oes de anos, o sistema solar estava funionando quase omo hoje o faz. Os seusmembros ontinuavam a aumentar em tamanho, �a medida que, em um ritmo prodigioso, os meteorosdo espa�o au��am aos planetas e seus sat�elites.Por volta dessa �epoa, o vosso sistema solar estava oloado no registro f��sio de N�ebadon e tinhaj�a o seu nome, Monm�atia.H�a dois bilh~oes e meio de anos, os planetas haviam aumentado imensamente o seu tamanho.Urantia era uma esfera bem desenvolvida, om era de um d�eimo da sua massa atual e estavaainda resendo rapidamente por absor�~ao de meteoros.Toda essa tremenda atividade �e uma parte normal da edi�a�~ao de um mundo evoluion�ario da633



ordem de Urantia e onstitui a parte preliminar astronômia para o estabeleimento do en�ario que�e o ome�o da evolu�~ao f��sia dos mundos do espa�o, na prepara�~ao para as aventuras da vida notempo.57.7 A Era Mete�oria - A Era Vulânia (A Atmosfera Pla-net�aria Primitiva)Durante esses tempos primitivos, as regi~oes do espa�o do sistema solar estavam repletas de orposdiminutos, de fragmenta�~oes e ondensa�~ao, e, na ausênia de uma atmosfera protetora de ombust~ao,esses orpos espaiais olidiam diretamente om a superf��ie de Urantia. Tais impatos inessantesmantinham a superf��ie do planeta mais ou menos aqueida, e isso ome�ou, junto om a a�~aoresente da gravidade, �a medida que a esfera �ava maior, a oloar em opera�~ao aquelas inuêniasque gradualmente levaram os elementos mais pesados, omo o ferro, a aumularem-se mais e maisno entro do planeta.H�a dois bilh~oes de anos, a Terra, deididamente, ome�ou a avantajar-se em rela�~ao �a Lua. Oplaneta sempre havia sido maior do que o seu sat�elite, mas n~ao havia tanta diferen�a entre os seustamanhos at�e por volta dessa �epoa, quando enormes orpos espaiais foram aptados pela Terra.Urantia, ent~ao, tinha um quinto do seu tamanho atual e tornava-se grande o su�iente para mantera atmosfera primitiva que havia ome�ado a surgir, omo resultado do onfronto elementar entre ointerior aqueido e a rosta exterior que se resfriava.A atividade vulânia de�nida data desses tempos. O alor interno da Terra ontinuava a au-mentar pelo mergulho ada vez mais fundo dos elementos radioativos, ou mais pesados, trazidos doespa�o pelos meteoros. O estudo desses elementos radioativos revelar�a que Urantia, na sua superf��ie,tem mais de um bilh~ao de anos. O rel�ogio radioativo �e o vosso indiador temporal mais on��avel paraobter estimativas ient���as da idade do planeta, mas todos esses �alulos resultam por demais su-per�iais, porque os materiais radioativos, dispon��veis para a vossa pesquisa, derivam ompletamenteda superf��ie terrestre e, portanto, representam aquisi�~oes relativamente reentes desses elementospor parte de Urantia.H�a um bilh~ao e meio de anos, a Terra possu��a dois ter�os do seu tamanho atual, enquanto aLua estava pr�oxima da massa que hoje apresenta. Se omparado ao da Lua, o r�apido aumento daTerra, em tamanho, apaitou-a a ome�ar a roubar aos pouos a esassa atmosfera que o seu sat�elitepossu��a originalmente.A a�~ao vulânia nesse per��odo atinge o seu apogeu. Toda a Terra �e um verdadeiro inferno de fogo,ent~ao; a superf��ie assemelha-se ao seu estado de fus~ao anterior, antes que os metais mais pesadostivessem ido para o entro por for�a da gravidade. Essa �e a idade vulânia. Contudo, uma rostaonstitu��da prinipalmente de granito, relativamente mais leve, forma-se aos pouos. O en�ario vaisendo estabeleido para que o planeta possa um dia vir a sustentar a vida.A atmosfera primitiva do planeta evolui vagarosamente, agora ontendo um pouo de vapor de�agua, mon�oxido de arbono, di�oxido de arbono e loreto de hidrogênio; mas om pouo ou ne-nhum nitrogênio e oxigênio livres. A atmosfera de um mundo na idade vulânia apresenta umespet�aulo estranho. Al�em dos gases aima menionados, �e pesadamente arregada pelos numerososgases vulânios, e, �a medida que o intur~ao de ar amaduree, tamb�em �e arregada pelos produtosda ombust~ao das pesadas huvas mete�orias que onstantemente se abatem sobre a superf��ie doplaneta. Essa ombust~ao mete�oria mant�em o oxigênio atmosf�erio em um n��vel de quase exaust~aoe o bombardeamento mete�orio ainda �e tremendo.Com o tempo, a atmosfera tornou-se mais estabilizada e resfriada o su�iente para dar in��io�a preipita�~ao de huva sobre a superf��ie rohosa quente do planeta. Durante milhares de anos,634



Urantia permaneeu envolvida por uma imensa e ont��nua amada de vapor. E nessas idades, o solnuna brilhou sobre a superf��ie da Terra.Uma grande parte do arbono da atmosfera onsistiu no substrato de forma�~ao dos arbonatos dev�arios metais que abundavam nas amadas super�iais do planeta. Mais tarde, quantidades aindamaiores desses gases arbônios foram onsumidas pela vida vegetal primitiva que proliferava.Os uxos ont��nuos de lava e meteoros que a��am, mesmo nos per��odos ulteriores, esgotavam quaseompletamente o oxigênio do ar. E, inlusive, os primeiros dep�ositos dos oeanos primitivos, logodepois de surgidos n~ao ontinham nenhuma pedra olorida, nem xistos. Durante um longo tempoap�os o surgimento do oeano n~ao houve virtualmente nenhum oxigênio livre na atmosfera; e este n~aosurgiu em quantidades signi�ativas at�e ter sido mais tarde gerado pelas algas marinhas e outrasformas de vida vegetal.A atmosfera planet�aria primitiva da idade vulânia oferee poua prote�~ao ontra os impatosda olis~ao dos enxames mete�orios. Milh~oes e milh~oes de meteoros s~ao apazes de penetrar nesseintur~ao de ar, esmagando-se ontra a rosta do planeta omo orpos s�olidos. �A medida que passa otempo, por�em, um n�umero ada vez menor de meteoros revela-se de tamanho su�iente para resistirao esudo de fri�~ao, ada vez mais forte, da atmosfera sempre mais ria em oxigênio nessas erasmais reentes.57.8 A Estabiliza�~ao da Crosta Terrestre - A Idade dos Ter-remotos (O Oeano Mundial e o Primeiro Continente)H�a um bilh~ao de anos, deu-se o ome�o efetivo da hist�oria de Urantia. O planeta havia atingidoaproximadamente o seu tamanho atual. E, por volta dessa �epoa, foi oloado nos registros f��siosde N�ebadon e lhe foi dado o seu nome: Urantia.A atmosfera, junto om uma ont��nua preipita�~ao de umidade, failitava o resfriamento da rostaterrestre. A a�~ao vulânia logo equalizou a press~ao do alor interno e a ontra�~ao da rosta; e,quando a atividade vulânia dereseu, rapidamente, os terremotos surgiram e, enquanto isso, oper��odo de resfriamento e ajustamento da rosta progredia.A hist�oria geol�ogia efetiva de Urantia ome�a quando a rosta terrestre se resfria su�ientementepara permitir a forma�~ao do primeiro oeano. A ondensa�~ao do vapor de �agua na superf��ie emresfriamento da Terra, uma vez iniiada, ontinuou virtualmente at�e ompletar-se. Ao �m desseper��odo, o oeano reobria todo o planeta om uma profundidade m�edia de quase dois quilômetros.As mar�es movimentavam-se ent~ao quase do mesmo modo observado atualmente, mas esse oeanoprimitivo n~ao era salgado; pratiamente onsistia numa obertura de �agua doe por todo o mundo.Naqueles dias, a maior parte do loro estava ombinada om v�arios metais, mas havia o su�iente,em ombina�~ao om o hidrogênio, para tornar essa �agua levemente �aida.No prin��pio dessa era long��nqua, Urantia deve ser vista omo um planeta oberto de �agua. Maistarde, uxos mais profundos de lava e mais densos, portanto, aoraram do fundo do que �e o oeanoPa���o atual; e essa parte da superf��ie oberta de �agua tornou-se uma depress~ao onsider�avel. Aprimeira massa de terra ontinental emergiu do oeano mundial omo um ajuste que restabeleia oequil��brio da rosta terrestre, a qual se tornava gradativamente mais espessa.H�a 950 milh~oes de anos, Urantia apresenta o quadro de um grande ontinente de terra, eradopor uma vasta extens~ao de �agua, o oeano Pa���o. Os vul~oes ainda s~ao numerosos; e os terremotost~ao freq�uentes quanto graves. Os meteoros ontinuam a bombardear a Terra, mas v~ao diminuindo,de freq�uênia e tamanho. A atmosfera se limpa, mas a quantidade de di�oxido de arbono ontinuaelevada. A rosta terrestre estabiliza-se gradativamente.635



Por volta dessa �epoa, Urantia foi designada para o sistema de Satânia, quanto �a administra�~aoplanet�aria, havendo sido oloada no registro de vida de Norlatiadeque. Ent~ao ome�ou o reonhei-mento administrativo da pequena e insigni�ante esfera, destinada a ser o planeta no qual, subseq�uen-temente, Mihael engajar-se-ia no empreendimento estupendo da auto-outorga mortal, partiipandodas experiênias que levaram Urantia a tornar-se loalmente onheida desde ent~ao omo o \mundoda ruz".H�a 900 milh~oes de anos, Urantia preseniou a hegada do primeiro grupo de explora�~ao de Satânia,enviado de Jerus�em, a �m de examinar o planeta e elaborar um relat�orio sobre a sua adaptabilidadepara transformar-se numa esta�~ao de vida experimental. Essa omiss~ao, onstitu��da de vinte e quatromembros, abrangia Portadores da Vida, Filhos Lanonandeques, Filhos Melquisedeques, sera�ns eoutras ordens de vida eleste, vinuladas �a organiza�~ao e administra�~ao iniial dos planetas.Ap�os efetuar uma pesquisa uidadosa no planeta, essa omiss~ao retornou a Jerus�em e apresentouum relat�orio favor�avel ao Soberano do Sistema, reomendando que Urantia fosse oloada no registrode vida experimental. O vosso mundo, desse modo, foi registrado em Jerus�em omo um planetadeimal; e os Portadores da Vida foram noti�ados de que lhes seria dada a permiss~ao para instituirnovos modelos de mobiliza�~ao meânia, qu��mia e el�etria, assim que, em um momento subseq�uente,viessem om os mandados de transplanta�~ao e implanta�~ao da vida.No tempo devido, foram tomadas medidas para a oupa�~ao planet�aria pela omiss~ao mista dosdoze de Jerus�em, aprovadas pela omiss~ao planet�aria dos setenta de Edêntia. E os planos propostospelos onselheiros assessores dos Portadores da Vida, �nalmente, foram aeitos em S�alvington. Logodepois, as teledifus~oes de N�ebadon divulgaram o an�unio de que Urantia tornar-se-ia um en�arioonde os Portadores da Vida iriam exeutar o seu sexag�esimo experimento em Satânia, destinado aampliar e a melhorar o tipo Satânia de modelos de vida de N�ebadon.Pouo tempo depois de Urantia haver sido reonheida pela primeira vez por interm�edio dastransmiss~oes universais a todo N�ebadon, foi-lhe onferido o status pleno de aeita�~ao no universo.Logo depois, ela foi registrada nos arquivos dos planetas-sede do setor menor e do setor maior dosuperuniverso; e, antes que essa idade terminasse, Urantia havia entrado no registro da vida planet�ariaem Uversa.Toda essa idade �ou araterizada por tempestades freq�uentes e violentas. A rosta iniial daTerra estava em um estado de uênia ont��nua. O resfriamento super�ial alternava-se om imensosuxos de lava. Em nenhum lugar podia ser enontrado, super�ialmente, nada que fosse da rostaoriginal do planeta. Tudo estava sendo misturado, muitas vezes, �as lavas de origens profundas emextrus~ao; e de novo tudo era juntado aos dep�ositos subseq�uentes do oeano primitivo, que abrangiatodo o mundo.Em nenhum lugar, na superf��ie do mundo, ser~ao enontradas mais das remanesentes modi�adasdessas antigas rohas pr�e-oeânias, do que no nordeste do Canad�a, perto da ba��a de Hudson. Aquelaextensa eleva�~ao gran��tia �e omposta de pedra que pertene �as idades pr�e-oeânias. As suasamadas de roha foram aqueidas, dobradas, toridas; e, de novo reurvadas e, uma vez mais,ainda, submetendo-se a todas essas experiênias metam�or�as de deforma�~ao.Ao longo das idades oeânias, depositaram-se enormes amadas de pedra estrati�ada, livre defossiliza�~oes, sobre esse antiq�u��ssimo fundo de oeano (a pedra al�aria pode formar-se omo resultadode uma preipita�~ao qu��mia; nem todo o al�ario mais antigo foi produzido por dep�osito de vidamarinha). Em nenhuma dessas forma�~oes rohosas antigas ser~ao enontradas evidênias de vida; elasn~ao ontêm f�osseis, a n~ao ser que, por aaso, dep�ositos mais reentes, da idade das �aguas, se hajammisturado a essas amadas mais antigas, anteriores �a vida.A rosta iniial da Terra era altamente inst�avel, mas as montanhas n~ao estavam em proesso deforma�~ao. O planeta ontraiu-se sob a press~ao da gravidade, enquanto se formava. As montanhasn~ao s~ao resultado do olapso da rosta em resfriamento de uma esfera em ontra�~ao; elas surgem636



mais tarde, sendo o resultado da a�~ao da huva, da gravidade e da eros~ao.A massa ontinental terrestre dessa era foi aumentando, at�e que obriu quase dez por ento dasuperf��ie da Terra. Os terremotos graves s�o tiveram in��io depois que a massa ontinental de terraemergiu at�e bem aima do n��vel da �agua. Uma vez iniiados, aumentaram em freq�uênia e severidade,por idades suessivas. Durante milh~oes e milh~oes de anos, os terremotos foram diminuindo, masUrantia ainda apresenta uma m�edia de quinze tremores por dia.H�a 850 milh~oes de anos, teve in��io a primeira �epoa de estabiliza�~ao real da rosta da Terra.A maior parte dos metais mais pesados se havia assentado na dire�~ao do entro do globo; a rostaem resfriamento havia deixado de sofrer realques em uma esala t~ao extensa quanto nas idadesanteriores. Fiou estabeleido um melhor equil��brio entre a extrus~ao de terra e o leito mais pesadodo oeano. O uxo do leito de lava sob a amada da rosta tomou quase uma dimens~ao mundial, e issoompensou e estabilizou as utua�~oes devidas ao resfriamento, ontra�~ao e deslizamentos super�iais.A freq�uênia e a severidade das erup�~oes vulânias e terremotos ontinuaram a diminuir. Aatmosfera estava limpando-se dos gases vulânios e do vapor de �agua, mas a porentagem de di�oxidode arbono ainda era alta.As perturba�~oes el�etrias no ar e na terra tamb�em diminu��am. Os uxos de lava haviam trazido�a superf��ie uma mistura de elementos que diversi�avam a rosta, isolando melhor o planeta dealgumas das energias do espa�o. E tudo isso foi muito �util para failitar o ontrole da energiaterrestre e estabilizar o seu uxo, o que �e revelado pelo funionamento dos p�olos magn�etios.H�a 800 milh~oes de anos, preseniou-se a inaugura�~ao da primeira grande �epoa de solo �rme, aidade da emergênia resente dos ontinentes.Desde a ondensa�~ao da hidrosfera terrestre, iniialmente em um oeano mundial e subseq�uen-temente no oeano Pa���o, deve-se ter em onta que este �ultimo orpo de �agua ent~ao obria noved�eimos da superf��ie da Terra. Os meteoros, aindo no mar, aumularam-se no fundo dos oeanos;pois, de um modo geral, os meteoros s~ao ompostos de materiais pesados. Aqueles que a��am emterra eram, em grande medida, oxidados e subseq�uentemente desgastados pela eros~ao e, ainda, ar-rastados omo aluvi~oes at�e as baias do oeano. Assim, o fundo do oeano tornou-se ada vez maispesado e, aresentado a isso havia o peso de um orpo de �agua de era de quinze quilômetros deprofundidade, em alguns pontos.O resente peso do oeano Pa���o ontinuou a agir no sentido de levantar a massa ontinental deTerra. A Europa e a �Afria ome�aram a emergir das profundezas do Pa���o e, onomitantemente,tamb�em emergiram aquelas massas atualmente hamadas de Austr�alia, Am�eria do Sul e do Norte,e o ontinente da Ant�artida; enquanto o leito do oeano Pa���o iniiou mais um afundamentoompensat�orio. Ao �m desse per��odo, quase um ter�o da superf��ie do planeta onsistia em terras,todas em um �unio orpo ontinental.Com esse aumento na eleva�~ao das terras, apareeram as primeiras diferen�as lim�atias no pla-neta. A eleva�~ao das terras, as nuvens �osmias e as inuênias oeânias onstitu��ram-se nos fatoresprinipais a ausar as utua�~oes lim�atias. A espinha dorsal da massa de terra asi�atia alan�ouuma altitude de quase quinze mil metros, na �epoa da emergênia m�axima das terras. Tivesse ha-vido muita umidade no ar, utuando sobre essas regi~oes sumamente elevadas, enormes apas de geloter-se-iam formado; e a idade do gelo teria hegado muito antes. Centenas de milh~oes de anos sepassariam antes que tanta terra de novo surgisse aima da �agua.H�a 750 milh~oes de anos, surgiram as primeiras fendas na massa de terra ontinental, omo a grandefenda separando o norte e o sul, a qual mais tarde foi preenhida pelas �aguas do oeano e preparouo aminho para o movimento no sentido oeste dos ontinentes da Am�eria do Norte e Am�eria doSul, inlusive a Groenlândia. A longa falha leste-oeste separou a �Afria da Europa, distaniando doontinente asi�atio as massas de terra da Austr�alia, das ilhas do Pa���o, e da Ant�artida.637



H�a 700 milh~oes de anos, Urantia estava aproximando-se da maturidade em termos de ondi�~oesneess�arias �a manuten�~ao da vida. Os movimentos dos ontinentes ontinuavam; o oeano penetravaada vez mais nas terras, formando longos dedos de mar e riando aquelas �aguas rasas e abrigadas,nas ba��as, que t~ao adequadas s~ao omo habitat da vida marinha.H�a 650 milh~oes de anos, preseniou-se mais uma separa�~ao das massas terrestres e, onseq�uente-mente, mais uma expans~ao dos mares ontinentais. E essas �aguas estavam rapidamente atingindoaquele grau de salinidade essenial �a vida de Urantia.Esses mares e os seus suessores estabeleeram os registros de vida em Urantia, omo foi sub-seq�uentemente desoberto em p�aginas de pedra bem onservadas, volume sobre volume, �a medidaque uma era suedeu �a outra, e uma idade �a outra. Na realidade esses mares internos das �epoasremotas foram os ber�os da evolu�~ao.[Apresentado por um Portador da Vida, membro do Corpo original de Urantia e, atualmente,observador residente.℄
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Cap��tulo 58O Estabeleimento da Vida em UrantiaEM TODO o Satânia, h�a apenas sessenta e um mundos semelhantes a Urantia, planetas de mo-di�a�~ao da vida. Os mundos habitados, na sua maioria, s~ao povoados de aordo om t�eniasestabeleidas e, em tais esferas, os Portadores da Vida têm poua liberdade para fazer variar os seusplanos de implanta�~ao da vida. Todavia, um mundo, entre dez, �e designado omo planeta deimal,e destinado ao registro espeial dos Portadores da Vida; e, nesses planetas, �e-nos permitido efetuarertos experimentos de vida, num esfor�o para modi�ar ou possivelmente aperfei�oar o padr~ao dostipos de seres vivos no universo.58.1 Os Pr�e-requisitos para a Vida F��siaH�a 600 milh~oes de anos, a omiss~ao de Portadores da Vida, enviada de Jerus�em, hegou em Urantiae ome�ou o estudo das ondi�~oes f��sias preparat�orias, para dar in��io �a vida no mundo de n�umero606, do sistema de Satânia. Essa seria a nossa sexent�esima sexta experiênia de iniia�~ao da vidanos padr~oes de N�ebadon, em Satânia, e a nossa sexag�esima oportunidade de efetuar altera�~oes einstituir modi�a�~oes no projeto b�asio padr~ao da vida do universo loal.Deve �ar laro que os Portadores da Vida n~ao podem iniiar a vida antes de uma esfera estaramadureida para a inaugura�~ao do ilo evoluion�ario. E tamb�em n~ao podemos promover um de-senvolvimento mais r�apido da vida do que aquele que pode ser suportado e aomodado pelo progressof��sio do planeta.Os Portadores da Vida de Satânia haviam projetado um padr~ao de vida baseado no loreto des�odio; e, portanto, nenhum passo poderia ser dado, no sentido de plantar essa vida, antes que as�aguas dos oeanos se houvessem tornado su�ientemente salgadas. O tipo urantiano de protoplasmapode funionar apenas em uma solu�~ao salina adequada. Toda a vida anestral - vegetal e animal -evoluiu em um habitat dentro de tal solu�~ao salina. E mesmo os animais terrestres mais altamenteorganizados n~ao poderiam ontinuar a viver, se essa mesma solu�~ao salina essenial n~ao irulassenos seus orpos, na orrente sang�u��nea, que livremente banha e literalmente submerge ada pequena�elula viva nessa \profundidade marinha salgada".Os vossos anestrais primitivos irulavam livremente no oeano salgado; hoje, essa mesma solu�~aosalina oeânia irula livremente nos vossos orpos, banhando ada �elula individual om um l��quidoqu��mio ompar�avel, em essênia, �a �agua salgada que estimulou as primeiras rea�~oes protoplasm�atiasdas primeiras �elulas que funionaram om vida no planeta.Contudo, quando essa idade tem in��io, Urantia enontra-se, em todos os sentidos, evoluindopara um estado favor�avel �a sobrevivênia das formas iniiais da vida marinha. De modo seguro evagarosamente, os desenvolvimentos f��sios na Terra e regi~oes espaiais adjaentes preparam o en�ario639



para as futuras tentativas de implantar formas de vida tais que, onforme hav��amos deidido, seriamas mais adapt�aveis ao ambiente f��sio que despontava - tanto terrestre, quanto a�ereo.Subseq�uentemente, a omiss~ao de Portadores da Vida de Satânia retornou a Jerus�em, preferindoaguardar a quebra posterior da massa ontinental de terra, o que proporionaria um n�umero aindamaior de mares avan�ando terra adentro, e de ba��as abrigadas, antes de iniiarem de fato a im-planta�~ao da vida.Num planeta em que a vida tem uma origem marinha, as ondi�~oes ideais para a implanta�~ao davida s~ao providas por um grande n�umero de bra�os de mares, em linhas extensas de praias de �aguasrasas, heias de ba��as abrigadas; e essa distribui�~ao das �aguas na Terra era, exatamente, a que seestava desenvolvendo om rapidez. Esses antigos mares interiores raramente exediam a profundidadede ento e inq�uenta a duzentos metros; e a luz do sol pode penetrar na �agua do oeano por mais deento e oitenta metros.E foi a partir dessas ba��as de limas amenos e regulares, de uma idade posterior, que a vida vegetalprimitiva enontrou seu aminho para a terra. Ali, o alto grau de arbono da atmosfera proporionou�as novas variedades de vida terrestre uma oportunidade de resimento r�apido e luxuriante. Emboraessa atmosfera fosse, ent~ao, a ideal para o resimento das plantas, ela ontinha um grau t~ao alto dedi�oxido de arbono que nenhum animal, e o homem menos ainda, poderia ent~ao haver vivido na faeda Terra.58.2 A Atmosfera de UrantiaA atmosfera planet�aria �ltra para a Terra era de dois bilion�esimos da luz total emanada do sol. Sea luz que ai sobre a Am�eria do Norte fosse taxada, a uma tarifa de dois entavos por quilowatt-hora, a onta de luz anual subiria a 800 quatrilh~oes de d�olares. A onta de Chiago, da luz do sol,atingiria a soma onsider�avel de mais de 100 milh~oes de d�olares por dia. E deveria ser lembrado quev�os reebeis do sol outras formas de energia - a luz n~ao �e a �unia ontribui�~ao solar que alan�a avossa atmosfera. Muitas energias solares derramam-se sobre Urantia, abrangendo omprimentos deondas tanto aima quanto abaixo do alane de reonheimento da vis~ao humana.A atmosfera da Terra �e quase opaa para muitas das radia�~oes solares no extremo ultravioletado espetro. A maioria dessas ondas de omprimentos urtos �e absorvida por uma amada deozônio que existe at�e um n��vel de dezesseis quilômetros aima da superf��ie da Terra, e que seestende por mais outros dezesseis quilômetros no espa�o. O ozônio que permeia essa regi~ao, nasondi�~oes que prevaleem na superf��ie da Terra, formaria uma amada de apenas dois mil��metrose meio de espessura; essa quantidade relativamente pequena, e aparentemente insigni�ante, deozônio, ontudo, protege os habitantes de Urantia dos exessos das radia�~oes ultravioleta, perigosase destrutivas, presentes na luz do sol. Todavia, se essa amada de ozônio fosse ligeiramente maisespessa, v�os estar��eis sendo privados dos raios ultravioleta, altamente importantes e provedores desa�ude, que agora alan�am a superf��ie da Terra e que s~ao os anestrais de uma das vossas vitaminasmais esseniais.E, ainda assim, alguns dos menos imaginativos entre os vossos meaniistas mortais insistem emver a ria�~ao material e a evolu�~ao humana omo um aaso. Os seres intermedi�arios de Urantiareuniram era de inq�uenta mil fatos da f��sia e da qu��mia que eles julgam ser inompat��veis omas leis das probabilidades do aaso, os quais, segundo eles defendem, demonstram inequivoamentea presen�a de prop�osito inteligente na ria�~ao material. E tudo isso n~ao leva em onta o seu at�alogodas mais de em mil desobertas, fora do dom��nio da f��sia e da qu��mia, que eles sustentam seremuma prova da presen�a da mente no planejamento, ria�~ao e manuten�~ao do osmo material.O vosso sol derrama um verdadeiro dil�uvio de raios mortais, e a agrad�avel vida que tendes em640



Urantia aontee devido �a inuênia \fortuita" de mais de quarenta opera�~oes protetoras, aparente-mente aidentais, semelhantes �a a�~ao dessa amada singular de ozônio.N~ao fora o efeito \obertor" da atmosfera, �a noite o alor perder-se-ia por irradia�~ao e t~ao rapi-damente que seria imposs��vel manter a vida, exeto por dispositivos arti�iais.A amada dos primeiros oito ou dez quilômetros inferiores da atmosfera da Terra �e a troposfera; �e aregi~ao dos ventos e orrentes de ar que ausam os fenômenos meteorol�ogios. Aima dessa regi~ao, est�aa ionosfera interna, e, mais aima, est�a a estratosfera. Subindo, da superf��ie da Terra, a temperaturavai aindo onstantemente por dez ou doze quilômetros, altitude em que �e registrada a temperaturade era de 56 graus Celsius abaixo de zero. Essa faixa de temperatura, entre 54 e 56 graus abaixode zero, permanee sem altera�~oes at�e uma altitude de mais de sessenta e ino quilômetros; essaregi~ao de temperatura onstante �e a estratosfera. A uma altitude de setenta ou oitenta quilômetros,a temperatura ome�a a aumentar, e esse aumento ontinua at�e que, no n��vel das auroras boreais,uma temperatura de 650 graus Celsius �e atingida, e �e esse intenso alor que ioniza o oxigênio. Noentanto, a temperatura nessa atmosfera rarefeita n~ao pode ser ompar�avel �a sensa�~ao de alor nasuperf��ie da Terra. Lembrai-vos de que a metade de toda a vossa atmosfera est�a onentrada nosprimeiros ino mil metros. A altitude da atmosfera da Terra �e indiada pelos aros luminosos, osda mais elevada altitude, das auroras boreais - de era de seisentos e inq�uenta quilômetros.Os fenômenos das auroras boreais est~ao diretamente relaionados �as manhas solares, aquelesilones solares que turbilhonam em dire�~oes opostas aima e abaixo do equador solar, tal omo ofazem os fura~oes terrestres tropiais. Tais perturba�~oes atmosf�erias giram em sentidos opostos,quando oorrem aima ou abaixo do equador.O poder que as manhas solares têm de alterar as freq�uênias da luz mostra que esses entrosde tempestades solares funionam omo enormes magnetos. Esses ampos magn�etios s~ao apazesde arrastar as part��ulas arregadas, das rateras das manhas solares, arrojando-as no espa�o at�e aatmosfera externa da Terra, onde a sua inuênia ionizante produz os desdobramentos espetaularesda aurora boreal. Por isso, tendes os maiores fenômenos de auroras quando as manhas solares est~aono seu apogeu - ou estar~ao, logo em seguida - , momento este em que as manhas est~ao em geralsituadas perto do equador.Mesmo a agulha de b�ussolas �e sens��vel a essa inuênia solar, pois elas inlinam-se ligeiramentepara o leste quando o sol se levanta, e ligeiramente para o oeste quando o sol est�a preste a se pôr. Issoaontee todos os dias, mas, durante o apogeu do ilo das manhas solares, a varia�~ao da b�ussola �eduas vezes maior. Esses desvios diurnos da b�ussola oorrem por rea�~ao ao aumento da ioniza�~ao daatmosfera superior, que �e produzida pela luz solar.�E a presen�a de dois n��veis diferentes, de regi~oes eletri�adas ondutoras, na superestratosfera, quepermite a transmiss~ao, a longa distânia, das vossas emiss~oes radiofônias de ondas urtas e longas.As vossas transmiss~oes radiofônias s~ao, algumas vezes, perturbadas pelas terr��veis tempestades queoasionalmente assolam os dom��nios dessas ionosferas externas.58.3 O Meio Ambiente EspaialDurante os primeiros tempos da materializa�~ao do universo, as regi~oes do espa�o est~ao interaladasom vastas nuvens de hidrogênio, muito semelhantes �as nuvens astronômias de poeira que agoraaraterizam muitas regi~oes no espa�o remoto. Uma grande parte da mat�eria organizada, que oss�ois abrasadores reduzem e dispersam omo energia radiante, originalmente era omposta dessasnuvens espaiais primitivas de hidrogênio. Sob ertas ondi�~oes inusitadas, a desintegra�~ao dos�atomos tamb�em oorre no n�uleo das massas maiores de hidrogênio. E todos esses fenômenos deonstitui�~ao e desintegra�~ao do �atomo, omo nas nebulosas altamente aqueidas, s~ao seguidos pela641



emergênia de uxos de mar�es de raios de energia radiante de omprimento urto. Aompanhandoessas radia�~oes diversas, h�a uma forma de energia-espa�o desonheida em Urantia.Essa arga de energia de raios urtos do espa�o, no universo, �e quatroentas vezes maior doque todas as outras formas de energia radiante que existem nos dom��nios do espa�o organizado. Aemiss~ao de raios espaiais urtos, origin�arios seja das nebulosas abrasadoras ou de tensos amposel�etrios, seja do espa�o exterior ou das vastas nuvens de p�o de hidrogênio, �e modi�ada, qualitativae quantitativamente, pelas utua�~oes e pelas s�ubitas mudan�as nas tens~oes, na temperatura, nagravidade e nas press~oes eletrônias.Essas eventualidades, nas origens dos raios do espa�o, s~ao determinadas por muitas oorrênias�osmias, bem omo pelas �orbitas de mat�eria irulante, que podem variar, de ��rulos modi�ados aelipses extremas. As ondi�~oes f��sias podem tamb�em ser grandemente alteradas, porque os el�etronsalgumas vezes giram no sentido oposto ao do omportamento da mat�eria mais grosseira, ainda quena mesma zona f��sia.As imensas nuvens de hidrogênio s~ao verdadeiros laborat�orios �osmios de qu��mia, abrigandotodas as fases da energia em evolu�~ao e mat�eria em metamorfose. Atividades energ�etias intensastamb�em oorrem nos gases marginais das grandes estrelas bin�arias, que om tanta freq�uênia sesobrep~oem e, em onseq�uênia disso, se misturam profundamente. Contudo, nenhuma dessas ativi-dades energ�etias, tremendas e extensas, do espa�o, exere a menor inuênia sobre os fenômenos davida organizada - o plasma germinador das oisas e seres vivos. Essas ondi�~oes da energia espaials~ao inerentes ao meio ambiente essenial ao estabeleimento da vida, todavia n~ao s~ao efetivas nas mo-di�a�~oes subseq�uentes dos fatores de heran�a do plasma da germina�~ao, omo o s~ao alguns dos raiosmais longos de energia radiante. A vida implantada pelos Portadores da Vida resiste plenamente atoda essa torrente assombrosa de raios urtos de espa�o da energia do universo.Todas essas ondi�~oes �osmias esseniais tinham que evoluir at�e um estado favor�avel, antes queos Portadores da Vida pudessem, de fato, iniiar o estabeleimento da vida em Urantia.58.4 A Era da Aurora da VidaN~ao vos deixeis onfundir pelo fato de sermos hamados de Portadores da Vida. Podemos transportara vida, e n�os a transportamos aos planetas, mas n~ao transportamos nenhuma vida para Urantia. Avida de Urantia �e �unia, e original om o planeta. Esta esfera �e um mundo de modi�a�~ao da vida;toda a vida que surgiu aqui foi formulada por n�os, aqui mesmo, no planeta; e n~ao h�a outro mundoem todo o Satânia, e mesmo em todo o N�ebadon, que tenha uma existênia de vida igual a essa deUrantia.H�a 550 milh~oes de anos, o orpo de Portadores da Vida retornou a Urantia. Em oopera�~aoom os poderes espirituais e as for�as supraf��sias, n�os organizamos e iniiamos os modelos originaisde vida desse mundo e os plantamos nas �aguas hospitaleiras desse reino. Toda a vida planet�aria(exluindo as pessoalidades extraplanet�arias) at�e os dias de Calig�astia, o Pr��nipe Planet�ario, tevea sua origem nas nossas três implanta�~oes originais, idêntias e simultâneas de vida marinha. Essastrês implanta�~oes de vida foram designadas omo sendo: a entral ou eurasiana-afriana, a orientalou austral�asia, e a oidental, que abrange a Groenlândia e as Am�erias.H�a 500 milh~oes de anos, a vida marinha vegetal primitiva estava bem estabeleida em Urantia.A Groenlândia e a massa de terra do �Artio, junto om as da Am�eria do Sul e Am�eria do Norte,estavam ome�ando a sua longa e lenta deriva�~ao para oeste. A �Afria moveu-se ligeiramente para osul, riando uma depress~ao a leste e, a oeste, a baia do Mediterrâneo, entre ela pr�opria e o orpo-m~ae. A Ant�artida, a Austr�alia e a terra marada pelas ilhas do Pa���o desprenderam-se ao sul e aleste, e derivaram para mais longe desde aquela �epoa.642



Hav��amos plantado a forma primitiva de vida marinha nas ba��as tropiais abrigadas dos mares en-trais da segmenta�~ao leste-oeste da massa ontinental de terra que se desprendia. O nosso prop�osito,ao fazer três implanta�~oes de vida marinha, era assegurar que ada uma dessas grandes massas deterra tivesse vida nas suas �aguas marinhas quentes, quando a terra posteriormente se separasse. Pre-vimos para a era seguinte, quando surgisse a vida terrestre, que grandes oeanos de �agua separariamtais massas ontinentais de terra �a deriva.58.5 A Deriva ContinentalA deriva da terra ontinental ontinuou. O n�uleo da Terra havia-se tornado t~ao denso e r��gidoquanto o a�o, estando sujeito �a press~ao de quase 3 500 toneladas por ent��metro quadrado, e, devido�a enorme press~ao da gravidade, foi e ainda �e muito quente no seu interior profundo. A temperaturarese, da superf��ie para dentro, at�e que, no entro, est�a ligeiramente aima da temperatura dasuperf��ie do sol.Os mil e seisentos quilômetros exteriores da massa da Terra onsistem prinipalmente em esp�eiesdiferentes de roha. Por baixo, �am os elementos met�alios mais densos e pesados. Nas primeirasidades pr�e-atmosf�erias, o mundo estava, no seu estado altamente aqueido e de fus~ao, t~ao perto doestado uido, que os metais mais pesados afundavam pesadamente para o interior. Aqueles que hojese enontram pr�oximos da superf��ie representam as exsuda�~oes de vul~oes antigos, uxos de lavaposteriores e extensos, e dep�ositos mete�orios mais reentes.A rosta externa tinha era de sessenta e ino quilômetros de espessura. Essa asa externaestava apoiada e repousava diretamente sobre um mar de basalto fundido, de espessura vari�avel,uma amada m�ovel de lava fundida, mantida sob alta press~ao, mas sempre tendendo a uir, aqui eali, para equalizar as utua�~oes das press~oes planet�arias, tendendo, desse modo, a estabilizar a rostada Terra.Mesmo hoje, os ontinentes ontinuam a utuar sobre essa almofada n~ao ristalizada que �e o mar debasalto fundido. N~ao fosse essa ondi�~ao protetora, os terremotos mais severos fariam literalmente omundo em peda�os. Os terremotos s~ao ausados por deslizamentos e desloamentos da rosta externas�olida, e n~ao pelos vul~oes.As amadas de lava da rosta da Terra, quando esfriadas, formam granito. A densidade m�edia deUrantia �e um pouo maior do que ino vezes e meia a da �agua; a densidade do granito �e de menosdo que três vezes a da �agua. O n�uleo da Terra �e doze vezes mais denso do que a �agua.Os fundos dos mares s~ao mais densos do que as massas de terra, e �e isso que mant�em os ontinentesaima da �agua. Quando o fundo dos mares �e expelido at�e um n��vel aima do mar, veri�a-se queonsiste em uma parte maior de basalto, uma forma de lava onsideravelmente mais pesada do queo granito das massas de terra. E, por outro lado, se os ontinentes n~ao fossem mais leves do queos fundos dos oeanos, a gravidade arrastaria as bordas dos oeanos at�e aima das terras, mas taisfenômenos n~ao aonteem.O peso dos oeanos �e tamb�em um fator que aumenta a press~ao sobre os fundos dos oeanos. Asamadas mais profundas e relativamente mais pesadas, dos fundos dos oeanos, mais o peso exeridopela �agua que est�a por ima, aproximam-se do peso dos ontinentes mais elevados, mas bem menospesados. Todos os ontinentes, por�em, tendem a deslizar lentamente para os oeanos. A press~aoontinental no n��vel do fundo do oeano �e de era de 1 300 quilogramas por ent��metro quadrado.Quer dizer, esta seria a press~ao de uma massa ontinental que se eleva a 5 000 metros aima dofundo do oeano. A press~ao de �agua no fundo do oeano �e de era de apenas 350 quilogramas porent��metro quadrado. Essas press~oes difereniais tendem a fazer os ontinentes deslizarem na dire�~aodos leitos dos oeanos. 643



A depress~ao do fundo dos oeanos, durante as idades anteriores �a vida, havia elevado uma massaontinental solit�aria a uma altura tal que a sua press~ao lateral tendia a fazer om que as bordasorientais, oidentais e sulinas deslizassem para baixo, sobre os leitos subjaentes da lava semivisosa,at�e as �aguas do oeano Pa���o, que rodeavam a massa ontinental. Isso ompensava a press~aoontinental t~ao ompletamente, que n~ao oorreu nenhuma ruptura maior na margem oriental doontinente asi�atio anterior, mas, desde ent~ao, essa linha osteira oriental tem estado suspensa sobreo preip��io das profundezas oeânias adjaentes, amea�ando deslizar para dentro de um t�umulomarinho.58.6 O Per��odo de Transi�~aoH�a 450 milh~oes de anos, aonteeu a transi�~ao da vida vegetal para a vida animal. Essa metamorfoseteve lugar nas �aguas rasas das lagoas e das ba��as tropiais, abrigadas ao longo das linhas osteirasextensas dos ontinentes que se separavam. E esse desenvolvimento, todo ele inerente aos padr~oesoriginais da vida, deu-se gradativamente. Havia muitos est�agios de transi�~ao entre as formas iniiaisprimitivas de vida vegetal e os organismos animais posteriores bem de�nidos. E, ainda hoje, persistemas formas de limos de transi�~ao, as quais n~ao podem ser lassi�adas, seja omo plantas, seja omoanimais.Ainda que a evolu�~ao da vida vegetal em vida animal possa ser determinada, e embora hajamsido enontradas s�eries graduais de plantas e animais que progressivamente se desenvolveram dosmais simples aos mais omplexos e avan�ados organismos, v�os n~ao sereis apazes de enontrar esseselos de liga�~ao entre as grandes divis~oes do reino animal, nem entre o mais elevado dos tipos deanimais pr�e-humanos e o alvoreer dos homens das ra�as humanas. Esses hamados \elos perdidos"permaneer~ao para sempre perdidos, pela simples raz~ao de nuna haverem existido.De era para era, apareem esp�eies radialmente novas de vida animal. Elas n~ao evoluem omoonseq�uênia da aumula�~ao gradual de pequenas varia�~oes; surgem omo novas ordens de vida,plenamente desenvolvidas, e apareem subitamente.O apareimento s�ubito de novas esp�eies e de ordens diversi�adas de organismos vivos �e total-mente biol�ogio, estritamente natural. Nada h�a de sobrenatural ligado a essas muta�~oes gen�etias.No grau apropriado de salinidade nos oeanos, a vida animal evoluiu, e foi relativamente simplespermitir que as �aguas salgadas irulassem nos orpos animais de vida marinha. Quando, por�em, osoeanos se ontra��ram e a porentagem de sal aumentou onsideravelmente, esses mesmos animaisdesenvolveram a apaidade de reduzir a salinidade dos uidos dos seus orpos, exatamente omoaqueles organismos que aprenderam a viver na �agua doe adquiriram a apaidade de manter ograu adequado de loreto de s�odio nos uidos dos seus orpos, por meio de t�enias engenhosas deonserva�~ao desse sal.O estudo das fossiliza�~oes de vida marinha dentro de rohas revela as lutas iniiais dos ajus-tamentos desses organismos primitivos. As plantas e os animais nuna deixaram de efetuar taisexperimentos de ajustes. O ambiente mant�em-se em onstante altera�~ao e os organismos vivos est~aosempre lutando para aomodar-se a essas utua�~oes sem �m.O equipamento �siol�ogio e a estrutura anatômia de todas as ordens novas de vida respondemontinuamente �a a�~ao das leis f��sias, mas o dom subseq�uente da mente �e uma d�adiva dos esp��ritosajudantes da mente, de aordo om a apaidade inata do �erebro. A mente, ainda que n~ao sejaproveniente da evolu�~ao f��sia, �e integralmente dependente da apaidade do �erebro, proporionadapor desenvolvimentos puramente f��sios e evoluion�arios.Durante ilos quase sem �m de ganhos e perdas, de ajustes e reajustes, todos os organismos vivosprogridem e regridem de uma idade para outra. Aqueles que alan�am a unidade �osmia perduram,644



enquanto aqueles que perdem essa meta essam de existir.58.7 O Livro da Hist�oria Geol�ogiaO vasto grupo de sistemas de rohas que onstituiu a amada externa da rosta do mundo durante aera do alvoreer da vida, ou era Proteroz�oia, n~ao aparee atualmente em muitos pontos na superf��ieda Terra. E, quando de fato emergem de baixo de todos os sedimentos das idades subseq�uentes, ser~aoenontrados apenas os remanesentes f�osseis de vegetais e da vida animal muito primitiva. Algumasdessas rohas mais antigas, depositadas pela �agua, est~ao misturadas a amadas posteriores, e algumasvezes elas apresentam restos f�osseis de algumas das formas anteriores de vida vegetal, enquanto,oasionalmente, nas amadas mais super�iais podem ser enontradas algumas formas mais antigasde organismos marinhos animais primitivos. Em muitos loais, essas amadas mais antigas de rohaestrati�ada, que ontêm os f�osseis de vida marinha primitiva, tanto animal quanto vegetal, podemser enontradas diretamente aima da pedra mais antiga e n~ao difereniada.Os f�osseis dessa era trazem algas, plantas semelhantes a orais, protozo�arios primitivos e orga-nismos esponjosos de transi�~ao. Contudo, a ausênia desses f�osseis nas amadas mais antigas n~aoprova neessariamente que oisas vivas n~ao existissem em outros loais, na �epoa do seu dep�osito.A vida era esparsa durante esses tempos iniiais, e apenas vagarosamente gerou o seu aminho pelasuperf��ie da Terra.As rohas dessa idade mais antiga enontram-se agora na superf��ie da Terra, ou muito pr�oximasda superf��ie, sobre mais de um oitavo da �area atual de terras. A espessura m�edia dessas pedras detransi�~ao, das mais antigas amadas de roha estrati�ada, �e de era de 2 500 metros. Em algunspontos, esses antigos sistemas de rohas têm at�e 6 500 metros de espessura, mas, muitas das amadas,atribu��das a essa era, pertenem a per��odos mais reentes.Na Am�eria do Norte, essa amada antiga e primitiva de roha ontendo f�osseis vem �a superf��ienas regi~oes oriental, entral e setentrional do Canad�a. Tamb�em existe uma ordilheira intermitentedessa roha na dire�~ao leste-oeste, que vai do estado da Pensilvânia e das antigas montanhas doAdirondak, a oeste, e atravessa os estados de Mihigan, Wisonsin e Minnesota. Outras ordilheirasestendem-se desde as Terras Novas at�e o estado do Alabama, e do Alasa ao M�exio.As rohas dessa era est~ao expostas aqui e ali em todo o mundo, mas nenhuma delas �e de inter-preta�~ao t~ao f�ail omo as vizinhas do lago Superior e do Grande Canyon no rio Colorado, ondeessas rohas, que ontêm f�osseis primitivos, existentes em v�arias amadas, atestam as eleva�~oes eutua�~oes da superf��ie das terras naqueles tempos bastante remotos.Essa amada de pedra, o mais antigo estrato om fossiliza�~oes na rosta da Terra, foi desmoronada,dobrada e aprihosamente torida, pelos solavanos dos terremotos e vul~oes primitivos. Os uxosde lava nessa era traziam muito ferro, obre e humbo at�e bem pr�oximo da superf��ie planet�aria.H�a pouos lugares na Terra onde essas atividades s~ao mais gra�amente vis��veis do que no valede Santa Croix, em Wisonsin. Nessa regi~ao, oorreram ento e vinte e sete uxos suessivos delava no solo, seguidos de submers~oes pela �agua, om o onseq�uente dep�osito de roha. Se bem quegrande parte da sedimenta�~ao superior da roha e dos uxos intermitentes de lava esteja ausente, hojeem dia, e embora a base desse sistema esteja enterrada muito profundamente no solo, ainda assim,era de sessenta e ino ou setenta desses registros estrati�ados de eras do passado atualmenteenontram-se expostos �a vista.Nessas idades iniiais, quando grande parte das terras estava pr�oxima do n��vel do mar, oorrerammuitas submers~oes suessivas e v�arios levantamentos. A rosta da Terra estava apenas entrando noseu �ultimo per��odo de relativa estabiliza�~ao. As ondula�~oes das massas, as eleva�~oes e os mergulhosprovoados pelo in��io da deriva ontinental ontribu��ram para a freq�uênia das submers~oes peri�odias645



das grandes massas de terra.Durante esses tempos de vida marinha primitiva, grandes �areas das margens ontinentais afunda-ram nos mares a profundidades de um a oitoentos metros. Grande parte dos arenitos mais antigos eoutros onglomerados representam as aumula�~oes sedimentares dessas antigas margens. As rohassedimentares, pertenentes a essa estrati�a�~ao mais antiga, repousam diretamente sobre amadasque datam de muito antes da origem da vida, e remontam ao apareimento iniial do oeano mundial.Algumas das amadas mais super�iais desses dep�ositos de roha de transi�~ao ontêm pequenasquantidades de xistos e de ard�osias de ores esuras, indiando a presen�a de arbono orgânio eatestando a existênia dos anestrais das formas de vida vegetal que invadiram a Terra durante a eraCarbon��fera subseq�uente, ou era do arv~ao. Boa parte do obre nessas amadas de rohas resultade dep�ositos de �agua. Um pouo desse obre �e enontrado nas �ssuras de rohas mais antigas e vemda onentra�~ao de �aguas pantanosas turfosas de alguma antiga linha de osta abrigada. As minasde ferro da Am�eria do Norte e da Europa est~ao loalizadas em dep�ositos e extrus~oes que repousam,em parte, sobre rohas mais antigas n~ao estrati�adas e, em parte, sobre essas rohas estrati�adasposteriormente, dos per��odos de transi�~ao de forma�~ao da vida.Essa era testemunha a dissemina�~ao da vida pelas �aguas do mundo; a vida marinha tornara-sej�a bem estabeleida em Urantia. O fundo dos mares rasos, mas longos, adentrando nas terras, est�asendo gradualmente invadido por um resimento profuso e luxuriante de vegeta�~ao, enquanto as�aguas da linha osteira enontram-se infestadas das formas simples de vida animal.Toda essa hist�oria est�a gra�amente ontada, nas p�aginas fossilizadas do vasto \livro de pedra",o arquivo deste mundo. E as p�aginas desse giganteso registro biogeol�ogio dir~ao, infalivelmente, averdade, t~ao logo v�os adquirirdes a apaidade para fazer a interpreta�~ao delas. Muitos desses fundosmarinhos antigos est~ao agora elevados bem aima do n��vel da superf��ie terrestre e os seus dep�ositos,de idade sobre idade, ontam a hist�oria das lutas pela vida naqueles dias iniiais. Como disse o vossopoeta, �e literalmente verdade que \o p�o sobre o qual pisamos esteve vivo outrora".[Apresentado por um membro do Corpo de Portadores da Vida de Urantia, atualmente residenteneste planeta.℄
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Cap��tulo 59A Era da Vida Marinha em UrantiaCONSIDERAMOS a hist�oria de Urantia tendo o seu ome�o h�a era de um bilh~ao de anos, abran-gendo ino eras maiores:1. A era da pr�e-vida que se estende pelos primeiros quatroentos e inq�uenta milh~oes de anos;aproximadamente desde a �epoa em que o planeta atingiu o seu tamanho atual at�e o tempo doestabeleimento da vida. Os vossos pesquisadores designaram este per��odo omo a era Arqueoz�oia.2. A era da aurora da vida que abrange os ento e inq�uenta milh~oes de anos seguintes. Esta�epoa interp~oe-se entre a era preedente, de pr�e-vida, ou idade dos atalismos, e o per��odo seguinte,de uma vida marinha mais desenvolvida. Esta �e onheida dos vossos pesquisadores omo a eraProteroz�oia.3. A era da vida marinha obre os duzentos e inq�uenta milh~oes de anos subseq�uentes. E �e maisonheida vossa omo sendo a era Paleoz�oia.4. A era da vida terrestre primitiva estende-se aos em milh~oes de anos seguintes e v�os a onheeisomo a era Mesoz�oia.5. A era dos mam��feros oupa os �ultimos inq�uenta milh~oes de anos. Esta era, de tempos reentes,�e a onheida omo era Cenoz�oia.A era de vida marinha, assim, obre era de um quarto da vossa hist�oria planet�aria. Podeser subdividida em seis longos per��odos; ada um araterizado por ertos desenvolvimentos bemde�nidos, tanto nos dom��nios geol�ogios quanto nos reinos biol�ogios.No in��io dessa era, o fundo dos mares, as extensas plataformas ontinentais e numerosas baiaslitorâneas rasas est~ao obertas de prol��fera vegeta�~ao. As formas mais simples e primitivas de vidaanimal j�a se enontram desenvolvidas, a partir dos organismos vegetais preedentes, e os organismosanimais mais simples j�a perorrem o seu aminho gradualmente ao longo das linhas osteiras dasv�arias massas de terra e, en�m, os in�umeros mares interiores fervilham de vida marinha primitiva.Como t~ao pouos desses organismos iniiais tinham arapa�as, pouqu��ssimos foram preservados omof�osseis. Todavia, o en�ario est�a pronto para os ap��tulos de abertura daquele grande \livro depedra" de preserva�~ao dos registros da vida, t~ao metodiamente depositado durante as idades que sesuederam.O ontinente da Am�eria do Norte �e maravilhosamente rio em dep�ositos ontendo f�osseis detodas as eras de vida marinha. As primeir��ssimas e mais antigas amadas est~ao separadas dos�ultimos estratos do per��odo preedente por grandes dep�ositos erosivos que nitidamente distinguemesses dois est�agios do desenvolvimento planet�ario.
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59.1 A Vida Marinha Primitiva nos Mares Rasos - A Idadedos TrilobitasPor volta da aurora desse per��odo de relativa quietude na superf��ie da Terra a vida est�a on�nadaaos v�arios mares interiores e �a linha oeânia do litoral, pois n~ao evoluiu ainda nenhuma forma deorganismo terrestre. Os animais marinhos primitivos est~ao bem estabeleidos e preparados para opr�oximo desenvolvimento evoluion�ario. As amebas s~ao os sobreviventes t��pios desse est�agio iniialde vida animal, tendo surgido mais para o �nal do per��odo preedente de transi�~ao.H�a 400 milh~oes de anos, a vida marinha, tanto a vegetal quanto a animal, est�a bastante bemdistribu��da por todo o mundo. O lima do planeta torna-se um pouo mais quente e mais regular.H�a uma inunda�~ao geral dos litorais dos v�arios ontinentes, partiularmente os da Am�eria do Sul edo Norte. Novos oeanos apareem, e as massas mais antigas de �agua resem amplamente.A vegeta�~ao agora, pela primeira vez, avan�a terra aima e logo faz um progresso onsider�avel deadapta�~ao a um habitat n~ao marinho.Subitamente e sem grada�~ao de anestrais surgem os primeiros animais multielulares. Os trilo-bitas evolu��ram e, durante idades, eles dominam os mares. Do ponto de vista da vida marinha, esta�e a idade dos trilobitas.Na parte mais reente dessa �epoa, grande parte da Am�eria do Norte e Europa emergiu dos mares.A rosta da Terra estava temporariamente estabilizada; montanhas ou, melhor, altas eleva�~oes deterra ergueram-se ao longo das ostas do Atlântio e do Pa���o, nas Antilhas e sul da Europa. Todaa regi~ao do Caribe estava bastante elevada.H�a 390 milh~oes de anos, as terras estavam ainda elevadas. Em partes oidentais e orientais daAm�eria e na Europa oidental, podem ser enontrados os estratos de roha depositados duranteessas �epoas, e essas s~ao as rohas mais antigas a onter f�osseis de trilobitas. Havia muitos longosgolfos, em forma de dedo, om a �agua projetando-se para dentro das massas de terra, nos quais foramdepositadas essas rohas ontendo f�osseis.Dentro de uns pouos milh~oes de anos, o oeano Pa���o estaria ome�ando a invadir os ontinentesamerianos. O afundamento da terra foi devido prinipalmente ao ajustamento da rosta, embora amovimenta�~ao lateral da terra, ou movimenta�~ao ontinental, fosse tamb�em um fator.H�a 380 milh~oes de anos, a �Asia estava afundando, e todos os outros ontinentes experimentavamuma emers~ao de poua dura�~ao. �A medida, por�em, que essa �epoa avan�ou, o oeano Atlântiore�em-surgido fazia grandes inurs~oes em toda a osta adjaente. O Atlântio do norte ou os mares�artios estavam ent~ao ligados �as �aguas meridionais do golfo. Quando esse mar do sul invadiu adepress~ao apalahiana, as suas ondas quebraram-se a leste ontra montanhas t~ao altas quanto osAlpes; em geral, ontudo, os ontinentes eram terras baixas e desinteressantes, bastante desprovidasde beleza ênia.Os dep�ositos sedimentares dessas idades s~ao de quatro esp�eies:1. Os onglomerados - mat�eria depositada perto das linhas de osta.2. Os arenitos - dep�ositos feitos em �aguas rasas, mas onde as ondas eram su�ientes para impediro dep�osito de lodo.3. Os xistos - dep�ositos feitos em �aguas mais profundas e almas.4. O al�ario - inluem-se aqui os dep�ositos de onhas de trilobitas em �aguas profundas.Os f�osseis de trilobitas dessa �epoa apresentam ertas uniformidades b�asias, aompanhadas devaria�~oes bem assinaladas. Os desenvolvimentos animais iniiais das três implanta�~oes originaisda vida eram arater��stios; aqueles que apareeram no hemisf�erio oidental eram ligeiramente648



diferentes daqueles do grupo eurasiano e austral�asio, ou australiano-ant�artido.H�a 370 milh~oes de anos, oorreram submers~oes tremendas, quase totais, da Am�eria do Nortee Am�eria do Sul; seguidas dos afundamentos da �Afria e Austr�alia. Apenas algumas partes daAm�eria do Norte permaneeram aima desses mares rasos do Cambriano. Cino milh~oes de anosmais tarde, os mares estavam retraindo-se diante da eleva�~ao da terra. E todos esses fenômenos deafundamento e eleva�~ao de terras n~ao eram dr�astios, aonteendo vagarosamente durante milh~oesde anos.Os estratos, ontendo f�osseis dos trilobitas dessa �epoa, aoram aqui e ali em todos os ontinentes,exeto na �Asia Central. Em muitas regi~oes, tais rohas s~ao horizontais, mas, nas montanhas, elass~ao inlinadas e distoridas por ausa da press~ao e das dobras. E tais press~oes modi�aram, emmuitos loais, o ar�ater original de tais dep�ositos. O arenito transformou-se em quartzo, o xistotransformou-se em ard�osia, enquanto o al�ario onverteu-se em m�armore.H�a 360 milh~oes de anos, as terras ainda estavam emergindo. A Am�eria do Norte e a Am�eria doSul enontravam-se bem aima do mar. A Europa oidental e as Ilhas Britânias estavam emergindo,exeto partes do Pa��s de Gales, que se ahavam profundamente submersas. N~ao havia grandeslen��ois de gelo durante essas idades. Os dep�ositos supostamente glaiais que surgiram por ausadesses estratos, na Europa, na �Afria, na China e na Austr�alia, s~ao devidos a montanhas glaiaisou ao desloamento de detritos glaiais de origem reente. O lima, no todo global, era oeânio,n~ao ontinental. Os mares do sul ent~ao eram mais quentes que atualmente e estendiam-se desde aAm�eria do Norte at�e as regi~oes polares. A orrente do golfo orria pela parte entral da Am�eria doNorte, sendo deetida na dire�~ao leste para banhar e aqueer as margens da Groenlândia, fazendodaquele ontinente, hoje oberto por um manto de gelo, um verdadeiro para��so tropial.A vida marinha era mais uniforme, em todo o planeta, sendo onstitu��da de algas marinhas,organismos unielulares, esponjas simples, trilobitas e outros rust�aeos - amar~oes, aranguejos elagostas. Três mil variedades de braqui�opodes apareeram, no �nal desse per��odo; e, dessas, apenasduzentas sobreviveram. Esses animais representam uma variedade de vida primitiva que hegou at�eo tempo presente pratiamente sem se alterar.Mas os trilobitas eram as riaturas vivas predominantes. Eram animais sexuados e existiram emmuitas formas; sendo maus nadadores, utuavam pregui�osamente na �agua ou se rastejavam ao longodo fundo do mar, enolhendo-se por autoprote�~ao, quando ataados pelos seus inimigos, surgidosposteriormente. E reseram em omprimento, de ino at�e trinta ent��metros, e desenvolveram-seem quatro grupos distintos: os arn��voros, os herb��voros, os on��voros e os \omedores de lodo". Aapaidade de subsistir desse �ultimo grupo, em boa parte de mat�erias inorgânias - sendo o �ultimoanimal multielular om essa apaidade - , explia a sua multiplia�~ao e a sobrevivênia prolongada.Esse era o quadro biogeol�ogio de Urantia no �nal daquele longo per��odo da hist�oria do mundo,abrangendo inq�uenta milh~oes de anos, que os vossos ge�ologos designaram omo o Cambriano.59.2 O Primeiro Est�agio de Inunda�~ao Continental - A Idadedos Animais InvertebradosOs fenômenos peri�odios de eleva�~ao e afundamento das terras, arater��stios dessa �epoa, forambem graduais e n~ao-espetaulares, sendo aompanhados de poua ou nenhuma atividade vulânia.Em todas essas suessivas eleva�~oes e depress~oes de terras, o ontinente-m~ae asi�atio n~ao ompar-tilhou totalmente da hist�oria das outras extens~oes de terra. Ele experimentou muitas inunda�~oes,mergulhando primeiro em uma dire�~ao, e depois em outra, mais partiularmente na sua hist�oriaprimitiva, mas n~ao apresenta os dep�ositos uniformes de roha que podem ser desobertos nos outrosontinentes. Em �epoas reentes, a �Asia tem sido a mais est�avel de todas as massas de terra.649



H�a 350 milh~oes de anos, preseniou-se o ome�o da grande inunda�~ao de todos os ontinentes,exeto da �Asia Central. As massas de terra foram repetidamente obertas de �agua; apenas as terrasaltas da osta permaneeram aima dessas osila�~oes de mares internos rasos, mas espalhados. Trêsinunda�~oes maiores araterizaram esse per��odo, mas, antes que ele terminasse, os ontinentes denovo emergiram; a emers~ao total de terra sendo em quinze por ento maior do que �e atualmente. Aregi~ao do Caribe estava bastante elevada. Esse per��odo n~ao �e bem disernido na Europa, porque asutua�~oes de terra foram menores, enquanto a a�~ao vulânia foi mais persistente.H�a 340 milh~oes de anos, oorreu um outro extenso afundamento de terras, exeto na �Asia ena Austr�alia. As �aguas dos oeanos do mundo eram geralmente ompartilhadas. Essa foi a grandeidade dos dep�ositos al�arios; grande parte das suas rohas foi depositada pelas algas que segregavamal�arios.Uns pouos milh~oes de anos mais tarde, grandes por�~oes dos ontinentes amerianos e europeuome�aram a emergir da �agua. No hemisf�erio oidental, apenas um bra�o do oeano Pa���o per-maneeu sobre o M�exio e sobre a regi~ao das atuais Montanhas Rohosas, mas, perto do �m dessa�epoa, as ostas do Atlântio e do Pa���o ome�aram novamente a afundar.H�a 330 milh~oes de anos, o mundo assistiu ao in��io de uma �epoa de relativa alma, om muitaterra novamente aima da �agua. A �unia exe�~ao desse regime de quietude terrestre foi a erup�~ao dogrande vul~ao da Am�eria do Norte, a leste do Kentuky, em uma das maiores atividades solit�arias devul~oes que o mundo jamais onheeu. As inzas desse vul~ao obriram mil e trezentos quilômetrosquadrados, a uma profundidade de ino a seis metros.H�a 320 milh~oes de anos, oorreu a tereira maior inunda�~ao desse per��odo. As �aguas dessainunda�~ao obriram as terras submergidas pelo dil�uvio preedente e, ao mesmo tempo, se esten-deram at�e mais longe, em muitas dire�~oes, em todas as Am�erias e Europa. A parte leste da Am�eriado Norte e o oeste da Europa �aram entre 3 000 e 4 500 metros sob a �agua.H�a 310 milh~oes de anos, as massas de terra do mundo estavam novamente bem elevadas, exetuando-se a parte sulina da Am�eria do Norte. O M�exio emergiu, riando assim o mar do golfo; e, desdeent~ao, este manteve a sua identidade.A vida, nesse per��odo, ontinua a evoluir. O mundo, uma vez mais, est�a almo e relativamentepa���o; o lima permanee suave e uniforme; as plantas das terras est~ao migrando para distâniasada vez mais extensas e distantes das linhas litorâneas. Os modelos de vida aham-se bem desen-volvidos, embora pouos f�osseis de plantas dessa �epoa sejam enontrados.Essa foi a grande idade da evolu�~ao do organismo animal individual, embora muitas das mudan�asb�asias, tais omo a transi�~ao de vegetal para animal, hajam oorrido anteriormente. A faunamarinha desenvolveu-se at�e o ponto em que todo tipo de vida, abaixo da esala do vertebrado, estavarepresentado nos f�osseis daquelas rohas, que foram depositadas durante esses tempos. Mas todosesses animais eram organismos marinhos. Nenhum animal terrestre havia surgido ainda, exetuando-se uns pouos tipos de vermes que esavavam ao longo das linhas da osta; nem as plantas terrestreshaviam ainda oberto os ontinentes; existia ent~ao muito di�oxido de arbono no ar, para permitir aexistênia de respiradores de ar. Primariamente, todos os animais, exetuando-se alguns dos maisprimitivos, dependiam direta ou indiretamente da vida vegetal para a sua existênia.Os trilobitas ainda eram predominantes. Esses pequenos animais existiam em dezenas de mi-lhares de modelos e foram os predeessores dos modernos rust�aeos. Alguns dos trilobitas tinhamentre vinte e ino e quatro mil olhos min�usulos; outros possu��am rudimentos de olhos. Com ot�ermino desse per��odo, os trilobitas dividiram o dom��nio dos mares om v�arias outras formas de vidainvertebrada. Contudo, desapareeram totalmente durante o ome�o do per��odo seguinte.As algas que segregavam o al�ario estavam bastante espalhadas. Existiam milhares de esp�eies deanestrais primitivos dos orais. Os vermes do mar eram abundantes, e havia muitas variedades demedusas que depois �aram extintas. Os orais e os tipos posteriores de esponjas, ent~ao, evolu��ram.650



Os efal�opodes estavam bem desenvolvidos, e sobreviveram omo n�autilos perolados, polvos, sibas elulas dos tempos atuais.Havia muitas variedades de animais portadores de onhas, mas estas, ent~ao, n~ao se faziam t~aoneess�arias para prop�ositos defensivos, omo nas idades subseq�uentes. Os gastr�opodes estavam pre-sentes nas �aguas dos antigos mares, e inlu��am os aramujos marinhos univalves, os molusos eara�ois. Os gastr�opodes bivalves atravessaram os milh~oes de anos, que nos separam daquela �epoa,quase do mesmo modo omo existiam ent~ao, e abrangem outros molusos, mexilh~oes, ostras e vi-eiras. Os organismos valvulares abrigados em onhas tamb�em evolu��ram, e esses braqui�opodesviviam naquelas �aguas antigas de um modo bastante semelhante ao de hoje; inlusive, possu��am umaartiula�~ao e outras esp�eies de arranjos de prote�~ao nas suas onhas.E assim termina a hist�oria evoluion�aria do segundo grande per��odo da vida marinha, que �eonheido pelos vossos ge�ologos omo o Ordoviiano.59.3 O Est�agio da Segunda Grande Inunda�~ao (O Per��ododos Corais) - A Idade dos Braqui�opodesH�a 300 milh~oes de anos, um outro grande per��odo de submers~ao de terras teve in��io. A invas~ao dosantigos mares silurianos para o norte e para o sul engolfou a maior parte da Europa e da Am�eriado Norte. As terras n~ao estavam muito elevadas aima do mar e, assim, n~ao se produziram muitosdep�ositos ao longo das margens. Os mares estavam repletos de animais de onhas al�arias, ea queda dessas onhas, para o fundo do mar, gradualmente formou amadas muito espessas deal�ario. Este �e o primeiro vasto dep�osito de al�ario, e obre pratiamente toda a Europa e aAm�eria do Norte, mas s�o aparee na superf��ie da Terra em pouos loais. A espessura dessa antigaamada de roha tem, em m�edia, trezentos metros, mas muitos desses dep�ositos, desde ent~ao, foramgrandemente deformados pelos mergulhos, pelas subleva�~oes e falhas, e muitos se transformaram emquartzo, xisto e m�armore.Nas amadas de pedra desse per��odo n~ao s~ao enontradas rohas ��gneas nem lavas, exeto aquelasdos grandes vul~oes do sul da Europa, da parte leste do Maine e dos uxos de lava de Quebe. Aa�~ao vulânia havia terminado em grande parte. Essa foi uma �epoa de grande dep�osito de �agua;pouqu��ssima ou nenhuma montanha formou-se.H�a 290 milh~oes de anos, o mar havia-se afastado onsideravelmente dos ontinentes; e o fundodos oeanos vizinhos estava afundando. As massas de terra ahavam-se pouo alteradas, at�e quesubmergissem novamente. Os movimentos primitivos das montanhas de todos os ontinentes estavamome�ando, e a maior dessas eleva�~oes da rosta situava-se nos Himalaias, na �Asia e nas grandesMontanhas da Caledônia, estendendo-se da Irlanda �a Es�oia e indo at�e Spitzbergen.�E nos dep�ositos dessa idade que grande parte dos gases, do petr�oleo, do zino e do humbo s~aoenontrados, o g�as e o petr�oleo derivando-se das enormes aumula�~oes de mat�erias vegetal e animaldepositadas na �epoa das submers~oes anteriores da terra, enquanto os dep�ositos minerais representama sedimenta�~ao das massas de �aguas estagnadas. Muitos dos dep�ositos de sal em roha pertenem aesse per��odo.Os trilobitas tiveram um r�apido del��nio, e o entro do en�ario foi oupado pelos molusos maioresou os efal�opodes. Esses animais reseram at�e ino metros de omprimento e era de trintaent��metros de diâmetro e tornaram-se os senhores dos mares. Essa esp�eie de animal apareeu des�ubito e dominou a vida no mar.A grande atividade vulânia dessa idade deu-se no setor europeu. Durante milh~oes e milh~oes deanos, essas erup�~oes vulânias extensas e violentas n~ao haviam oorrido, do modo omo o fazemagora, em torno da alha do Mediterrâneo e espeialmente na vizinhan�a das Ilhas Britânias. Esse651



uxo de lava sobre a regi~ao das Ilhas Britânias aparee hoje sob a forma de amadas alternadas delava e de roha, em uma espessura de oito mil metros. Essas rohas foram depositadas em uxosintermitentes de lava, que se espalharam sobre um leito raso de mar, interalando-se, assim, om osdep�ositos de roha, e tudo isso foi subseq�uentemente elevado muito aima do n��vel do mar. Violentostremores de terra aonteeram no norte da Europa, notadamente na Es�oia.O lima oeânio permaneeu suave e uniforme, e mares quentes banhavam as margens das terraspolares. F�osseis de braqui�opodes e outros animais marinhos podem ser enontrados nesses dep�ositos,at�e o P�olo Norte. Os gastr�opodes, braqui�opodes, esponjas e reifes de orais ontinuaram a reser.O �m dessa �epoa testemunha o segundo avan�o dos mares silurianos e uma nova mistura das�aguas dos oeanos do sul e do norte. Os efal�opodes dominam a vida marinha, enquanto formasassoiadas de vida desenvolveram-se, difereniando-se progressivamente.H�a 280 milh~oes de anos, os ontinentes j�a haviam emergido, em grande parte, da segunda inunda�~aosiluriana. Os dep�ositos de roha desse per��odo de submers~ao s~ao onheidos na Am�eria do Norteomo os al�arios do Ni�agara, porque esse �e o estrato de roha sobre o qual as ataratas do Ni�agaraaem agora. Essa amada de roha estende-se desde as montanhas do leste �a regi~ao do vale doMississippi, mas n~ao avan�a mais para o oeste, exeto no lado sul. V�arias amadas estendem-se aoCanad�a, partes da Am�eria do Sul, da Austr�alia e de boa parte da Europa, sendo que a espessuram�edia dessa s�erie do Ni�agara �e de era de duzentos metros. Imediatamente por sobre o dep�osito doNi�agara, em muitas regi~oes, pode ser enontrado um a�umulo de onglomerados, de xistos e rohasde sal. Essa �e uma aumula�~ao de sedimenta�~oes seund�arias. Esse sal preipitou-se em grandeslagoas que se abriram e se feharam, alternadamente, para o mar, e ent~ao oorreu a evapora�~ao,seguida do dep�osito de sal junto om outras mat�erias arreadas na solu�~ao. Em algumas regi~oes,esses leitos de rohas de sal têm vinte metros de espessura.O lima �e regular e suave; os f�osseis marinhos s~ao depositados nas regi~oes �artias. Todavia, ao�nal dessa �epoa, os mares est~ao t~ao exessivamente salgados que pouqu��ssimas vidas sobrevivem.Mais perto do �nal da submers~ao siluriana, aontee um grande aumento dos equinodermos - osl��rios de pedra - , omo �a evideniado pelos dep�ositos de al�arios rin�oides. Os trilobitas quasedesapareeram e os molusos ontinuam sendo os monaras dos mares; a forma�~ao de reifes de oralaumenta onsideravelmente. Durante essa idade, nos loais mais favor�aveis, os esorpi~oes aqu�atiosprimitivos têm a sua primeira evolu�~ao. Logo em seguida, e subitamente, os verdadeiros esorpi~oes- que de fato respiram ar - fazem o seu apareimento.Esses desenvolvimentos terminam o tereiro per��odo de vida marinha, obrindo vinte e inomilh~oes de anos, e �e onheido dos vossos pesquisadores omo o Siluriano.59.4 O Est�agio da Grande Emergênia de Terras (O Per��ododa Vida Vegetal na Terra) - A Idade dos PeixesNa luta de toda uma idade entre terra e �agua, durante longos per��odos o mar tem sido relativamentevitorioso; as �epoas da vit�oria da terra, por�em, est~ao prestes a hegar. E as derivas ontinentaisat�e ent~ao n~ao aonteeram, mas, algumas vezes, pratiamente todas as terras do mundo estiveramligadas por istmos delgados e pontes estreitas de terra.�A medida que a terra emerge da �ultima inunda�~ao siluriana, um per��odo importante para odesenvolvimento do mundo e para a evolu�~ao da vida hega ao �m. �E a aurora de uma nova idade daTerra. A paisagem nua e sem atrativos das �epoas anteriores ome�a a se obrir de uma vegeta�~aoluxuriante, e as primeiras orestas magn���as ir~ao logo apareer.A vida marinha dessa idade estava bastante diversi�ada, devido �a segrega�~ao primitiva das652



esp�eies; por�em, mais tarde, houve uma mistura e uma assoia�~ao mais livre entre todos esses tiposdiferentes. Os braqui�opodes logo alan�aram o seu �apie, suedidos pelos artr�opodes; e os rust�aeosirr��pedes �zeram a sua primeira apari�~ao. Contudo, o maior aonteimento, dentre todos, foi osurgimento s�ubito da fam��lia dos peixes. E essa se tornou a idade dos peixes, o per��odo da hist�oriado mundo araterizado pelo tipo vertebrado de animais.H�a 270 milh~oes de anos, os ontinentes estavam todos aima da �agua. Durante milh~oes e milh~oesde anos, nuna tanta terra havia estado aima da �agua ao mesmo tempo; foi uma das �epoas demaior emers~ao de terras, em toda a hist�oria do mundo.Cino milh~oes de anos mais tarde, as �areas de terras da Am�eria do Sul e Am�eria do Norte, daEuropa, da �Afria, do norte da �Asia e da Austr�alia estavam ligeiramente inundadas; na Am�eria doNorte, a submers~ao em uma �epoa ou em outra havia sido quase ompleta; e as amadas resultantesde al�ario iam de 150 a 1 500 metros de espessura. Esses v�arios mares devonianos iniialmenteestenderam-se em uma dire�~ao e, ent~ao, em uma outra, de modo que o imenso mar �artio interiornorte-ameriano enontrou uma sa��da para o oeano Pa���o pelo lado norte da Calif�ornia.H�a 260 milh~oes de anos, ao �nal dessa �epoa de depress~oes de terras, a Am�eria do Norte estavaparialmente repleta de mares, tendo onex~oes simultâneas om as �aguas do Pa���o, Atlântio,�Artio e do golfo. Os dep�ositos desses �ultimos est�agios da primeira enhente devoniana têm, emm�edia, trezentos metros de espessura. Os reifes de oral que araterizaram tais �epoas indiam queos mares interiores eram laros e rasos. Esses dep�ositos de oral est~ao expostos nos banos do rioOhio, pr�oximos de Louisville, no Kentuky, e têm era de trinta metros de espessura, abrangendomais de duzentas variedades. Essas forma�~oes de orais estendem-se ao Canad�a e norte da Europa,indo at�e as regi~oes �artias.Em seguida a essas submers~oes, muitas das linhas litorâneas foram onsideravelmente elevadas,de modo que os primeiros dep�ositos �aram obertos por lodo ou xisto. H�a tamb�em um estratovermelho de arenito que arateriza uma das sedimenta�~oes devonianas; e tal amada vermelhaestende-se sobre grande parte da superf��ie da Terra, sendo enontrada na Am�eria do Sul, Am�eriado Norte, Europa, R�ussia, China, �Afria e Austr�alia. Tais dep�ositos vermelhos sugerem ondi�~oes�aridas ou semi-�aridas, mas o lima dessa �epoa ainda era suave e regular.Durante todo esse per��odo, a terra a sudoeste da ilha de Cininnati permaneeu bem aima da�agua. Contudo, grande parte da Europa oidental, inluindo as Ilhas Britânias, submergiu. NoPa��s de Gales, Alemanha e outros loais na Europa, as rohas devonianas apresentam mais de 6 000metros de espessura.H�a 250 milh~oes de anos, testemunhou-se o apareimento da fam��lia dos peixes, os vertebrados, umdos aonteimentos mais importantes de toda a pr�e-evolu�~ao humana.Os artr�opodes, ou rust�aeos, foram os anestrais dos primeiros vertebrados. Os pioneiros dafam��lia dos peixes onsistiram em dois anestrais artr�opodes modi�ados; um tinha um orpo longoonetado �a abe�a e �a auda, enquanto o outro era um pr�e-peixe, sem espinha e sem mand��bulas.Todavia, esses tipos preliminares foram rapidamente destru��dos quando os peixes, os primeiros ver-tebrados do mundo animal, �zeram o seu s�ubito apareimento, vindos do norte.Muitos dos maiores peixes verdadeiros pertenem a essa idade; algumas das variedades om dentesalan�am oito a dez metros de omprimento; os tubar~oes dos dias atuais s~ao os sobreviventes dessesantigos peixes. Os peixes om pulm~oes e oura�as alan�aram o seu �apie evoluion�ario e, antes queessa �epoa terminasse, os peixes j�a se haviam adaptado tanto �as �aguas salgadas, quanto �a �agua doe.Verdadeiros estratos �osseos, om dentes e esqueletos de peixes, podem ser enontrados nos dep�ositosformados mais para o �nal desse per��odo; bem omo rias amadas de f�osseis situadas ao longo daosta da Calif�ornia, pois muitas ba��as abrigadas do oeano Pa���o estendiam-se at�e as terras daquelaregi~ao. 653



A Terra estava sendo rapidamente tomada pelas novas ordens de vegeta�~ao terrestre. At�e ent~ao,pouas plantas havia que resiam na terra sea; elas apenas resiam nas proximidades da �agua.Agora, e de s�ubito, a prol���a fam��lia das samambaias apareeu e espalhou-se om rapidez sobre asuperf��ie das terras, e rapidamente resiam em todas as partes do mundo. Com tronos de sessentaent��metros de diâmetro e doze metros de altura, verdadeiros tipos de �arvores logo se desenvolveram;mais tarde, as folhas evolu��ram, mas essas variedades primitivas possu��am apenas folhagens rudi-mentares. Havia muitas plantas menores, mas os seus f�osseis n~ao s~ao enontrados, pois elas foramdestru��das, em geral, pelas bat�erias que haviam surgido ainda mais edo.�A medida que a terra subia, a Am�eria do Norte tornava-se ligada �a Europa por pontes de terraque se estendiam �a Groenlândia. Hoje, a Groenlândia mant�em os remanesentes dessas plantasterrestres primitivas sob o seu manto de gelo.H�a 240 milh~oes de anos, partes das terras, n~ao s�o da Europa omo da Am�eria do Norte e Am�eriado Sul ome�aram a afundar. Esse afundamento marou o apareimento da �ultima e menos extensadas enhentes devonianas. Os mares do �Artio novamente moveram-se para o sul, sobre grandeparte da Am�eria do Norte; o Atlântio inundou uma grande parte da Europa e da �Asia oidental,enquanto o Pa���o sul obriu a maior parte da �India. Essa inunda�~ao foi lenta no seu surgimento eigualmente lenta na sua retirada. As montanhas Catskill, ao longo da margem oeste do rio Hudson,onstituem um dos maiores monumentos geol�ogios dessa �epoa e podem ser enontrados na superf��ieda Am�eria do Norte.H�a 230 milh~oes de anos, os mares ontinuavam a sua retirada. Grande parte da Am�eria doNorte estava aima da �agua, e atividades vulânias intensas oorreram na regi~ao de S~ao Louren�o(Canad�a). O monte Royal, em Montreal, �e o relevo erodido de um desses vul~oes. Os dep�ositos detoda essa �epoa s~ao bem mostrados nas montanhas apalahianas da Am�eria do Norte, nas quais orio Susquehanna sulou um vale, expondo tais amadas suessivas que atingiram uma espessura demais de 4 000 metros.A eleva�~ao dos ontinentes ontinuou, e a atmosfera estava �ando ria em oxigênio. A Terraahava-se reoberta de vastas orestas de samambaias om trinta metros de altura e �arvores t��piasdaqueles dias; orestas sileniosas, nas quais nenhum som era ouvido, nem mesmo o farfalhar de umafolha, posto que essas �arvores n~ao tinham folhas.E assim hegava ao �nal um dos per��odos mais longos da evolu�~ao da vida marinha, a idade dospeixes. Esse per��odo da hist�oria do mundo perdurou durante quase inq�uenta milh~oes de anos etornou-se onheido dos vossos pesquisadores omo o Devoniano.59.5 O Est�agio da Movimenta�~ao da Crosta (O Per��odo Car-bon��fero das Florestas de Fetos) - A Idade das R~asO surgimento dos peixes durante o per��odo preedente mara o �apie da evolu�~ao da vida marinha.Desse ponto em diante, a evolu�~ao da vida terrestre torna-se ada vez mais importante. E esseper��odo �e aberto om o en�ario quase que idealmente montado para o surgimento dos primeirosanimais terrestres.H�a 220 milh~oes de anos, uma grande parte das �areas das terras ontinentais, inluindo a maiorparte da Am�eria do Norte, estava sobre as �aguas. A terra estava repleta de uma vegeta�~ao luxuriante;essa foi realmente a idade das samambaias. O di�oxido de arbono ainda se fazia presente na atmosfera,mas em um grau deresente.Pouo depois, a parte entral da Am�eria do Norte foi inundada, formando-se dois grandes maresinteriores. Os planaltos, ao longo das ostas do Atlântio e do Pa���o, situavam-se pouo al�em daslinhas osteiras atuais. Esses dois mares em breve tiveram as suas �aguas unidas e as diferentes formas654



de vida ali existentes puderam meslar-se entre si, e a uni~ao dessas faunas marinhas deu in��io aor�apido del��nio mundial da vida marinha e �a abertura do per��odo subseq�uente de vida terrestre.H�a 210 milh~oes de anos, os mares �artios, de �aguas quentes, obriram a maior parte da Am�eriado Norte e Europa. As �aguas polares do sul inundaram a Am�eria do Sul e Austr�alia, ao passo quea �Afria tanto quanto a �Asia enontravam-se grandemente elevadas.Quando os mares atingiram o seu n��vel mais alto, um novo desenvolvimento evoluion�ario subi-tamente aonteeu. Abruptamente, os primeiros animais terrestres surgiram. Numerosas esp�eiesdesses animais tornaram-se apazes de viver na terra e na �agua. Esses anf��bios respiravam o ar edesenvolveram-se dos artr�opodes, ujas bexigas natat�orias transformaram-se em pulm~oes.Das �aguas salgadas dos mares, os aramujos, os esorpi~oes e as r~as arrastaram-se para a terra.Hoje, as r~as ainda p~oem os seus ovos na �agua, e a sua ria ainda tem, no in��io, a forma de pequenospeixes, os girinos. Esse per��odo bem que poderia ser onheido omo a idade das r~as.Logo depois, os insetos �zeram a sua primeira apari�~ao e, juntamente om aranhas, esorpi~oes,baratas, grilos e gafanhotos, logo se espalharam pelos ontinentes do mundo. As lib�elulas mediamsetenta e ino ent��metros de envergadura. Mil esp�eies de baratas desenvolveram-se, e algumasreseram at�e o omprimento de dez ent��metros.Dois grupos de equinodermos tornaram-se espeialmente bem desenvolvidos, e onstituem narealidade os f�osseis-guias dessa �epoa. Os grandes tubar~oes omedores de onhas tamb�em atingiramum alto grau de evolu�~ao e, por mais de ino milh~oes de anos, predominaram nos oeanos. Olima era ainda suave e regular; a vida marinha pouo mudou. Os peixes de �agua doe estavamdesenvolvendo-se e os trilobitas enontravam-se muito perto da extin�~ao. Os orais eram esassose grande parte do al�ario estava sendo elaborada pelos rin�oides. Os melhores al�arios para aonstru�~ao foram depositados durante essa �epoa.As �aguas de muitos dos mares interiores eram t~ao pesadamente arregadas de al e outros mine-rais, que interferiam grandemente no progresso e no desenvolvimento de muitas esp�eies marinhas.Finalmente, os mares �aram limpos por ausa de um grande dep�osito de pedras minerais, ontendo,em alguns loais, zino e humbo.Os dep�ositos dessa primeira idade arbon��fera têm uma espessura de 150 a 600 metros, onsistindoem arenitos, xistos e al�ario. Os estratos mais antigos trazem os f�osseis de plantas e animais, tantomarinhos quanto terrestres, e junto, uma grande quantidade de sedimentos de asalho. Pequenasquantidades de arv~ao explor�avel s~ao enontradi�as nesses estratos mais antigos. Tais dep�ositos, emtoda a Europa, s~ao bastante similares aos da Am�eria do Norte.Mais para o �nal dessa �epoa, as terras da Am�eria do Norte ome�aram a elevar-se. Houve umaurta interrup�~ao e o mar voltou a obrir era de metade dos seus leitos anteriores. Essa foi umainunda�~ao urta, e a maior parte da terra logo veio para bem aima da �agua. A Am�eria do Sulainda estava ligada �a Europa por interm�edio da �Afria.Essa �epoa testemunhou o ome�o dos Vosges, da Floresta Negra e dos montes Urais. Cotos deoutras montanhas mais antigas s~ao enontrados em toda a Gr~a-Bretanha e na Europa.H�a 200 milh~oes de anos, os est�agios realmente ativos do per��odo arbon��fero iniiaram-se. Durantevinte milh~oes de anos, antes desse tempo, os primeiros dep�ositos de arv~ao estavam sendo preipita-dos, mas agora as atividades de forma�~ao de arv~ao em esala mais ampla estavam em proesso. Adura�~ao real da �epoa do dep�osito de arv~ao foi de um pouo mais de vinte e ino milh~oes de anos.As terras estavam periodiamente indo para ima e para baixo, devido �a mudan�a do n��vel do mar,oasionada pelas atividades no fundo dos oeanos. Essa instabilidade na rosta - o assentamentoe a eleva�~ao da terra - , somada �a prolifera�~ao da vegeta�~ao dos pântanos osteiros, ontribuiupara a produ�~ao de extensos dep�ositos de arv~ao, que levaram esse per��odo a ser onheido omo oCarbon��fero. E o lima ainda era suave em todo o mundo.655



As amadas de arv~ao alternaram-se om as de xisto, roha e onglomerados. Essas amadasde arv~ao, na parte entral e oriental dos Estados Unidos, variam entre doze e quinze metros deespessura. Muitos desses dep�ositos, por�em, foram arreados durante as eleva�~oes subseq�uentes daterra. Em algumas partes da Am�eria do Norte e Europa, o substrato que possui arv~ao tem 5 500metros de espessura.A presen�a das ra��zes das �arvores, na medida em que elas resiam na argila que limita as amadasatuais de arv~ao, demonstra que o arv~ao foi formado exatamente onde ele agora �e enontrado. Oarv~ao, preservado pela �agua e modi�ado pela press~ao, �e o remanesente onstitu��do dos restos davegeta�~ao exuberante que resia nos lama�ais e margens dos pântanos dessa idade long��nqua. Asamadas de arv~ao, freq�uentemente, ontêm g�as e petr�oleo. Camadas de turfa, remanesentes davegeta�~ao do passado, teriam sido onvertidas em um tipo de arv~ao, quando submetidas a umapress~ao apropriada e ao alor. O antraito foi submetido a uma press~ao e um alor maiores do queos outros arv~oes.Na Am�eria do Norte, os estratos arbon��feros apresentam-se em diversas amadas, o que indiao n�umero de vezes que a terra afundou e de novo se elevou. Esse n�umero �e vari�avel, desde dez, noIllinois, a vinte, na Pensilvânia, e desde trinta e ino, no Alabama, a setenta e ino, no Canad�a.Tanto os f�osseis de �agua doe quanto os de �agua salgada s~ao enontr�aveis nas amadas de arv~ao.Durante toda essa �epoa, as montanhas da Am�eria do Norte e Am�eria do Sul estavam em mo-vimento, tanto os Andes quanto as Montanhas Rohosas anestrais do sul elevavam-se. As grandesregi~oes de ostas elevadas do Atlântio e do Pa���o ome�aram a afundar, tornando-se, �nalmente,t~ao erodidas e submersas que as linhas da osta de ambos os oeanos afastaram-se at�e quase al-an�arem a posi�~ao atual. Os dep�ositos dessa inunda�~ao têm uma espessura m�edia de trezentosmetros.H�a 190 milh~oes de anos, testemunhou-se um alongamento para oeste do mar arbon��fero daAm�eria do Norte, sobre a regi~ao atual das Montanhas Rohosas, om uma sa��da para o oeanoPa���o, pelo norte da Calif�ornia. O arv~ao ontinuou a ser depositado em todas as Am�erias eEuropa, amada sobre amada, �a medida que as terras da osta elevavam-se e afundavam-se duranteessas idades de osila�~ao da linha osteira dos mares.H�a 180 milh~oes de anos, hegou-se perto do �m do per��odo Carbon��fero, durante o qual o arv~aose havia formado em todo o mundo - na Europa, �India, China, �Afria do Norte e Am�erias. Ao�nal do per��odo de forma�~ao do arv~ao, a parte da Am�eria do Norte situada a leste do vale do rioMississippi, elevou-se; e a maior parte dessa regi~ao permaneeu, desde ent~ao, aima do mar. Esseper��odo de eleva�~ao da terra mara o ome�o das montanhas atuais da Am�eria do Norte, tanto naregi~ao apalahiana, quanto no oeste. Os vul~oes estavam ativos no Alasa e Calif�ornia, bem omonas regi~oes de forma�~oes montanhosas da Europa e �Asia. A parte leste da Am�eria e a parte oesteda Europa estavam ligadas pelo ontinente da Groenlândia.A eleva�~ao das terras ome�ou a modi�ar o lima marinho das eras preedentes e substitu��-lo porum ome�o de lima ontinental menos ameno e mais vari�avel.As plantas desses tempos eram portadoras de esporos; e o vento era apaz de dissemin�a-los emtodas as dire�~oes. Os tronos das �arvores arbon��feras tinham, em geral, dois metros de diâmetroe trinta e ino metros de altura. As samambaias modernas s~ao verdadeiras rel��quias dessas idadespassadas.Em geral, essas foram �epoas do desenvolvimento de organismos de �agua doe; poua mudan�aoorreu na vida marinha j�a existente. Mas o destaque fundamental desse per��odo foi o surgimentos�ubito das r~as e seus muitos primos. Os tra�os arater��stios da vida da idade do arv~ao foram assamambaias e as r~as.
656



59.6 O Est�agio da Transi�~ao Clim�atia (O Per��odo das Plan-tas de Sementes) - A Idade da Atribula�~ao Biol�ogiaEsse per��odo mara o �m do desenvolvimento evoluion�ario essenial na vida marinha e a aberturado per��odo de transi�~ao que levou �as idades subseq�uentes dos animais terrestres.Essa foi uma idade de grande empobreimento da vida. Milhares de esp�eies marinhas pereeram;e mal a vida se havia estabeleido na Terra. Foi uma �epoa de atribula�~ao biol�ogia, a idade em quea vida quase desapareeu da fae da Terra e da profundeza dos oeanos. Ao se aproximar o �nal dalonga era de vida marinha, havia mais de em mil esp�eies de oisas vivas na Terra. E ao �m desseper��odo de transi�~ao, menos de quinhentas haviam sobrevivido.As peuliaridades desse novo per��odo n~ao se deviam tanto ao resfriamento da rosta da Terra nem�a longa ausênia de atividade vulânia, mas a uma ombina�~ao inusitada de inuênias orriqueiras epreexistentes - as diminui�~oes dos mares e a resente eleva�~ao de enormes massas de terras. O suavelima marinho das �epoas anteriores estava desapareendo, e o tipo mais rude de lima ontinentalse desenvolvia rapidamente.H�a 170 milh~oes de anos, grandes ajustamentos e mudan�as evoluion�arias estavam oorrendo emtoda a fae da Terra. As terras estavam elevando-se em todo o mundo, enquanto os leitos dos oeanosafundavam. Espinha�os montanhosos isolados surgiram. A parte leste da Am�eria do Norte estavabem aima do mar; a parte oeste elevava-se lentamente. Os ontinentes estavam obertos de lagossalgados, grandes e pequenos; e de numerosos mares interiores, ligados aos oeanos por estreitos. Aespessura dos estratos desse per��odo de transi�~ao varia entre 300 e 2 100 metros.A rosta da Terra sofreu dobras onsider�aveis durante essas eleva�~oes das terras. Esse foi umtempo de emers~ao ontinental, exetuando-se o desapareimento de algumas pontes de terra, queinluem aquelas entre os ontinentes que h�a tanto tempo tinham estado ligados, omo a Am�eria doSul e a �Afria, bem omo a Am�eria do Norte e a Europa.Gradualmente, os lagos e mares internos estavam seando em todo o mundo. Montanhas isoladase geleiras regionais ome�aram a surgir, espeialmente no hemisf�erio sul; e, em muitas regi~oes, osdep�ositos glaiais dessas forma�~oes loais de geleiras podem ser enontrados, mesmo entre alguns dosdep�ositos mais super�iais e reentes de arv~ao. Dois fatores lim�atios novos surgiram - a invas~aoglaial e a aridez. Muitas das regi~oes mais altas da Terra haviam-se transformado em regi~oes �aridase est�ereis.Durante esses tempos de mudan�as lim�atias, grandes varia�~oes tamb�em oorreram na vidavegetal terrestre. As plantas de sementes tiveram a sua primeira apari�~ao; e proporionaram umsuprimento melhor de alimento para a vida animal terrestre subseq�uentemente em progresso. Osinsetos passaram por uma mudan�a radial. Os est�agios de repouso evolu��ram, at�e satisfazer �asexigênias da suspens~ao da anima�~ao, durante o inverno e as seas.Entre os animais terrestres, as r~as alan�aram o seu apogeu na idade preedente e rapidamentedelinaram; mas sobreviveram, por poderem viver longamente, at�e mesmo nas po�as e nos a�udes aponto de sear daqueles tempos long��nquos e extremamente dif��eis. Durante essa idade de del��nio,na �Afria, as r~as deram o seu primeiro passo para evoluir, at�e se transformarem em r�epteis. E, postoque as massas de terra permaneeram ainda ligadas entre si, essa riatura pr�e-r�eptil, respiradorade ar, espalhou-se por todo mundo. Nessa �epoa, a atmosfera estava t~ao modi�ada que serviaadmiravelmente para sustentar a respira�~ao animal. Foi pouo depois da hegada dessas r~as pr�e-r�epteis, que a Am�eria do Norte �ou temporariamente isolada, de omunia�~ao ortada om aEuropa, �Asia e Am�eria do Sul.O resfriamento gradual das �aguas dos oeanos ontribuiu muito para a destrui�~ao da vida oeânia.Os animais marinhos daquelas idades refugiaram-se temporariamente em três abrigos favor�aveis:657



a atual regi~ao do golfo do M�exio, a ba��a do Ganges, na �India, e a ba��a siiliana da baia doMediterrâneo. E foi dessas três regi~oes que as novas esp�eies marinhas, nasidas da adversidade,mais tarde partiram para repovoar os mares.H�a 160 milh~oes de anos, as terras estavam amplamente obertas pela vegeta�~ao adaptada parasustentar a vida animal terrestre; e a atmosfera havia atingido as ondi�~oes ideais para a respira�~aoanimal. Assim termina o per��odo de redu�~ao da vida marinha e os tempos de prova�~ao, de adversidadebiol�ogia, que eliminaram todas as formas de vida, exeto aquelas que possu��am valor de sobrevivêniae que, portanto, estavam quali�adas para funionar omo anestrais da vida de desenvolvimentomais r�apido, e mais altamente difereniada, das idades que se seguiriam, na evolu�~ao planet�aria.O t�ermino desse per��odo de atribula�~ao biol�ogia, onheido dos vossos estudantes omo o Permi-ano, mara tamb�em o �m da longa era Paleoz�oia, que abrange um quarto da hist�oria planet�aria, ouseja, duzentos e inq�uenta milh~oes de anos.O vasto ber��ario oeânio de vida, em Urantia, havia servido ao seu prop�osito. Durante aslongas idades em que as terras ainda eram inadequadas para sustentar a vida, antes que a atmosferaontivesse oxigênio bastante para sustentar os animais terrestres superiores, o mar foi maternal enutriu a vida primitiva do reino. Agora a importânia biol�ogia do mar diminui progressivamente,enquanto o segundo est�agio da evolu�~ao ome�a a desenvolver-se nas terras.[Apresentado por um Portador de Vida de N�ebadon, um daqueles que perteneram ao orpooriginalmente designado para Urantia.℄
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Cap��tulo 60Urantia Durante a Era da VidaTerrestre PrimitivaA ERA de vida exlusivamente marinha terminou. A eleva�~ao das terras, o resfriamento da rosta edos oeanos, a limita�~ao dos mares e o aprofundamento onseq�uente, junto om um grande aumentodas terras na latitude norte, tudo isso onspirou grandemente para alterar o lima do mundo emtodas as regi~oes mais afastadas da zona equatorial.A �epoa do fehamento da era preedente, de fato, foi a idade das r~as; mas esses anestrais dosvertebrados terrestres n~ao predominavam mais, tendo sobrevivido em n�umeros bastante reduzidos.Pouqu��ssimos tipos sobreviveram �as rigorosas provas do per��odo preedente de tribula�~ao biol�ogia.At�e mesmo as plantas portadoras de esporos estavam quase extintas.60.1 A Idade Primitiva dos R�epteisOs dep�ositos de eros~ao desse per��odo foram, na sua maioria, de onglomerados, xisto e arenito. Agipsita e as amadas vermelhas, em todas essas sedimenta�~oes, tanto na Am�eria quanto na Europa,indiam que o lima desses ontinentes era �arido. Esses distritos �aridos estavam submetidos �a grandeeros~ao das violentas argas de �agua peri�odias, vindas dos planaltos da vizinhan�a.Pouos f�osseis s~ao enontrados nessas amadas, mas numerosas pegadas de r�epteis terrestres po-dem ser observadas no arenito. Em muitas regi~oes, os trezentos metros de arenito vermelho deposi-tado nesse per��odo n~ao ontêm f�osseis. A vida dos animais terrestres era ont��nua apenas em ertaspartes da �Afria.A espessura desses dep�ositos varia de 900 a 3 000 metros, hegando a 5 500 metros na osta doPa���o. Posteriormente, a lava foi for�ada, por entre muitas dessas amadas. As pali�adas do rioHudson formaram-se pela extrus~ao da lava de basalto entre essas amadas de estratos tri�assios. Aa�~ao vulânia foi extensa em partes diferentes do mundo.Na Europa, espeialmente na Alemanha e na R�ussia, podem ser enontrados dep�ositos desseper��odo. Na Inglaterra, o novo arenito vermelho pertene a essa �epoa. O al�ario �ou depositadonos Alpes do sul, em resultado de uma invas~ao mar��tima e pode agora ser visto nas peuliares paredesde al�ario dolom��tio, nos pios e pilares daquelas regi~oes. Essa amada �e enontrada em toda a�Afria e Austr�alia. O m�armore de Carrara vem desse al�ario modi�ado. Nada desse per��odo ser�aenontrado nas regi~oes sulinas da Am�eria do Sul, pois essa parte do ontinente permaneeu imersa,apresentando por isso apenas um dep�osito marinho em ontinuidade om as �epoas anteriores eposteriores.H�a 150 milh~oes de anos, ome�aram os per��odos primitivos da vida terrestre da hist�oria do mundo.659



Em geral, a vida n~ao foi bem, mas foi melhor do que durante o fehamento extenuante e hostil daera de vida marinha.Na abertura dessa era, as partes oriental e entral da Am�eria do Norte, a metade norte da Am�eriado Sul, a maior parte da Europa, e toda a �Asia est~ao bem aima do n��vel do mar. A Am�eria doNorte, pela primeira vez, enontra-se isolada geogra�amente, mas n~ao por muito tempo, pois aponte de terra do estreito de Behring emerge de novo, logo em seguida, ligando o ontinente om a�Asia.Grandes depress~oes desenvolveram-se na Am�eria do Norte, paralelamente �as ostas do Atlântioe do Pa���o. A grande falha a leste de Connetiut apareeu, um lado a�nal afundando trêsquilômetros. Muitas dessas depress~oes norte-amerianas foram mais tarde preenhidas por dep�ositosde eros~ao, omo o foram tamb�em muitas das baias de lagos de �agua doe e salgada das regi~oesmontanhosas. Mais tarde, essas depress~oes preenhidas de terra elevaram-se grandemente pelosuxos de lava oorridos subterraneamente. As orestas petri�adas de muitas regi~oes pertenem aessa �epoa.A osta do Pa���o, usualmente aima da �agua, durante as submers~oes ontinentais, �ou abaixo,exetuando-se a parte sulina da Calif�ornia e uma grande ilha, ent~ao existente, onsistindo naquiloque �e agora o oeano Pa���o. Esse antigo mar da Calif�ornia era rio em vida marinha e estendia-separa o leste at�e ligar-se �a velha baia do mar da regi~ao do meio-oeste.H�a 140 milh~oes de anos, subitamente, e om apenas o ind��io dos dois anestrais pr�e-r�epteisque se desenvolveram na �Afria durante a �epoa preedente, os r�epteis apareeram na sua formaplenamente evolu��da. Eles desenvolveram-se rapidamente logo gerando roodilos, r�epteis esamadose, �nalmente, tanto as serpentes do mar omo os r�epteis voadores. Os seus anestrais de transi�~aologo desapareeram.Esses dinossauros r�epteis, que evolu��ram rapidamente, logo se tornaram os monaras da sua idade.Eles eram ov��paros e distinguiam-se de todos os animais por ausa dos seus pequenos �erebros que,pesando menos de meio quilo, ontrolavam orpos que hegaram, mais tarde, a pesar quarentatoneladas. Contudo, os r�epteis anteriores eram menores, arn��voros e aminhavam omo os angurus,nas suas pernas traseiras. Tinham os ossos oos das aves e subseq�uentemente desenvolveram apenastrês dedos nos p�es traseiros, e muitas das suas pegadas f�osseis foram onfundidas om as dos p�assarosgigantes. Mais tarde, os dinossauros herb��voros evolu��ram. Eles andavam sobre todas as quatropernas, e uma rami�a�~ao desse grupo desenvolveu uma oura�a protetora.V�arios milh~oes de anos mais tarde, os primeiros mam��feros apareeram. N~ao eram plaent�arios edemonstraram uma ligeira falha: nenhum sobreviveu. Esse foi um esfor�o experimental para melhoraros tipos de mam��feros, mas n~ao teve êxito em Urantia.A vida marinha desse per��odo era esassa, mas melhorou rapidamente om a nova invas~ao domar, que novamente fez surgir longas linhas osteiras de �aguas rasas. E por que havia mais �aguasrasas irundando a Europa e a �Asia, as amadas mais rias de f�osseis podem ser enontradas nessesontinentes. Hoje, ao estudardes a vida dessa idade, deveis examinar as regi~oes do Himalaia, Sib�eriae Mediterrâneo, bem omo da �India e ilhas da baia do Pa���o sul. Um tra�o importante da vidamarinha foi a presen�a de multid~oes de belas amonites, ujos remanesentes f�osseis s~ao enontradospor todo o mundo.H�a 130 milh~oes de anos, os mares haviam mudado pouqu��ssimo. A Sib�eria e Am�eria do Norteestavam onetadas pela ponte de terra do estreito de Bering. Uma vida marinha ria e �uniaapareeu na osta aliforniana do Pa���o, onde mais de mil esp�eies de amonites desenvolveram-sedos tipos mais elevados de efal�opodes. As mudan�as na vida durante esse per��odo foram de fatorevoluion�arias, n~ao obstante haverem sido transit�orias e graduais.Esse per��odo se estendeu por mais de vinte e ino milh~oes de anos e �e onheido omo o Tri�assio.660



60.2 A Nova Idade dos R�epteisH�a 120 milh~oes de anos, ome�ou uma nova fase na idade dos r�epteis. O grande aonteimento desseper��odo foi a evolu�~ao e del��nio dos dinossauros. A vida animal terrestre alan�ou o seu maiordesenvolvimento, em tamanho, e havia virtualmente pereido da fae da Terra ao �nal dessa idade.Os dinossauros evolu��ram, em todos os tamanhos, de uma esp�eie de menos de sessenta ent��metrosde omprimento, at�e os imensos dinossauros n~ao arn��voros, de vinte e dois metros de omprimento,que, desde ent~ao, jamais foram igualados, em porte, por nenhuma outra riatura viva.O maior dos dinossauros originou-se na parte oeste da Am�eria do Norte. Esses r�epteis mons-truosos est~ao enterrados em toda a regi~ao das Montanhas Rohosas, ao longo de toda a osta doAtlântio na Am�eria do Norte, oeste da Europa, �Afria do sul e �India, mas n~ao na Austr�alia.Essas riaturas pesadas tornaram-se menos ativas e fortes quando reseram demais; e exigiamuma quantidade enorme de alimento, e a terra estava t~ao infestada por eles que literalmente morreramde fome e tornaram-se extintos - faltava-lhes inteligênia para enfrentar a situa�~ao.Nessa �epoa, a maior parte do leste da Am�eria do Norte, que desde muito se havia elevado,nivelou-se esoando para dentro do oeano Atlântio, de modo que a osta estendeu-se por v�ariasentenas de quilômetros mais do que hoje. A parte oeste do ontinente ainda estava elevada, masmesmo essas regi~oes foram mais tarde invadidas, tanto pelo mar do norte quanto pelo oeano Pa���o,que se estendeu para o leste at�e a regi~ao das Montanhas Negras de Dakota.Essa foi uma idade de �agua doe, araterizada por muitos lagos interiores, omo �e mostradopelos abundantes f�osseis de �agua doe dos leitos hamados de Morrison, no Colorado, Montana eWyoming. A espessura desses dep�ositos ombinados de �agua doe e salgada varia entre 600 e 1 500metros; mas pouqu��ssimo al�ario est�a presente nessas amadas.O mesmo mar polar que se estendeu at�e t~ao distante na Am�eria do Norte, de igual modo, obriutoda a Am�eria do Sul, exetuando-se as montanhas andinas que surgiram em seguida. A maiorparte da China, bem omo da R�ussia foi inundada, mas a maior invas~ao de �agua entre todas se deuna Europa. Foi durante essa submers~ao que se depositou a admir�avel pedra litogr�a�a da Alemanhado sul, aqueles extratos em que os f�osseis, entre os quais as asas mais deliadas dos insetos de outrora,�aram preservados omo se fossem de ontem.A ora dessa idade foi muito omo a da era preedente. As samambaias perduraram, enquantoas on��feras e pinheiros tornaram-se mais e mais omo as variedades dos dias atuais. Algum arv~aoainda estava sendo formado nas margens do norte do Mediterrâneo.O retorno dos mares melhorou o lima. Os orais espalharam-se pelas �aguas europ�eias, atestandoque o lima era ainda suave e regular, mas eles nuna mais apareeram nos mares polares, os quaislentamente se resfriavam. A vida marinha dessa �epoa aperfei�oou-se e desenvolveu-se bastante, es-peialmente nas �aguas europ�eias. Tanto os orais quanto os rin�oides, temporariamente, apareeramem maiores quantidades do que as at�e ent~ao existentes, enquanto os amonites dominaram a vidainvertebrada dos oeanos, o seu tamanho m�edio era de sete a dez ent��metros, embora uma esp�eietenha atingido o diâmetro de dois metros. As esponjas estavam em toda parte; e n~ao apenas as lulas,mas tamb�em as ostras ontinuaram a evoluir.H�a 110 milh~oes de anos, os poteniais da vida marinha ontinuaram a despontar. O ouri�o domar foi uma das muta�~oes destaadas dessa �epoa. Caranguejos, lagostas, e os tipos modernos derust�aeos amadureiam. Mudan�as not�aveis oorriam na fam��lia dos peixes, um tipo de esturj~aosurgiu pela primeira vez, mas as ferozes serpentes do mar, desendentes dos r�epteis terrestres, aindainfestavam os mares, todos, e amea�avam destruir todas as fam��lias de peixes.Essa ontinuou a ser, por exelênia, a era dos dinossauros. Eles devastaram a terra de um modotal que duas esp�eies se refugiaram na �agua para se sustentar durante o per��odo preedente de invas~ao661



dos mares. Essas serpentes marinhas representam um retroesso na evolu�~ao. Enquanto algumasesp�eies novas progrediam, algumas linhagens permaneiam estaion�arias e outras pendiam para oretroesso, revertendo-se a um estado anterior. E isso foi o que aonteeu quando essas duas esp�eiesde r�epteis abandonaram a terra.Com o passar do tempo, as serpentes marinhas reseram, atingindo um tamanho tal que setornarammuito morosas; e �nalmente pereeram, por n~ao possu��rem �erebros su�ientemente grandesque propiiassem a elas proteger os seus orpos imensos. Os seus �erebros pesavam menos do quesessenta gramas, n~ao obstante o fato de que esses imensos itiossauros algumas vezes resessemat�e quinze metros de omprimento; a maioria sendo maior do que dez metros de omprimento. Osroodilos marinhos foram tamb�em uma revers~ao do tipo terrestre de r�eptil; todavia, diferentementedas serpentes do mar, esses animais sempre retornavam �a terra para porem os seus ovos.Logo depois que duas esp�eies de dinossauros migraram para a �agua, em uma tentativa f�util deautopreserva�~ao, dois outros tipos se lan�aram ao ar por ausa da amarga ompeti�~ao pela vidana terra. Mas esses pterossauros voadores n~ao foram os anestrais dos verdadeiros p�assaros dasidades subseq�uentes. Eles evolu��ram de dinossauros saltadores de ossos oos, e as suas asas, om umomprimento de seis a oito metros, tinham o formato das asas dos moregos. Esses antigos r�epteisvoadores reseram at�e três metros de omprimento, e tinham mand��bulas separadas omo as dasobras atuais. Durante um erto tempo, esses r�epteis voadores pareiam ter tido muito êxito, masdeixaram de evoluir em linhagens que os apaitassem a sobreviver omo navegadores a�ereos. Elesrepresentam os grupos de n~ao-sobreviventes dos anestrais dos p�assaros.As tartarugas proliferaram durante esse per��odo, apareendo primeiro na Am�eria do Norte. Osseus anestrais vieram da �Asia, passando pela ponte de terra do norte.H�a em milh~oes de anos, a idade dos r�epteis estava hegando ao seu �m. Os dinossauros, apesarda sua massa enorme, n~ao passavam de animais sem �erebro, arentes de uma inteligênia quelhes possibilitasse prover alimento su�iente para nutrir orpos de massas t~ao enormes. E, assim,esses pregui�osos r�epteis terrestres pereeram em n�umeros ada vez maiores. Da�� em diante, aevolu�~ao seguir�a o resimento dos �erebros, n~ao o da massa f��sia, e o desenvolvimento dos �erebrosaraterizar�a ada uma das �epoas seguintes de evolu�~ao animal e progresso planet�ario.Esse per��odo, abrangendo o apogeu e o ome�o do del��nio dos r�epteis, estendeu-se por vinte eino milh~oes de anos, aproximadamente, e �e onheido omo o Jur�assio.60.3 O Est�agio Cret�aeo (O Per��odo das Plantas em Flores-imento) - A Idade dos P�assarosO grande per��odo ret�aeo tem o seu nome derivado da predominânia, nos mares, dos prol���osforamin��feros geradores de al. Este per��odo leva Urantia at�e quase o �m da longa predominâniados r�epteis e testemunha o apareimento das plantas om ores e a presen�a dos p�assaros terrestres.Esses tamb�em s~ao os tempos do t�ermino da deriva�~ao dos ontinentes para o oeste e para o sul,aompanhados de deforma�~oes tremendas da rosta terrestre e do uxo da lava que se espalha,onomitantemente, por todos os lados, bem omo de grandes atividades vulânias.Perto do �nal do per��odo geol�ogio preedente, grande parte das terras ontinentais estava aimada �agua, embora ainda n~ao houvesse pios nas montanhas. Todavia, �a medida que a movimenta�~ao daterra ontinental prosseguia, enontrou seu primeiro grande obst�aulo no leito profundo do Pa���o.Essa onten�~ao de for�as geol�ogias deu ��mpeto �a forma�~ao de toda a vasta extens~ao de montanhasao norte e ao sul, que v~ao desde o Alasa, desendo pelo M�exio, at�e o abo Horn.Esse per��odo, assim, transforma-se no est�agio de forma�~ao das montanhas modernas da hist�oriageol�ogia. Antes dessa �epoa, havia pouos pios nas montanhas, havia meramente protuberânias662



de terras de grande extens~ao. A osta do Pa���o, ent~ao, ome�ava a elevar-se, mas estava loalizadaa 1 100 quilômetros a oeste da linha atual das ostas. As Serras estavam ome�ando a se formar,o seu estrato de quartzo aur��fero sendo um produto dos uxos de lava dessa �epoa. Na parte lesteda Am�eria do Norte, a press~ao das �aguas do Atlântio estava trabalhando tamb�em para ausar aeleva�~ao das terras.H�a em milh~oes de anos, o ontinente norte-ameriano, bem omo parte da Europa, estavam bemaima da �agua. O arqueamento dos ontinentes amerianos ontinuava, resultando na metamorfosedos Andes na Am�eria do Sul e na gradual eleva�~ao das plan��ies a oeste na Am�eria do Norte. Amaior parte do M�exio afundou sob o mar, e o Atlântio sul invadiu a osta leste da Am�eria doSul, �nalmente atingindo a linha atual da osta. Os oeanos Atlântio e �Indio, ent~ao, estavamaproximadamente omo est~ao hoje.H�a 95 milh~oes de anos, as massas de terra amerianas e europ�eias ome�aram a afundar novamente.Os mares do sul ome�aram a invadir a Am�eria do Norte e, gradualmente, estenderam-se para onorte, onetando-se ao oeano �Artio, gerando a segunda maior submers~ao do ontinente. Quandoesse mar �nalmente se retraiu, deixou o ontinente mais ou menos omo est�a agora. Antes que essagrande submers~ao ome�asse, os planaltos apalahianos do leste haviam sido quase ompletamentedesgastados, at�e o n��vel da �agua. As amadas multioloridas de argila pura, utilizadas atualmentepara manufaturar utens��lios de erâmia, foram depositadas nas regi~oes da osta do Atlântio, duranteessa idade; a sua espessura m�edia sendo de era de 600 metros.Grandes atividades vulânias oorreram no sul dos Alpes e ao longo da linha osteira atual demontanhas da Calif�ornia. A maior deforma�~ao da rosta, em milh~oes e milh~oes de anos, teve lugar noM�exio. Grandes mudan�as tamb�em oorreram na Europa, R�ussia, Jap~ao e na parte sul da Am�eriado Sul. O lima tornou-se resentemente diversi�ado.H�a 90 milh~oes de anos, as angiospermas emergiram desses mares ret�aeos primitivos e logoobriram o ontinente. Essas plantas terrestres subitamente apareeram junto om �arvores: �gueiras,magn�olias e �arvores de tulipas. Logo depois dessa �epoa, as �gueiras, as �arvores de fruta-p~ao e aspalmeiras espalharam-se pela Europa e plan��ies do lado oeste da Am�eria do Norte. Nenhum animalterrestre novo apareeu.H�a 85 milh~oes de anos, o estreito de Bering fehou-se, isolando as �aguas em resfriamento dosmares do norte. At�e ent~ao, a vida marinha das �aguas do golfo do Atlântio e aquelas do oeanoPa���o diferiam grandemente, devido �as varia�~oes de temperatura dessas duas massas de �agua, asquais agora se tornavam uniformes.Os dep�ositos de al�ario glauonito deram nome a esse per��odo. As sedimenta�~oes dessas �epoass~ao variadas, onsistindo de giz, xisto, arenito e pequenas por�~oes de al�ario, junto om arv~aoinferior ou lignita e, em muitas regi~oes, ontêm petr�oleo. Essas amadas têm uma espessura quevaria de 60 metros, em alguns loais, at�e 3 000 metros, na parte oeste da Am�eria do Norte enumerosas loalidades europ�eias. Esses dep�ositos podem ser observados nas inlina�~oes deformadasdas bases do lado leste das Montanhas Rohosas.Em todo o mundo, esses estratos enontram-se permeados de giz, e tais amadas porosas semi-rohosas reolhem a �agua nos seus aoramentos sinuosos, enviando-a para baixo, forneendo dessemodo suprimento de �agua para muitas das regi~oes atualmente �aridas da Terra.H�a 80 milh~oes de anos, grandes perturba�~oes oorreram na rosta da Terra. O avan�o a oestedo movimento ontinental estava hegando a uma estabiliza�~ao, e a energia enorme da for�a urvavagarosa exerida pela massa ontinental interior arremeteu-se sobre a linha da osta do Pa���o,tanto na Am�eria do Norte, quanto na Am�eria do Sul, e iniiou mudan�as de reperuss~ao profundaao longo da osta do Pa���o, na �Asia. Essa eleva�~ao de terras, que irunda o Pa���o, ulminounas linhas atuais de montanhas tendo mais de quarenta mil quilômetros de omprimento. E ossolevantamentos de terras que aompanharam o seu nasimento foram as maiores distor�~oes de663



superf��ie oorridas desde o apareimento da vida em Urantia. Os uxos de lava, tanto aima quantoabaixo da superf��ie das terras, eram muito extensos e espalhados.H�a 75 milh~oes de anos, �ou assinalado o �m das deriva�~oes ontinentais. Do Alasa ao aboHorn, a longa ordilheira de montanhas que aompanha a osta do Pa���o estava ompleta, mashavia ainda pouos pios.O ontragolpe da paralisa�~ao da deriva�~ao ontinental ontinuou a elevar as plan��ies a oeste naAm�eria do Norte, enquanto, a leste, as desgastadas montanhas apalahianas, da regi~ao da osta doAtlântio, foram projetadas diretamente para o alto, om poua ou nenhuma inlina�~ao de mergulho.H�a 70 milh~oes de anos, aonteeram as distor�~oes da rosta, ligadas �a eleva�~ao m�axima da regi~aodas Montanhas Rohosas. Um grande segmento de roha foi empurrado, a vinte e ino quilômetros,na superf��ie, at�e a Colômbia Britânia; e ali as rohas ambrianas foram arremessadas obliquamentepara ima das amadas do Cret�aeo. Na delividade leste das Montanhas Rohosas, perto da fronteiraanadense, houve um outro empurr~ao espetaular; neste podem ser enontradas as amadas de pedra,da pr�e-vida, afastadas por sobre os dep�ositos ret�aeos, ent~ao reentes.Essa foi uma idade de atividades vulânias em todo o mundo, dando nasimento a numerosospequenos ones vulânios isolados. Vul~oes submarinos irromperam na regi~ao submersa do Himalaia.Grande parte do resto da �Asia, inluindo a Sib�eria, estava ainda sob as �aguas.H�a 65 milh~oes de anos, oorreu um dos maiores uxos de lava de todos os tempos. As amadasde dep�osito desse uxo e do anterior s~ao enontradi�as nas Am�erias, ao sul e ao norte da �Afria, naAustr�alia e em partes da Europa.Os animais terrestres sofreram pouqu��ssimas mudan�as, mas, por ausa da imensa emers~ao on-tinental, espeialmente na Am�eria do Norte, multipliaram-se rapidamente. A Am�eria do Nortefoi o grande ampo para a evolu�~ao dos animais terrestres dessas �epoas, a maior parte da Europaestando sob as �aguas.O lima ainda era quente e uniforme. As regi~oes do �artio estavam desfrutando de um lima muitosemelhante ao atual na parte entral e sul da Am�eria do Norte.Uma grande evolu�~ao da vida vegetal estava aonteendo. Entre as plantas terrestres as angios-permas predominavam, e muitas das �arvores atuais tiveram o seu primeiro apareimento, inluindo afaia, b�etula, arvalho, nogueira, falso pl�atano, bordo e palmeiras modernas. As frutas, as gram��neas eos ereais eram abundantes, e essas gramas om sementes e �arvores serviram, ao mundo das plantas,do modo que os anestrais do homem foram para o mundo animal - os segundos em importânia evo-luion�aria apenas em rela�~ao ao apareimento do pr�oprio homem. Subitamente, e sem uma grada�~aopreparat�oria, a grande fam��lia das plantas de ores sofreu muta�~ao. E essa nova ora logo se espalhoupelo mundo inteiro.H�a 60 milh~oes de anos, embora os r�epteis terrestres estivessem em del��nio, os dinossauros ontinu-aram omo os monaras terrestres, a lideran�a agora sendo tomada pelos tipos menores, mais �ageise ativos de dinossauros arn��voros da variedade dos angurus saltadores. Contudo, algum tempoantes haviam apareido novos tipos de dinossauros herb��voros, ujo resimento r�apido aonteeudevido ao apareimento das fam��lias terrestres das gram��neas. Um desses novos dinossauros, que sealimentava de gram��neas, era um verdadeiro quadr�upede, tendo dois hifres e, nos ombros, uma apaem forma de manto. O tipo terrestre de tartaruga apareeu, om seis metros de diâmetro, omotamb�em o moderno roodilo e as obras verdadeiras, do tipo moderno. Grandes mudan�as estavamtamb�em oorrendo nos peixes e em outras formas de vida marinha.As aves pernaltas e os pr�e-p�assaros nadadores das idades primevas n~ao haviam tido êxito no are, do mesmo modo, os dinossauros voadores tamb�em n~ao o tiveram. Foram esp�eies de vida urta,logo se tornando extintas. E tamb�em �aram submetidas �a mesma ondena�~ao dos dinossauros, ouseja, �a destrui�~ao, porque possu��am pouqu��ssima massa erebral em rela�~ao ao tamanho do pr�oprio664



orpo. Falhou essa segunda tentativa de gerar animais, que pudessem navegar pela atmosfera, omofalhou tamb�em a tentativa abortada de produzir mam��feros durante essa idade e na preedente.H�a 55 milh~oes de anos, a marha evoluion�aria foi marada pelo apareimento s�ubito dos primeirosp�assaros verdadeiros; uma pequena riatura semelhante a um pombo foi o anestral de toda a vidaav��ola. Esse foi o tereiro tipo de riatura voadora a apareer na Terra, e originou-se diretamentedo grupo dos r�epteis; n~ao veio dos dinossauros voadores dessa �epoa, nem dos tipos anteriores dep�assaros terrestres om dentes. E, assim, essa se tornou onheida omo a idade dos p�assaros, bemomo a do del��nio dos r�epteis.60.4 O Fim do Per��odo Cret�aeoO grande per��odo Cret�aeo estava pr�oximo do seu fehamento, e o seu enerramento assinala o �mdas grandes invas~oes dos mares adentro dos ontinentes. Isto �e verdadeiro partiularmente para aAm�eria do Norte, onde houvera nada menos do que vinte e quatro grandes inunda�~oes. E, emborahajam oorrido submers~oes subseq�uentes menores, nenhuma dessas pode ser omparada �as extensase longas invas~oes mar��timas dessa idade e das preedentes. Esses per��odos alternados, de predom��nioda terra e do mar, oorreram em ilos de milh~oes de anos. Essas eleva�~oes e afundamentos do fundodos oeanos e n��veis de terra dos ontinentes aonteeram segundo ritmos multimilenares. E essesmesmos movimentos r��tmios da rosta ontinuar~ao, dessa �epoa em diante, na hist�oria da Terra,mas om freq�uênias e extens~oes deresentes.Esse per��odo tamb�em testemunha o �m da deriva ontinental e da forma�~ao das modernas mon-tanhas de Urantia. Todavia, a press~ao das massas ontinentais e do momentum transversal dassuas deriva�~oes seulares n~ao �e a inuênia exlusiva geradora das montanhas. O fator prinipal eb�asio, na determina�~ao da loaliza�~ao de uma adeia de montanhas, �e a plan��ie preexistente, ou adepress~ao, que se tornou preenhida pelos dep�ositos, relativamente menos pesados, gerados na eros~aode terra e movimentos marinhos das idades preedentes. Essas �areas mais leves de terras, algumasvezes, têm de 4 500 a 6 000 metros de espessura; e, portanto, quando a rosta �e submetida �a press~aopor uma ausa qualquer, essas �areas mais leves s~ao as primeiras a dobrar-se para ima, e a subirpara permitir o ajustamento ompensat�orio das for�as e press~oes em onito, as quais trabalham narosta da Terra ou sob a mesma. Algumas vezes esses levantamentos de terras oorrem sem dobras.No aso, por�em, do levantamento das Montanhas Rohosas, oorreram grandes dobras e mergulhos,ombinados om enormes arrastamentos das v�arias amadas, tanto subterrâneas quanto super�iais.As montanhas mais antigas do mundo est~ao loalizadas na �Asia, na Groenlândia e ao norteda Europa, entre as do antigo sistema este-oeste. As montanhas de idade intermedi�aria est~ao nogrupo que irunda o oeano Pa���o e no segundo sistema europeu leste-oeste, as quais naseramaproximadamente ao mesmo tempo. Essa gigantesa eleva�~ao tem quase dezesseis mil quilômetros deomprimento, estendendo-se desde a Europa at�e as eleva�~oes de terra nas Antilhas. As montanhasmais reentes est~ao no sistema das Montanhas Rohosas, onde, durante muito tempo, as eleva�~oesdas terras oorreram apenas para serem suessivamente enobertas pelo mar, embora algumas dentreas terras mais elevadas hajam permaneido omo ilhas. Depois da forma�~ao das montanhas de meia-idade, uma ordilheira montanhosa real elevou-se e estaria posteriormente destinada a ser enravadanas atuais Montanhas Rohosas, por toda uma arte ombinada dos elementos da natureza.A regi~ao atual das Montanhas Rohosas norte-amerianas n~ao �e a eleva�~ao original daquelas terras;aquela eleva�~ao havia sido, tempos atr�as, nivelada pela eros~ao, e depois fora re-elevada. A adeiafrontal atual de montanhas �e o que restou dos remanesentes da adeia original, que fora re-elevada.Os pios de Pikes e Longs s~ao exemplos not�aveis dessa atividade na montanha, estendendo-se a duasou mais gera�~oes de vidas das montanhas. Esses dois pios mantiveram os seus topos sobre as �aguas,durante v�arias das inunda�~oes preedentes. 665



Biologiamente, bem omo geologiamente, essa foi uma idade ativa e heia de aonteimentosna terra e sob as �aguas. Os ouri�os do mar aumentaram em n�umero, enquanto os orais e osrin�oides diminu��ram. Os amonites, de inuênia preponderante durante uma idade anterior, tamb�emdelinaram rapidamente. Nas terras, as orestas de samambaias foram amplamente substitu��das pelasde pinheiros e outras �arvores modernas, inluindo as gigantesas sequ�oias. Ao �nal desse per��odo,enquanto os mam��feros plaent�arios ainda n~ao haviam surgido, o est�agio biol�ogio foi ompletamenteestabeleido para o apareimento, em uma idade subseq�uente, dos primeiros anestrais dos futurostipos de mam��feros.E assim termina uma longa era de evolu�~ao do mundo, estendendo-se desde o primeiro apare-imento da vida terrestre at�e os tempos mais reentes dos anestrais imediatos da esp�eie humanae das suas rami�a�~oes olaterais. Este, o per��odo Cret�aeo, engloba inq�uenta milh~oes de anos eenerra a era pr�e-mam��fera da vida terrestre, que se estende por um per��odo de em milh~oes de anos,e �e onheido omo o Mesoz�oio.[Apresentado por um Portador da Vida de N�ebadon, designado para Satânia e agora atuando emUrantia.℄
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Cap��tulo 61A Era dos Mam��feros em UrantiaA ERA dos mam��feros estende-se desde os tempos da origem dos mam��feros plaent�arios at�e o �mda idade do gelo, abrangendo um pouo menos de inq�uenta milh~oes de anos.Durante essa era enoz�oia a paisagem do mundo apresentou uma aparênia atraente - olinasonduladas, vales amplos, rios largos e grandes orestas. Por duas vezes, durante esse espa�o detempo, o istmo do Panam�a subiu e deseu; por três vezes, o mesmo aonteeu �a ponte de terra doestreito de Behring. As esp�eies animais n~ao s�o eram numerosas omo variadas. As �arvores estavamrepletas de p�assaros, e todo o mundo era um para��so animal, n~ao obstante a luta inessante dasesp�eies animais em evolu�~ao, pela supremaia.Os dep�ositos aumulados de ino per��odos dessa era, que durou 50 milh~oes de anos, ontêmos registros f�osseis das dinastias suessivas dos mam��feros e onduzem diretamente aos tempos doapareimento fatual do pr�oprio homem.61.1 O Novo Est�agio das Terras Continentais - A Idade dosMam��feros PrimitivosH�a 50 milh~oes de anos, as �areas de terra do mundo estavam, em geral, aima da �agua ou apenas ligei-ramente submersas. As forma�~oes e os dep�ositos desse per��odo s~ao tanto terrestres quanto marinhos,mas prinipalmente terrestres. Durante um onsider�avel per��odo de tempo, a terra gradualmenteelevou-se, mas, simultaneamente, foi arreada pelas �aguas at�e os n��veis mais baixos, na dire�~ao domar.No in��io desse per��odo, na Am�eria do Norte, os mam��feros do tipo plaent�ario apareeramsubitamente, e onstitu��ram-se no mais importante desenvolvimento evoluion�ario at�e essa �epoa.Ordens anteriores de mam��feros n~ao plaent�arios haviam existido, mas esse novo tipo surgiu diretae subitamente de um r�eptil anestral preexistente, ujos desendentes haviam sobrevivido at�e o �naldos tempos do del��nio dos dinossauros. O pai dos mam��feros plaent�arios foi um dinossauro pequeno,altamente ativo, arn��voro, do tipo saltador.Os instintos mam��feros b�asios ome�aram a manifestar-se nesses tipos primitivos de mam��feros.Os mam��feros possuem uma vantagem imensa de sobrevivênia sobre todas as outras formas de vidaanimal, pois eles podem:1. Gerar uma progênie relativamente madura e bem desenvolvida.2. Nutrir eduar e proteger a sua progênie e uidar dela om uma aten�~ao afetuosa.3. Empregar a apaidade superior do seu �erebro para a autoperpetua�~ao.667



4. Utilizar maior agilidade para esapar dos inimigos.5. Apliar a sua inteligênia superior ao ajustamento e �a adapta�~ao ambiental.H�a 45 milh~oes de anos, os espig~oes ontinentais foram elevados, em onseq�uênia de um afunda-mento bastante generalizado da linha osteira. A vida mam��fera estava evoluindo rapidamente. Umr�eptil pequeno, um mam��fero do tipo ov��paro, oreseu, e os anestrais dos futuros angurus povoa-ram a Austr�alia. Logo surgiram pequenos avalos, rinoerontes �ageis, tapires om trombas, porosprimitivos, esquilos, lêmures, gamb�as e v�arias tribos de animais do tipo dos s��mios. Eram todospequenos, primitivos e mais bem adaptados para viver nas orestas das regi~oes montanhosas. Umagrande ave terrestre, semelhante �a avestruz, desenvolveu-se, atingindo uma altura de três metros, epunha um ovo de vinte e três por trinta e três ent��metros. Esses foram os anestrais dos futurosp�assaros gigantes de passageiros, que eram t~ao altamente inteligentes e que outrora transportaramos seres humanos por via a�erea.Os mam��feros da era Cenoz�oia primitiva viviam na terra, sob as �aguas, no ar e nos topos das�arvores. Tinham de um a onze pares de glândulas mam�arias, e todos eram obertos por uma quanti-dade onsider�avel de pêlos. Em omum om as ordens que surgiram posteriormente, eles desenvolve-ram duas denti�~oes suessivas e possu��am �erebros grandes, em rela�~ao ao tamanho dos seus orpos.Entre eles, ontudo, n~ao existia ainda nenhuma das esp�eies modernas.H�a 40 milh~oes de anos, as �areas de terra do hemisf�erio norte ome�aram a elevar-se, e a issose seguiram novos dep�ositos extensos de terras, bem omo outras atividades terrestres, inluindoderramamentos de lava, arqueamentos om dep�ositos aluviais, forma�~ao de lagos e eros~ao.Durante a �ultima parte dessa �epoa, quase toda a Europa submergiu. Em seguida a uma ligeiraeleva�~ao da terra, o ontinente �ou oberto de lagos e ba��as. O oeano �Artio, passando peladepress~ao nos Urais, esorreu para o sul, ligando-se ao mar Mediterrâneo, que se havia expandidoent~ao para a dire�~ao norte; as terras mais altas dos Alpes, C�arpatos, Apeninos e Pirineus estavamaima das �aguas, omo ilhas de um mar. O istmo do Panam�a estava aima da �agua; os oeanosAtlântio e Pa���o estavam separados. A Am�eria do Norte estava ligada �a �Asia por meio da pontede terra do estreito de Behring, e �a Europa por meio da Groenlândia e da Islândia. O iruito dasterras, nas latitudes norte, interrompia-se apenas nos estreitos Urais, que ligavam os mares �artiosao Mediterrâneo, ent~ao ampliado.Uma quantidade onsider�avel de al�ario foramin��fero depositou-se nas �aguas europ�eias. Hoje,essa mesma pedra foi elevada a uma altitude de 3 000 metros, nos Alpes, a 4 800 metros no Himalaiae a 6 000 metros no Tibete. Os dep�ositos de giz desse per��odo s~ao enontr�aveis ao longo das ostasda �Afria e Austr�alia, na osta oeste da Am�eria do Sul e nas Antilhas.Durante toda essa �epoa, hamada Eoena, a evolu�~ao dos mam��feros e outras esp�eies de vidarelaionadas a eles ontinuou, om poua ou nenhuma interrup�~ao. A Am�eria do Norte, ent~ao,estava ligada por terra a todos os ontinentes, exetuando-se a Austr�alia; e o mundo foi gradualmentetomado por uma fauna mam��fera primitiva de v�arios tipos.61.2 O Est�agio Reente de Inunda�~oes - A Idade dos Mam��ferosAvan�adosEste per��odo �ou araterizado por uma evolu�~ao r�apida e favoreida dos mam��feros plaent�arios,a forma mais adiantada de vida mam��fera desenvolvida durante essa �epoa.Embora os primeiros mam��feros plaent�arios hajam-se originado de anestrais arn��voros, rami-�a�~oes herb��voras logo se desenvolveram e, em breve, as fam��lias dos mam��feros on��voros tamb�emsurgiram. As angiospermas eram o alimento prinipal dos mam��feros os quais rapidamente resiam668



em n�umero; a ora terrestre moderna, inluindo a maioria das plantas e �arvores atuais, apareeradurante �epoas anteriores.H�a 35 milh~oes de anos, �a assinalado o ome�o da idade da predominânia dos mam��feros pla-ent�arios no mundo. A ponte de terra do sul era abrangente, religando o ent~ao enorme ontinenteda Ant�artida �a Am�eria do Sul, �a �Afria do sul e �a Austr�alia. A despeito da onentra�~ao de mas-sas de terra nas latitudes altas, o lima do mundo permaneeu relativamente suave, por ausa doaumento enorme no tamanho dos mares tropiais; e tamb�em porque as terras n~ao foram elevadassu�ientemente a ponto de produzirem geleiras. Grandes uxos de lava oorreram na Groenlândia ena Islândia, e uma erta quantidade de arv~ao foi depositada entre essas amadas.Mudan�as not�aveis estavam oorrendo na fauna do planeta. A vida marinha passava por umagrande modi�a�~ao; a maior parte das ordens atuais de vida marinha existia, e os foramin��ferosontinuavam a exerer um importante papel. A vida dos insetos era muito semelhante �a dos da eraanterior. As amadas dos dep�ositos f�osseis de Florissant, no Colorado, pertenem aos �ultimos anosdessa �epoa long��nqua. A maior parte das fam��lias dos insetos vivos remonta a esse per��odo, por�emmuitos dos que ent~ao existiam est~ao extintos atualmente; os seus f�osseis ontudo ainda permane�am.Essa foi, sobretudo, a idade da renova�~ao e da expans~ao para os mam��feros, em terra �rme.Dentre os mam��feros anteriores e mais primitivos, mais de em esp�eies estavam extintas antes dot�ermino dessa �epoa. Mesmo os mam��feros de grande porte, e de �erebros pequenos, pereeramlogo. Os �erebros e a agilidade haviam substitu��do a oura�a e o tamanho, na linha de progressoda sobrevivênia animal. E, om a fam��lia dos dinossauros em del��nio, os mam��feros assumiamlentamente o dom��nio da terra, destruindo r�apida e ompletamente o remanesente dos seus anestraisr�epteis.Com o desapareimento dos dinossauros, outras grandes mudan�as oorreram nos v�arios ramosda fam��lia sauriana. Os membros sobreviventes das fam��lias primitivas de r�epteis s~ao as tartarugas,as obras e os roodilos, junto om a vener�avel r~a, o �unio grupo remanesente a representar osanestrais iniiais do homem.V�arios grupos de mam��feros tiveram a sua origem em um �unio animal, agora extinto. Essariatura arn��vora era algo omo um ruzamento de um gato e uma foa; podia viver na terra ou na�agua e era altamente inteligente e muito ativa. Na Europa, o anestral da fam��lia anina evoluiu,dando logo origem a muitas esp�eies de pequenos ~aes. Nessa mesma �epoa, apareeram os roedores,inluindo os astores, os esquilos, os geômis, os amundongos e os oelhos, e logo se transformaramem uma forma not�avel de vida, e poua mudan�a oorreu nessa fam��lia desde ent~ao. Os dep�ositosposteriores desse per��odo ontêm os remanesentes f�osseis de ~aes, gatos, guaxinins e doninhas, nassuas formas anestrais.H�a 30 milh~oes de anos, os tipos modernos de mam��feros ome�aram a surgir. At�e ent~ao, osmam��feros haviam vivido, em grande parte, nas olinas, sendo do tipo das montanhas; subitamenteome�ou a evolu�~ao do tipo das plan��ies, ou o tipo que tem aso, de esp�eies herb��voras, dife-reniadas das om garras, de omedores de arne. Esses herb��voros vieram de um anestral n~aodifereniado, que tinha ino dedos nas patas e quarenta e quatro dentes, e que pereeu antes do�m dessa idade. A evolu�~ao dos dedos n~ao avan�ou para al�em do est�agio de três dedos durante esseper��odo.O avalo, um exemplo not�avel de evolu�~ao, viveu, durante essas �epoas, tanto na Am�eria doNorte quanto na Europa, embora o seu desenvolvimento n~ao se haja ompletado totalmente antes do�m da idade do gelo. Se bem que a fam��lia dos rinoerontes tenha apareido no �nal desse per��odo,apenas posteriormente ela onseguiu a sua maior expans~ao. Tamb�em se desenvolveu uma riaturapequena, semelhante a um poro, e que se tornou o anestral de muitas esp�eies de su��nos, queixadase hipop�otamos. Os amelos e as lhamas tiveram a sua origem na Am�eria do Norte, por volta dametade desse per��odo, e povoaram as plan��ies do oeste. Mais tarde, as lhamas migraram para a669



Am�eria do Sul, os amelos para a Europa e logo ambos aabaram sendo extintos na Am�eria doNorte, embora uns pouos amelos hajam sobrevivido at�e a idade do gelo.Por volta dessa �epoa, uma oisa not�avel aonteeu no lado oeste da Am�eria do Norte: osprimeiros anestrais dos antigos lêmures �zeram a sua primeira apari�~ao. Embora essa fam��lia n~aopossa ser onsiderada omo a dos verdadeiros lêmures, o seu surgimento marou o estabeleimentoda linha da qual se originaram, subseq�uentemente, os lêmures verdadeiros.Tal omo as serpentes terrestres de uma idade anterior, que se �zeram aos mares, agora, umatribo inteira de mam��feros plaent�arios desertou a terra e fez dos oeanos a sua residênia. E, desdeent~ao, permaneeu no mar, gerando as modernas e variadas baleias, gol�nhos, masorpas, foas ele~oes-marinhos.A vida av��ola do planeta ontinuou a desenvolver-se, mas om pouas mudan�as evoluion�ariasimportantes. A maioria dos p�assaros modernos existia, inluindo as gaivotas, gar�as, amingos,abutres, fal~oes, �aguias, orujas, odornas e avestruzes.Por volta do fehamento dessa �epoa Oligoena, obrindo dez milh~oes de anos, a vida vegetal, juntoom a vida marinha e a dos animais terrestres, desenvolveu-se amplamente e tinha presen�a na Terrade um modo semelhante ao de hoje. Uma espeializa�~ao onsider�avel oorreu subseq�uentemente,mas as formas anestrais da maioria das oisas vivas j�a existiam ent~ao.61.3 O Est�agio das Montanhas Modernas - A Idade do Ele-fante e do CavaloA eleva�~ao das terras e a separa�~ao dos mares estavam vagarosamente mudando o lima do mundo,resfriando-o gradativamente, mas o lima ainda era suave. As sequ�oias e as magn�olias resiam naGroenlândia, mas as plantas subtropiais estavam ome�ando a migrar para o sul. No �nal dessa�epoa, essas plantas e �arvores de limas quentes haviam desapareido, em grande parte, das latitudesao norte, sendo substitu��das por plantas mais robustas e pelas �arvores que mudam de folhagemanualmente.Houve um grande ar�esimo nas variedades das gram��neas, e os dentes de muitas esp�eies demam��feros alteraram-se gradualmente, onformando-se aos tipos atuais que pastam.H�a 25 milh~oes de anos, aonteeu uma ligeira submers~ao de terras, que se seguiu �a longa �epoa deeleva�~ao das terras. A regi~ao das Montanhas Rohosas permaneeu altamente elevada, de modo queo dep�osito feito pelo material de eros~ao ontinuou por todas as terras baixas a leste. As Serras forambem re-elevadas; e, de fato, elas têm subido desde ent~ao. A grande falha vertial, de seis quilômetrose meio, na regi~ao da Calif�ornia, data dessa �epoa.H�a 20 milh~oes de anos, os mam��feros onheeram, de fato, a sua idade de ouro. A ponte de terrado estreito de Behring estava aima das �aguas, e muitos grupos de animais migraram para a Am�eriado Norte, vindos da �Asia, inluindo os mastodontes de quatro presas, os rinoerontes de pernas urtase muitas variedades da fam��lia dos felinos.O primeiro ervo apareeu, e a Am�eria do Norte logo estava povoada de ruminantes - veados,bois, amelos, bis~oes e v�arias esp�eies de rinoerontes - , mas os poros gigantes, de mais de ummetro e oitenta ent��metros de altura, extinguiram-se.Os imensos elefantes desse per��odo, e dos subseq�uentes, possu��am �erebros grandes, bem omoorpos imensos e logo tomaram todo o mundo, exeto a Austr�alia. Dessa vez, o mundo estavadominado por um animal imenso, om um �erebro su�ientemente grande para apait�a-lo a subsistir.Confrontado om a vida altamente inteligente dessas idades, nenhum animal do tamanho de umelefante poderia haver sobrevivido, a menos que possu��sse um �erebro de grande porte e de qualidade670



superior. Pela sua inteligênia e adaptabilidade, apenas o avalo pode ser omparado ao elefante,que �e ultrapassado apenas pelo pr�oprio homem. E mesmo assim, das inq�uenta esp�eies de elefantes,em existênia, quando da abertura desse per��odo, apenas duas sobreviveram.H�a 15 milh~oes de anos, as regi~oes montanhosas da Eur�asia estavam-se elevando, e havia algumaatividade vulânia em todas essas regi~oes, mas nada ompar�avel aos uxos de lava do hemisf�eriooidental. Essas ondi�~oes inst�aveis prevaleeram em todo o mundo.O estreito de Gibraltar fehou-se, e a Espanha �ou ligada �a �Afria pela antiga ponte de terra,mas o Mediterrâneo uiu para o Atlântio por meio de um anal estreito, que se estendia atrav�esda Fran�a; os pios das montanhas e os planaltos surgiam omo ilhas por sobre esse antigo mar.Mais tarde, esses mares europeus ome�aram a retrair-se. Mais tarde ainda, o Mediterrâneo �ouligado ao oeano �Indio, e, ao �nal dessa �epoa, a regi~ao de Suez de tal modo estava elevada que oMediterrâneo se tornou, durante um erto tempo, um mar salgado interior.A ponte de terra da Islândia submergiu, e as �aguas �artias misturaram-se �as do oeano Atlântio.A osta atlântia da Am�eria do Norte rapidamente resfriou-se, mas a osta do Pa���o permaneeumais quente do que �e atualmente. As grandes orrentes oeânias estavam atuando e afetavam olima do mesmo modo omo o fazem hoje.A vida dos mam��feros ontinuou a evoluir. Enormes manadas de avalos juntaram-se �as de amelos,nas plan��ies do oeste da Am�eria do Norte; essa foi verdadeiramente a idade dos avalos, bemomo a dos elefantes. O �erebro do avalo �e pr�oximo, em qualidade animal, ao do elefante, mas,sob um ponto de vista, �e deididamente inferior, pois o avalo nuna veneu ompletamente a t~aosedimentada propens~ao de fugir quando amedrontado. O avalo n~ao tem o ontrole emoional doelefante, enquanto o elefante �e, em muito, prejudiado pelo tamanho e pela falta de agilidade. Duranteessa �epoa, um animal evoluiu que, de algum modo, era omo ambos, o elefante e o avalo, mas foilogo destru��do pela fam��lia dos felinos, que resia rapidamente.No momento presente, em que Urantia entra em uma idade hamada \idade sem avalos", v�osdev��eis parar para ponderar o que esse animal signi�ou para os vossos anestrais. Os homensprimeiro usaram os avalos omo alimento, depois para viajar e, mais tarde, na agriultura e naguerra. O avalo tem servido �a humanidade h�a um longo tempo e tem tido um papel importante nodesenvolvimento da iviliza�~ao humana.Os desenvolvimentos biol�ogios desse per��odo ontribu��ram em muito para o estabeleimento doen�ario que permitiu o apareimento posterior do homem. Na �Asia Central, evolu��ram os tiposverdadeiros tanto dos maaos primitivos quanto dos gorilas, tendo um anestral em omum, agoraextinto. Mas nenhuma dessas esp�eies est�a ligada �a linha dos seres vivos que viriam a tornar-se, maistarde, os anestrais da ra�a humana.A fam��lia anina estava representada por v�arios grupos, notadamente de lobos e raposas; a tribodos felinos, pelas panteras e pelos grandes tigres dentes-de-sabre, estes �ultimos tendo evolu��do inii-almente na Am�eria do Norte. As fam��lias modernas de felinos e de aninos reseram em n�umero,no mundo inteiro. As doninhas, martas, lontras e guaxinins medraram e desenvolveram-se em todasas latitudes norte.Os p�assaros ontinuaram a evoluir, embora pouas mudan�as not�aveis tenham oorrido. Os r�epteiseram semelhantes aos dos tipos modernos - obras, roodilos e tartarugas.Assim, hegou ao �m uma idade muito heia de aonteimentos e muito interessante da hist�oriado mundo. Essa idade do elefante e do avalo �e onheida omo a �epoa Mioena.
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61.4 O Est�agio Reente das Eleva�~oes Continentais (A �UltimaGrande Migra�~ao dos Mam��feros)
Esta �e a �epoa da eleva�~ao pr�e-glaial das terras, na Am�eria do Norte, na Europa e na �Asia. Aterra foi alterada amplamente na sua topogra�a. As adeias de montanhas surgiram, as orrentesmudaram os seus ursos e os vul~oes isolados irromperam em todo o mundo.H�a 10 milh~oes de anos, ome�ou uma idade de vastos dep�ositos loalizados de terra, disseminadosnas plan��ies dos ontinentes; mas a maioria dessas sedimenta�~oes foi removida mais tarde. Grandeparte da Europa, nessa �epoa, ainda estava sob as �aguas, inluindo regi~oes da Inglaterra, B�elgiae Fran�a; e o mar Mediterrâneo obria grandes �areas do norte da �Afria. Na Am�eria do Norte,extensos dep�ositos se �zeram nas bases das montanhas, nos lagos e nas grandes baias terrestres.Esses dep�ositos têm, em m�edia, apenas 60 metros de espessura, s~ao mais ou menos oloridos e, neles,os f�osseis s~ao raros. Dois grandes lagos de �agua doe existiram na parte oeste da Am�eria do Norte.As Serras estavam elevando-se; Shasta, Hood, e Rainier estavam iniiando as suas arreiras omomontanhas. Mas s�o na idade subseq�uente, das geleiras, �e que a Am�eria do Norte ome�ou o seudesloamento na dire�~ao das profundezas do Atlântio.Durante um urto espa�o de tempo, toda a terra do mundo uniu-se novamente, exetuando-se a Austr�alia; e a �ultima grande migra�~ao mundial de animais aonteeu. A Am�eria do Norteestava ligada tanto �a Am�eria do Sul quanto �a �Asia, e havia um interâmbio livre da fauna animal.Pregui�as, tatus, ant��lopes e ursos, vindos todos da �Asia, entraram na Am�eria do Norte, enquantoos amelos norte-amerianos foram para a China. Os rinoerontes migraram para todo o mundo,exeto para a Austr�alia e para a Am�eria do Sul, mas se extinguiram no hemisf�erio oidental, ao�nal desse per��odo.Em geral, a vida do per��odo preedente ontinuou a evoluir, e a disseminar-se. A fam��lia felinadominou a vida animal, e a vida marinha estava quase em ompasso de espera. Muitos dos avalosainda tinham três dedos, mas os tipos modernos estavam em vias de apareer; as lhamas e os amelospareidos om girafas misturavam-se om os avalos nos pastos das plan��ies. A girafa apareeu na�Afria, tendo ent~ao um peso�o t~ao omprido quanto agora. Na Am�eria do Sul, as pregui�as,tatus, tamandu�as e o tipo sul-ameriano de maaos primitivos evolu��ram. Antes que os ontinentesestivessem �nalmente isolados, os animais de maior porte, os mastodontes, migraram para todos oslugares, exetuando-se a Austr�alia.H�a ino milh~oes de anos, o avalo atingiu o seu estado atual de evolu�~ao e, da Am�eria do Norte,ele migrou para todo o mundo. O avalo, no entanto, havia-se tornado extinto no ontinente da suaorigem, muito antes da hegada do homem vermelho.O lima estava gradativamente �ando mais frio, as plantas terrestres estavam lentamente mi-grando para o sul. A prin��pio foi o frio resente, no norte, que parou om as migra�~oes dos animaispara os istmos do norte; subseq�uentemente, essas pontes de terra, na Am�eria do Norte, des�zeram-se. Logo depois, a liga�~ao de terra entre a �Afria e a Am�eria do Sul �nalmente submergiu, e ohemisf�erio oidental �ou isolado, quase omo o �e hoje. Dessa �epoa em diante, tipos distintos devida ome�aram a desenvolver-se nos hemisf�erios oriental e oidental.E assim, esse intervalo de quase dez milh~oes de anos de dura�~ao hegou a um �nal, e n~ao apareeuainda o anestral do homem. Essa, em geral, �e designada omo a �epoa Plioena.672



61.5 A Primeira Idade GlaialAo �nal da �epoa preedente, as terras da parte nordeste da Am�eria do Norte e do norte da Europase haviam elevado em uma esala extensa; na Am�eria do Norte vastas �areas subiam a 9 000 metrosde altitude e at�e mais. Os limas suaves haviam prevaleido anteriormente nessas regi~oes do norte,e as �aguas do �Artio estavam todas sujeitas �a evapora�~ao e ontinuaram sem se ongelar at�e quaseo �nal do per��odo glaial.Simultaneamente a essas eleva�~oes das terras, as orrentes dos oeanos mudaram de dire�~ao, e osventos sazonais modi�aram as suas dire�~oes. Essas ondi�~oes �nalmente geraram uma preipita�~aoquase onstante de umidade, vinda do movimento da atmosfera pesadamente saturada sobre osplanaltos do norte. A neve ome�ou a air nessas regi~oes elevadas e, portanto, frias, e ontinuouaindo at�e atingir uma profundidade de 6 000 metros. As �areas de maior profundidade de neve,junto om a altitude, determinaram os pontos entrais do uxo da press~ao glaial subseq�uente. Ea idade glaial perdurou, enquanto essa preipita�~ao exessiva ontinuou a obrir esses planaltos donorte om um manto enorme de neve, que logo se metamorfoseou em um gelo s�olido, mas movedi�o.Os grandes len��ois de gelo desse per��odo estavam todos loalizados nos pontos de eleva�~ao dosplanaltos, n~ao nas regi~oes montanhosas onde s~ao enontr�aveis hoje. A metade das forma�~oes glaiaissituava-se na Am�eria do Norte, um quarto na Eur�asia, e o outro quarto em loais variados, prini-palmente na Ant�artida. A �Afria pouo foi afetada pelo gelo, mas a Austr�alia foi quase totalmenteoberta pela amada ant�artia de gelo.As regi~oes do norte, deste mundo, experimentaram seis invas~oes glaiais separadas e distintas e, pordezenas de vezes, ainda houve avan�os e retroessos ligados �a atividade de ada amada individualde gelo. O gelo, na Am�eria do Norte, onentrou-se em duas regi~oes e, mais tarde, em três. AGroenlândia �ou oberta e a Islândia ompletamente enterrada sob o uxo de gelo. Na Europa, emv�arias �epoas, o gelo obriu as Ilhas Britânias, exetuando a osta ao sul da Inglaterra, e espalhou-sepela Europa oriental at�e a Fran�a.H�a dois milh~oes de anos, a primeira etapa glaial norte-ameriana iniiou seu avan�o para o sul.A idade do gelo estava em forma�~ao nessa �epoa, e essa invas~ao glaial onsumou-se, durando quaseum milh~ao de anos, desde o seu avan�o, dos entros de press~ao ao norte, at�e a sua retirada. O len�olentral de gelo estendeu-se ao sul, at�e o Kansas; os entros glaiais orientais e oidentais, ent~ao, n~aoeram t~ao extensos.H�a um milh~ao e meio de anos, a primeira grande geleira estava em retirada, na dire�~ao norte.Nesse meio tempo, quantidades enormes de neve haviam a��do na Groenlândia e na parte nordesteda Am�eria do Norte e, em breve, essa massa de gelo oriental ome�ou a uir para o sul. Essa foi asegunda invas~ao do gelo.Essas duas primeiras invas~oes do gelo n~ao abrangeram a Eur�asia. Durante essas �epoas iniiais daidade do gelo, a Am�eria do Norte estava repleta de mastodontes, mamutes peludos, avalos, amelos,veados, bois almisarados, bis~oes, pregui�as da terra, astores gigantes, tigres-dente-de-sabre, bihospregui�as t~ao grandes quanto elefantes, e muitos grupos de fam��lias de felinos e aninos. Contudo,dessa idade em diante, tiveram todos a sua popula�~ao reduzida rapidamente, pelo frio resente doper��odo glaial. Mais para o �nal da idade do gelo, a maioria dessas esp�eies animais �aram extintasna Am�eria do Norte.A vida na terra e na �agua, livre do gelo, mudou pouo em todo o mundo. Entre as invas~oes dogelo, o lima �ava quase t~ao suave quanto atualmente, talvez um pouo mais quente. As geleiraseram, a�nal, fenômenos loais, embora se espalhassem, obrindo �areas enormes. O lima osteirovariava onsideravelmente entre as �epoas de inatividade glaial e os tempos em que enormes iebergs,deslizando desde a osta do Maine, iam at�e o Atlântio ou, esapando pelo Puget Sound, hegavamao Pa���o, ou, desendo ruidosamente pelos �ordes da Noruega, atingiam o mar do Norte.673



61.6 O Homem Primitivo na Idade do GeloO grande aonteimento desse per��odo glaial foi a evolu�~ao do homem primitivo. Ligeiramente aoeste da �India, em uma terra agora sob as �aguas e em meio �a progênie de imigrantes asi�atios dotipo norte-ameriano de lêmures, os mam��feros preursores do homem subitamente apareeram. Essespequenos animais andavam prinipalmente om as suas pernas traseiras, e possu��am �erebros grandesem rela�~ao ao seu tamanho e em ompara�~ao aos �erebros de outros animais. Na septuag�esimagera�~ao dessa ordem de vida, um novo grupo, mais elevado, de animais, difereniou-se subitamente.Esses novos mam��feros intermedi�arios - que tinham quase duas vezes o tamanho e a altura dosseus anestrais e possu��am uma apaidade erebral proporionalmente maior - haviam aabado de�rmarem bem a si pr�oprios, quando os primatas, da tereira muta�~ao vital, subitamente apareeram.(Nessa mesma �epoa, um desenvolvimento retr�ogrado, na linhagem mam��fera intermedi�aria, deuorigem aos anestrais simianos; e, daqueles dias para �a, a rami�a�~ao humana tem-se adiantado emevolu�~ao progressiva, enquanto as tribos simianas permaneeram estaion�arias ou de fato at�e mesmoretroederam.)H�a um milh~ao de anos, Urantia foi registrada omo um mundo habitado. Uma muta�~ao, na linha-gem dos primatas em progress~ao, subitamente produziu dois seres humanos primitivos, os anestraisverdadeiros da humanidade.Esse aonteimento oorreu por volta da �epoa do ome�o do tereiro avan�o glaial; assim, pode-sepereber que os vossos primeiros anestrais naseram e riaram-se em um meio ambiente estimulante,revigorante e dif��il. E os �unios sobreviventes desses abor��gines de Urantia, os esquim�os, ainda hojepreferem residir nos limas fr��gidos do norte.Os seres humanos n~ao estavam presentes no hemisf�erio oidental at�e perto do �m da idade do gelo.Todavia, durante as �epoas interglaiais, eles passaram ao oidente, ontornando o Mediterrâneo, elogo tomaram o ontinente da Europa. Nas avernas da Europa oidental, podem ser enontradosossos humanos misturados aos remanesentes de animais, tanto tropiais quanto �artios, atestandoque o homem viveu nessas regi~oes durante as �ultimas �epoas glaiais que avan�avam e reuavam.61.7 A Continua�~ao da Idade do GeloDurante o per��odo glaial, outras atividades estavam em progresso, mas a a�~ao do gelo sobrepujoutodos os outros fenômenos nas latitudes norte. Nenhuma outra atividade terrestre deixa evidêniast~ao arater��stias na topogra�a. Os seixos rolados e as livagens ou rahaduras na superf��ie s~aoarater��stias, bem omo aldeir~oes, lagos, pedras desloadas e rohas pulverizadas, que n~ao est~aoligados a nenhum outro fenômeno na natureza. O gelo �e respons�avel tamb�em por essas suavesintumesênias, ou ondula�~oes super�iais, onheidas omo olinas de aluvi~oes. E uma invas~aoglaial, �a medida que avan�a, desloa os rios e muda toda a fae da Terra. Apenas as invas~oes glaiaisdeixam atr�as de si essas aluvi~oes reveladoras - montes de terra, lateral e frontalmente depositados.Esses dep�ositos de aluvi~oes, partiularmente as morenas de terra, estendem-se ao norte e a oeste,partindo da osta oriental da Am�eria do Norte. E s~ao tamb�em enontradas na Europa e na Sib�eria.H�a 750 mil anos, a quarta amada de gelo, uma uni~ao dos ampos entrais e orientais de gelo, naAm�eria do Norte, estava bem no seu aminho para o sul; no seu apogeu, alan�ou o sul de Illinois,desloando o rio Mississipi por oitenta quilômetros para o oeste e, a leste, estendendo-se para o sul,at�e o rio Ohio e a parte entral da Pensilvânia.Na �Asia, a amada siberiana de gelo fez a sua invas~ao at�e o ponto m�aximo para o sul, enquanto,na Europa, o gelo que avan�ava parou bem diante da barreira montanhosa dos Alpes.H�a 500 mil anos, durante o quinto avan�o do gelo, um novo desenvolvimento aelerou o urso da674



evolu�~ao humana. Subitamente, e em uma gera�~ao, as seis ra�as de ores surgiram, por muta�~ao dalinhagem humana abor��gine. Essa �e uma data duplamente importante, j�a que assinala tamb�em ahegada do Pr��nipe Planet�ario.Na Am�eria do Norte, o quinto avan�o glaial onsistiu em uma invas~ao ombinada de três entrosde gelo. O l�obulo do leste, ontudo, estendeu-se apenas at�e uma pequena distânia abaixo do vale doSaint Lawrene, e a amada de gelo vinda do oeste pouo avan�ou para o sul. Mas o l�obulo entralalan�ou o sul, obrindo a maior parte do estado de Iowa. Na Europa, essa invas~ao do gelo n~ao foit~ao extensa quanto a preedente.H�a 250 mil anos, ome�ou a sexta e �ultima invas~ao glaial. E, a despeito do fato de que os planaltosdo norte houvessem ome�ado a afundar-se ligeiramente, esse foi o per��odo de maior dep�osito de nevenos ampos de gelo do norte.Nessa invas~ao, as três grandes amadas de gelo aglutinaram-se em uma �unia vasta massa de gelo,e todas as montanhas do oeste partiiparam dessa atividade glaial. Essa foi a maior de todas asinvas~oes de gelo na Am�eria do Norte; o gelo movimentou-se para o sul a uma distânia de mais dedois mil e quinhentos quilômetros dos seus entros de press~ao; e a Am�eria do Norte experimentouas suas temperaturas mais baixas.H�a 200 mil anos, durante o avan�o da �ultima invas~ao glaial, aonteeu um epis�odio que tevemuito a ver om a marha dos aonteimentos em Urantia - a rebeli~ao de L�uifer.H�a 150 mil anos, o sexto e �ultimo per��odo de invas~ao glaial alan�ou os seus pontos mais afastadosna extens~ao sul, a amada de gelo do oeste ruzando a fronteira anadense e a amada entral vindoat�e o Kansas, Missouri e Illinois; a amada do leste avan�ando para o sul e obrindo grande parte daPensilvânia e do Ohio.Essa foi uma invas~ao glaial que gerou muitas l��nguas, ou l�obulos de gelo, e que moldou os lagosatuais, grandes e pequenos. Quando da sua retirada, o sistema norte-ameriano dos Grandes Lagosfoi gerado. E os ge�ologos urantianos, om bastante preis~ao, deduziram os v�arios est�agios dessedesenvolvimento e supuseram, om muita orre�~ao, que esses orpos de �agua, em �epoas diferentes,esvaziaram-se primeiro sobre o vale do Mississippi e depois, a leste, dentro do vale do rio Hudson e,�nalmente, por uma passagem ao norte, na dire�~ao do Saint Lawrene. Agora faz trinta e sete milanos desde que o sistema dos Grandes Lagos, ligados entre si, ome�ou a desarregar suas �aguas naatual passagem do Ni�agara.H�a 100 mil anos, durante o reuo da �ultima invas~ao glaial, as vastas amadas do gelo polarome�aram a se formar, e o entro da aumula�~ao do gelo moveu-se onsideravelmente para o norte. E,enquanto as regi~oes polares ontinuarem a ser obertas de gelo, di�ilmente ser�a poss��vel oorrer outraidade glaial, independentemente de futuras eleva�~oes de terras, ou de modi�a�~oes nas orrentes dosoeanos.Essa �ultima invas~ao glaial �ou em mil anos avan�ando, e foi neess�ario um per��odo semelhantede tempo para ompletar o seu reuo para o norte. As regi~oes temperadas têm �ado isentas de gelo,durante pouo mais de inq�uenta mil anos.O rigoroso per��odo glaial destruiu muitas esp�eies e transformou in�umeras outras radialmente.Muitas foram peneiradas sofridamente no vaiv�em das migra�~oes, que se �zeram neess�arias por ausado avan�o e do reuo do gelo. Os animais que seguiram para frente e reuaram om as geleiras sobrea Terra, foram o urso, o bis~ao, a rena, o boi almisarado, o mamute e o mastodonte.O mamute busou as pradarias abertas, enquanto o mastodonte preferiu as bordas abrigadas dasregi~oes de orestas. O mamute, at�e uma �epoa reente, vagava do M�exio ao Canad�a; a variedadesiberiana tornou-se oberta de l~a. O mastodonte perdurou na Am�eria do Norte, at�e que fosseexterminado pelo homem vermelho, do mesmo modo que o homem brano, mais tarde, eliminou obis~ao. 675



Na Am�eria do Norte, durante a �ultima geleira, o avalo, o tapir, a lhama e o tigre-dentes-de-sabre�aram extintos. Nos seus lugares, surgiram as pregui�as, os tatus e os poros aqu�atios, vindos daAm�eria do Sul.As migra�~oes for�adas da vida, diante do avan�o do gelo, obrigaram as plantas e os animais aruzamentos extraordin�arios e, om o reuo da invas~ao �nal do gelo, muitas das esp�eies �artiasde plantas, tanto quanto de animais, �aram abandonadas no alto de alguns pios de montanhas,aonde tinham ido para esapar da destrui�~ao pela invas~ao glaial. E assim, hoje, essas plantas eanimais desloados podem ser enontrados nos altos dos Alpes da Europa e mesmo nas montanhasapalahianas da Am�eria do Norte.A idade do gelo �e o �ultimo per��odo geol�ogio ompleto, a hamada �epoa Plistoena, uja dura�~aofoi de mais de dois milh~oes de anos.H�a 35 mil anos, �a demarado o t�ermino da grande idade do gelo, exeto nas regi~oes polares doplaneta. Essa data �e tamb�em signi�ativa, pois est�a bem pr�oxima da hegada de um Filho Material ede uma Filha Material, marando o ome�o da dispensa�~ao Adâmia, orrespondendo, grosso modo,ao ome�o da �epoa Holoena ou p�os-glaial.Esta narrativa, estendendo-se desde o surgimento da vida dos mam��feros at�e o reuo do gelo e�as �epoas hist�orias, obre um ilo de quase inq�uenta milh~oes de anos. Este �e o �ultimo per��odogeol�ogio - o atual - , que �e onheido pelos vossos pesquisadores omo o Cenoz�oio, ou a era dostempos reentes.[Auspiiado por um Portador da Vida Residente.℄
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Cap��tulo 62As Ra�as na Aurora do HomemPrimitivoH�A CERCA de um milh~ao de anos os anestrais imediatos da humanidade �zeram o seu apareimentopor interm�edio de três muta�~oes suessivas e s�ubitas, desendendo da ra�a primitiva do tipo lemurianode mam��feros plaent�arios. Os fatores dominantes desses lêmures primitivos derivavam do grupooidental, ou ameriano tardio, do plasma da vida evolutiva. Antes, por�em, de estabeleer a linhadireta de anestralidade humana, essa desendênia foi refor�ada por ontribui�~oes da implanta�~aoentral de vida evolu��da na �Afria. O grupo de vida oriental ontribuiu pouo, ou de fato nada, paraa verdadeira produ�~ao da esp�eie humana.
62.1 Os Tipos Primitivos de LêmuresOs lêmures primitivos vinulados �a anestralidade da esp�eie humana n~ao eram diretamente relai-onados �as tribos preexistentes de gib~aos e de maaos que ent~ao viviam na Eur�asia e no norte da�Afria, uja progênie sobreviveu at�e a �epoa presente. Nem eram uma progênie do tipo moderno delêmures, embora vindos de um anestral omum a ambos, mas h�a muito extinto.Enquanto esses lêmures primitivos evolu��am no hemisf�erio oidental, o estabeleimento da an-estralidade mam��fera direta da humanidade teve lugar no sudoeste da �Asia, na �area original daimplanta�~ao entral de vida, mas mais para o lado das fronteiras das regi~oes a leste. V�arios milh~oesde anos antes dessa �epoa, o tipo norte-ameriano de lêmures havia imigrado para o oeste, atraves-sando a ponte de terra sobre o estreito de Behring e havia tomado lentamente o aminho do sudoesteao longo da osta asi�atia. Essas tribos migrantes �nalmente alan�aram a regi~ao salubre que �aentre o ent~ao expandido Mediterrâneo e as regi~oes de montanhas elevadas da pen��nsula da �India.Nessas terras, a oeste da �India, eles uniram-se a outras linhagens favor�aveis, estabeleendo assim aanestralidade da ra�a humana.Com o passar do tempo, a osta marinha da �India, a sudoeste das montanhas, gradualmentesubmergiu, isolando ompletamente a vida dessa regi~ao. N~ao havia nenhum aminho para se hegarnem para se esapar dessa pen��nsula da Mesopotâmia ou da P�ersia, a n~ao ser ao norte, e esse ladoera repetidamente ortado pelas invas~oes das geleiras, vindas do sul. E foi, ent~ao, nessa �area quaseparadis��aa e, vindos dos desendentes superiores desse tipo lêmure de mam��fero, que surgiram doisgrandes grupos, formados pelas tribos dos s��mios dos tempos modernos e pela esp�eie humana dosdias atuais. 677



62.2 Os Mam��feros Preursores do HomemH�a pouo mais de um milh~ao de anos, os mam��feros preursores da Mesopotâmia, os desendentesdiretos dos tipos lemurianos de mam��feros plaent�arios norte-amerianos, subitamente apareeram.Eles eram pequenas riaturas bastante ativas, de quase um metro de altura; e, se bem que n~aoandassem habitualmente om as suas duas pernas traseiras, eles podiam failmente permaneereretos. Eram peludos e �ageis, e hilreavam �a moda dos maaos; mas, diferentemente dos s��mios,eram arn��voros. Tinham um polegar primitivo opositivo, bem omo um grande dedo do p�e altamente�util para agarrar. Desse ponto em diante, as esp�eies pr�e-humanas desenvolveram suessivamente opolegar opositivo, na medida em que perderam progressivamente o poder de agarrar do grande dedodo p�e. As tribos posteriores de maaos mantiveram a apaidade preênsil do dedo grande do p�e,mas nuna desenvolveram o tipo humano de polegar.Esses mam��feros preursores atingiam o resimento pleno aos três ou quatro anos de idade, tendouma longevidade potenial m�edia de era de vinte anos. Em geral a sua progênie onstitu��a-se deum �unio �lho, embora gêmeos tamb�em nasessem oasionalmente.Os membros dessa nova esp�eie tinham os maiores �erebros, em rela�~ao ao seu tamanho, entretodos os animais que haviam at�e ent~ao existido na Terra. Eles experimentaram muitas emo�~oes eompartilhavam numerosos instintos, que, mais tarde, araterizaram os homens primitivos; sendoaltamente uriosos e demonstrando uma alegria onsider�avel quando tinham êxito em qualquer a�~ao.O apetite pelos alimentos e o desejo sexual eram bem desenvolvidos, e uma sele�~ao sexual bemde�nida era manifestada em uma forma tosa de ortejo e de esolha dos ompanheiros. Eles lutariamferozmente em defesa dos seus ompanheiros e eram bastante ternos nas assoia�~oes de fam��lia,possuindo um senso de abnega�~ao e de humildade que beirava a vergonha e o remorso. Eles erammuito afetivos e leais em rela�~ao aos seus pareiros, e de ummodo toante; mas, aso as irunstâniasos separassem, eles esolheriam novos pareiros.De estatura pequena e mentes agu�adas para avaliar os perigos do seu habitat na oresta, elesdesenvolveram um medo extraordin�ario que os levou �aquelas s�abias medidas de preau�~ao que on-tribu��ram t~ao enormemente para a sua sobrevivênia, tais omo a onstru�~ao de tosos abrigos quefaziam nos topos altos das �arvores, o que eliminava muitos dos perigos da vida no n��vel do solo. Oome�o das tendênias para o medo, que a humanidade possui, data bem espei�amente desses dias.Esses mam��feros preursores desenvolveram um esp��rito tribal omo nuna antes existira. Eleseram, de fato, altamente greg�arios, sendo, no entanto, exessivamente agressivos, quando de algummodo perturbados nas busas omuns da sua vida rotineira, e demonstravam temperamentos furiososse a sua raiva fosse totalmente despertada. As suas naturezas beliosas, ontudo, serviram a um bomprop�osito; grupos superiores n~ao hesitavam em fazer guerra aos seus vizinhos inferiores e, assim, pormeio da sobrevivênia seletiva, a esp�eie foi melhorada progressivamente. Muito edo, esses lêmuresdominaram a vida das riaturas menores dessa regi~ao, e pouqu��ssimas das tribos mais antigas des��mios n~ao arn��voros sobreviveram.Esses agressivos pequenos animais multipliaram-se e espalharam-se pela pen��nsula da Meso-potâmia durante mais de mil anos, aperfei�oando-se onstantemente em tipo f��sio e inteligêniaem geral. Exatamente setenta gera�~oes depois que essa nova tribo havia sido originada do mais ele-vado tipo de anestral lemuriano, hegou a pr�oxima �epoa de desenvolvimento - a s�ubita diferenia�~aodos anestrais nesse novo passo vital de evolu�~ao dos seres humanos de Urantia.62.3 Os Mam��feros Intermedi�ariosFoi muito edo, na arreira dos mam��feros preursores dos humanos, na habita�~ao, no topo de uma�arvore, de um asal superior dessas riaturas �ageis, que naseram dois gêmeos, um masulino e678



um feminino. Comparados aos seus anestrais, eles eram realmente duas belas pequenas riaturas.Tinham pouo pêlo nos seus orpos, mas isto n~ao era uma desvantagem grande, pois eles viviam emum lima quente e uniforme.Esses �lhos reseram at�e a altura de um pouo mais de um metro e vinte. E, sob todos ospontos de vista, eram maiores do que os seus pais, tendo pernas mais longas e bra�os mais urtos.Possu��am polegares quase perfeitamente opositivos, quase t~ao bem adaptados aos trabalhos diver-si�ados quanto o polegar humano atual. Caminhavam eretos, tendo p�es quase t~ao bem adaptadospara andar quanto as ra�as humanas posteriores.Os seus �erebros eram inferiores e menores do que os dos seres humanos, mas eram bastantesuperiores, e relativamente bem maiores do que os dos seus anestrais. Os gêmeos, muito edo,demonstraram ter uma inteligênia superior e foram logo reonheidos omo os hefes de toda atribo de mam��feros preursores do homem, realmente instituindo uma forma primitiva de organiza�~aosoial e uma divis~ao eonômia, ainda que prim�aria, do trabalho. Esses irm~aos aasalaram-se e, embreve, desfrutaram da soiedade de vinte e um �lhos, muito semelhantes a eles pr�oprios, todos demais de um metro e vinte de altura e, sob todos os pontos de vista, superiores �a esp�eie anestraldeles. Esse novo grupo formou o n�uleo dos mam��feros intermedi�arios.Quando a popula�~ao nesse grupo novo e superior reseu, a guerra, de um modo impla�avel, irrom-peu; e ent~ao, quando a luta terr��vel estava terminada, nenhum �unio indiv��duo da ra�a preexistente eanestral dos mam��feros preursores havia permaneido vivo. A rami�a�~ao menos numerosa, por�emmais poderosa e inteligente da esp�eie, sobrevivera �as ustas dos seus anestrais.E ent~ao, por quase quinze mil anos (seisentas gera�~oes), tal riatura tornou-se o terror dessaparte do mundo. Todos os animais grandes e ferozes, dos tempos anteriores, haviam pereido. Osgrandes animais nativos dessas regi~oes n~ao eram arn��voros, e as esp�eies maiores da fam��lia dosfelinos, os le~oes e os tigres, ainda n~ao haviam invadido esse lugar reôndito partiularmente abrigadoda superf��ie da Terra. E, por isso, esses mam��feros intermedi�arios �zeram-se valentes e subjugaramtudo o que estava no seu setor da ria�~ao.Comparados �a sua esp�eie anestral, os mam��feros intermedi�arios eram mais aperfei�oados, emtodos os sentidos. At�e mesmo a dura�~ao do seu potenial de vida tornou-se mais longa, sendo deaproximadamente vinte e ino anos. In�umeros tra�os humanos rudimentares surgiram nessa novaesp�eie. Al�em das propens~oes inatas demonstradas pelos seus anestrais, esses mam��feros inter-medi�arios eram apazes de demonstrar o desgosto, em algumas situa�~oes repulsivas. Eles possu��amtamb�em um instinto bem de�nido para riar reservas; eles esondiam a omida para o uso posteriore eram muito dados a oleionar seixos redondos e lisos e ertos tipos de pedras arredondadas, quese adequavam bem para servir de muni�~oes defensivas e ofensivas.Esses mam��feros intermedi�arios foram os primeiros a demonstrar uma propens~ao de�nida para aonstru�~ao, omo �a evideniado pela rivalidade que tinham quanto a onstruir tanto as suas asasnos topos das �arvores, quanto os abrigos subterrâneos de muitos t�uneis; eles foram a primeira esp�eiede mam��feros a busar a seguran�a de abrigos nas �arvores, e nos subterrâneos. Eles renuniaram �avida nas �arvores, em grande parte, omo loais �unios de abrigos, vivendo no h~ao durante o dia edormindo no topo das �arvores �a noite.Com o passar do tempo, o aumento natural do n�umero deles �nalmente resultou em uma om-peti�~ao s�eria pela omida e em uma rivalidade por ausa do sexo, e tudo isso ulminou em uma s�eriede batalhas destrutivas, que quase aniquilou toda a esp�eie. Essas lutas ontinuaram at�e que apenasum grupo de menos de em indiv��duos permaneeu vivo. Uma vez mais, por�em, a paz prevaleia,e essa �unia tribo sobrevivente onstruiu de novo os seus lugares de dormir nos topos das �arvores euma vez mais retomou uma existênia normal e semipa���a.Di�ilmente podeis imaginar a margem pequena pela qual os vossos anestrais pr�e-humanos, detempos em tempos, puderam esapar da extin�~ao. Tivesse a r~a, anestral de toda a humanidade,679



pulado ino ent��metros a menos em erta oasi~ao, e todo o urso da evolu�~ao teria sido profunda-mente alterado. A m~ae lemuriana imediata da esp�eie dos mam��feros preursores esapou da morte,por um �o, n~ao menos do que ino vezes antes de dar nasimento ao pai da nova e mais elevadaordem de mam��feros. Contudo o que aonteeu, de mais pr�oximo do �m, foi quando um relâmpagoatingiu a �arvore na qual a futura m~ae dos gêmeos primatas estava dormindo. Ambos os mam��ferosintermedi�arios progenitores �aram severamente abalados e seriamente queimados; três dos seus sete�lhos foram mortos por esse golpe vindo dos �eus. Esses animais em evolu�~ao eram quase que su-perstiiosos. O asal, ujo lar no topo de uma �arvore havia sido golpeado, era realmente de l��deresdo grupo mais adiantado da esp�eie de mam��feros intermedi�arios; e, seguindo o exemplo deles, maisda metade da tribo, abrangendo as fam��lias mais inteligentes, mudou-se para um loal afastado erade três quilômetros dessa loalidade e ome�ou a onstru�~ao de novas moradas nos topos das �arvorese de novos abrigos terrestres - os seus abrigos transit�orios no aso de perigo s�ubito.Logo depois de terminar a sua asa, essa dupla veterana, de tantas lutas, viu-se omo progenitoraorgulhosa de gêmeos, os mais interessantes e importantes animais que jamais naseram no mundoat�e �aquela �epoa, pois foram eles os primeiros da nova esp�eie de primatas que onstituiu o pr�oximopasso vital da evolu�~ao pr�e-humana.Ao mesmo tempo em que esses primatas gêmeos nasiam, uma outra dupla - um maho e umafêmea, espeialmente retardados, da tribo de mam��feros intermedi�arios, uma dupla que era inferiortanto mental quanto �siamente - tamb�em deu nasimento a gêmeos. Esses gêmeos, um maho e umafêmea, eram indiferentes �as onquistas; estavam eles preoupados apenas em obter omida e, j�a quen~ao omiam arne, logo perderam todo o interesse em ir prourar presas. Esses gêmeos retardadostornaram-se os fundadores das tribos modernas de s��mios. Os seus desendentes busaram as regi~oessulinas mais quentes, om seus limas suaves e abundânia de frutas tropiais, onde retomaram asua vida e, de um modo muito semelhante ao daqueles dias, om exe�~ao daquelas rami�a�~oes quese aasalaram om os tipos mais primitivos de gib~oes e maaos; e que se deterioraram bastante emonseq�uênia disso.E, assim, pode ser prontamente perebido que o homem e o maao est~ao vinulados apenaspelo fato de provirem dos mam��feros intermedi�arios, de uma tribo na qual aonteeu o nasimentoonomitante de dois pares de gêmeos om a sua subseq�uente separa�~ao: o par inferior destinou-se aproduzir os tipos modernos de maaos, babu��nos, hipanz�es e gorilas, enquanto o par superior �oudestinado a ontinuar a linha de asens~ao, que evoluiu at�e o pr�oprio homem.O homem moderno e os s��mios vieram da mesma tribo e esp�eie, mas n~ao dos mesmos pais. Osanestrais do homem desenderam da linhagem superior dos remanesentes seleionados dessa tribode mam��feros intermedi�arios, enquanto os s��mios modernos (exetuando ertos tipos preexistentes delêmures, gib~oes, maaos e outras riaturas do mesmo gênero) s~ao desendentes do asal inferior dessegrupo de mam��feros intermedi�arios; uma dupla que sobreviveu apenas porque se esondeu, em umabrigo subterrâneo om estoque de alimentos, por mais de duas semanas, durante o �ultimo ombateferrenho da sua tribo, saindo apenas depois que as hostilidades haviam hegado ompletamente ao�m.62.4 Os PrimatasRemontando agora ao nasimento dos gêmeos superiores, um maho e uma fêmea, aos dois membrosl��deres da tribo de mam��feros intermedi�arios: esses dois bebês animais eram de uma ordem inusitada;tinham ainda menos pêlos nos seus orpos do que os seus pais e, ainda muito jovens, insistiram emandar eretos. Os seus anestrais j�a haviam aprendido a andar om as pernas traseiras, mas essesprimatas gêmeos permaneeram eretos desde o prin��pio. Eles atingiram uma altura de mais de ummetro e meio e as suas abe�as resultaram maiores em ompara�~ao �a de outros na mesma tribo. Se680



bem que houvessem aprendido desde muito edo a se omuniar um om o outro, por meio de sinaise de sons, eles nuna foram apazes de fazer o seu povo ompreender esses novos s��mbolos.Quando tinham era de quatorze anos de idade, eles fugiram da tribo, indo para o oeste, parariar a sua pr�opria fam��lia e estabeleer a nova esp�eie de primatas. E essas novas riaturas s~ao,muito apropriadamente, denominadas primatas, j�a que elas foram os anestrais animais diretos eimediatos da pr�opria fam��lia humana.Assim foi que os primatas vieram a oupar uma regi~ao a oeste da osta da pen��nsula da Meso-potâmia, quando ent~ao ela se projetava at�e o mar ao sul, enquanto as tribos menos inteligentes, masintimamente relaionadas, viviam na ponta da pen��nsula e at�e a linha das margens a leste.Os primatas eram mais humanos e menos animais do que os seus predeessores mam��feros in-termedi�arios. As propor�~oes do esqueleto dessa nova esp�eie eram muito semelhantes �as das ra�ashumanas primitivas. Os tipos de m~ao e de p�e humanos haviam-se desenvolvido plenamente, e essasriaturas podiam andar e mesmo orrer t~ao bem quanto qualquer dos seus desendentes humanosposteriores. Eles abandonaram quase ompletamente a vida nas �arvores, embora ontinuassem areorrer aos topos das �arvores por medida de seguran�a �a noite, pois, omo os seus anestrais primi-tivos, estavam bastante sujeitos ao medo. O uso resente das suas m~aos muito fez para desenvolvera apaidade erebral inerente; no entanto, ainda n~ao possu��am mentes que pudessem ser realmentehamadas de humanas.Embora pela sua natureza emoional os primatas diferissem pouo dos seus antepassados, eles de-monstravam possuir tendênias omo que mais humanas em todas as suas propens~oes. Eram, de fato,animais esplêndidos e superiores, alan�ando a maturidade aos dez anos de idade aproximadamentee tendo uma expetativa de vida natural m�edia de era de quarenta anos. Isto �e, eles podiam teressa longevidade se tivessem mortes naturais, mas, naqueles dias primitivos, pouos animais tinhamuma morte natural; a luta pela existênia era de todo muito intensa.E ent~ao, depois de quase noveentas gera�~oes de desenvolvimento, obrindo era de vinte e ummil anos desde a origem dos mam��feros preursores, os primatas subitamente geraram duas riaturasnot�aveis, os primeiros seres humanos verdadeiros.Assim foi que os mam��feros preursores, vindos do tipo norte-ameriano de lêmures, deram origemaos mam��feros intermedi�arios, e esses mam��feros intermedi�arios, por sua vez, produziram os primatassuperiores, que se tornaram os anestrais imediatos da ra�a humana primitiva. As tribos de primataseram o �ultimo v��nulo vital na evolu�~ao do homem, mas, em menos de ino mil anos, nem um �unioindiv��duo dessas tribos extraordin�arias sobreviveu.62.5 Os Primeiros Seres HumanosDo ano 1934 d.C. at�e o nasimento dos dois primeiros seres humanos, ontam-se exatamente 993 419anos.Esses dois seres not�aveis eram verdadeiros seres humanos. Possu��am polegares humanos perfeitos,omo os tiveram muitos dos seus anestrais, e tinham p�es t~ao perfeitos quanto os das ra�as humanasatuais. Eles andavam e orriam na vertial, n~ao eram trepadores; a fun�~ao de agarrar om o dedogrande do p�e havia desapareido ompletamente. Quando o perigo os levava aos topos das �arvores,eles subiam exatamente omo os humanos de hoje o fariam. Eles esalariam um trono de uma�arvore omo um urso, n~ao omo fariam o hipanz�e ou o gorila, pendurando-se e pulando nos galhos.Esses primeiros seres humanos (e os desendentes deles) alan�avam plena maturidade aos dozeanos de idade e possu��am um potenial de longevidade de era de setenta e ino anos.Muitas emo�~oes novas logo surgiram nesses humanos gêmeos. Eles experimentaram a admira�~ao681



por objetos, tanto quanto por outros seres, e demonstraram ter uma vaidade onsider�avel. Maso avan�o mais not�avel no desenvolvimento emoional foi o apareimento s�ubito de um grupo novode sentimentos realmente humanos, do grupo da adora�~ao, abrangendo o respeito, a reverênia, ahumildade e at�e mesmo uma forma primitiva de gratid~ao. O medo, somado �a ignorânia quanto aosfenômenos naturais, estava para dar nasimento �a religi~ao primitiva.N~ao apenas tais sentimentos humanos manifestaram-se nesses humanos primitivos, mas muitossentimentos mais altamente evolu��dos estiveram tamb�em presentes, nas suas formas rudimentares.Eles eram levemente onheedores da piedade, da vergonha e da reprova�~ao, bem omo onsientesde um modo mais aentuado do amor, �odio e vingan�a, estando tamb�em aentuadamente susept��veisao sentimento do i�ume.Esses primeiros seres humanos - os gêmeos - foram uma grande prova�~ao para os seus progenitoresprimatas. Eles eram t~ao uriosos e aventureiros que quase perderam as suas vidas, em v�arias oasi~oes,antes dos seus oito anos de idade. E, omo n~ao podia deixar de ser, eles estavam j�a bastante maradosom iatrizes, na �epoa em que tinham doze anos.Muito edo aprenderam a omunia�~ao verbal; na idade de dez anos j�a haviam riado e aper-fei�oado uma linguagem de sinais e de palavras de quase inq�uenta id�eias e haviam aperfei�oado, emmuito, e expandido a t�enia de omunia�~ao primitiva dos seus anestrais. Todavia, por mais quetentassem, eles n~ao foram apazes de ensinar, aos seus progenitores, sen~ao umas pouas palavras,sinais e s��mbolos novos.Quando tinham era de nove anos de idade, e passeavam rio abaixo, em um dia luminoso, elestiveram um relaionamento memor�avel. Todas as inteligênias elestes estaionadas em Urantia,inluindo eu pr�oprio, estavam presentes omo observadoras das transa�~oes desse enontro amorosoao meio-dia. Nesse dia memor�avel, eles hegaram ao entendimento de viverem juntos, um para ooutro, e essa foi a primeira de uma s�erie desses aordos, que �nalmente ulminou na deis~ao de partir,abandonando os seus semelhantes animais inferiores, indo na dire�~ao norte, mal sabendo que estavamassim fundando a ra�a humana.Embora estiv�essemos todos grandemente preoupados om o que aqueles dois pequenos selvagensestavam planejando, n�os �eramos impotentes para ontrolar o trabalho das suas mentes; n�os n~ao inu-eniamos - nem poder��amos inueniar - arbitrariamente as suas deis~oes; todavia, dentro dos limitespermiss��veis da fun�~ao planet�aria, n�os, os Portadores da Vida, junto om os nossos olaboradores,todos onspiramos para onduzir os gêmeos humanos para o norte e para muito distante do seu povopeludo e ainda parialmente habitante das �arvores. E assim, em raz~ao da esolha da pr�opria inte-ligênia deles, os gêmeos migraram e, devido �a nossa supervis~ao, eles migraram em dire�~ao ao norte,para uma regi~ao apartada, onde esaparam da possibilidade da degrada�~ao biol�ogia, que viria, asose misigenassem om os seus parentes inferiores das tribos primatas.Pouo antes da partida do seu lar na oresta, eles perderam a sua m~ae em um ataque dos gib~aos.Ainda que n~ao possu��sse a inteligênia deles, ela tinha um afeto mam��fero ondigno e de uma ordemelevada pelos seus �lhos e, destemidamente, deu a sua vida na tentativa de salvar o maravilhoso par.E o seu sarif��io n~ao foi em v~ao, pois ela onteve os inimigos at�e que o pai hegasse om refor�ospara pôr os invasores a orrer.Logo depois, esse jovem asal abandonou os seus ompanheiros para fundar a ra�a humana; o seupai primata �ou desonsolado - e om o ora�~ao despeda�ado. Reusava-se a omer, mesmo quandoa omida era trazida a ele pelos seus outros �lhos. Tendo perdido a sua brilhante progênie, a vidaj�a n~ao pareia digna de ser vivida entre os seus semelhantes omuns; assim, ele vagou pela oresta efoi ataado por gib~oes hostis, sendo golpeado at�e a morte.
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62.6 A Evolu�~ao da Mente HumanaN�os, os Portadores da Vida em Urantia, passamos por uma longa vig��lia e uma espera uidadosa desdeo dia em que iniialmente plantamos o plasma da vida nas �aguas planet�arias e assim, naturalmente,at�e que o apareimento dos primeiros seres realmente inteligentes e volitivos trouxesse-nos uma grandealegria e uma satisfa�~ao suprema.Aompanhamos o desenvolvimento mental dos gêmeos, por meio da observa�~ao do funionamentodos sete esp��ritos ajudantes da mente, destinados a Urantia, na �epoa da nossa hegada ao planeta.Durante o longo desenvolvimento evoluion�ario da vida planet�aria, esses inans�aveis ministradores damente têm sempre registrado as suas habilidades resentes de ontatar as apaidades dos �erebros,em expans~ao suessiva, das riaturas animais progressivamente superiores.A prin��pio, apenas o esp��rito da intui�~ao podia funionar no omportamento, de instintos ereexos, da vida animal primordial. Com a diferenia�~ao dos tipos mais elevados, o esp��rito da om-preens~ao tornou-se apaz de dotar tais riaturas om a d�adiva da assoia�~ao espontânea de id�eias.Mais tarde observamos o esp��rito da oragem entrar em a�~ao; os animais em evolu�~ao realmente de-senvolviam uma forma inipiente de autoonsiênia de prote�~ao. Depois do apareimento dos gruposde mam��feros, n�os observamos o esp��rito do onheimento manifestando-se em medida resente. Ea evolu�~ao dos mam��feros mais elevados trouxe �a fun�~ao o esp��rito do onselho, om o resimentoresultante do instinto de grupo e om os ome�os do desenvolvimento soial primitivo.Progressivamente, om o desenvolvimento dos mam��feros preursores e, em seguida, om o dosmam��feros intermedi�arios e dos primatas, t��nhamos observado o servi�o implementado dos primeirosino ajudantes. Mas nuna os dois esp��ritos ajudantes restantes, os mais elevados ministradores damente, haviam sido apazes de entrar em fun�~ao no tipo de mente evoluion�aria de Urantia.Imaginai o nosso j�ubilo, um dia - os dois gêmeos estavam om era de dez anos de idade - quando oesp��rito da adora�~ao fez o seu primeiro ontato om a mente da gêmea fêmea e pouo depois om a domaho. Sab��amos que algo muito pr�oximo da mente humana aproximava-se da ulminânia; e quando,era de um ano depois, eles �nalmente resolveram, em onseq�uênia do pensamento meditativo ede deis~ao propositada, partir de asa e viajar para o norte, ent~ao o esp��rito da sabedoria ome�oua atuar em Urantia, nessas duas que s~ao reonheidas, agora, omo mentes humanas.Houve uma nova e imediata ordem de mobiliza�~ao dos sete esp��ritos ajudantes da mente. Est�avamosheios de expetativa; ompreend��amos que se aproximava a hora longamente aguardada; sab��amosque est�avamos no umbral da realiza�~ao do nosso esfor�o prolongado para desenvolver e fazer evoluirem Urantia as riaturas dotadas de vontade.62.7 O Reonheimento do Mundo omo Sendo HabitadoN�os n~ao tivemos que esperar muito. Ao meio-dia, no dia seguinte ao da fuga dos gêmeos, aonteeuo teste iniial da transmiss~ao dos sinais do iruito do universo no foo da reep�~ao planet�aria deUrantia. Est�avamos todos, evidentemente, agitados om a ompreens~ao da iminênia de um grandeaonteimento; mas, j�a que este mundo era uma esta�~ao de experimento de vida, n~ao t��nhamos a me-nor id�eia de omo exatamente ser��amos informados sobre o reonheimento de haver vida inteligenteno planeta. Mas n~ao permaneemos na expetativa por muito tempo. Ao tereiro dia, depois dafuga dos gêmeos, e antes que o orpo dos Portadores da Vida partisse, hegou o aranjo de N�ebadonpara o estabeleimento iniial do iruito planet�ario.Foi um dia memor�avel em Urantia, quando o nosso pequeno grupo reuniu-se perto do p�olo pla-net�ario de omunia�~ao espaial e reebeu a primeira mensagem de S�alvington, sobre o iruito demente reentemente estabeleido no planeta. E essa primeira mensagem, ditada pelo omandante do683



orpo dos aranjos, dizia:\Aos Portadores da Vida em Urantia - Sauda�~oes! Transmitimos a erteza do grande j�ubilo emS�alvington, em Edêntia e em Jerus�em, em honra ao registro, na sede-entral de N�ebadon, do sinal daexistênia, em Urantia, de mente om a dignidade da vontade. A deis~ao propositada dos gêmeos, departir na dire�~ao norte e de isolar-se da sua progênie, dos seus anestrais inferiores, �ou registrada.Essa �e a primeira deis~ao da mente - do tipo humano de mente - em Urantia, e automatiamente seestabelee o iruito de omunia�~ao por meio do qual essa mensagem iniial de reonheimento est�asendo transmitida".Em seguida, por esse novo iruito, vieram os umprimentos dos Alt��ssimos de Edêntia, ontendoinstru�~oes para os Portadores da Vida residentes, proibindo-nos de interferir no modelo de vida quet��nhamos estabeleido. Fomos instru��dos a n~ao intervir nos assuntos do progresso humano. N~ao deveser inferido que os Portadores da Vida tenham alguma vez interferido arbitr�aria e meaniamentena realiza�~ao natural dos planos evoluion�arios planet�arios, pois n�os n~ao o fazemos. Contudo, at�eessa �epoa nos havia sido permitido manipular o meio ambiente para proteger o plasma vital deum modo espeial, e era essa supervis~ao extraordin�aria, mas totalmente natural, que devia sofrerdesontinuidade.E t~ao logo os Alt��ssimos tinham terminado de falar, a bela mensagem de L�uifer, ent~ao soberanodo sistema de Satânia, ome�ou a entrar no planeta. Agora, os Portadores da Vida ouviam aspalavras de boas-vindas do seu pr�oprio hefe e reebiam a sua permiss~ao para retornar a Jerus�em.Essa mensagem de L�uifer manifestava a aeita�~ao o�ial do trabalho dos Portadores da Vida emUrantia e absolvia-nos de qualquer r��tia futura sobre qualquer dos nossos esfor�os para aperfei�oaros modelos de vida de N�ebadon, do modo omo estavam estabeleidos no sistema de Satânia.Essas mensagens de S�alvington, Edêntia e Jerus�em, maravam formalmente o t�ermino da super-vis~ao dos Portadores da Vida no Planeta, que havia durado toda uma longa �epoa. Durante idadesestivemos trabalhando, assistidos apenas pelos sete esp��ritos ajudantes da mente e pelos MestresControladores F��sios. E agora, havendo surgido nas riaturas evoluion�arias do planeta, a vontade,a apaidade de esolher o poder de adorar e asender, ompreend��amos que o nosso trabalho haviaaabado e que o nosso grupo se preparava para partir. Sendo Urantia um mundo de modi�a�~aoda vida, nos foi dada a permiss~ao para deixarmos aqui dois Portadores da Vida seniores om dozeassistentes, e fui eu um dos esolhidos desse grupo e, desde ent~ao, tenho sempre estado em Urantia.Urantia foi formalmente reonheida omo um planeta de residênia humana no universo deN�ebadon, exatamente, 993 408 anos atr�as (a ontar do ano 1934 d.C.) A evolu�~ao biol�ogia ha-via, uma vez mais, alan�ado n��veis humanos de dignidade de vontade; e, pois, o homem haviahegado ao planeta 606 de Satânia.[Auspiiado por um Portador de Vida de N�ebadon, residente em Urantia.℄
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Cap��tulo 63A Primeira Fam��lia HumanaURANTIA foi registrada omo um mundo habitado quando os dois primeiros seres humanos - osgêmeos - tinham onze anos de idade, e antes que se houvessem transformado nos pais dos primogênitosda segunda gera�~ao de verdadeiros seres humanos. E, nessa oasi~ao de reonheimento planet�arioformal, a mensagem do aranjo de S�alvington terminava om estas palavras: \A mente humanaapareeu no 606 de Satânia, e esses pais da nova ra�a ser~ao hamados de Andon e Fonta. E todosos aranjos oram para que essas riaturas possam rapidamente ser dotadas om a d�adiva do esp��ritodo Pai Universal, residindo nas suas pessoas".Andon �e um nome que em N�ebadon signi�a \a primeira riatura, semelhante ao Pai, a demons-trar ter sede humana de perfei�~ao". Fonta signi�a \a primeira riatura, semelhante ao Filho, ademonstrar ter fome humana de perfei�~ao."Andon e Fonta n~ao onheiam esses nomes at�e que lhes foram onferidos, quando da �epoa da fus~aodeles om os seus Ajustadores do Pensamento. Quando da permanênia mortal deles em Urantia,hamavam um ao outro de Sonta-an e de Sonta-en; Sonta-an signi�ando \amado pela m~ae", eSonta-en signi�ando \amada pelo pai". Eles deram esses nomes a si pr�oprios, e os seus signi�adosexprimem afei�~ao e onsidera�~ao m�utuas.63.1 Andon e FontaSob muitos aspetos, Andon e Fonta foram o asal mais not�avel de seres humanos que jamais viveuna fae da Terra. Esse par maravilhoso, os verdadeiros pais de toda a humanidade, sob todos ospontos de vista, foi superior a muitos dos seus desendentes imediatos; e ambos foram radialmentediferentes de todos os seus asendentes, tanto imediatos quanto remotos.Os pais desse primeiro asal humano eram aparentemente pouo diferentes da m�edia da sua tribo,embora estivessem entre os membros mais inteligentes daquele grupo que primeiro aprendeu a atirarpedras e usar a lava para lutar. Eles tamb�em faziam uso de lasas pontiagudas de pedras, s��lex eossos.Enquanto ainda viviam om os seus pais, Andon havia amarrado uma lasa aguda de pedra naextremidade da lava, usando tend~oes animais om essa �nalidade, e, em muitas oportunidades, fezuso dessa arma para salvar tanto a sua vida quanto a da sua igualmente aventureira e uriosa irm~a,que infalivelmente o aompanhava em todas as suas aminhadas para explora�~oes.A deis~ao de Andon e Fonta de deixar a tribo de primatas implia uma qualidade de mente muitoaima da inteligênia grosseira que araterizou tantos desendentes seus, que se rebaixaram ruzandoom os seus primos atrasados das tribos simianas. Mas o vago sentimento que eles possu��am, de seremalgo mais do que meros animais, era devido �a outorga da pessoalidade e da ampli�a�~ao desta pela685



presen�a dos Ajustadores do Pensamento que passaram a residir nas suas mentes.63.2 A Fuga dos GêmeosAp�os deidirem fugir em dire�~ao ao norte, Andon e Fonta suumbiram ao pr�oprio medo durante umerto tempo, espeialmente ao medo de desagradar ao pai e �a fam��lia mais imediata. Eles imaginaramser ataados por parentes hostis e, assim, reonheeram a possibilidade de enontrar a morte nasm~aos dos seus j�a iumentos ompanheiros de tribo. Quando jovens, os gêmeos tinham passado amaior parte do seu tempo em ompanhia um do outro e, por essa raz~ao, nuna haviam sido muitopopulares entre os seus primos animais da tribo de primatas. E ainda pioraram a sua posi�~ao natribo ao onstru��rem uma morada isolada, e muito superior, em uma �arvore.E foi nesse novo lar, no meio do alto das �arvores, em uma noite em que foram despertados poruma violenta tempestade, ao se abra�arem ternamente por ausa do medo, que deidiram �nal eompletamente fugir do habitat tribal e daquele lar no topo das �arvores.Eles haviam preparado j�a um ref�ugio toso na opa de uma �arvore, a meio dia de viagem para onorte. Esse foi o esonderijo sereto e seguro deles para o primeiro dia longe do lar na oresta. N~aoobstante os gêmeos ompartilharem o medo mortal, omum aos primatas, de estarem no h~ao no meioda noite, eles aventuraram-se a partir, pouo antes do anoiteer, tomando a sua trilha para o norte.Se bem que fosse neess�aria da parte deles uma oragem inusitada para empreender essa viagemnoturna, mesmo om a lua heia, eles onlu��ram orretamente que era menos prov�avel, desse modo,que sentissem a falta deles e que fossem perseguidos pelos ompanheiros da tribo e pelos parentes.E hegaram a salvo no loal previamente preparado, um pouo antes da meia-noite.Na sua viagem para o norte, desobriram um dep�osito exposto de s��lex e, enontrando muitaspedras om a forma adequada para v�arios usos, eles juntaram um suprimento para o futuro. Aotentar lasar essas pedras de modo a que melhor se adaptassem para as v�arias �nalidades, Andondesobriu a sua qualidade de fazer hispas e onebeu a id�eia de fazer fogo. Mas essa onep�~ao n~aose �rmou na sua mente naquele momento, pois o lima estava salubre e poua neessidade havia defogo.Mas o sol do outono j�a estava indo baixo no �eu e, ao rumarem para o norte, as noites �aram adavez mais frias. E eles j�a se viram for�ados a fazer uso de peles de animais para se aqueer. Antes quese ompletasse uma lua desde que estavam ausentes de asa, Andon deu a entender �a sua ompanheiraque ele podia fazer fogo om as pedras duras. Eles tentaram por dois meses utilizar a fa��sa da pedrapara aender um fogo, mas nada onseguiram. Cada dia, o asal bateria as pedras e tentaria fazera igni�~ao da madeira. Finalmente, numa erta tarde �a hora do pôr do sol, o segredo da t�enia foidesoberto quando oorreu a Fonta subir em uma �arvore pr�oxima para apanhar o ninho abandonadode um p�assaro. O ninho estava seo e era altamente inam�avel e onseq�uentemente produziu umahama abundante quando a hispa lhe aiu em ima. Eles �aram t~ao surpresos e assustados omo êxito, que quase perderam o fogo, mas salvaram-no adiionando o est��mulo adequado e, ent~ao,ome�ou a primeira busa de lenha pelos pais da humanidade.Esse foi um dos momentos mais jubilosos das suas urtas, mas aventurosas vidas. Durante todaa noite, permaneeram vigiando o fogo queimar, ompreendendo vagamente que tinham feito umadesoberta que lhes tornaria poss��vel desa�ar o lima e, assim, se tornarem para sempre independentesdos seus parentes animais das terras do sul. Depois de três dias de desanso e de desfrute do fogo,eles prosseguiram a sua viagem.Os primatas asendentes de Andon haviam sempre mantido vivo o fogo que tinha sido aeso pelosraios, mas nuna antes as riaturas da Terra haviam tido a posse de um m�etodo de ome�ar o fogoquando quisessem. Todavia, demorou muito tempo para que os gêmeos �assem sabendo que o musgo686



seo e outros materiais serviam para aender o fogo t~ao bem quanto os ninhos de p�assaros.63.3 A Fam��lia de AndonQuase dois anos transorreram, desde a noite em que os gêmeos partiram de asa, antes que o seuprimeiro �lho nasesse. Eles o hamaram de Sontad; e Sontad foi a primeira riatura que naseu, emUrantia, a ser enrolada em uma oberta protetora no momento do nasimento. A ra�a humana tinhatido o seu in��io, e om essa nova evolu�~ao surgiu o instinto de uidar devidamente das rian�as, asquais nasiam ada vez mais fraas; isso iria araterizar o desenvolvimento progressivo da mente daordem inteletual, em ontraste om os tipos mais puramente animais.Andon e Fonta tiveram dezenove �lhos ao todo, e viveram para desfrutar do onv��vio om quasemeia entena de netos e meia d�uzia de bisnetos. A fam��lia domiiliava-se em quatro abrigos ont��guosna roha, ou grutas, três das quais eram interligadas por passagens que tinham sido esavadas noal�ario maio, om os instrumentos de pedra riados pelos �lhos de Andon.Esses primeiros andonitas evideniaram um esp��rito marante de grupo; a�avam em grupos enuna se distaniavam muito do loal da pr�opria asa. Pareiam ompreender que eram um grupoisolado e singular de seres vivos e que, por isso, deviam evitar separar-se. Esse sentimento deparenteso ��ntimo sem d�uvida era devido �a ministra�~ao mental intensi�ada dos esp��ritos ajudantes.Andon e Fonta trabalharam inessantemente para nutrir e elevar o seu l~a. Viveram at�e a idadede quarenta e dois anos, quando ambos foram mortos durante um abalo da terra, pela queda de umaroha pendente. Cino dos seus �lhos e onze netos pereeram om eles, e quase vinte dos desendentesdeles sofreram ferimentos s�erios.Com a morte dos seus pais, Sontad, a despeito de estar om um p�e seriamente ferido, assumiuimediatamente a lideran�a do l~a e foi habilmente ajudado pela sua mulher, a sua irm~a mais velha.A primeira tarefa deles foi rolar as pedras para enterrar de�nitivamente os seus pais, irm~aos, irm~as e�lhos mortos. Um signi�ado indevido n~ao deveria estar ligado a esse ato de enterrar. Suas id�eias desobrevivênia depois da morte eram muito vagas e inde�nidas, derivando-se essenialmente da vidados sonhos fant�astios e variados que tinham.Essa fam��lia de Andon e Fonta manteve-se unida at�e a vig�esima gera�~ao, quando um misto deompeti�~ao pelos alimentos e de atrito soial trouxe o ome�o da dispers~ao.63.4 Os Cl~as AndôniosOs homens primitivos - os andonitas - tinham olhos negros e uma tez bronzeada, algo omo umruzamento de amarelo om vermelho. A melanina �e uma substânia que d�a a or e que �e enontradanas peles de todos os seres humanos. �E o pigmento original da pele andônia. Pela aparênia gerale pela or da pele, esses andonitas primitivos pareiam-se mais om os esquim�os atuais do que omqualquer outro tipo vivo de seres humanos. Eles foram as primeiras riaturas a usarem peles deanimais omo prote�~ao ontra o frio; tinham um pouo mais de pêlos, nos seus orpos, do que oshumanos dos dias atuais.A vida tribal dos anestrais animais desses homens primitivos deixa antever o ome�o de numerosasonven�~oes soiais e, om as emo�~oes em expans~ao e os poderes erebrais desses seres aumentados,houve um desenvolvimento imediato na organiza�~ao soial e uma nova divis~ao do trabalho no l~a. Eleseram exessivamente imitativos, mas o instinto de jogar estava apenas ligeiramente desenvolvido e osenso de humor estava ainda quase inteiramente ausente. O homem primitivo sorria oasionalmente,mas nuna se permitia o riso sinero. O humor foi um legado da ra�a Adâmia posterior. Esses687



primeiros seres humanos n~ao eram t~ao sens��veis �a dor nem t~ao reativos a situa�~oes desagrad�aveisomo o foram muitos dos mortais evolutivos que surgiram mais reentemente. O parto dos �lhos n~aoera uma prova t~ao dolorosa, nem t~ao angustiante, para Fonta ou para a sua progênie imediata.Eles formavam uma tribo maravilhosa. Os homens lutariam heroiamente pela seguran�a das suasompanheiras e da sua progênie; as mulheres eram afetuosamente devotadas aos seus �lhos. Mas oseu patriotismo era inteiramente limitado ao l~a imediato. Eles eram muito leais �as suas fam��lias;morreriam sem questionar em defesa dos seus �lhos, mas n~ao eram apazes de aptar a id�eia detentar fazer do mundo um lugar melhor para os seus netos. O altru��smo ainda n~ao havia nasido noora�~ao humano, se bem que todas as emo�~oes esseniais, ao surgimento da religi~ao, estivessem j�apresentes nesses abor��gines de Urantia.Esses primeiros homens possu��am uma afei�~ao toante pelos seus ompanheiros e ertamentetinham uma id�eia real, se bem que tosa, da amizade. Era uma oisa omum, um pouo maistarde, durante as suas batalhas onstantes e repetidas om as tribos inferiores, ver um desses homensprimitivos lutando valentemente om uma das m~aos, enquanto, om a outra, tentava proteger esalvar um guerreiro ompanheiro ferido. Muitos dos tra�os mais nobres e altamente humanos, t��piosdo desenvolvimento evoluion�ario subseq�uente, estavam j�a esbo�ados de modo toante nesses povosprimitivos.O l~a andonita original manteve uma linha ininterrupta de lideran�a at�e a vig�esima-s�etima gera�~ao,quando, n~ao surgindo nenhuma prole masulina entre os desendentes diretos de Sontad, dois poss��veisgovernantes rivais do l~a lan�aram-se na luta pela supremaia.Antes da ampla dispers~ao dos l~as andonitas, uma linguagem bem desenvolvida evolu��ra dos seusesfor�os iniiais para interomuniar-se. Essa linguagem ontinuou a progredir e, quase quotidiana-mente, eram feitos ar�esimos a ela por ausa das novas inven�~oes e adapta�~oes ao meio ambiente,desenvolvidas por esse povo ativo, inans�avel e urioso. E essa linguagem tornou-se a palavra deUrantia, a l��ngua da fam��lia humana iniial, at�e o apareimento posterior das ra�as oloridas.�A medida que o tempo passou, os l~as andonitas reseram em n�umero, e o ontato das fam��liasem expans~ao gerou atritos e mal-entendidos. Apenas duas oisas oupavam as mentes desses povos:a a�a para obter a omida e a luta para vingar-se de alguma injusti�a ou de algum insulto, reais ousupostos, da parte das tribos vizinhas.As ontendas familiares reseram, as guerras tribais irromperam e perdas s�erias aonteeramentre os melhores elementos dos grupos mais apazes e avan�ados. Algumas dessas perdas foramirrepar�aveis, pois algumas das linhagens de maior valor, em apaidade e inteligênia, �aram parasempre perdidas para o mundo. Essa ra�a iniial e a sua iviliza�~ao primitiva foram amea�adas deextin�~ao por essa guerra sem �m entre os l~as.�E imposs��vel a tais seres primitivos viverem muito tempo juntos em paz. O homem �e desendentede animais lutadores e, quando estreitamente assoiados, tais povos sem ultura passam a irritar-se e ofendem uns aos outros. Os Portadores da Vida onheem essa tendênia entre as riaturasevoluion�arias e, por isso, tomam as suas preau�~oes de separa�~oes eventuais entre os seres humanosem desenvolvimento, em pelo menos três, e mais freq�uentemente em seis ra�as distintas e separadas.63.5 A Dispers~ao dos AndonitasAs primeiras ra�as andonitas n~ao penetraram muito longe na �Asia e, a prin��pio, n~ao entraram na�Afria. A geogra�a daqueles tempos apontava-lhes o norte, e ada vez mais para o norte esses povosviajaram, at�e serem impedidos pelo gelo da tereira invas~ao glaial que avan�ava vagarosamente.Antes que essa imensa amada de gelo alan�asse a Fran�a e as Ilhas Britânias, os desendentesde Andon e Fonta haviam sido empurrados para o oeste na Europa e haviam-se estabeleido em mais688



de mil loais separadamente, ao longo dos grandes rios que iam at�e as �aguas, ent~ao quentes, do mardo norte.Essas tribos andonitas foram as primeiras moradoras das margens dos rios na Fran�a; e viveramao longo do rio Somme por dezenas de milhares de anos. O Somme �e o �unio rio que n~ao mudoudurante as eras glaiais, orrendo para o mar, naqueles dias, do mesmo modo omo o faz hoje. Eisso explia por que tantas evidênias dos desendentes andonitas s~ao enontradas ao longo do valedo urso desse rio.Esses abor��gines de Urantia n~ao moravam em �arvores, embora nas emergênias eles ainda serefugiassem no topo delas. Eles habitavam regularmente no abrigo das fal�esias, ao longo dos rios enas grotas das olinas, as quais lhes permitiam uma boa vista de quem se aproximasse e os abrigavaontra os elementos do tempo. Assim, podiam desfrutar do onforto das suas fogueiras, sem seremmuito inomodados pela fuma�a. E tampouo eram realmente habitantes das avernas, se bem que,em tempos posteriores, as amadas de gelo hegaram at�e o sul e empurraram os seus desendentespara dentro de avernas. Eles preferiam aampar perto da borda de uma oresta e ao lado de umaorrenteza.Muito edo se tornaram notavelmente espertos a ponto de amuar as suas moradas, parialmenteabrigadas, e demonstraram grande habilidade para onstruir quartos de dormir, de pedra, abanasem forma de domo, para dentro das quais eles rastejavam �a noite. A entrada desse abrigo era fehada,rolando-se uma pedra para a frente dela, uma grande pedra que tinha sido oloada do lado de dentroom esse prop�osito, antes que as pedras do teto fossem postas nos seus lugares.Os andonitas eram a�adores destemidos e bem-suedidos e, �a exe�~ao de morangos selvagens e deertas frutas das �arvores, viviam exlusivamente de arne. Do mesmo modo omo Andon inventouo mahado de pedra, tamb�em os seus desendentes logo desobriram e tornaram efetivo o uso dalan�a e do arp~ao. A�nal uma mente riadora de instrumentos funionava em onjun�~ao om umam~ao destra no uso desse implemento, e esses humanos primitivos tornaram-se altamente h�abeis naelabora�~ao de ferramentas de pedra. Viajavam por toda parte, em busa da pedra mais dura, domesmo modo que os humanos de hoje viajam aos on�ns da Terra em busa de ouro, platina ediamantes.E, de v�arios outros modos, essas tribos andonitas manifestaram um grau de inteligênia que osseus desendentes retr�ogrados n~ao atingiram em meio milh~ao de anos, ainda que, muitas vezes, hajamredesoberto v�arios m�etodos de aender o fogo.63.6 Onagar - O Primeiro a Ensinar a Verdade�A medida que a dispers~ao andonita se estendeu, o status ultural e espiritual dos l~as retroedeupor quase dez mil anos, at�e os dias de Onagar, que assumiu a lideran�a dessas tribos, trouxe a pazentre elas e, pela primeira vez, onduziu todas �a adora�~ao \d'Aquele que d�a o alento aos homens eanimais".Andon havia se onfundido muito em termos de �loso�a; assim, havia esapado por pouo detornar-se um adorador do fogo, em vista do grande onforto que se derivava da sua desobertaaidental. A raz~ao, entretanto, desviou-o da sua pr�opria desoberta, orientando-o para o sol omouma fonte superior de alor e de luz e mais inspiradora de temor e reverênia; mas por ele estarmuito longe tamb�em, n~ao se tornou um adorador do sol.Os andonitas logo desenvolveram um medo dos elementos: trov~ao, relâmpago, huva, neve, granizoe gelo. Mas a fome permaneia omo o impulso mais onstantemente reorrente nesses dias primitivose, j�a que subsistiam basiamente de omer animais, �nalmente, eles desenvolveram uma forma deadora�~ao aos animais. Para Andon, os maiores animais omest��veis eram s��mbolos da for�a riativa689



e do poder de sustenta�~ao. De quando em quando, tornou-se um ostume designar v�arios dessesanimais maiores omo objeto de adora�~ao. Durante o tempo em que estava em voga um animal empartiular, ontornos tosos dele eram desenhados nas paredes das avernas e, mais tarde, om oprogresso ont��nuo que se fazia nas artes, esse deus-animal era gravado em v�arios ornamentos.Os povos andonitas formaram, muito edo, o h�abito de renuniar a omer a arne do animalda venera�~ao tribal. Brevemente, om a �nalidade de impressionar mais fortemente as mentes dosseus jovens, eles estabeleeram uma erimônia de reverênia, que era feita em torno do orpo de umdesses animais venerados; e, mais tarde ainda, essa elebra�~ao primitiva transformou-se, entre os seusdesendentes, em erimônias mais elaboradas e om sarif��ios. Essa �e a origem dos sarif��ios omouma parte da adora�~ao. Essa id�eia foi elaborada por Mois�es no ritual hebreu e onservada, no seuprin��pio, pelo ap�ostolo Paulo, omo doutrina de expia�~ao do peado por meio do \derramamentode sangue".Que o alimento tivesse sido uma oisa de importânia t~ao suprema nas vidas desses seres humanosprimitivos �e mostrado pela pree ensinada a esses homens simples por Onagar, o seu grande eduador.E essa pree era:\ �O Alento da Vida, no dia de hoje, dai-nos a nossa omida di�aria, livrai-nos da maldi�~ao do gelo,salvai-nos dos nossos inimigos da oresta e, om miseri�ordia reebei-nos no Grande Al�em".Onagar mantinha o seu entro de apoio �as margens setentrionais do antigo mar Mediterrâneo,na regi~ao onde est�a o atual mar C�aspio, em uma olônia hamada Oban; esse loal de permanêniaera situado no ponto onde a trilha que vinha do sul da Mesopotâmia, e levava ao norte, fazia umaurva para oeste. De Oban, ele enviou eduadores �as olônias mais long��nquas para disseminar assuas novas doutrinas de uma Deidade �unia e o seu oneito da vida futura, que ele denominavade Grande Al�em. Esses emiss�arios de Onagar foram os primeiros mission�arios do mundo; foramtamb�em os primeiros seres humanos a ozinhar a arne, os primeiros a usar regularmente o fogo parao preparo da omida. Eles ozinhavam a arne nas extremidades de espetos e tamb�em em pedrasquentes; posteriormente, eles tostavam grandes peda�os no fogo, mas os seus desendentes voltarama usar, quase que inteiramente, a arne rua.Onagar naseu h�a 983 323 anos (ontados do ano 1934 d.C.) e viveu at�e os sessenta e nove anosde idade. O registro das realiza�~oes dessa mente mestra e desse l��der espiritual dos dias anterioresao Pr��nipe Planet�ario �e uma r�eita emoionante sobre a organiza�~ao desses povos primitivos emuma soiedade verdadeira. Ele instituiu um governo tribal e�az, que ontinuou sem par durante asgera�~oes seguintes por muitos milênios. Nuna mais, at�e a hegada do Pr��nipe Planet�ario, houveuma iviliza�~ao t~ao altamente espiritual na Terra. Esse povo simples possu��a uma religi~ao real, aindaque primitiva, mas que foi subseq�uentemente perdida om os seus desendentes em deadênia.Ainda que ambos, Andon e Fonta tenham reebido Ajustadores do Pensamento, exatamente omomuitos dos seus desendentes, n~ao foi sen~ao nos dias de Onagar que os Ajustadores e os sera�nsguardi~aes vieram em grande n�umero para Urantia. E essa foi, de fato, a idade dourada do homemprimitivo.63.7 A Sobrevivênia de Andon e FontaAndon e Fonta, os fundadores esplêndidos da ra�a humana, reeberam reonheimento na �epoado julgamento de Urantia, quando da hegada do Pr��nipe Planet�ario, e, no tempo devido, elesemergiram, do regime dos mundos das mans~oes, om status de idadania em Jerus�em. Embora nunalhes haja sido permitido voltar a Urantia, s~ao onheedores da hist�oria da ra�a que fundaram. Elesaigiram-se om a trai�~ao de Calig�astia, lamentaram-se por ausa da falta Adâmia, mas rejubilaram-se sobremaneira quando reeberam o an�unio de que Mihael havia seleionado o mundo deles omo690



en�ario para a sua auto-outorga �nal.Em Jerus�em, tanto Andon quanto Fonta fusionaram-se aos seus Ajustadores do Pensamento, omoo �zeram tamb�em v�arios dos seus �lhos, inlusive Sontad, mas a maioria dos seus desendentes,mesmo os imediatos, apenas logrou a fus~ao om o Esp��rito.Andon e Fonta, pouo depois da sua hegada em Jerus�em, reeberam do Soberano do Sistemapermiss~ao para retornarem ao primeiro mundo das mans~oes e servirem junto �as pessoalidades mo-roniais que d~ao as boas-vindas aos peregrinos do tempo, vindos de Urantia para as esferas elestes.E foram designados inde�nidamente para esse servi�o. Eles tentaram enviar sauda�~oes a Urantia pormeio dessas revela�~oes, mas esse pedido lhes foi sabiamente negado.E �e essa a narra�~ao do ap��tulo mais her�oio e fasinante em toda a hist�oria de Urantia, a hist�oriada evolu�~ao, das lutas de vida, da morte e da sobrevivênia eterna dos progenitores singulares detoda a humanidade.[Apresentado por um Portador da Vida residente em Urantia.℄
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Cap��tulo 64As Ra�as Evoluion�arias de CorESTA �e a hist�oria das ra�as evoluion�arias de Urantia desde os dias de Andon e Fonta, h�a quase ummilh~ao de anos, passando pela �epoa do Pr��nipe Planet�ario at�e o �m da idade glaial.A ra�a humana tem quase um milh~ao de anos, e a primeira metade da sua hist�oria orresponde,grosso modo, aos dias anteriores �a vinda do Pr��nipe Planet�ario para Urantia. A segunda metade dahist�oria da humanidade ome�a na �epoa da hegada do Pr��nipe Planet�ario e do apareimento dasseis ra�as de or e orresponde, grosso modo, ao per��odo omumente onsiderado omo a Idade daPedra Lasada.64.1 Os Abor��gines AndôniosO homem primitivo fez o seu apareimento evoluion�ario na Terra h�a pouo menos de um milh~ao deanos, e teve uma experiênia rude. Ele tentou esapar instintivamente do perigo de reproduzir-se omas tribos de s��mios inferiores. Contudo, ele n~ao podia migrar para o leste, por ausa das eleva�~oestibetanas �aridas, a 9 000 metros de altitude aima do n��vel do mar; nem podia ir para o sul, nempara o oeste, por ausa da grande extens~ao do mar Mediterrâneo, que ent~ao se estendia para o leste,at�e o oeano �Indio; e, quando foi para o norte, ele enontrou o gelo que avan�ava. Por�em, ainda quea migra�~ao posterior tivesse sido bloqueada pelo gelo e, embora as tribos em dispers~ao houvessemse tornado ada vez mais hostis, os grupos mais inteligentes nuna alimentaram a id�eia de ir para osul, viver entre os seus primos peludos de inteleto inferior que habitavam em �arvores.Muitas das primeiras emo�~oes religiosas do homem brotaram do seu sentimento de impotênia,quanto ao meio ambiente fehado de tal situa�~ao geogr�a�a: montanhas �a direita, �agua �a esquerdae gelo pela frente. Esses andonitas progressivos, todavia, n~ao queriam voltar para o sul; para juntodos seus parentes inferiores, habitantes de �arvores.Esses andonitas, ao ontr�ario dos h�abitos dos seus parentes n~ao humanos, evitavam as orestas.Nas orestas, o homem sempre se deteriorara; a evolu�~ao humana fez progresso apenas em terrasabertas e nas latitudes mais elevadas. O frio e a fome das terras abertas estimulam a a�~ao, a inven�~aoe o esp��rito empreendedor. Enquanto essas tribos andonitas produziam os pioneiros da ra�a humanaatual, em meio �as rudes prova�~oes e priva�~oes dos rigorosos limas n�ordios, os seus primos atrasadosdeleitavam-se nas orestas tropiais sulinas da terra de sua origem primitiva omum.Esses aonteimentos oorreram durante os tempos da tereira invas~ao glaial, que os vossosge�ologos onsideram omo sendo a primeira. Os dois primeiros per��odos glaiais n~ao se estenderam�a Europa setentrional.Durante a maior parte da idade glaial, a Inglaterra estava ligada por terra �a Fran�a, enquanto, ul-teriormente, a �Afria esteve ligada �a Europa pelo istmo Siiliano. Na �epoa das migra�~oes andônias,693



havia uma ont��nua rota de terras que, passando pela Europa e pela �Asia, ligava a Inglaterra, a oeste,at�e Java, no leste; mas a Austr�alia de novo estava isolada, o que aentuava ainda mais o desenvolvi-mento de uma fauna peuliar sua.H�a 950 mil anos, os desendentes de Andon e Fonta haviam migrado para bem longe, a leste e aoeste. Para irem at�e o oeste, eles passaram pela Europa, indo para a Fran�a e a Inglaterra. Posteri-ormente, penetraram em dire�~ao leste, at�e Java, onde os seus ossos foram reentemente enontrados- o hamado homem de Java - , e ent~ao prosseguiram no seu aminho para a Tasmânia.Os grupos que se dirigiram para o oeste �aram menos ontaminados pelas linhagens retr�ogradas,de origem anestral omum, do que os que foram para o leste, que se misigenaram livremente om osprimos, animais inferiores. Esses indiv��duos n~ao progressistas derivaram para o sul e logo se uniramom as tribos inferiores. Mais tarde, um n�umero resente de desendentes mesti�os deles retornouao norte, para se misigenar om os povos andônios, que se expandiam rapidamente; e essas uni~oesinfelizes infalivelmente deterioraram a ra�a superior. Os grupos primitivos mantinham, ada vezmenos, a adora�~ao d'Aquele Que D�a o Alento. Essa iviliza�~ao primitiva, na sua aurora, estavaamea�ada de extin�~ao.E assim tem sido sempre em Urantia. As iviliza�~oes mais promissoras s~ao as que se têm, sues-sivamente, deteriorado e, �nalmente, se extinguido, devido �a louura de permitir que os superioresproriem livremente om os inferiores.64.2 Os Povos de FoxhallH�a 900 mil anos, as artes de Andon e Fonta e a ultura de Onagar estavam em vias de desapareimentoda fae da Terra; a ultura, a religi~ao e mesmo a elabora�~ao de trabalhos de pedra estavam na maisplena deadênia.Esses foram tempos em que um grande n�umero de grupos de mesti�os inferiores estava hegando�a Inglaterra, vindos do sul da Fran�a. Essas tribos eram t~ao misturadas om as riaturas simianasda oresta, que mal podiam ser onsideradas humanas. N~ao tinham nenhuma religi~ao, mas faziamtrabalhos tosos de pedra e possu��am inteligênia su�iente para fazer o fogo.Eles foram seguidos, na Europa, por um povo, de um erto modo superior e prol���o, ujosdesendentes logo se espalharam por todo o ontinente, desde as geleiras, ao norte, at�e os Alpes e oMediterrâneo, ao sul. Essas tribos s~ao as hamadas ra�as de Heidelberg.Durante esse longo per��odo de deadênia ultural, os povos de Foxhall, da Inglaterra, e as tribosde Badonan, do noroeste da �India, ontinuaram a manter algumas das tradi�~oes de Andon e algunsremanesentes da ultura de Onagar.Os povos de Foxhall estavam no extremo oeste e tiveram êxito em guardar o su�iente da ulturaandônia; e tamb�em preservaram o seu onheimento do trabalho na pedra; onheimento esse quetransmitiram aos seus desendentes, os antigos anestrais dos esquim�os.Embora os remanesentes dos povos de Foxhall tivessem sido os �ultimos a serem desobertosna Inglaterra, esses andonitas foram realmente os primeiros seres humanos que viveram naquelasregi~oes. Naquela �epoa, uma ponte de terra ainda ligava a Fran�a e a Inglaterra; e, omo a maioriados primeiros povoados dos desendentes de Andon estava assentada ao longo dos rios e nas ostasdos mares daquela �epoa primitiva, esses povoados enontram-se agora sob as �aguas do anal daManha e do mar do Norte, om exe�~ao de uns três ou quatro que est~ao ainda aima do n��vel domar, na osta inglesa.Muitos dentre os povos de Foxhall, os mais inteligentes e espirituais, mantiveram a sua superiori-dade raial e perpetuaram os seus ostumes religiosos primitivos. E esses povos, �a medida que mais694



tarde se misturaram a linhagens subseq�uentes, transladaram-se da Inglaterra para o oeste, depois deuma invas~ao glaial ulterior, e sobreviveram, onstituindo os esquim�os atuais.64.3 As Tribos BadonanAl�em dos povos de Foxhall, no oeste, outro entro ativo de ultura subsistiu no leste. Esse grupovivia nos sop�es dos planaltos, no noroeste da �India, entre as tribos de Badonan, que era um tetranetode Andon. Esses povos foram os �unios desendentes de Andon que nuna pratiaram o sarif��iohumano.Esses badonitas das terras altas ouparam um platô extenso, erado de orestas, atravessado pororrentezas e abundante em a�a. Como alguns dos seus primos no Tibete, eles viviam em abrigosrudes de pedra, em grutas nas enostas e em galerias semi-subterrâneas.Enquanto as tribos do norte temiam ada vez mais o gelo, os que viviam perto das suas terrasde origem tornaram-se exessivamente temerosos da �agua. Eles preseniaram a pen��nsula da Me-sopotâmia afundando gradativamente no oeano e, embora ela emergisse v�arias vezes, as tradi�~oesdessas ra�as primitivas reseram em fun�~ao dos perigos do mar e do medo de inunda�~oes peri�odias.E esse temor, junto om a sua experiênia de enhentes de rios, explia por que busavam os planaltosomo um loal seguro onde viver.A leste do dom��nio dos povos de Badonan, nos montes Siwalik, da �India do norte, podem serenontrados f�osseis que se aproximam dos tipos de transi�~ao entre o homem e os v�arios grupospr�e-humanos, mais do que em quaisquer outros loais na Terra.H�a 850 mil anos, as tribos superiores de Badonan ome�aram uma guerra de extermina�~ao, dirigidaontra os seus vizinhos inferiores e animalizados. Em menos de mil anos, a maior parte dos gruposanimais dessas regi~oes fora destru��da, ou reuara de volta para as orestas do sul. Essa ampanhapara a extermina�~ao dos seres inferiores trouxe um ligeiro aperfei�oamento nas tribos das montanhasdaquela idade. E os desendentes misigenados dessa ra�a badonita aprimorada apareeram nessafase do desenvolvimento omo um povo aparentemente novo - a ra�a de Neandertal.64.4 As Ra�as de NeandertalOs homens de Neandertal eram exelentes lutadores e faziam longas viagens. Espalharam-se grada-tivamente dos entros dos planaltos, no noroeste da �India, para a Fran�a, a oeste, para a China, aleste, e mesmo desendo para o norte da �Afria. Eles dominaram o mundo por quase meio milh~aode anos, at�e o tempo da migra�~ao das ra�as evoluion�arias de or.H�a 800 mil anos, a a�a era abundante; muitas esp�eies de ervos, bem omo de elefantes e dehipop�otamos, perambulavam pela Europa. O gado era abundante; os avalos e os lobos estavam emtodos os lugares. Os homens de Neandertal foram grandes a�adores, e as tribos na Fran�a foram asprimeiras a adotar a pr�atia de dar aos a�adores de maior êxito o direito de esolha das esposas.A rena foi extremamente �util a esses povos de Neandertal, servindo de alimento, de roupa e deinstrumentos, pois eles faziam v�arios usos dos seus hifres e ossos. Tinham poua ultura, masmelhoraram, em muito, o trabalho de entalhe nas pedras, at�e que este atingiu quase o n��vel dos diasde Andon. As pedras maiores, presas a abos de madeira, voltaram a ser usadas e serviam omomahados e piaretas.H�a 750 mil anos, o quarto len�ol de gelo avan�ara para o sul. Com os implementos aperfei�oados,os homens de Neandertal �zeram buraos no gelo que obriam os rios do norte e, assim, podiam �sgaro peixe que vinha at�e esses orif��ios. Essas tribos sempre reuavam diante do gelo que avan�ava e,695



nessa �epoa, houve a maior invas~ao glaial na Europa.Nessa �epoa, a glaial siberiana fazia a sua progress~ao m�axima para o sul, ompelindo o homemprimitivo a desloar-se mais para o sul, de volta �as suas terras de origem. Mas a esp�eie humana,ent~ao, estava t~ao su�ientemente difereniada que o perigo de misigena�~oes futuras, om os seusparentes s��mios atrasados, diminu��ra em muito.H�a 700 mil anos, a quarta glaial, a maior de todas na Europa, estava ome�ando a regredir; oshomens e os animais estavam retornando para o norte. O lima era freso e �umido, e o homem primi-tivo novamente prosperava na Europa e na �Asia oidental. Gradualmente, as orestas espalharam-separa o norte, sobre a terra que havia sido t~ao reentemente oberta pelas geleiras.A vida dos mam��feros pouo havia mudado, por ausa das grandes glaiais. Esses animais subsisti-ram naquele intur~ao estreito de terra entre o gelo e os Alpes e, om o retroesso das geleiras, de novoespalharam-se rapidamente por toda a Europa. Vindos da �Afria, passando pela ponte de terra daSi��lia, hegaram elefantes de presas retas, rinoerontes de imensos foinhos, hienas e le~oes afrianos;e esses novos animais virtualmente exterminaram os tigres dentes-de-sabre e os hipop�otamos.H�a 650 mil anos, preseniou-se a ontinua�~ao do lima suave. No meio do per��odo interglaial, otempo havia-se tornado t~ao quente que os Alpes �aram quase despidos de gelo e de neve.H�a 600 mil anos, as geleiras haviam-se retra��do, ent~ao, ao m�aximo, na dire�~ao do norte e, depois deuma pausa de alguns milhares de anos, novamente iam para o sul, na sua quinta inurs~ao. Entretanto,por inq�uenta mil anos, houve poua modi�a�~ao de lima. O homem e os animais da Europamodi�aram-se pouo. A ligeira aridez do per��odo anterior diminuiu e as geleiras alpinas deseramat�e muito baixo, nos vales dos rios.H�a 550 mil anos, a geleira que avan�ava novamente empurrou o homem e os animais para o sul.Dessa vez, entretanto, o homem tinha muito espa�o no largo intur~ao de terra que se estendia para onordeste, penetrando a �Asia, e que �ava entre a faixa de gelo e o mar Negro, grandemente expandido,ent~ao, omo um bra�o do Mediterrâneo.Essas �epoas, da quarta e da quinta glaiais, testemunharam ainda outra dissemina�~ao da ulturarude das ra�as do homem de Neandertal. Houve t~ao pouo progresso, ontudo, que realmente pareiaque a tentativa de produzir um tipo novo e modi�ado de vida inteligente em Urantia estava parafraassar. Por quase um quarto de milh~ao de anos, esses povos primitivos deixaram-se levar, a�andoe lutando, por avan�os espor�adios em algumas dire�~oes, mas, no todo, retroedendo, ertamente, seomparados aos seus anestrais andônios superiores.Durante essas idades de trevas espirituais, a ultura superstiiosa da humanidade deaiu at�e o seun��vel mais baixo. O homem de Neandertal realmente n~ao tinha nenhuma religi~ao al�em de uma su-persti�~ao vergonhosa. Eles tinham ummedo mortal das nuvens, mais espeialmente de nevoeiros e ne-blinas. Uma religi~ao primitiva de medo das for�as naturais desenvolveu-se gradativamente, enquantoa adora�~ao de animais delinava, �a medida que o aperfei�oamento das armas, om a abundânia daa�a, tornou esse povo apaz de viver om menos ansiedade a respeito da pr�opria alimenta�~ao; e asreompensas do sexo, aos melhores a�adores, levaram a um melhoramento nas habilidades da arteda a�a. Essa nova religi~ao do medo levou �as tentativas de aplaar as for�as invis��veis por tr�as doselementos naturais, e ulminou, posteriormente, om os sarif��ios de seres humanos para apaziguaressas for�as f��sias invis��veis e desonheidas. E essa pr�atia terr��vel do sarif��io humano tem sidoperpetuada pelos povos mais atrasados de Urantia, at�e o s�eulo vinte desta era.Esses primitivos homens de Neandertal di�ilmente poderiam ser hamados de adoradores do sol.Eles viviam mais o medo da esurid~ao; tinham um pavor mortal do air da noite. Desde que a luabrilhasse um pouo, eles onseguiam manter o seu sangue-frio, mas, nas noites sem lua, eles hegavamao pânio e ome�avam a sari�ar os seus melhores exemplares de homens e mulheres, em um esfor�opara induzir a lua a brilhar de novo. O sol, eles logo pereberam, voltaria regularmente, mas a lua,eles ahavam que ela retornava por ausa dos sarif��ios que faziam dos seus semelhantes. �A medida696



que a ra�a avan�ou, o objeto e o prop�osito do sarif��io mudaram progressivamente, mas a oferta dosarif��io humano, omo parte de um erimonial religioso, perdurou ainda por um longo tempo.64.5 A Origem das Ra�as ColoridasH�a 500 mil anos, as tribos Badonan dos planaltos ao noroeste da �India viram-se envolvidas em umaoutra grande luta raial. Por mais de em anos, essa guerra impiedosa gerou a violênia e, quando alonga luta hegou ao �m, restavam apenas era de em fam��lias. Esses sobreviventes eram, por�em,os mais inteligentes e os mais desej�aveis de todos os desendentes de Andon e Fonta, que ent~aopermaneiam vivos.E, entre esses badonitas dos planaltos, houve um aonteimento novo e estranho. Um homem euma mulher que viviam na parte nordeste da regi~ao habitada dos planaltos, ome�aram subitamentea produzir uma fam��lia de rian�as inusitadamente inteligentes. Essa foi a fam��lia sangique, osanestrais de todas as seis ra�as oloridas de Urantia.Essas rian�as sangiques, em n�umero de dezenove, n~ao apenas eram mais inteligentes do que osseus semelhantes, mas as suas peles manifestavam uma tendênia �unia de tomar v�arias ores oma exposi�~ao �a luz do sol. Dessas dezenove rian�as, ino eram vermelhas, duas alaranjadas, quatroamarelas, duas verdes, quatro azuis e duas ��ndigo-negras. Essas ores tornaram-se mais pronuniadas�a medida que as rian�as foram �ando mais adultas e, quando, mais tarde, esses jovens se meslaramaos seus ompanheiros de tribo, toda a sua progênie tendia para a or de pele do asendente sangique.E, agora, eu interrompo a narrativa ronol�ogia, para hamar a vossa aten�~ao �a hegada doPr��nipe Planet�ario, por volta dessa �epoa, enquanto onsideramos separadamente as seis ra�assangiques de Urantia.64.6 As Seis Ra�as Sangiques de UrantiaNum planeta evoluion�ario normal, as seis ra�as evolutivas de or apareem uma a uma; o homemvermelho �e o primeiro a evoluir e, durante idades, ele perorre o mundo, antes que as suessivas ra�asoloridas apare�am. A emergênia simultânea de todas as seis ra�as em Urantia, e em uma mesmafam��lia, foi bastante exepional.O apareimento dos primeiros andonitas, em Urantia, foi tamb�em um fato novo em Satânia.Em nenhum outro mundo, no sistema loal, essa ra�a de riaturas volitivas evoluiu antes das ra�asevoluion�arias de or.1. O homem vermelho. Esses povos eram esp�eimes not�aveis da ra�a humana e, sob muitos aspe-tos, superiores a Andon e Fonta. Eles formavam o grupo mais inteligente e foram os primeiros �lhosdos sangiques a desenvolverem uma iviliza�~ao e um governo tribal. Eles sempre foram mon�ogamos;mesmo os seus desendentes mistos raramente pratiavam a poligamia.Em tempos posteriores, eles tiveram problemas s�erios e prolongados om os seus irm~aos amarelosna �Asia. Foram ajudados pela inven�~ao prematura do aro e da eha, mas, infelizmente, herdaramuma tendênia forte dos seus antepassados, de lutar entre si pr�oprios, e isso os enfraqueeu tanto queas tribos amarelas tornaram-se apazes de expuls�a-los do ontinente asi�atio.H�a era de 85 mil anos, os remanesentes relativamente puros da ra�a vermelha foram em massapara a Am�eria do Norte e, pouo depois disso, o istmo de Behring afundou, isolando-os assim.Nenhum homem vermelho jamais retornou �a �Asia. No entanto, em toda a Sib�eria, na China, na �Asiaentral, na �India e na Europa, eles deixaram para tr�as muito do seu sangue misturado a outras ra�asoloridas. 697



Quando o homem vermelho atravessou para a Am�eria, ele trouxe onsigo grande parte dos ensi-namentos e das tradi�~oes da sua origem primitiva. Os seus anestrais imediatos tinham estado emontato om as �ultimas atividades da sede-entral mundial do Pr��nipe Planet�ario. Contudo, pouotempo depois de alan�ar as Am�erias, o homem vermelho ome�ou a perder de vista esses ensina-mentos e oorreu um grande del��nio inteletual e espiritual na sua ultura. Logo, esses povos a��ramde novo em lutas t~ao furiosas, entre eles pr�oprios, que pareia que essas guerras tribais resultariamna r�apida extin�~ao desses remanesentes relativamente puros da ra�a vermelha.Por ausa desse grande retroesso, os homens vermelhos pareiam ondenados quando, h�a era desessenta e ino mil anos, Onamonalonton surgiu omo o seu l��der e libertador espiritual. Ele trouxeuma paz tempor�aria entre os homens vermelhos amerianos e reavivou a sua adora�~ao do \GrandeEsp��rito". Onamonalonton viveu at�e os noventa e seis anos de idade e manteve o seu n�uleo entralem meio �as grandes sequ�oias da Calif�ornia. Muitos dos seus �ultimos desendentes hegaram at�e ostempos modernos, entre os �Indios P�es Negros.Com o passar dos tempos, os ensinamentos de Onamonalonton transformaram-se em tradi�~oesvagas. As guerras fratriidas reome�aram, e nuna mais, depois dos dias desse grande instrutor,surgiu outro l��der que trouxesse uma paz universal entre eles. As ra�as mais inteligentes pereiamada vez mais nessas lutas tribais e, n~ao fora isso, uma grande iviliza�~ao teria sido onstru��da noontinente norte-ameriano por esses homens vermelhos inteligentes e h�abeis.Depois de haver passado para a Am�eria, vindo da China, o homem vermelho do norte nunamais entrou em ontato om outras inuênias do mundo (exeto o esquim�o), at�e que, mais tarde,fosse desoberto pelo homem brano. E foi uma infeliidade que o homem vermelho tenha quaseompletamente perdido a sua oportunidade de ser elevado por uma mistura om o sangue Adâmioposterior. Como aonteeu, o homem vermelho n~ao podia governar o homem brano, e n~ao queriaservir voluntariamente a ele. Nessas irunstânias, se as duas ra�as n~ao se misturam, uma ou aoutra �a ondenada.2. O homem alaranjado. A arater��stia que mais se destaava nessa ra�a era a sua neessidadepeuliar de onstruir, de edi�ar toda e qualquer oisa, ainda que fosse empilhar grandes montesde pedras para ver qual tribo faria a pilha maior. Embora n~ao fosse um povo progressivo, elesbene�iaram-se muito das esolas do Pr��nipe, enviando representantes para instruir-se ali.A ra�a laranja foi a primeira a seguir a linha da osta do Mediterrâneo na dire�~ao sul, at�e a �Afria,quando esse mar afastava-se para o oeste. Entretanto, eles nuna �rmaram favoravelmente pontosde apoio na �Afria, e foram exterminados quando da hegada ulterior da ra�a verde.Antes do seu �m, esse povo perdeu muito terreno, espiritual e ulturalmente; mas houve umgrande rerudesimento de um n��vel superior de vida, em resultado da lideran�a s�abia de Porshunta,a mente mestra dessa desafortunada ra�a, que a ela trouxe a sua ministra�~ao quando o seu entrogeral era em Armagedon, h�a era de trezentos mil anos.A �ultima grande luta, entre os homens alaranjados e os verdes, oorreu na regi~ao do vale do baixoNilo, no Egito. Essa guerra intermin�avel durou quase em anos e, no seu �nal, pouqu��ssimos repre-sentantes da ra�a alaranjada permaneiam vivos. Os restos dispersos desse povo foram absorvidospelos homens verdes e, posteriormente, pelos ��ndigo-negros, que hegaram mais tarde. Enquantora�a, ontudo, o homem alaranjado deixou de existir h�a era de em mil anos.3. O homem amarelo. As tribos amarelas primitivas foram as primeiras a abandonar a a�a, aestabeleer omunidades est�aveis, e a desenvolver uma vida familiar baseada na agriultura. Inte-letualmente, eles eram um pouo inferiores ao homem vermelho, mas, soial e oletivamente, elesdemonstraram ser superiores a todos os povos sangiques, no que se refere a fomentar a iviliza�~ao deuma ra�a. Por haverem desenvolvido um esp��rito fraternal, om as v�arias tribos aprendendo a viverjuntas em uma paz relativa, eles tornaram-se apazes de ir expulsando a ra�a vermelha �a medida queiam gradualmente expandindo-se pela �Asia. 698



Eles viajaram para longe das inuênias da sede-entral espiritual do mundo e entraram em grandestrevas espirituais, depois da apostasia de Calig�astia; mas esse povo teve uma idade brilhante, quandoSinglangton, h�a era de em mil anos, assumiu a lideran�a dessas tribos e prolamou a adora�~ao da\Verdade �Unia".A sobrevivênia de n�umeros relativamente grandes de homens da ra�a amarela �e devida ao pai-�smo entre as tribos. Desde os dias de Singlangton, aos tempos da China moderna, a ra�a amarelatem estado entre as na�~oes mais pa���as de Urantia. Essa ra�a reebeu um legado pequeno, maspotente, da posterior desendênia Adâmia importada.4. O homem verde. A ra�a verde foi um dos grupos menos apazes de homens primitivos, e elesforam muito enfraqueidos pelas extensas migra�~oes em v�arias dire�~oes. Antes da sua dispers~ao, essastribos onheeram um grande renasimento ultural, sob a lideran�a de Fantad, h�a uns trezentos einq�uenta mil anos.A ra�a verde separou-se em três grandes divis~oes. As tribos do norte foram venidas, esravizadas eabsorvidas pelas ra�as amarela e azul. O grupo do leste foi amalgamado aos povos da �India daquelesdias, e alguns remanesentes ainda perduram em meio �aqueles povos. A na�~ao sulina entrou na�Afria, onde destruiu a ra�a dos seus primos, quase igualmente inferiores, da ra�a alaranjada.Sob muitos aspetos, ambos os grupos estavam equiparadamente dotados para essa luta, poisambos traziam linhagens da ordem dos gigantes; muitos dos seus l��deres tinham entre dois metros equarenta, e dois metros e sessenta de altura. Essas linhagens de homens verdes gigantes �aram, nasua maioria, on�nadas a essa na�~ao sulina ou eg��pia.Os remanesentes dos homens verdes vitoriosos foram absorvidos, subseq�uentemente, pela ra�a��ndigo, o �ultimo dos povos oloridos a desenvolver-se e a emigrar do entro sangique original dedispers~ao das ra�as.5. O homem azul. Os homens azuis formaram um grande povo. Muito edo, eles inventaram alan�a e, em seguida, elaboraram os rudimentos de muitas das artes da iviliza�~ao moderna. O homemazul tinha o poder erebral do homem vermelho, assoiado �a alma e ao sentimento do homem amarelo.Os desendentes Adâmios preferiam-nos a todas as ra�as oloridas posteriores que sobreviveram.Os homens azuis primitivos foram sens��veis �as persuas~oes dos eduadores do orpo de assessoresdo Pr��nipe Calig�astia e foram lan�ados em uma grande onfus~ao pelos ensinamentos deturpadosdos l��deres traidores. Como outras ra�as primitivas, eles nuna se reuperaram plenamente do abaloproduzido pela trai�~ao de Calig�astia, e tamb�em nuna onseguiram superar inteiramente a tendêniade lutar entre si.Aproximadamente quinhentos anos depois da queda de Calig�astia, oorreu uma ampla renasen�aultural e religiosa de um tipo primitivo - no entanto, real e ben�e�a. Orlandof tornou-se um grandeinstrutor da ra�a azul e onduziu muitas tribos de volta ao ulto do Deus verdadeiro, sob o nome de\o Chefe Supremo". Esse foi o maior avan�o do homem azul, at�e tempos posteriores, quando essara�a foi t~ao enormemente elevada pelo ar�esimo do sangue Adâmio.As pesquisas e explora�~oes europ�eias, sobre a antiga Idade da Pedra Lasada, têm muito a ver oma esava�~ao dos instrumentos, ossos e objetos de artesanato desses antigos homens azuis, pois elesperduraram na Europa at�e tempos reentes. As hamadas ra�as branas, de Urantia, s~ao desendentesdesses homens azuis, pois eles foram, primeiro, modi�ados por uma leve mistura om as ra�asamarela e vermelha e, mais tarde, foram elevados em muito pela assimila�~ao de por�~oes maiores dara�a violeta.6. A ra�a ��ndigo. Do mesmo modo que os homens vermelhos foram os mais avan�ados de todosos povos sangiques, os homens negros foram os de menor progresso. Foram os �ultimos a migrar dosplanaltos da sua origem. Eles foram para a �Afria, tomaram posse do ontinente e, desde ent~ao,permaneeram sempre l�a, salvo quando tirados dali �a for�a, de �epoas em �epoas, omo esravos.699



Isolados na �Afria, os povos ��ndigos, omo o homem vermelho, reeberam poua ou nenhumaeleva�~ao raial que se poderia haver derivado da infus~ao do sangue Adâmio. A s�os, na �Afria, ara�a ��ndigo fez pouos avan�os, at�e os dias de Orvonon, quando experimentou um grande despertarespiritual. Se bem que, mais tarde, quase se esqueeu do \Deus dos Deuses", prolamado porOrvonon, n~ao perdeu inteiramente o desejo de adorar o Desonheido; pelo menos, manteve umaforma de adora�~ao, at�e uns pouos milhares de anos.N~ao obstante o seu atraso, esses povos ��ndigos têm o mesmo status, perante os poderes elestes,de qualquer das outras ra�as terrenas.Essas foram idades de lutas intensas entre as v�arias ra�as, ontudo, pr�oximo �a sede-entral doPr��nipe Planet�ario, os grupos mais eslareidos e de instru�~ao mais reente viveram juntos emuma relativa harmonia, embora nenhuma grande onquista ultural das ra�as do mundo tenha sidorealizada at�e o momento em que a elos~ao da rebeli~ao de L�uifer ausou uma s�eria interrup�~ao nesseregime de harmonia.De tempos em tempos, todos esses diferentes povos onheeram renasimentos ulturais e espiri-tuais. Mansant foi um grande eduador dos dias p�os-Pr��nipe Planet�ario. Contudo, estamos fazendomen�~ao apenas aos l��deres destaados e eduadores que inueniaram e inspiraram de modo maranteuma ra�a inteira. Com o passar dos tempos, muitos mestres menores surgiram, em regi~oes diferentes;e, no onjunto, eles ontribu��ram muito para a soma total das inuênias salvadoras que impediramum olapso abal da iviliza�~ao ultural, espeialmente durante as idades longas e obsuras entre arebeli~ao de Calig�astia e a hegada de Ad~ao.H�a raz~oes boas, su�ientes e em grande n�umero que justi�am o plano de fazer evoluir três ou seisra�as oloridas, nos mundos do espa�o. Embora os mortais de Urantia possam n~ao estar em posi�~aode saber apreiar todas essas raz~oes, n�os gostar��amos de hamar a aten�~ao para as seguintes:1. A variedade �e indispens�avel, para dar oportunidade a um amplo funionamento da sele�~aonatural, levando �a sobrevivênia dos estratos superiores.2. Ra�as mais fortes e melhores podem ser obtidas, em onseq�uênia de ruzamentos de povosdiversos, quando essas ra�as diferentes s~ao portadoras de fatores de uma heran�a superior. E asra�as de Urantia ter-se-iam bene�iado de uma tal misigena�~ao anteipada, aso o povo resultantepudesse ter sido subseq�uentemente elevado, de um modo efetivo, por uma misigena�~ao uidadosaom a ra�a Adâmia superior. Uma tentativa de se efetuar um experimento assim, em Urantia, sobas ondi�~oes raiais atuais, seria altamente desastrosa.3. A ompeti�~ao �e saudavelmente estimulada pela diversidade de ra�as.4. As diferen�as no status das ra�as e grupos, dentro de ada ra�a, s~ao esseniais para o desen-volvimento da tolerânia e do altru��smo humano.5. A homogeneidade da ra�a humana n~ao �e desej�avel, antes que os povos de um mundo emevolu�~ao atinjam n��veis relativamente altos de desenvolvimento espiritual.64.7 A Dispers~ao das Ra�as de CorQuando os desendentes oloridos da fam��lia sangique ome�aram a multipliar-se e a busar oportu-nidades de expans~ao nos territ�orios adjaentes, a quinta glaial, ou segundo vossos �alulos geol�ogios,a tereira, j�a estava bem avan�ada, na sua arremetida para o sul, sobre a Europa e a �Asia. Essasprimeiras ra�as oloridas haviam sido testadas, de um modo extraordin�ario, pelos rigores e priva�~oesda idade glaial da sua origem. Essa glaial foi t~ao extensa, na �Asia, que, por milhares de anos,a migra�~ao para o leste da �Asia �ou interrompida. E n~ao foi poss��vel alan�ar a �Afria, antes da�ultima retra�~ao do mar Mediterrâneo, onseq�uente da eleva�~ao da Ar�abia.700



Assim foi que, durante quase em mil anos, esses povos sangiques espalharam-se pelos sop�es dasmontanhas e misturaram-se, mais ou menos intensamente, n~ao obstante a antipatia peuliar, masnatural, que edo se manifestou entre as diferentes ra�as.Entre a �epoa do Pr��nipe Planet�ario e a de Ad~ao, a �India tornou-se o lar das popula�~oes maisosmopolitas jamais enontradas na fae da Terra. Infelizmente, por�em, essas misturas vieram aonter elementos exessivos das ra�as verde, alaranjada e ��ndigo. Esses povos sangiques seund�ariostiveram uma existênia mais failitada e agrad�avel nas terras do sul, e muitos deles posteriormentemigraram para a �Afria. Os povos sangiques prim�arios, as ra�as superiores, evitaram os tr�opios; avermelha, indo para o nordeste at�e a �Asia, seguida de perto pelo homem amarelo, enquanto a ra�aazul mudou-se para o noroeste, ganhando a Europa.Os homens vermelhos ome�aram a migrar muito edo para o nordeste, aompanhando o reuodo gelo, ontornando os planaltos da �India e oupando todo o nordeste da �Asia. E foram seguidosde perto pelas tribos amarelas, que os expulsaram, subseq�uentemente, da �Asia para a Am�eria doNorte.Quando os remanesentes de linhagem relativamente pura, da ra�a vermelha, abandonaram a�Asia, havia onze tribos, e o n�umero deles era de pouo mais do que sete mil, entre homens, mulherese rian�as. Essas tribos estavam aompanhadas de três grupos pequenos, de asendênia mista,o maior dos quais sendo uma ombina�~ao das ra�as alaranjada e azul. Esses três grupos nunaonfraternizaram plenamente om o homem vermelho e logo rumaram na dire�~ao sul, para o M�exioe para a Am�eria Central, onde a eles se juntou, mais tarde, um pequeno grupo misturado deamarelos e vermelhos. Esses povos asaram-se todos entre si, fundando uma nova ra�a misigenada,muito menos guerreira do que os homens vermelhos de linhagem pura. Em ino mil anos, essa ra�aamalgamada dividiu-se em três grupos, estabeleendo respetivamente as iviliza�~oes do M�exio, daAm�eria Central e da Am�eria do Sul. O ramo da Am�eria do Sul reebeu um leve toque do sanguede Ad~ao.Numa erta extens~ao, os homens vermelhos e amarelos primitivos misturaram-se na �Asia, e aprogênie dessa uni~ao emigrou para o leste e ao longo do litoral sulino e, �nalmente, a ra�a amarela,que resia rapidamente, expulsou-os para as pen��nsulas e as ilhas pr�oximas da osta mar��tima. S~aoeles os homens morenos de hoje em dia.A ra�a amarela ontinuou a oupar as regi~oes entrais da �Asia oriental. De todas as seis ra�asoloridas, dela foram os que sobreviveram em maior n�umero. Embora os homens amarelos, dequando em quando, entrassem em guerras raiais, eles n~ao levavam adiante as guerras intermin�aveise impla�aveis de extermina�~ao, omo as que faziam os homens vermelhos, os verdes e os alaranjados.Essas três ra�as, virtualmente, destru��ram-se antes que pudessem ser �nalmente aniquiladas pelosseus inimigos das outras ra�as.Posto que a quinta glaial n~ao se estendeu tanto para o sul, na Europa, o aminho estava pari-almente aberto para que esses povos sangiques migrassem para o noroeste; e, om o reuo do gelo,os homens azuis, junto om outros pouos pequenos grupos raiais, migraram para o oeste, aom-panhando as velhas trilhas das tribos andônias. Eles invadiram a Europa, em ondas suessivas,oupando a maior parte do ontinente.Na Europa, logo eles enontraram os desendentes de Andon, o homem de Neandertal, da suaasendênia primitiva omum. Esses antigos homens de Neandertal, europeus, haviam sido levadospara o sul e para o leste pelas invas~oes glaiais, e assim estavam em posi�~ao de enontrar e de absorverrapidamente os seus primos invasores das tribos sangiques.Em geral, e desde o prin��pio, as tribos sangiques foram, sob muitos aspetos, bastante superiores emais inteligentes do que os deteriorados desendentes dos homens andônios das plan��ies; e a misturadessas tribos sangiques om os homens de Neandertal levou a uma melhora imediata da ra�a maisantiga. Foi essa infus~ao do sangue sangique, mais espeialmente a dos homens azuis, que produziu701



aquele desenvolvimento marante nos povos de Neandertal, demonstrada nas ondas suessivas detribos ada vez mais inteligentes que se espalharam pela Europa, vindas do leste.Durante o per��odo interglaial seguinte, essa nova ra�a de Neandertal disseminou-se desde a In-glaterra at�e a �India. Os remanesentes da ra�a azul que haviam �ado na velha pen��nsula P�ersia,posteriormente, misigenaram-se om alguns outros elementos, sobretudo amarelos; e a mistura re-sultante, em uma erta medida, elevada subseq�uentemente pela ra�a violeta de Ad~ao, sobreviveu naforma das bronzeadas tribos nômades dos �arabes modernos.Todos os esfor�os para identi�ar os anestrais sangiques, dos povos modernos, deve levar em ontao aprimoramento posterior das linhagens raiais, pelo subseq�uente ar�esimo do sangue Adâmio.As ra�as superiores busaram os limas do norte ou temperados, enquanto a ra�a alaranjada, averde e a ��ndigo, suessivamente, penderam mais para a �Afria, passando pela ponte reentementeelevada de terra que separava o mar Mediterrâneo, que reuava para o oeste, e o oeano �Indio.O �ultimo dos povos sangiques a migrar do seu entro de origem raial foi o homem ��ndigo. Porvolta da �epoa em que o homem verde estava eliminando a ra�a alaranjada, no Egito, e enfraqueendomuito a si pr�oprio ao fazê-lo, o grande êxodo dos negros ome�ou para o sul, atrav�es da Palestina, aolongo da osta; e, mais tarde, quando esses povos ��ndigos, �siamente fortes, invadiram o Egito, elesextinguiram totalmente os homens verdes, pela simples for�a num�eria. Essa ra�a ��ndigo absorveu osremanesentes dos homens alaranjados e muito da linhagem do homem verde, e algumas das tribosde homens da or ��ndigo �aram onsideravelmente aperfei�oadas om essa amalgama�~ao �etnia.E assim paree que o Egito foi primeiramente dominado pelo homem alaranjado, depois pelo verde,seguido pelo homem ��ndigo (negro) e, mais tarde ainda, por uma ra�a mesti�a de ��ndigo, azul e dehomens verdes modi�ados. Todavia, muito antes da hegada de Ad~ao, os homens azuis da Europa,e as ra�as mistas, da Ar�abia, haviam expulsado a ra�a ��ndigo, do Egito, para pontos mais ao sul doontinente afriano.Ao hegar o �m das migra�~oes sangiques, as ra�as verde e alaranjada j�a n~ao existiam, o homemvermelho oupava a Am�eria do Norte, o amarelo, a �Asia oriental, o homem azul, a Europa, e ara�a ��ndigo pendia para a �Afria. A �India abrigava uma mistura de ra�as sangiques seund�arias eo homem moreno, uma mistura do vermelho e do amarelo, mantinha-se nas ilhas da osta asi�atia.Uma ra�a misigenada, om um potenial bastante superior, oupou os planaltos da Am�eria doSul. Os andonitas mais puros viveram nas regi~oes do extremo norte da Europa e da Islândia, daGroenlândia e da parte nordeste da Am�eria do Norte.Durante os per��odos de maior avan�o da invas~ao glaial, as tribos andonitas do extremo oestehegaram muito perto de serem empurradas, quase inteiramente, para o mar. Eles viveram duranteanos em uma faixa estreita de terra, ao sul da ilha que atualmente �e a Inglaterra. E era j�a umatradi�~ao que essas invas~oes glaiais repetidas os empurrassem para o mar, quando a sexta e �ultimaglaial �nalmente surgiu. Eles foram os primeiros aventureiros mar��timos. Constru��ram baros eome�aram a prourar novas terras, que esperavam estar livres daquelas terr��veis invas~oes de gelo.E alguns deles alan�aram a Islândia, outros, a Groenlândia, mas a grande maioria deles pereeu defome e sede no mar aberto.H�a pouo mais do que oitenta mil anos, pouo depois de o homem vermelho haver entrado nonoroeste da Am�eria do Norte, o ongelamento dos mares do norte e o avan�o dos ampos loaisde gelo sobre a Groenlândia levaram os esquim�os, desendentes dos abor��gines de Urantia, a busaruma terra melhor, um novo lar; e eles tiveram êxito, ruzando a salvo os estreitos fehados, queent~ao separavam a Groenlândia das massas de terra do nordeste da Am�eria do Norte. Eles al-an�aram o ontinente aproximadamente dois mil e em anos depois que o homem vermelho hegouao Alasa. Subseq�uentemente, algumas das linhagens mistas dos homens azuis rumaram para o oeste,misigenaram-se om os esquim�os, mais reentemente, e essa uni~ao resultou em pouos benef��iospara as tribos esquim�os. 702



H�a era de ino mil anos, um enontro asual aonteeu entre uma tribo indiana e um grupoesquim�o solit�ario, nas praias do sudeste da ba��a de Hudson. Essas duas tribos aharam dif��ilomuniar-se uma om a outra, mas logo asaram entre si, e o resultado foi que esses esquim�os foram�nalmente absorvidos pelos homens vermelhos, mais numerosos. E isso representa o �unio ontatodo homem vermelho norte-ameriano, om qualquer outra linhagem humana, at�e aproximadamentemil anos atr�as, quando pela primeira vez, o homem brano desembarou por aaso nas terras daosta Atlântia.As lutas dessas idades primitivas foram araterizadas pela oragem, pela bravura, e mesmo,pelo hero��smo. E todos n�os lamentamos que tantos desses tra�os de vigor e de legitimidade dosvossos primeiros anestrais houvessem sido perdidos nas ra�as mais reentes. Ainda que apreiemoso valor de muitos re�namentos da iviliza�~ao que avan�a, sentimos a falta da persistênia magn���ae da devo�~ao soberba dos vossos primeiros anestrais, que muitas vezes beiravam a grandeza e asublimidade.[Apresentado por um Portador da Vida residente em Urantia.℄

703



704



Cap��tulo 65O Superontrole da Evolu�~aoA VIDA evoluion�aria material b�asia - a vida pr�e-mental - �e formulada pelos Mestres ControladoresF��sios e pela ministra�~ao da implanta�~ao da vida vinda dos Sete Esp��ritos Mestres, juntamenteom a ministra�~ao ativa dos Portadores da Vida designados. Como resultado da fun�~ao oordenadadessa riatividade tr��plie, desenvolve-se uma apaidade f��sia do organismo para possuir mente- meanismos materiais de rea�~ao inteligente aos est��mulos ambientais externos e, mais tarde, aosest��mulos internos, ou inuênias que têm origem na pr�opria mente do organismo.H�a, ent~ao, três n��veis distintos de produ�~ao e de evolu�~ao da vida:1. O dom��nio da energia f��sia - produto da apaidade da mente.2. A ministra�~ao da mente, feita pelos esp��ritos ajudantes - inueniando a apaidade espiritual.3. A dota�~ao espiritual da mente mortal - ulminando no outorgamento dos Ajustadores doPensamento.Os n��veis meânios, n~ao ensin�aveis, de rea�~ao do organismo ao meio ambiente, s~ao do dom��nio dosontroladores f��sios. Os esp��ritos ajudantes da mente ativam e regulam os tipos de mente adapt�aveisou ensin�aveis, n~ao meânios - aqueles meanismos de resposta dos organismos apazes de aprender apartir da experiênia. E, �a medida que os esp��ritos ajudantes manipulam, desse modo, os poteniaisda mente, tamb�em os Portadores da Vida exerem um ontrole disriminador onsider�avel sobre osaspetos ambientais do proesso evoluion�ario, at�e o momento do apareimento da vontade humana- a apaidade de onheer Deus e o poder de optar por ador�a-Lo.�E o funionamento oordenado e integrado dos Portadores da Vida, dos ontroladores f��sios e dosesp��ritos ajudantes que ondiiona o urso da evolu�~ao orgânia nos mundos habitados. E �e por issoque a evolu�~ao - em Urantia, ou em outro lugar - tem sempre um prop�osito, nuna sendo aidental.65.1 As Fun�~oes dos Portadores da VidaOs Portadores da Vida s~ao dotados om um potenial de metamorfose da pessoalidade que apenaspouas ordens de riaturas possuem. Esses Filhos do universo loal s~ao apazes de funionar em trêsfases diversas do ser. Geralmente, eles umprem os seus deveres omo Filhos da fase intermedi�aria,sendo esse o estado da sua origem. Todavia, um Portador da Vida, nesse est�agio de existênia, n~aopoderia possivelmente funionar sobre os dom��nios eletroqu��mios omo um fabriante de energiasf��sias e part��ulas materiais em unidades de existênia vivente.Os Portadores da Vida s~ao apazes de funionar, e funionam, nos três seguintes n��veis:1. O n��vel f��sio da eletroqu��mia. 705



2. A fase intermedi�aria usual de existênia quase moronial.3. O n��vel semi-espiritual avan�ado.Quando se preparam para empreender a implanta�~ao da vida, depois de haverem seleionado osloais para esse trabalho, os Portadores da Vida onvoam a omiss~ao de aranjos de transmuta�~aodos Portadores da Vida. Esse grupo onsiste de dez ordens de pessoalidades diversas, inluindo osontroladores f��sios e seus olaboradores, e �e presidido pelo omandante dos aranjos, atuando nessafun�~ao por mandado de Gabriel e om a permiss~ao dos Ani~aes dos Dias. Quando s~ao iruitadosadequadamente, tais seres podem efetuar modi�a�~oes tais, nos Portadores da Vida, que os apaitamimediatamente para funionar nos n��veis f��sios da eletroqu��mia.Depois que os modelos da vida houverem sido formulados e as organiza�~oes materiais estiveremdevidamente ompletas, as for�as supramateriais envolvidas na propaga�~ao da vida tornam-se ime-diatamente ativas, e assim a vida passa a existir. A partir da��, os Portadores da Vida retornamimediatamente �a sua meia-fase intermedi�aria normal de existênia da pessoalidade, estado no qualpodem manipular as unidades vivas e manobrar os organismos em evolu�~ao, mesmo estando despo-jados de toda a apaidade de organizar - de riar - novos padr~oes de mat�eria viva.Depois que a evolu�~ao orgânia houver seguido o seu urso, at�e um erto n��vel, e o livre-arb��triodo tipo humano houver apareido nos organismos mais elevados em evolu�~ao, os Portadores da Vidadevem abandonar o planeta ou ent~ao fazer votos de ren�unia; quer dizer, devem omprometer-sea se abster de quaisquer tentativas de inuir posteriormente no urso da evolu�~ao orgânia. E,quando esses votos s~ao feitos voluntariamente, pelos Portadores da Vida que esolherem permaneerno planeta, omo onselheiros futuros para aqueles a quem ser�a on�ada a tarefa de proteger asriaturas de vontade, re�em-evolu��das, �e onvoada uma omiss~ao de doze, presidida pelo omandantedos Estrelas Vespertinos, atuando om a autoridade do Soberano do Sistema e a permiss~ao de Gabriel;e, ent~ao, esses Portadores da Vida s~ao transmutados para a tereira fase da existênia da pessoalidade- o n��vel semi-espiritual do ser. E, nessa tereira fase da existênia, tenho eu funionado em Urantiadesde os tempos de Andon e Fonta.Aguardamos ansiosos pela �epoa em que o universo possa estabeleer-se em luz e vida, um poss��velquarto est�agio do ser, no qual seremos integralmente espirituais, mas nuna nos foi revelada a t�eniapor meio da qual poderemos alan�ar esse desej�avel estado avan�ado.65.2 O Panorama Evoluion�arioA hist�oria da asens~ao do homem, partindo das algas marinhas at�e que hegue a ser o senhor daria�~ao terrestre, de fato �e uma epop�eia de lutas biol�ogias e sobrevivênia da mente. Os anestraisprimordiais do homem foram, literalmente, o limo e o lodo do fundo do oeano, nas ba��as e naslagunas de �aguas mornas e estagnadas da vasta linha do litoral dos antigos mares interiores; aquelasmesmas �aguas nas quais os Portadores da Vida estabeleeram as três implanta�~oes independentes devida em Urantia.Pouqu��ssimas esp�eies de tipos marinhos primitivos de vegeta�~ao que partiiparam daquelas muta�~oeshist�orias, e que resultaram nos organismos na fronteira da vida animal, ainda hoje ontinuam exis-tindo. As esponjas onstituem os sobreviventes de um desses tipos primitivos intermedi�arios, osorganismos por meio dos quais se deu a transi�~ao gradual de vegetal at�e animal. Essas formas pri-mitivas de transi�~ao, embora n~ao sendo idêntias �as esponjas modernas, foram muito semelhantes aelas; eram organismos verdadeiramente na fronteira - nem vegetais, nem animais - e que, �nalmente,onduziram ao desenvolvimento das verdadeiras formas animais de vida.As bat�erias, organismos vegetais simples de uma natureza muito primitiva, mudaram pouo desdeo alvoreer da vida, exibindo mesmo um grau de retroa�~ao no seu omportamento parasit�ario. Muitos706



dos fungos tamb�em representam um movimento retr�ogrado de evolu�~ao, sendo plantas que perderama sua apaidade de produzir loro�la e havendo-se transformado mais ou menos em parasitas. Amaioria das bat�erias que ausam doen�as, e os seus orpos auxiliares de v��rus, realmente pertenema esse grupo de fungos parasitas desertores. Durante idades intermedi�arias, todo o vasto reino davida vegetal evoluiu de anestrais, dos quais as bat�erias tamb�em desendem.O tipo mais elevado de vida animal protozo�aria logo apareeu, e apareeu de repente. E, dessestempos long��nquos, veio a ameba, o organismo animal t��pio, de uma �elula, apenas um pouomodi�ada. Ela age, hoje, do mesmo modo omo o fazia quando era ainda a mais reente das maisimportantes realiza�~oes na evolu�~ao da vida. Essa diminuta riatura e seus primos protozo�arioss~ao, para a ria�~ao animal, o que as bat�erias s~ao para o reino vegetal; representam a sobrevivêniados primeiros passos evoluion�arios primitivos na diferenia�~ao da vida, ao lado do fraasso dosdesenvolvimentos subseq�uentes.Logo os tipos primitivos de animais unielulares assoiaram-se em omunidades, primeiro, em umn��vel volvox��deo e, depois, ao longo da linha da hidra e da medusa. E mais tarde ainda evolu��ram,resultando em estrelas-do-mar, rin�oides, ouri�os-do-mar, entop�eias, pepinos-do-mar, insetos, ara-nhas, rust�aeos e grupos orrelatos de vermes da terra e sanguessugas, seguidos logo pelos molusos- ostras, polvo e araol. Centenas e entenas de esp�eies surgiram e pereeram; e seja feita men�~aoapenas �aquelas que sobreviveram �as longu��ssimas lutas. Tais esp�eimes n~ao progressivos, junto oma fam��lia dos peixes a surgir depois, representam atualmente os tipos estaion�arios de animais pri-mitivos inferiores, rami�a�~oes da �arvore da vida que deixaram de progredir.O en�ario estava desse modo estabeleido para o apareimento dos primeiros animais vertebrados,os peixes. Dessa fam��lia de peixes surgiram duas modi�a�~oes �unias, a r~a e a salamandra. E foia r~a que ome�ou aquela s�erie de diferenia�~oes progressivas na vida animal as quais ulminaram,�nalmente, no pr�oprio homem.A r~a �e um dos mais antigos anestrais sobreviventes da ra�a humana, mas tamb�em deixou deevoluir, sendo hoje muito semelhante �a dos seus tempos remotos. A r~a �e a �unia esp�eie anestraldas ra�as iniiais que ainda vive sobre a fae da Terra. A ra�a humana n~ao tem nenhum anestralsobrevivente entre a r~a e o esquim�o.As r~as deram origem aos r�epteis, uma grande fam��lia animal que est�a virtualmente extinta, masque, antes de deixar de existir, deu origem a toda a fam��lia de p�assaros e �as numerosas ordens demam��feros.Provavelmente o maior salto, em toda a evolu�~ao pr�e-humana, foi dado quando um dos r�epteistransformou-se em um p�assaro. Os tipos de p�assaros de hoje - �aguias, patos, pombos e avestruzes -todos desenderam de r�epteis enormes de muitas eras atr�as.O reino dos r�epteis, que desendeu da fam��lia da r~a, �e representado hoje por quatro divis~oessobreviventes: duas n~ao progressivas, as obras e os lagartos, junto om os seus primos, os roodilose as tartarugas; uma parialmente progressiva, a fam��lia dos p�assaros e a quarta, a dos anestraisdos mam��feros e a linha direta de desendentes da esp�eie humana. Contudo, ainda que h�a muitoextinta, a enormidade passageira dos r�epteis enontrou eo nos elefantes e mastodontes, enquanto assuas formas peuliares �aram perpetuadas nos angurus saltadores.Apenas quatorze �los apareeram em Urantia, os peixes sendo os �ultimos; e nenhuma lasse novadesenvolveu-se desde os p�assaros e os mam��feros.Foi de um pequeno e �agil dinossauro r�eptil, de h�abitos arn��voros, tendo um �erebro relativamentegrande, que os mam��feros plaent�arios surgiram subitamente. Esses mam��feros desenvolveram-serapidamente e de muitos modos diferentes, n~ao apenas dando surgimento �as variedades modernasomuns, mas tamb�em evoluindo at�e os tipos marinhos, tais omo as baleias e foas, e os navegadoresdo ar, omo a fam��lia dos moregos. 707



O homem, assim, evoluiu dos mam��feros mais elevados, derivados prinipalmente da implanta�~aooidental da vida nos antigos mares abrigados, que iam de leste para oeste. Os grupos oriental eentral de organismos vivos, desde o prin��pio, progrediram favoravelmente at�e alan�arem os n��veispr�e-humanos de existênia animal. �A medida que as idades passaram, por�em, o foo oriental deimplanta�~ao de vida n~ao alan�ou um n��vel satisfat�orio de status pr�e-humano de inteligênia, tendosofrido perdas t~ao repetidas e irreuper�aveis dos seus tipos mais elevados do plasma da germina�~ao,que �ou para sempre destitu��do do poder de reabilitar as suas potenialidades humanas.J�a que a qualidade da apaidade da mente para o desenvolvimento, nesse grupo oriental, foi de�-nitivamente t~ao inferior �aquela dos outros dois grupos, os Portadores da Vida, om o onsentimentodos seus superiores, manipularam o ambiente de um modo tal a irunsreverem mais ainda essaslinhagens inferiores pr�e-humanas de vida em evolu�~ao. Para aparênias externas, a elimina�~ao dessesgrupos inferiores de riaturas mostrou-se aidental, mas na realidade foi intenional.Mais tarde, no desenvolvimento evoluion�ario da inteligênia, os anestrais lemurianos da esp�eiehumana estavam muito mais avan�ados na Am�eria do Norte do que em outras regi~oes; e foram,por isso, levados a migrar, da arena de implanta�~ao oidental de vida, para o estreito de Behring,e, osta abaixo, ao Sudoeste da �Asia, onde ontinuaram a evoluir e a bene�iar-se do aoplamentode algumas linhagens do grupo entral de vida. O homem evoluiu assim, de algumas linhagensoidentais e entrais de vida, apenas nas regi~oes entrais e do Oriente-Pr�oximo.Desse modo, a vida que foi plantada em Urantia evoluiu at�e a era glaial, quando, pela primeiravez, o pr�oprio homem apareeu e ome�ou a sua movimentada arreira planet�aria. E esse surgimentodo homem primitivo na Terra, durante a era glaial, n~ao foi puramente aidental; foi intenional. Osrigores e severidade lim�atios da era glaial foram adequados, em todos os sentidos, aos prop�ositosde fomentar a produ�~ao de um tipo vigoroso de ser humano, om uma imensa apaidade de sobre-vivênia.65.3 O Est��mulo �a Evolu�~aoDi�ilmente ser�a poss��vel expliar �a mente humana atual muitas das oorrênias estranhas e apa-rentemente grotesas do progresso evoluion�ario primitivo. Um plano om um prop�osito estava emandamento durante todas essas evolu�~oes aparentemente estranhas das oisas vivas, mas n~ao nos �epermitido interferir arbitrariamente no desenvolvimento dos modelos de vida depois de oloados emopera�~ao.Os Portadores da Vida podem empregar todos os reursos naturais poss��veis e utilizar todas equaisquer irunstânias fortuitas que ir~ao elevar o desenvolvimento do progresso da vida experimen-tal; mas n~ao nos �e permitido intervir meaniamente, nem manipular arbitrariamente a onduta e ourso da evolu�~ao, seja das plantas, seja dos animais.V�os fostes informados de que os mortais de Urantia evolu��ram por meio do desenvolvimentoda r~a primitiva, e que essa linhagem asendente, levada em potenial dentro de uma �unia r~a,esapou por pouo da extin�~ao, em uma erta oasi~ao. N~ao se deve inferir disso, ontudo, quea evolu�~ao da humanidade poderia ter sido impedida por um aidente nessa onjuntura. Naqueleexato momento est�avamos observando e estimulando nada mais do que mil linhagens de vida mutante,diferentes e muito distantes, que poderiam ter sido enaminhadas at�e v�arios modelos diferentesde desenvolvimento pr�e-humano. Essa r~a anestral, em partiular, representava a nossa tereirasele�~ao; as duas linhagens de vida anteriores haviam pereido, a despeito dos nossos esfor�os parasua onserva�~ao.Mesmo a perda de Andon e Fonta, aso oorresse antes que tivessem tido uma progênie, emboraisso houvesse retardado a evolu�~ao humana, n~ao a teria impedido. Depois do apareimento de Andon708



e Fonta, e antes que os poteniais humanos mutantes de vida animal estivessem exauridos, nada menosdo que sete mil linhagens favor�aveis haviam evolu��do e poderiam haver ulminado em alguma esp�eiede tipo humano em desenvolvimento. E muitas dessas ra�as melhores foram, subseq�uentemente,assimiladas pelas v�arias rami�a�~oes das esp�eies humanas em expans~ao.Muito antes de o Filho e a Filha Material, elevadores biol�ogios, hegarem ao planeta os poteniaishumanos das esp�eies animais em evolu�~ao haviam-se exaurido. Esse status biol�ogio da vida animal�e revelado aos Portadores da Vida por meio do fenômeno da tereira fase da mobiliza�~ao do esp��ritoajudante, o que, de modo autom�atio, oorre onomitantemente om a exaust~ao da apaidade detoda vida animal de dar origem aos poteniais mutantes de indiv��duos pr�e-humanos.A humanidade em Urantia deve resolver os problemas que tem om o desenvolvimento mortal dasra�as humanas - nenhuma ra�a mais ir�a evoluir de fontes pr�e-humanas em todo o tempo futuro. Essefato, todavia, n~ao exlui a possibilidade de se atingir n��veis de desenvolvimento humano amplamentemais elevados, por meio de uma estimula�~ao inteligente dos poteniais evoluion�arios ainda residentesnas ra�as mortais. Tudo o que n�os, os Portadores da Vida, fazemos para fomentar e onservar aslinhagens de vida, antes do apareimento da vontade humana, o homem deve fazer por si pr�oprio,depois de tudo isso e depois que deixarmos de lado a nossa partiipa�~ao ativa na evolu�~ao. De modogeral, o destino evoluion�ario do homem est�a nas suas pr�oprias m~aos, e a inteligênia ient���a deve,mais edo ou mais tarde, substituir o funionamento aleat�orio da sele�~ao natural desontrolada e daasualidade na sobrevivênia.E, ao disutir o est��mulo �a evolu�~ao, n~ao seria impr�oprio apontar que, em um futuro bem adiante,quando em algum momento estiverdes ligados a um orpo de Portadores da Vida, v�os tereis opor-tunidades amplas e abundantes de fazer sugest~oes para se fazer quaisquer melhoramentos poss��veisnos planos e na t�enia de transplantar e de onduzir a vida. Sede paientes! Se tiverdes boas id�eias,se as vossas mentes forem f�erteis de m�etodos melhores de administra�~ao para qualquer parte dosdom��nios universais, ireis por erto ter uma oportunidade de apresent�a-los aos vossos ompanheirosadministradores nas idades que vir~ao.
65.4 A Aventura de UrantiaN~ao negligenieis o fato de que Urantia foi designada para n�os omo um mundo de vida experimental.Fizemos, neste planeta, a nossa sexag�esima tentativa de modi�ar e, se poss��vel, de melhorar aadapta�~ao, em Satânia, dos projetos de vida de N�ebadon; e onsta nos registros que realizamosnumerosas modi�a�~oes ben�e�as nos modelos m�edios da vida. Para ser espe���o, em Urantia,aprimoramos e demonstramos satisfatoriamente nada menos do que vinte e oito partiularidades demodi�a�~ao na vida, que ser~ao de muita utilidade para todo o N�ebadon durante todos os temposfuturos.Todavia, o estabeleimento da vida em nenhum mundo jamais �e experimental, no sentido deque algo ainda n~ao experimentado e desonheido seja intentado. A evolu�~ao da vida �e uma t�eniasempre progressiva, diferenial e vari�avel, mas n~ao �e jamais fortuita, desontrolada, nem inteiramenteexperimental, no sentido aidental.Muitas faetas da vida humana ofereem evidênias abundantes de que o fenômeno da existêniamortal foi inteligentemente planejado, de que a evolu�~ao orgânia n~ao �e um mero aidente �osmio.Quando uma �elula viva �e ferida, ela possui a apaidade de elaborar algumas substânias qu��miasque têm o poder de estimular e ativar as �elulas vizinhas normais, para que iniiem imediatamente asere�~ao de ertas substânias que failitam os proessos de ura na ferida; e, ao mesmo tempo, essas�elulas normais e n~ao feridas ome�am a proliferar - de fato ome�am a trabalhar, riando novas�elulas para repor qualquer �elula ompanheira que possa haver sido destru��da por aidente.709



Essa a�~ao e essa rea�~ao qu��mias, ligadas �a ura de feridas e �a reprodu�~ao das �elulas, representama esolha dos Portadores da Vida de uma f�ormula que abrange mais de em mil fases e aspetos derea�~oes qu��mias poss��veis e reperuss~oes biol�ogias. Mais de meio milh~ao de experimentos espe���osforam efetuados pelos Portadores da Vida nos seus laborat�orios, antes que �nalmente estabeleessemessa f�ormula para o experimento de vida em Urantia.Quando os ientistas de Urantia souberem mais sobre essas substânias que uram, tornar-se-~aomais e�azes no tratamento de les~oes e, indiretamente, ir~ao saber mais sobre omo ontrolar ertasdoen�as s�erias.Desde que a vida foi estabeleida em Urantia, os Portadores da Vida têm melhorado essa t�eniade ura, a qual, introduzida em um outro mundo de Satânia, ofereeu mais al��vio da dor e exereuum ontrole melhor sobre a apaidade de prolifera�~ao que têm as �elulas vizinhas normais.Houve muitos aspetos singulares no experimento de vida de Urantia, mas os dois epis�odios quese destaaram foram o apareimento das ra�as andônias antes da evolu�~ao dos seis povos oloridose, posteriormente, a apari�~ao simultânea dos mutantes sangiques em uma �unia fam��lia. Urantia �e oprimeiro mundo em Satânia em que as seis ra�as oloridas surgiram da mesma fam��lia humana.Geralmente estas advêm de linhagens diversi�adas de muta�~oes independentes, dentro da ra�aanimal pr�e-humana e, usualmente, apareem no mundo uma de ada vez e suessivamente, duranteper��odos longos de tempo, ome�ando pelo homem vermelho, passando pelas diversas ores, e indoat�e o ��ndigo.Uma outra varia�~ao desta�avel de proedimento foi a hegada tardia do Pr��nipe Planet�ario. Viade regra, o pr��nipe aparee em um planeta por volta da �epoa do desenvolvimento da vontade; e,se esse plano houvesse sido obedeido, Calig�astia poderia ter vindo para Urantia at�e mesmo durantea vida de Andon e Fonta, em vez de quase quinhentos mil anos mais tarde, simultaneamente om oapareimento das seis ra�as sangiques.A um mundo habitado normal teria sido onedido logo um Pr��nipe Planet�ario, quando soliitadopelos Portadores da Vida, ou seja, quando apareeram Andon e Fonta, ou pouo tempo depois.Todavia, omo Urantia havia sido designado omo um planeta em que a vida �e modi�ada, foi emonseq�uênia de um aordo anteipado que os observadores Melquisedeques, em n�umero de doze,foram enviados omo onselheiros dos Portadores da Vida, atuando omo supervisores do planetaat�e a hegada subseq�uente do Pr��nipe Planet�ario. Esses Melquisedeques vieram na �epoa em queAndon e Fonta tomaram as deis~oes que tornaram poss��vel aos Ajustadores do Pensamento residiremnas suas mentes mortais.Em Urantia, os esfor�os dos Portadores da Vida para melhorar os modelos da vida em Satânianeessariamente resultaram na produ�~ao de muitas formas aparentemente in�uteis de vida transit�oria.Os ganhos j�a onquistados, no entanto, s~ao su�ientes para justi�ar as modi�a�~oes dos modelos doprojeto de vida feitas em Urantia.A nossa inten�~ao era produzir uma manifesta�~ao anteipada da vontade na vida evoluion�ariade Urantia, e tivemos êxito. Em geral, s�o depois que as ra�as oloridas têm j�a algum tempo deexistênia �e que a vontade emerge, usualmente apareendo primeiro entre os tipos superiores dehomens vermelhos. O vosso mundo �e o �unio planeta de Satânia em que o tipo humano de vontadesurgiu em uma ra�a anterior �as ra�as oloridas.Contudo, em nossos esfor�os para hegar a essa ombina�~ao e assoia�~ao de fatores de hereditari-edade que �nalmente onduziriam aos anestrais mam��feros da ra�a humana, nos deparamos om aneessidade de permitir que aonteessem entenas ou mesmo milhares de outras ombina�~oes e as-soia�~oes relativamente in�uteis de fatores de hereditariedade. �E erto que muitos desses subprodutosaparentemente estranhos dos nossos esfor�os ir~ao deparar om o vosso espanto quando esavardespara ir at�e o passado planet�ario, e posso muito bem ompreender o quanto algumas dessas oisaspodem tornar-se intrigantes sob o ponto de vista limitado da mente humana.710



65.5 As Viissitudes da Evolu�~ao da VidaFoi uma fonte de pesar para os Portadores da Vida que os nossos esfor�os espeiais, para modi�ar avida inteligente em Urantia, houvessem sido t~ao prejudiados por pervers~oes tr�agias que esaparamao nosso ontrole: a trai�~ao de Calig�astia e a falta Adâmia.Durante toda essa aventura biol�ogia, todavia, a nossa maior deep�~ao veio da revers~ao, em umaesala muito extensa e inesperada, de ertas vidas vegetais primitivas aos n��veis pr�e-lorof��lios debat�erias parasit�arias. Essa eventualidade, na evolu�~ao da vida vegetal, provoou muitas doen�asdesoladoras nos mam��feros mais elevados, partiularmente nas esp�eies humanas mais vulner�aveis.Quando deparamos om essa situa�~ao de perplexidade, de um erto modo, n�os n~ao demos grande im-portânia �as di�uldades envolvidas, porque sab��amos que a ombina�~ao que viria subseq�uentemente,do plasma da vida Adâmia, refor�aria de tal modo os poderes de resistênia da mistura resultantede ra�as, a ponto de torn�a-la pratiamente imune a todas as doen�as produzidas pelos tipos vegetaisde organismos. As nossas esperan�as, por�em, estavam fadadas �a deep�~ao, devido �a infeliidade dafalta Adâmia.O universo dos universos, inluindo esse pequeno mundo hamado Urantia, n~ao est�a sendo admi-nistrado para adaptar-se apenas �as nossas onveniênias, nem apenas para reeber a nossa aprova�~aoe muito menos para grati�ar os aprihos ou satisfazer �a nossa uriosidade. Os seres s�abios e Todo-Poderosos, respons�aveis pela gest~ao do universo, sem d�uvida sabem exatamente o que fazer; e assim�e pr�oprio aos Portadores da Vida e abe �as mentes mortais omportar-se, na espera, om a devidapaiênia e uma oopera�~ao sinera om as regras da sabedoria, o reino do poder e a marha doprogresso.Evidentemente, ertas ompensa�~oes advêm depois das atribula�~oes, tais omo a outorga de Mi-hael em Urantia. Independentemente dessas onsidera�~oes, por�em, os supervisores elestes maisreentes deste planeta expressam a sua on�an�a ompleta no triunfo �ultimo da evolu�~ao da ra�ahumana e que, a�nal, vinguem os nossos planos e modelos originais de vida.65.6 As T�enias Evoluion�arias de Vida�E imposs��vel determinar om preis~ao, simultaneamente, a loaliza�~ao exata e a veloidade de umobjeto em movimento; qualquer tentativa de medir uma dessas grandezas aarreta uma altera�~aoinevit�avel na outra. O homem mortal depara om o mesmo tipo de paradoxo quando efetua a an�alisequ��mia do protoplasma. O qu��mio pode eluidar a omposi�~ao qu��mia do protoplasma morto, masn~ao pode disernir a organiza�~ao f��sia nem o funionamento dinâmio do protoplasma enquanto est�avivo. O ientista hegar�a mais e mais pr�oximo dos segredos da vida, mas nuna os loalizar�a e pornenhuma outra raz~ao sen~ao a de ter de matar o protoplasma para analis�a-lo. O protoplasma mortopesa tanto quanto o protoplasma vivo, mas j�a n~ao �e o mesmo.H�a um dom original de adapta�~ao nas oisas e seres vivos. Em toda planta ou �elula animal viva,em todo organismo vivo - material ou espiritual - , h�a um desejo insai�avel de alan�ar uma perfei�~aosempre resente de ajuste ao ambiente, de adapta�~ao do organismo para aumentar a realiza�~ao davida. Esses esfor�os intermin�aveis, de todas as oisas vivas, evideniam a existênia, dentro delas,de uma busa inata de perfei�~ao.O mais importante passo na evolu�~ao das plantas foi o desenvolvimento da apaidade de produzira loro�la, e o segundo maior avan�o foi o esporo haver evolu��do at�e uma semente omplexa. Oesporo �e mais e�iente omo um agente reprodutor, mas faltam-lhe os poteniais da variedade e daversatilidade inerentes �a semente.Um dos mais �uteis e omplexos epis�odios na evolu�~ao dos mais elevados tipos de animais onsistiu711



no desenvolvimento da apaidade do ferro, nas �elulas do sangue irulante, de atuar om a duplafun�~ao de transportar o oxigênio e poder remover o di�oxido de arbono. E essa atua�~ao das �elulasvermelhas do sangue ilustra omo os organismos em evolu�~ao s~ao apazes de adaptar suas fun�~oes aoambiente vari�avel e alter�avel. Os animais superiores, inluindo o homem, oxigenam os seus teidospor meio da a�~ao do ferro das �elulas vermelhas do sangue, que levam o oxigênio at�e as �elulas vivase, de um modo tamb�em e�iente, retiram o di�oxido de arbono. Outros metais, no entanto, podemservir ao mesmo prop�osito. A lula-hoo emprega o obre nessa fun�~ao, e a seringa-do-mar utiliza ovan�adio.A ontinua�~ao desses ajustes biol�ogios �e ilustrada pela evolu�~ao dos dentes nos mam��feros su-periores em Urantia; os anestrais distantes do homem tinham trinta e seis, ent~ao ome�ou umreajustamento de adapta�~ao, tendo o homem primitivo, e os seus parentes pr�oximos, passado a tertrinta e dois dentes. Agora, a esp�eie humana tende vagarosamente para vinte e oito dentes. Ativa,e adaptativamente, o proesso de evolu�~ao ainda est�a em progresso neste planeta.Todavia, muitos ajustes aparentemente misteriosos dos organismos vivos s~ao puramente qu��mios,integralmente f��sios. A qualquer momento, na orrente sang�u��nea de qualquer ser humano, h�a apossibilidade de aonteerem at�e 15 milh~oes de rea�~oes qu��mias entre os hormônios de uma d�uziade glândulas end�orinas.As formas inferiores de vida vegetal s~ao totalmente sens��veis ao meio ambiente f��sio, qu��mio eel�etrio. Entretanto, �a medida que se asende na esala da vida, as ministra�~oes da mente dos seteesp��ritos ajudantes tornam-se, uma a uma, mais atuantes; e a mente prop~oe-se ada vez mais ajustar,riar, oordenar e dominar. A apaidade dos animais de adaptar-se ao ar, �a �agua e �a terra n~ao �eum dom sobrenatural, mas um ajustamento supraf��sio.A f��sia e a qu��mia sozinhas n~ao onseguem expliar omo um ser humano evoluiu vindo doprotoplasma primevo dos mares primitivos. A apaidade de aprender, a mem�oria e a respostadifereniada ao ambiente s~ao dons da mente. As leis da f��sia n~ao reagem ao aperfei�oamento;elas s~ao invari�aveis e imut�aveis. As rea�~oes da qu��mia n~ao s~ao modi��aveis pela edua�~ao; s~aouniformes, on��aveis. �A parte a presen�a do Absoluto Inquali��avel, as rea�~oes el�etrias e qu��miass~ao previs��veis. Mas a mente pode tirar proveito da experiênia, pode aprender de h�abitos de rea�~oesomportamentais que respondem �a repeti�~ao de est��mulos.Os organismos pr�e-inteligentes reagem aos est��mulos do ambiente, mas esses organismos, reativos�a ministra�~ao da mente, podem ajustar e manipular o pr�oprio ambiente.O �erebro f��sio, om o seu sistema nervoso assoiado, possui a apaidade inata de responder�a ministra�~ao da mente; do mesmo modo que a mente, em desenvolvimento, de uma pessoalidadepossui uma erta apaidade inata de reeptividade ao esp��rito e, portanto, traz em si os poteniaisdo progresso e realiza�~ao espiritual. A evolu�~ao inteletual, soial, moral e espiritual depende daministra�~ao da mente, feita pelos sete esp��ritos ajudantes e seus olaboradores supraf��sios.65.7 Os N��veis Evoluion�arios da MenteOs sete esp��ritos ajudantes da mente s~ao vers�ateis ministradores da mente para as existênias inferi-ores inteligentes do universo loal. Essa ordem de mente �e ministrada das sedes-entrais do universoloal ou de algum mundo onetado a elas; as apitais dos sistemas, por�em, têm uma inuênia nadire�~ao da fun�~ao das mentes inferiores.Muitas oisas dependem do trabalho desses sete ajudantes, num mundo evoluion�ario. No entanto,s~ao os ministros da mente; eles n~ao se oupam da evolu�~ao f��sia, dom��nio este que �e dos Portadoresda Vida. A integra�~ao perfeita desses dons do esp��rito, ontudo, om o proedimento ordenado enatural do desdobrar do regime inerente dos Portadores da Vida, �e respons�avel pela inapaidade712



dos mortais de disernir, no fenômeno da mente, nada a n~ao ser a m~ao da natureza e o trabalho deproessos naturais; embora, oasionalmente, hegais a �ar um tanto embara�ados para expliar atotalidade das rea�~oes ligadas �as rea�~oes naturais da mente, naquilo em que �e assoiada �a mat�eria.E, aso Urantia estivesse evoluindo mais de aordo om os planos originais, ir��eis observar menosfatos ainda a hamar a vossa aten�~ao para o fenômeno da mente.Os sete esp��ritos ajudantes s~ao mais ompar�aveis a iruitos do que a entidades e, nos mundosnormais, est~ao iruitados om outros funionamentos ajudantes em todo o universo loal. Nosplanetas de experimenta�~ao de vida, ontudo, est~ao relativamente isolados. E, em Urantia, devido�a natureza singular dos seus modelos de vida, os ajudantes menos elevados tiveram muito maisdi�uldade para ontatar os organismos evoluion�arios do que teriam tido no aso de um tipo maispadronizado de dota�~ao de vida.Al�em disso, em um mundo evoluion�ario mediano, os sete esp��ritos ajudantes est~ao muito maisbem sinronizados om os est�agios avan�ados do desenvolvimento animal do que jamais estiveramem Urantia. Respeitada uma �unia exe�~ao, a di�uldade em ontatar as mentes em evolu�~ao dosorganismos de Urantia foi a maior que os ajudantes j�a tiveram em todas as suas opera�~oes no universode N�ebadon. Nesse mundo, desenvolveram-se muitas formas de fenômenos lim��trofes - de ombina�~oesonfusas dos tipos meânios n~ao-ensin�aveis e ensin�aveis n~ao-meânios de resposta do organismo.Os sete esp��ritos ajudantes n~ao fazem ontato om as ordens puramente meânias de resposta doorganismo ao ambiente. Essas respostas pr�e-inteligentes dos organismos vivos pertenem puramenteaos dom��nios da energia dos entros de potênia, dos ontroladores f��sios e seus ongêneres.A aquisi�~ao do potenial de apaidade para aprender da experiênia mara o in��io do funiona-mento dos esp��ritos ajudantes, e eles funionam nas mentes desde as mais inferiores das existêniasprimitivas e invis��veis aos mais elevados tipos de mentes na esala evoluion�aria dos seres humanos.Eles s~ao a fonte e o modelo para os omportamentos que, de outro modo, seriam mais ou menosmisteriosos, e para as rea�~oes r�apidas n~ao ompletamente ompreendidas da mente ao ambiente ma-terial. Essas inuênias, sempre ��eis e dignas de on�an�a, devem por muito tempo levar adiante assuas ministra�~oes preliminares, antes que a mente animal atinja os n��veis humanos de reeptividadeao esp��rito.Os ajudantes funionam exlusivamente na evolu�~ao da mente experienial at�e o n��vel da sexta fase,o esp��rito da adora�~ao. Nesse n��vel, oorre aquela inevit�avel sobreposi�~ao de ministra�~oes - fenômenopelo qual o mais elevado dese para se oordenar om o inferior, em anteipa�~ao da realiza�~aosubseq�uente de n��veis avan�ados de desenvolvimento. E ainda uma ministra�~ao espiritual adiionalaompanha a a�~ao do s�etimo e �ultimo ajudante, o esp��rito da sabedoria. Em todos os minist�erios domundo do esp��rito, os indiv��duos nuna experimentam transi�~oes abruptas de oopera�~ao espiritual;essas mudan�as s~ao sempre graduais e re��proas.Os dom��nios da rea�~ao f��sia (eletroqu��mia), de resposta mental aos est��mulos ambientais, deve-riam sempre ser difereniados e, por sua vez, devem todos ser reonheidos omo fenômenos �a partedas atividades espirituais. Os dom��nios da gravidade f��sia, mental e espiritual s~ao reinos distintosde realidades �osmias, n~ao obstante as estreitas inter-rela�~oes.65.8 Evolu�~ao no Tempo e no Espa�oO tempo e o espa�o est~ao indissoluvelmente ligados; h�a uma interassoia�~ao inata. Os atrasos notempo s~ao inevit�aveis, em presen�a de ertas ondi�~oes do espa�o.Se os atrasos prolongados, no tempo levado para efetuar as mudan�as evoluion�arias de desenvol-vimento da vida vos deixam perplexos, eu diria que n~ao podemos ronometrar os proessos da vida,de modo a fazê-los desdobrarem-se mais rapidamente do que permite a metamorfose f��sia de um pla-713



neta. Devemos esperar pelo desenvolvimento f��sio natural de um planeta; n~ao temos absolutamentenenhum ontrole sobre a evolu�~ao geol�ogia. Se as ondi�~oes f��sias permitissem, arranjar��amos paraque aonteesse a ompleta evolu�~ao da vida em muito menos tempo do que um milh~ao de anos.Mas estamos todos sob a jurisdi�~ao dos Governantes Supremos do Para��so, e o tempo n~ao existe noPara��so.O rit�erio individual de medir o tempo �e a dura�~ao de ada vida. Todas as riaturas s~ao ondiio-nadas, assim, pelo tempo e, portanto, onsideram a evolu�~ao omo sendo um proesso exessivamentelongo. Para aqueles de n�os ujo ilo de vida n~ao �e limitado por uma existênia temporal, a evolu�~aon~ao paree ser uma transa�~ao t~ao prolongada. No Para��so, onde o tempo n~ao existe, essas oisasest~ao todas presentes na mente da In�nitude e nos atos da Eternidade.Do mesmo modo que a evolu�~ao da mente depende do lento desenvolvimento das ondi�~oes f��sias,ou �e retardado por ele, tamb�em o progresso espiritual depende da expans~ao mental, e o retardo inte-letual atrasa-o infalivelmente. Contudo, isso n~ao quer dizer que a evolu�~ao espiritual seja dependenteda edua�~ao, ultura ou sabedoria. A alma pode evoluir independentemente da ultura mental, masn~ao na ausênia da apaidade mental e do desejo - a esolha da sobrevivênia e a deis~ao de alan�aruma perfei�~ao sempre resente - de fazer a vontade do Pai no �eu. Embora a sobrevivênia possan~ao depender da posse de onheimento e sabedoria, a progress~ao muito ertamente depende.Nos laborat�orios evoluion�arios �osmios, a mente �e sempre dominante sobre a mat�eria, e o esp��ritoest�a sempre orrelaionado �a mente. Se essas dota�~oes diversas n~ao se sinronizarem e se oordena-rem, isso pode ausar atrasos no tempo; mas se o indiv��duo realmente �e sabedor de Deus e desejaenontr�a-Lo e tornar-se omo Ele, ent~ao, a sobrevivênia est�a assegurada, a despeito dos obst�aulosdo tempo. O status f��sio pode prejudiar a mente; e o desvirtuamento mental pode retardar arealiza�~ao espiritual, mas nenhum desses obst�aulos pode derrotar uma esolha feita pela alma omtoda a sua vontade.Quando as ondi�~oes f��sias est~ao amadureidas, as evolu�~oes mentais s�ubitas podem aonteer;quando o status da mente �e prop��io, transforma�~oes espirituais s�ubitas podem oorrer; quando osvalores espirituais reebem o reonheimento adequado, ent~ao os signi�ados �osmios tornam-sedisern��veis; e a pessoalidade �a ada vez mais liberada dos obst�aulos do tempo e redimida daslimita�~oes do espa�o.[Promovido por um Portador da Vida de N�ebadon, residente em Urantia.℄
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Cap��tulo 66O Pr��nipe Planet�ario de UrantiaO ADVENTO de um �lho Lanonandeque em um mundo normal signi�a que a vontade, e a a-paidade de esolher o aminho da sobrevivênia eterna j�a se desenvolveram na mente do homemprimitivo. Contudo, em Urantia, o Pr��nipe Planet�ario hegou quase meio milh~ao de anos depois dosurgimento da vontade humana.H�a era de quinhentos mil anos, onomitantemente om o apareimento das seis ra�as oloridasou sangiques, Calig�astia, o Pr��nipe Planet�ario, hegou a Urantia. Havia quase meio bilh~ao de sereshumanos primitivos na Terra, na �epoa em que o Pr��nipe hegou, e eles estavam bem distribu��dospela Europa, �Asia e �Afria. A sede-entral do Pr��nipe, estabeleida na Mesopotâmia, loalizava-semais ou menos no entro da popula�~ao do mundo.66.1 O Pr��nipe Calig�astiaCalig�astia era um Filho Lanonandeque, de n�umero 9 344 da ordem seund�aria. Tinha experiêniana administra�~ao dos assuntos do universo loal em geral e, durante as �ultimas idades, om a gest~aodo sistema loal de Satânia, em partiular.Antes do reinado de L�uifer, em Satânia, Calig�astia havia pertenido ao omitê dos Portadoresda Vida onselheiros em Jerus�em. L�uifer promoveu Calig�astia, elevando-o a um posto no seu orpode assessores pessoais, e ele desempenhou-se satisfatoriamente em ino ompromissos suessivos dehonra e de on�an�a.H�a muito tempo, Calig�astia vinha busando ser designado omo Pr��nipe Planet�ario, mas, repeti-damente, quando o seu pedido era submetido �a aprova�~ao nos onselhos das onstela�~oes, ele deixavade reeber o assentimento dos Pais da Constela�~ao. Calig�astia pareia espeialmente desejoso de serenviado omo governador planet�ario a um mundo deimal ou de modi�a�~ao da vida. A sua peti�~aotinha j�a por v�arias vezes sido indeferida, antes que ele �nalmente fosse designado para Urantia.Calig�astia partiu de Jerus�em para a sua miss~ao de dirigir um mundo, om uma folha invej�avel delealdade e de devo�~ao ao bem-estar do universo de sua origem e permanênia, n~ao obstante uma ertaarater��stia sua de instabilidade, somada a uma tendênia para disordar da ordem estabeleidaem ertas quest~oes menores.Eu estava presente em Jerus�em quando o brilhante Calig�astia partiu da apital do sistema. Ne-nhum pr��nipe dos planetas jamais embarou em uma arreira de governo de um mundo om umaexperiênia preparat�oria mais ria ou de melhores perspetivas do que Calig�astia, naquele dia me-mor�avel, h�a meio milh~ao de anos. Uma oisa �e erta: enquanto eu exeutava a minha miss~ao deoloar a narrativa daquele evento nas transmiss~oes do universo loal, sequer por um momento, ja-mais eu alimentei sequer a mais leve id�eia de que esse nobre Lanonandeque, dentro de t~ao pouo715



tempo, iria trair a sua miss~ao sagrada, de ust�odia planet�aria, e manharia t~ao horrivelmente o nomehonrado da sua elevada ordem de �lia�~ao no universo. Eu realmente onsiderava Urantia omo es-tando entre os ino ou seis mais afortunados planetas em toda a Satânia, posto que teria uma mentet~ao experiente, brilhante e original no governo dos seus assuntos mundiais. E eu n~ao ompreendi,ent~ao, que Calig�astia estava insidiosamente morrendo de amor por si pr�oprio; e tamb�em, ent~ao, eun~ao ompreendia, ainda plenamente, as sutilezas do orgulho da pessoalidade.66.2 O Corpo de Assessores do Pr��nipeO Pr��nipe Planet�ario de Urantia n~ao foi enviado sozinho na sua miss~ao, mas, sim, aompanhadopelo orpo usual de assistentes e assessores administrativos.�A frente desse grupo estava Dalig�astia, o adjunto ligado ao Pr��nipe Planet�ario. Dalig�astia tamb�emera um Filho Lanonandeque seund�ario, sendo o n�umero 319 407 daquela ordem. Ele possu��a agradua�~ao de assistente, na �epoa da sua designa�~ao omo adjunto de Calig�astia.O orpo de assessores planet�arios inlu��a um grande n�umero de ooperadores ang�elios e uma hostede outros seres elestes designados para fazer progredir os interesses e promover o bem-estar das ra�ashumanas. Do vosso ponto de vista, por�em, o grupo mais interessante de todos era o dos membrosorp�oreos do orpo de assessores do Pr��nipe - hamado algumas vezes de os em de Calig�astia.Esses em membros rematerializados do orpo de assessores do Pr��nipe foram esolhidos porCalig�astia entre mais de 785 000 idad~aos asendentes de Jerus�em os quais se �zeram volunt�ariospara embarar na aventura de Urantia. Cada um dos em esolhidos vinha de um planeta diferente,e nenhum deles era proveniente de Urantia.Esses volunt�arios jerusemitas foram trazidos por transporte ser�a�o diretamente da apital dosistema at�e Urantia e, ao hegarem, permaneeram ensera�nados at�e que pudessem ser providos omas formas da pessoalidade da natureza dual de servi�o espeial planet�ario: orpos reais onstitu��dosde arne e sangue, mas tamb�em em sintonia om os iruitos de vida do sistema.Algum tempo antes da hegada desses em idad~aos de Jerus�em, os dois Portadores da Vida su-pervisores, residentes em Urantia, tendo previamente aperfei�oado os seus planos, pediram a Jerus�eme a Edêntia a permiss~ao de transplantarem o plasma da vida de em sobreviventes seleionados dara�a de Andon e Fonta para os orpos materiais a serem projetados para os membros orp�oreos doorpo de assessores do Pr��nipe. O pedido foi onedido por Jerus�em e aprovado em Edêntia.Conseq�uentemente, inq�uenta seres masulinos e inq�uenta femininos, da posteridade de Andon eFonta, representando os sobreviventes das melhores linhagens daquela ra�a �unia, foram esolhidospelos Portadores da Vida. Com uma ou duas exe�~oes, esses andonitas ontribuidores para o avan�oda ra�a eram estranhos uns aos outros. Eles foram reunidos, de loais bastante distantes, sob adire�~ao oordenada de Ajustadores do Pensamento e om a orienta�~ao ser�a�a, nas fronteiras dasede-entral planet�aria do Pr��nipe. Ali, os em sujeitos humanos foram entregues nas m~aos daomiss~ao de volunt�arios de �Avalon, altamente habilitados, os quais dirigiram a extra�~ao material deuma por�~ao do plasma de vida desses desendentes de Andon. Esse material vivo foi ent~ao transferidopara os orpos materiais, onstru��dos para uso dos em jerusemitas, membros do orpo de assessoresdo Pr��nipe. Nesse meio tempo, esses idad~aos re�em-hegados da apital do sistema estavam sendomantidos adormeidos no transporte ser�a�o.Essas transa�~oes, junto om a ria�~ao literal de orpos espeiais para os em de Calig�astia, deuorigem a numerosas lendas, muitas das quais subseq�uentemente se fundiram om tradi�~oes posterioresa respeito da instala�~ao planet�aria de Ad~ao e Eva.Toda a transa�~ao de repessoaliza�~ao, desde o momento da hegada dos transportes ser�a�os,trazendo os em volunt�arios de Jerus�em, at�e voltarem eles �a onsiênia, j�a omo seres triplos do716



reino, onsumiu exatamente dez dias.66.3 Dalam�atia - A Cidade do Pr��nipeA sede-entral do Pr��nipe Planet�ario situava-se na regi~ao do golfo P�ersio daqueles dias, no distritoorrespondente �a futura Mesopotâmia.O lima e a paisagem da Mesopotâmia daqueles tempos eram de todo favor�aveis aos empreendi-mentos do orpo de assessores do Pr��nipe e dos seus assistentes, e muito diferentes das ondi�~oes quealgumas vezes prevaleeram desde ent~ao. Era neess�ario que houvesse esse lima favor�avel omo partedo ambiente natural destinado a induzir os urantianos primitivos a realizar ertos avan�os iniiais naultura e na iviliza�~ao. A grande tarefa daquelas idades era transformar o homem, de um a�adorque era, em um pastor, om a esperan�a de que, da�� em diante, ele fosse evoluir, transformando-seem um agriultor sedent�ario e amante da paz.A sede-entral do Pr��nipe Planet�ario em Urantia era t��pia desse gênero de instala�~ao em umaesfera jovem e em desenvolvimento. O n�uleo do estabeleimento do Pr��nipe era uma idade bastantesimples, mas bela, envolvida por uma muralha de doze metros de altura. Esse entro de ultura domundo era hamado de Dalam�atia, em honra a Dalig�astia.A idade estava distribu��da em dez subdivis~oes, om as mans~oes da sede-entral dos dez onselhosdo orpo de assessores orp�oreo situadas nos entros dessas subdivis~oes. No entro mesmo da idade,estava o templo do Pai n~ao vis��vel. Os entros administrativos do Pr��nipe e seus adjuntos estavaminstalados em doze salas agrupadas na proximidade imediata do pr�oprio templo.Os edif��ios da Dalam�atia eram todos de um andar, om exe�~ao da sede dos onselhos, que erade dois andares, e do templo entral do Pai de todos, que era pequeno, mas om a altura de trêsandares.A idade apresentava o melhor de tudo o que era edi�ado naqueles dias primitivos, em termosde materiais de onstru�~ao - tijolos. Poua pedra ou madeira era utilizada. A onstru�~ao das asase a arquitetura das idades dos povos da vizinhan�a foram muito aperfei�oadas pelo exemplo dadopela Dalam�atia.Pr�oximo �a sede do Pr��nipe, moravam seres humanos de todas as ores e de todos os n��veis. E,nessas tribos vizinhas, foram rerutados os primeiros estudantes das esolas do Pr��nipe. Emboraessas primeiras esolas da Dalam�atia fossem rudimentares, elas proporionavam tudo o que podia serfeito pelos homens e mulheres daquela idade primitiva.O orpo de assessores orp�oreo do Pr��nipe ongregava em torno de si, ontinuamente, os in-div��duos superiores das tribos vizinhas e, depois de formar e de inspirar esses estudantes, enviava-osde volta omo instrutores e l��deres dos seus respetivos povos.66.4 Os Primeiros Dias dos CemA hegada do orpo de assessores do Pr��nipe gerou uma impress~ao profunda. Se bem que quasemil anos tivessem sido neess�arios para que as novidades se espalhassem at�e terras long��nquas, essastribos pr�oximas da sede da Mesopotâmia foram tremendamente inueniadas pelos ensinamentos epela onduta dos em novos habitantes de Urantia. E muito da vossa mitologia posterior proveiode lendas alteradas desses primeiros dias, quando esses membros do orpo de assessores do Pr��nipeforam repessoalizados, em Urantia, omo supra-homens.O obst�aulo s�erio �a boa inuênia desses instrutores extraplanet�arios �e a tendênia dos mortais717



de onsider�a-los omo deuses, mas, �a parte a t�enia pela qual apareeram na Terra, os em deCalig�astia - inq�uenta homens e inq�uenta mulheres - n~ao reorreram a m�etodos supranaturais nema manipula�~oes supra-humanas.Entretanto, o orpo de assessores orp�oreo era efetivamente supra-humano. Eles ome�aram a suamiss~ao em Urantia omo seres triplos extraordin�arios:1. Eles tinham orpos e eram relativamente humanos, pois orpori�avam o plasma real da vidade uma das ra�as humanas, o plasma vital andônio de Urantia.Esses em membros do orpo de assessores do Pr��nipe eram divididos igualmente quanto ao sexo esegundo o seu status mortal anterior. Cada pessoa desse grupo era apaz de tornar-se o-progenitorade alguma nova ordem de seres f��sios, mas eles haviam sido uidadosamente instru��dos a reorrerem�a gera�~ao de progênie apenas sob ertas ondi�~oes. �E ostumeiro, para o orpo de assessores orp�oreode um Pr��nipe Planet�ario, gerar os seus suessores algum tempo antes de retirar-se do servi�o espeialplanet�ario. Usualmente, isso se d�a na �epoa da hegada do Ad~ao e da Eva Planet�arios, ou pouodepois.Esses seres espeiais, portanto, tinham poua ou nenhuma id�eia do tipo de riaturas materiais queseriam geradas por meio da sua uni~ao sexual. E, de fato, eles nuna souberam, pois antes do momentode dar esse passo, na ontinua�~ao da sua miss~ao no mundo, todo o regime estava transtornado pelarebeli~ao, e aqueles que mais tarde funionaram no papel de pais haviam sido j�a isolados das orrentesde vida do sistema.Quanto �a or da pele e �a l��ngua, esses membros materializados do orpo de assessores de Calig�astiaperteniam �a ra�a andônia. Eles nutriam-se omo faziam os mortais do reino, om uma diferen�a: osorpos reriados desse grupo �avam plenamente satisfeitos om uma dieta sem arne. Isso foi umadas onsidera�~oes que determinaram que eles residissem em uma regi~ao quente, om abundânia detipos de frutos e de nozes. A pr�atia de subsistir de uma dieta sem arne data dos tempos dos em deCalig�astia, pois esse ostume espalhou-se nas proximidades, e tamb�em at�e longe; e em muito afetouos h�abitos de alimenta�~ao de muitas tribos vizinhas, grupos uja origem vinha de ra�as evoluion�ariasque se alimentavam exlusivamente de arne.2. Os em eram seres materiais, mas supra-humanos, tendo sido reonstitu��dos em Urantia omohomens e mulheres singulares de uma ordem elevada e espeial.Esse grupo, se bem que desfrutando da idadania provis�oria de Jerus�em, era ainda de seres n~aofusionados aos seus Ajustadores do Pensamento; e, quando eles se �zeram volunt�arios e foram aeitospara o servi�o planet�ario, de liga�~ao om as ordens desendentes de �lia�~ao, os seus Ajustadoresforam separados deles. Esses jerusemitas, todavia, eram seres supra-humanos - possu��am almas deresimento asendente. Durante a vida mortal na arne, a alma est�a em estado embrion�ario; elanase (ressusita) na vida moronial e experimenta um resimento, passando pelos suessivos mundosmoroniais. E as almas dos em de Calig�astia haviam-se expandido assim, por meio das experiêniasprogressivas dos sete mundos das mans~oes, alan�ando o status de idadania de Jerus�em.Em onformidade om as suas instru�~oes, o orpo de assessores n~ao se engajou em reprodu�~aosexuada. Contudo eles estudaram minuiosamente as suas onstitui�~oes pessoais e exploraram ui-dadosamente todas as fases imagin�aveis de enlaes inteletuais (da mente) e moroniais (da alma).E foi durante o trig�esimo tereiro ano da sua permanênia na Dalam�atia, muito antes que a muralhaestivesse terminada, que o n�umero dois e o n�umero sete, do grupo dos Danitas, aidentalmente deso-briram um fenômeno que aompanhava o enlae dos seus eus moroniais (supostamente n~ao-sexuaise n~ao-materiais); e o resultado dessa aventura veio a ser a primeira das riaturas intermedi�ariasprim�arias. Esse novo ser era totalmente vis��vel para o orpo planet�ario de assessores e para os seusompanheiros elestes, mas n~ao era vis��vel para os homens e mulheres das v�arias tribos humanas. Soba autoriza�~ao do Pr��nipe Planet�ario, todo o orpo de assessores orp�oreo iniiou a produ�~ao de seressimilares, e todos tiveram êxito, seguindo as instru�~oes do par Danita pioneiro. Assim, �nalmente,718



o orpo de assessores do Pr��nipe trouxe �a vida o orpo original de 50 000 riaturas intermedi�ariasprim�arias.Essas riaturas do tipo intermedi�ario foram muito �uteis para uidar dos assuntos da sede-entraldo mundo. Elas eram invis��veis para os seres humanos, mas aos habitantes primitivos da Dalam�atiafoi ensinado sobre esses semi-esp��ritos n~ao vis��veis e, durante idades, eles se onstitu��ram em todo omundo espiritual para os mortais em evolu�~ao.3. Os em de Calig�astia eram pessoalmente imortais, ou impere��veis. Nas suas formas materiais,irulavam os ant��dotos omplementares das orrentes vitais do sistema; e se n~ao houvessem perdidoo ontato om os iruitos da vida por ausa da rebeli~ao, eles teriam vivido inde�nidamente at�e ahegada de um pr�oximo Filho de Deus, ou at�e a sua libera�~ao posterior, para reassumirem a viagemininterrupta at�e Havona e o Para��so.Esses omplementos de ant��dotos das orrentes de vida de Satânia eram derivados da fruta da�arvore da vida, um arbusto de Edêntia enviado para Urantia pelos Alt��ssimos de Norlatiadeque, na�epoa da hegada de Calig�astia. Nos dias de Dalam�atia, essa �arvore resia no jardim da parteentral do templo do Pai invis��vel; e era a fruta da �arvore da vida que permitia aos seres materiaisdo orpo de assessores do Pr��nipe viverem inde�nidamente, enquanto tivessem aesso a ela, pois deoutro modo seriam meros mortais.Embora n~ao fosse de nenhuma valia para as ra�as evoluion�arias, essa supernutri�~ao era omple-tamente su�iente para onferir vida ont��nua aos em de Calig�astia e tamb�em aos em andonitasmodi�ados que se enontravam assoiados a eles.Sobre isso deveria ser expliado que, na �epoa em que os em andonitas ontribu��ram om osmembros do orpo de assessores do Pr��nipe, dando o seu plasma germinativo humano, os Portadoresda Vida introduziram, nos seus orpos mortais, o omplemento dos iruitos do sistema; e, assim, elestornaram-se apaitados a viver onomitantemente om o orpo de assessores, s�eulo ap�os s�eulo,desa�ando a morte f��sia.Os em andonitas foram �nalmente informados sobre a ontribui�~ao que deram para as novasformas dos seus superiores. Esses mesmos em �lhos das tribos de Andon foram mantidos, nassedes-entrais, omo assistentes pessoais do orpo de assessores orp�oreo do Pr��nipe.66.5 A Organiza�~ao dos CemOs em organizaram-se para o servi�o em dez onselhos autônomos de dez membros ada. Quandodois ou mais desses dez onselhos reuniam-se em uma sess~ao onjunta, essas assembl�eias de liga�~aoeram presididas por Dalig�astia. Esses dez grupos eram onstitu��dos do seguinte modo:1. O onselho de alimenta�~ao e do bem-estar material. Este grupo era presidido por Ang. Esseh�abil orpo tinha a espeialidade de uidar da omida, da �agua, das roupas e do avan�o material dasesp�eies humanas. Ensinava a esava�~ao de po�os, o ontrole das fontes e da irriga�~ao. E ensinavamaos humanos provenientes de regi~oes mais altas e do norte os m�etodos mais aperfei�oados de trataras peles, para us�a-las omo vestes, e a teelagem foi introduzida mais tarde, por instrutores de artee iênia.Grandes avan�os foram feitos nos m�etodos de armazenamento de alimentos. Os alimentos eramonservados pelo ozimento, a seagem e a defuma�~ao; e, assim, tornaram-se a primeira forma depropriedade. O homem aprendeu a se preaver ontra o aaso da esassez, que periodiamentedizimava o mundo.2. O onselho de domestia�~ao e de utiliza�~ao de animais. Este onselho dediava-se �a tarefade seleionar e de riar os animais que melhor se adaptavam a transportar os seres humanos, a719



arregarem as suas argas, para o forneimento dos alimentos e, mais tarde, no servi�o de ultivar osolo. Esse orpo espeialista era dirigido por Bon.V�arios tipos de animais �uteis, agora extintos, foram domestiados, junto om alguns que ontinu-aram omo animais domestiados at�e os dias atuais. O homem h�a muito tinha onvivênia om o~ao, e o homem azul j�a tinha tido êxito em domestiar o elefante. A vaa estava sendo melhorada,por uma ria�~ao uidadosa, para tornar-se uma fonte util��ssima de alimento; a manteiga e o queijotornaram-se artigos omuns na dieta humana. Os homens aprenderam a utilizar os bois para trans-portar argas, mas o avalo s�o foi domestiado algum tempo depois. Os membros desse orpo �e queensinaram iniialmente os homens a usar a roda para failitar a tra�~ao.Foi nesses dias que os pombos-orreio foram usados pela primeira vez, sendo levados em longasviagens, om o prop�osito de enviar mensagens ou pedidos de ajuda. O grupo de Bon teve êxitoem treinar os grandes fandores omo aves de transporte. Esses fandores, entretanto, tornaram-seextintos h�a mais de trinta mil anos.3. Os onsultores enarregados do ontrole de animais predadores. N~ao era su�iente que os pri-meiros homens tentassem domestiar ertos animais, e, pois, deviam tamb�em aprender a proteger a sipr�oprios de serem destru��dos pelo restante dos animais hostis do mundo. Esse grupo era apitaneadopor Dan.O prop�osito das muralhas das antigas idades era a prote�~ao ontra animais ferozes, e tamb�emimpedir ataques de surpresa de humanos hostis. Aqueles que moravam fora das muralhas e nasorestas dependiam de habita�~oes nas �arvores, de abanas de pedras e da manuten�~ao de fogueirasnoturnas. Era muito natural, pois, que esses instrutores dediassem muito tempo a instruir os seusalunos a melhorar as habita�~oes humanas. Com o emprego de t�enias mais aprimoradas e o uso dearmadilhas, um grande progresso foi feito na subjuga�~ao dos animais.4. O orpo doente enarregado da dissemina�~ao e onserva�~ao do onheimento. Esse grupoorganizava e dirigia os esfor�os puramente eduaionais daquelas idades primitivas. Era omandadopor Fad. Os m�etodos eduaionais de Fad onsistiam na supervis~ao do sistema de empregos, aom-panhada da instru�~ao sobre m�etodos aperfei�oados de trabalho. Fad formulou o primeiro alfabetoe introduziu um sistema de esrita. Esse alfabeto ontinha vinte e ino arateres. Como materialde esrita, esses povos primitivos utilizavam asas de �arvores, tabuletas de argila, plaas de pedra,uma forma de pergaminho feito de peles marteladas e uma forma r�ustia de um material omo opapel, feito de ninhos de vespas. A bibliotea da Dalam�atia, destru��da logo depois da deslealdade deCalig�astia, ompreendia mais de dois milh~oes de registros separados, e era onheida omo a \asade Fad".O homem azul teve uma predile�~ao por esrever om o alfabeto e fez o maior progresso nessadire�~ao. O homem vermelho preferiu a esrita pit�oria, enquanto as ra�as amarelas derivaram parao uso de s��mbolos, para palavras e id�eias, de um modo semelhante aos que empregam atualmente.Contudo o alfabeto e muitas oisas mais �aram posteriormente perdidas para o mundo, em meio�a onfus~ao que aompanhou a rebeli~ao. A apostasia de Calig�astia destruiu a esperan�a mundial deuma l��ngua universal, pelo menos durante idades inont�aveis.5. A omiss~ao da ind�ustria e do om�erio. Este onselho era empregado para fomentar a ind�ustria,dentro das tribos, e para promover o om�erio entre os v�arios grupos pa���os. O seu l��der era Nod.Todas as formas de manufaturados primitivos eram estimuladas por esse orpo. Eles ontribu��ramdiretamente para a eleva�~ao dos padr~oes de vida, forneendo muitas novas meradorias, para atraira imagina�~ao dos homens primitivos. Eles expandiram grandemente o om�erio do sal bene�iado,produzido pelo onselho de iênia e arte.Entre esses grupos eslareidos, eduados nas esolas da Dalam�atia, �e que foi pratiado o primeiror�edito omerial. Numa bolsa entral de troa de r�editos, eles forneiam �has simb�olias, queeram aeitas em lugar dos objetos reais da troa. O mundo n~ao melhorou esses m�etodos de neg�oios720



por entenas de milhares de anos.6. O olegiado da religi~ao revelada. Esse orpo tinha um funionamento de efeito lento. Aiviliza�~ao de Urantia era literalmente forjada entre a bigorna da neessidade e os martelos do medo.Esse grupo, por�em, tinha onseguido um progresso onsider�avel nas suas tentativas de substituir omedo do Criador pelo medo da riatura (o ulto dos fantasmas), quando os seus trabalhos foraminterrompidos pelas desordens que vieram junto om a subleva�~ao da seess~ao. O dirigente desseonselho era Hap.Nenhum membro do orpo de assessores do Pr��nipe apresentaria revela�~oes que ompliassema evolu�~ao; eles apresentavam a revela�~ao apenas omo uma ulminânia, depois de se haveremesgotado as for�as da evolu�~ao. Hap, ontudo, edeu ao desejo dos habitantes da idade, para oestabeleimento de uma forma de servi�o religioso. O seu grupo proveu os dalamatianos om os seteântios do ulto de adora�~ao e tamb�em deu a eles a frase laudat�oria di�aria e �nalmente ensinou aeles \a ora�~ao do Pai", que era:\Pai de todos, ujo Filho honramos, olha por n�os om favor. Livra-nos do medo de todos, exetode Ti. Faze om que sejamos um prazer para os nossos mestres divinos e, para sempre, oloa averdade nos nossos l�abios. Livra-nos da violênia e da raiva; d�a-nos respeito pelos mais velhos e portudo o que perten�a aos nossos vizinhos. D�a-nos pastos verdes, nesta esta�~ao, e rebanhos frut��ferospara alegrar os nossos ora�~oes. Oramos para a r�apida hegada do prometido elevador das ra�as e,pois, queremos fazer a vossa vontade neste mundo, omo os outros a fazem em mundos long��nquos".Embora o orpo de assessores do Pr��nipe se limitasse a meios naturais e m�etodos omuns demelhora da ra�a, ele manteve a promessa da d�adiva Adâmia de uma nova ra�a omo meta doresimento evoluion�ario, depois que o desenvolvimento biol�ogio houvesse hegado ao seu apogeu.7. Os guardi~aes da sa�ude e da vida. Esse onselho oupava-se om a introdu�~ao de um sistemasanit�ario e om a promo�~ao de medidas primitivas de higiene, e era liderado por Lut.Os seus membros ensinaram muitas oisas que foram perdidas durante a onfus~ao das idadessubseq�uentes, e que nuna foram redesobertas at�e o s�eulo vinte. Eles ensinaram �a humanidadeque ozinhar, ferver e tostar eram meios de evitar-se a doen�a; e tamb�em que ozinhar reduziagrandemente a mortalidade infantil e anteipava o desmamar.Muitos dos primeiros ensinamentos dos guardi~aes de Lut sobre a sa�ude perduraram entre as tribosda Terra, at�e os dias de Mois�es, embora se hajam tornado muito deturpados e grandemente alterados.O prinipal obst�aulo ontra a promo�~ao da higiene entre esses povos ignorantes onsistia no fatode que as ausas reais de muitas doen�as eram pequenas demais para serem vistas a olho nu, etamb�em porque eles todos enaravam o fogo de um modo superstiioso. Foram neess�arios milharesde anos para persuadi-los a queimar os detritos. Nesse meio tempo, era neess�ario obrig�a-los quasea enterrar o seu lixo em putrefa�~ao. O grande avan�o sanit�ario dessa �epoa veio om a dissemina�~aodo onheimento a respeito da luz do sol, das suas propriedades provedoras de sa�ude e destruidorasde doen�as.Antes da hegada do Pr��nipe, o banho havia sido uma erimônia exlusivamente religiosa. Defato, era dif��il persuadir os homens primitivos a lavar os seus orpos omo uma pr�atia saud�avel. Lut�nalmente induziu os instrutores religiosos a inluir a limpeza om a �agua omo parte das erimôniasde puri�a�~ao a serem pratiadas junto om as devo�~oes do meio-dia, uma vez por semana, durantea adora�~ao ao Pai de todos.Esses guardi~aes da sa�ude tamb�em busaram introduzir o aperto de m~ao em substitui�~ao �a troade saliva e o beber do sangue, para selar a amizade pessoal e omo uma demonstra�~ao de lealdadegrupal. Todavia, quando fora da press~ao ompulsiva dos ensinamentos dos seus l��deres superiores,esses povos primitivos n~ao hesitavam em voltar �as suas antigas pr�atias ignorantes e superstiiosas,que abalavam a sa�ude e aumentavam as doen�as.721



8. O onselho planet�ario de arte e iênia. Esse orpo muito fez para aperfei�oar as t�eniasindustriais do homem primitivo e para elevar os seus oneitos de beleza. O seu l��der era Mek.A arte e a iênia estavam em um n��vel muito baixo no mundo, mas os rudimentos da f��sia eda qu��mia foram ensinados aos dalamatianos. A erâmia estava avan�ada, as artes deorativasforam todas aperfei�oadas, e os ideais da beleza humana foram grandemente elevados. A m�usia,entretanto, pouo progrediu antes da vinda da ra�a violeta.Esses homens primitivos n~ao onsentiriam em experimentar a for�a do vapor, a despeito dasrepetidas estimula�~oes dos seus instrutores; eles nuna puderam vener o seu grande medo do poderexplosivo do vapor on�nado. Contudo, eles foram �nalmente persuadidos a trabalhar om os metaise o fogo, se bem que uma pe�a de metal rubro de alor fosse um objeto aterrorizante para o homemprimitivo.Mek fez muito para o avan�o da ultura dos andonitas e para aprimorar a arte do homem azul.Uma ombina�~ao do homem azul om a linhagem de Andon produziu um tipo artistiamente dotado,e muitos deles tornaram-se esultores-mestres. Eles n~ao trabalhavam na pedra nem no m�armore, masos seus trabalhos em argila, endureidos no forno, adornavam os jardins da Dalam�atia.Um grande progresso foi feito nas artes aseiras, a maioria das quais se perderam nas longas idadesde sombras da rebeli~ao, para nuna serem redesobertas at�e os tempos modernos.9. Os governadores das rela�~oes tribais avan�adas. Este era o grupo enarregado do trabalho delevar a soiedade humana ao n��vel de um estado. O seu hefe era Tut.Esses l��deres ontribu��ram muito para provoar asamentos intertribais. Eles aonselharam oshumanos a ortejar e a asar, ap�os a devida libera�~ao para isso, e da oportunidade plena de seonheerem mutuamente. As dan�as puramente militares tornaram-se re�nadas a ponto de servir a�ns soiais preiosos. Muitos jogos ompetitivos foram introduzidos, mas esses povos antigos eramuma gente irunspeta; e o senso de humor n~ao oresia nessas tribos primitivas. Pouas dessaspr�atias sobreviveram �a desintegra�~ao posterior �a insurrei�~ao planet�aria.Tut e os seus adjuntos trabalharam para promover assoia�~oes grupais de natureza pa���a, pararegulamentar e humanizar os assuntos da guerra, para oordenar as rela�~oes intertribais e para apri-morar os governos tribais. Na vizinhan�a da Dalam�atia, desenvolveu-se uma ultura mais avan�ada,e essas rela�~oes soiais desenvolvidas em muito olaboraram para inueniar as tribos mais distantes.Todavia, o modelo de iviliza�~ao que prevaleia na sede-entral do Pr��nipe era totalmente diferenteda soiedade b�arbara que se desenvolvia em outros loais, do mesmo modo que a soiedade da Cidadedo Cabo, nesse s�eulo vinte, na �Afria do sul, �e totalmente diferente da ultura tosa dos bosqu��manosdiminutos ao norte.10. A orte suprema de oordena�~ao tribal e de oopera�~ao raial. Este onselho supremo eradirigido por Van e era a orte de apela�~ao para todas as outras nove omiss~oes espeiais enarregadasda supervis~ao dos assuntos humanos. Esse onselho tinha uma fun�~ao ampla, sendo-lhe on�adastodas as quest~oes terrenas que n~ao eram espei�amente designadas aos outros grupos. Esse orposeleto foi aprovado pelos Pais da Constela�~ao de Edêntia, antes de serem autorizados a assumir asfun�~oes da orte suprema de Urantia.66.6 O Reinado do Pr��nipeO grau de ultura de um mundo �e medido pela heran�a soial dos seres nativos, e a rapidez da sua ex-pans~ao ultural �e integralmente determinada pela apaidade dos seus habitantes de ompreenderemas id�eias novas e avan�adas.A esravid~ao �a tradi�~ao produz estabilidade e oopera�~ao, pela liga�~ao sentimental que faz do722



passado ao presente, entretanto, ao mesmo tempo, reprime a iniiativa e esraviza os poderes riativosda pessoalidade. Todo o mundo estava imobilizado pela rigidez do apego aos ostumes tradiionais,quando os em de Calig�astia hegaram e ome�aram a prolama�~ao do novo ensinamento da iniiativaindividual, em meio aos grupos soiais daquela �epoa. Contudo, essa regra ben�e�a foi interrompidade um modo t~ao r�apido que as ra�as nuna se liberaram inteiramente da esravid~ao aos ostumes; eos modismos ontinuam ainda dominando Urantia de um modo indevido.Os em de Calig�astia - graduados dos mundos das mans~oes de Satânia - onheiam bem as artese a ultura de Jerus�em, mas esse onheimento �e quase sem valor em um planeta b�arbaro povoadopor seres humanos primitivos. Esses seres s�abios estavam su�ientemente prevenidos para n~ao im-primirem transforma�~oes de modo s�ubito, nem a eleva�~ao, em massa, das ra�as primitivas daquelesdias. Eles ompreendiam bem a evolu�~ao lenta das esp�eies humanas, e se abstiveram sabiamente dequalquer tentativa radial de modi�ar o modo de vida humano na Terra.Cada uma das dez omiss~oes planet�arias pôs-se a fazer progredir lenta e naturalmente os objetivoson�ados a eles. O seu plano onsistia em atrair os seres om as melhores mentes das tribos vizinhase, ap�os edu�a-los, envi�a-los de volta ao seu povo, omo emiss�arios da eleva�~ao soial.Jamais foram enviados emiss�arios estrangeiros para uma ra�a, salvo a pedido espe���o daquelepovo. Aqueles que trabalharam para a eleva�~ao e o avan�o de uma erta tribo ou ra�a sempreeram nativos daquela tribo ou ra�a. Os em nuna tentavam impor os h�abitos e ostumes de umaoutra ra�a, ainda que superior. Eles trabalhavam sempre paientemente, para elevar e avan�ar osostumes j�a submetidos �a prova do tempo em ada ra�a. A gente simples de Urantia trouxe seusostumes soiais para a Dalam�atia, n~ao para tro�a-los por pr�atias novas ou melhores, mas para tê-loselevados pelos ontatos om uma ultura mais aprimorada e pela assoia�~ao om mentes superiores.O proesso era lento, mas muito e�iente.Os eduadores da Dalam�atia prouravam aresentar a sele�~ao soial onsiente �a sele�~ao pu-ramente natural da evolu�~ao biol�ogia. Eles n~ao desregraram a soiedade humana, mas aeleraramaentuadamente a sua evolu�~ao normal e natural. O seu motivo era o progresso por meio da evolu�~ao,e n~ao a revolu�~ao por meio da revela�~ao. A ra�a humana havia demorado idades para adquirir apoua religi~ao e a moral que tinha e esses supra-homens eram por demais onsientes para tirar dahumanidade esses pouos avan�os riando a onfus~ao e a onsterna�~ao que sempre resultam quandoseres eslareidos e superiores têm a inten�~ao de elevar ra�as atrasadas, dando-lhes ensinamentos eeslareimentos exessivos.Quando v~ao ao ora�~ao da �Afria, onde os �lhos e �lhas devem permaneer sob o ontrole e adire�~ao dos pais durante toda a vida, os mission�arios rist~aos levam apenas onfus~ao e ruptura detoda autoridade, quando busam, em uma �unia gera�~ao, suplantar aquela pr�atia, ensinando aos�lhos que eles deveriam ser livres de toda restri�~ao dos pais, ap�os atingirem a idade de vinte e umanos.66.7 A Vida na Dalam�atiaA sede-entral do Pr��nipe era inteiramente modesta, embora de uma rara beleza, e projetada demodo a inspirar o respeito dos homens primitivos daquela �epoa. Os edif��ios n~ao eram espeial-mente grandes, pois o motivo desses eduadores importados era enorajar o desenvolvimento ulteriorda agriultura por meio da introdu�~ao da ria�~ao de animais. As reservas de terras, dentro dasmuralhas da idade, eram su�ientes para omportar os pastos e a hortiultura, para abasteeremuma popula�~ao de era de vinte mil habitantes.O interior do templo entral de adora�~ao e das dez mans~oes dos onselhos dos grupos supervisoresde supra-homens eram de fato belas obras de arte. E, ao mesmo tempo em que os pr�edios resideniais723



eram modelos de ordem e limpeza, tudo era muito simples e inteiramente primitivo, em ompara�~aoom os desenvolvimentos posteriores. Nessa sede-entral de ultura, n~ao eram empregados m�etodosque n~ao pertenessem naturalmente a Urantia.O grupo orp�oreo de assessores do Pr��nipe dispunha de moradas que, sendo simples, mas exem-plares, eram mantidas omo lares destinados a inspirar e a impressionar favoravelmente os estudantesobservadores que estagiavam no entro soial e sede eduaional do mundo.A ordem de�nida da vida familiar, om toda a fam��lia vivendo reunida em uma residênia, emum loal relativamente estabeleido, data dessa �epoa da Dalam�atia e veio prinipalmente devido aoexemplo e aos ensinamentos dos em e dos seus alunos. O lar omo uma unidade soial nuna setornou um suesso, antes que os supra-homens e as supramulheres da Dalam�atia houvessem levado ahumanidade a amar e planejar, para os seus netos e para os �lhos dos seus netos. O homem selvagemama os seus �lhos, mas o homem ivilizado ama tamb�em os seus netos.Os assessores do Pr��nipe viviam juntos, omo pais e m~aes. �E verdade que eles n~ao tinham �lhospr�oprios, mas os inq�uenta lares-modelo da Dalam�atia nuna abrigaram menos do que quinhentasrian�as adotadas, seleionadas junto �as fam��lias superiores das ra�as andônias e sangiques; muitasdessas rian�as eram �orf~as. E eram favoreidas pela disiplina e o aperfei�oamento desses superpais;e ent~ao, ap�os três anos nas esolas do Pr��nipe, onde entravam dos treze aos quinze anos, tornavam-seapazes para o asamento e prontas para reeber as suas inumbênias omo emiss�arios do Pr��nipejunto �as tribos neessitadas das respetivas ra�as.Fad patroinou o plano de edua�~ao da Dalam�atia, exeutado omo uma esola industrial na qualos alunos aprendiam fazendo e, por interm�edio da qual, se formavam realizando as tarefas di�ariasneess�arias. Esse plano de edua�~ao n~ao ignorava o pensar e o sentir para o desenvolvimento doar�ater; mas oloava o aperfei�oamento manual em primeiro lugar. A instru�~ao era individual eoletiva. Os alunos reebiam ensinamentos tanto dos homens quanto das mulheres, e tamb�em de unse outros, atuando em onjunto. A metade da instru�~ao desse grupo era separada por sexo; a outrametade era de edua�~ao mista. Os estudantes ganhavam destreza manual individualmente e, emgrupos ou lasses, eles soializavam-se. Eram eduados para onfraternizar om grupos mais jovens,grupos de adultos e de mais velhos, bem omo para fazer trabalhos em equipe om os da mesmaidade. Tamb�em estavam familiarizados om assoia�~oes tais omo os grupos familiares e equipespara jogos e lasses esolares.Entre os �ultimos estudantes eduados na Mesopotâmia para trabalhar om as suas ra�as res-petivas, estavam os andonitas dos planaltos da �India oidental, junto om os representantes doshomens vermelhos e dos homens azuis; e, posteriormente, um pequeno n�umero dos da ra�a amarelafoi tamb�em reebido.Hap presenteou as ra�as primitivas om uma lei moral. Esse �odigo era onheido omo \Oaminho do Pai" e onsistia dos sete mandamentos seguintes:1. N~ao temer�as nem servir�as a nenhum Deus, sen~ao ao Pai de todos.2. N~ao desobedeer�as ao Filho do Pai, o governante do mundo, nem faltar�as om o respeito aosseus assessores supra-humanos.3. N~ao mentir�as quando fores hamado perante os ju��zes do povo.4. N~ao matar�as nem homens, nem mulheres, nem rian�as.5. N~ao roubar�as nem os bens, nem o gado do teu vizinho.6. N~ao toar�as na mulher do teu amigo.7. N~ao faltar�as om o respeito aos teus pais nem aos mais velhos da tribo.Essa foi a lei da Dalam�atia por quase trezentos mil anos. E muitas das pedras sobre as quais essalei estava gravada agora repousam sob as �aguas em loais distantes das margens da Mesopotâmia724



e da P�ersia. Tornou-se ostume ter um desses mandamentos mentalizados a ada dia da semana,usando-o para sauda�~oes e a�~ao de gra�as nas horas das refei�~oes.A medida de tempo daqueles dias era o mês lunar, sendo esse per��odo onsiderado omo tendovinte e oito dias. Essa foi, om exe�~ao do dia e da noite, a �unia medida de tempo que esses povosprimitivos onheeram. A semana de sete dias foi introduzida pelos eduadores da Dalam�atia e surgiudo fato de que sete era um quarto de vinte e oito. O signi�ado do n�umero sete no superuniverso, semd�uvida, ofereeu-lhes a oportunidade de inserir um motivo espiritual no modo omum de onsideraro tempo. Contudo, o per��odo de uma semana n~ao tem uma origem na natureza.O ampo em volta da idade era bem olonizado, em um raio de ento e sessenta quilômetros. Naperiferia imediata da idade, entenas de alunos graduados das esolas do Pr��nipe empenhavam-se naria�~ao de animais e, por outro lado, apliavam as instru�~oes que haviam reebido dos seus assessorese dos seus numerosos ajudantes humanos. Uns pouos uidavam da agriultura e da hortiultura.A humanidade n~ao se dediou �a �ardua tarefa da agriultura omo um astigo de um supostopeado. \Comer�as dos frutos dos ampos riados om o suor da tua fronte" n~ao foi uma senten�a depuni�~ao pronuniada por ausa da partiipa�~ao do homem nas louuras da rebeli~ao de L�uifer, sob alideran�a do trai�oeiro Calig�astia. O ultivo do solo �e inerente ao estabeleimento de uma iviliza�~aoavan�ada nos mundos evoluion�arios, e essa injun�~ao foi o entro de toda a edua�~ao do Pr��nipePlanet�ario e do seu orpo de assessores, durante os trezentos mil anos que se interpuseram entre asua hegada em Urantia e os dias tr�agios em que Calig�astia tomou o partido do rebelde L�uifer. Otrabalho om o solo n~ao �e uma maldi�~ao; �e, antes, a mais alta bên�~ao para todos aqueles a quem �epermitido assim desfrutar da mais humana de todas as atividades do homem.No alvoreer da rebeli~ao, a Dalam�atia tinha uma popula�~ao residente de quase seis mil habitantes.Esse n�umero inlui os estudantes regulares, mas n~ao abrange os visitantes e observadores, ujo n�umerohegava sempre a mais de mil. V�os s�o podeis ter, ontudo, poua ou nenhuma id�eia do progressomaravilhoso daqueles tempos distantes: pratiamente todos os benef��ios maravilhosos ganhos pelahumanidade, naqueles dias, �aram no esqueimento depois da horr��vel onfus~ao e da esurid~aoespiritual abjeta que se seguiu �a sedi�~ao e ao erro atastr�o�o de Calig�astia.66.8 Os Infort�unios de Calig�astiaAo reordar-nos da longa arreira de Calig�astia, enontramos apenas uma arater��stia que se des-taa na sua onduta que poderia ser digna de aten�~ao; ele era ultra-individualista. Tinha a tendêniade tomar o partido de quase todos os protestos e, em geral, tinha simpatia por aqueles que davamexpress~ao moderada a r��tias impl��itas. Detetamos o in��io do apareimento dessa tendênia deinquietude sob qualquer autoridade, de ressentir-se moderadamente de todas as formas de super-vis~ao. Embora ligeiramente ofendido sob o aonselhamento dos mais experientes, e apesar de �arimpaiente de algum modo sob a autoridade superior, no entanto, quando teve de ser feito um teste,ele sempre demonstrou lealdade aos governantes do universo e obediênia aos mandados dos Pais daConstela�~ao. Nenhuma falta real foi jamais enontrada nele, at�e a �epoa da sua vergonhosa trai�~aoa Urantia.Deveria �ar destaado que tanto L�uifer quanto Calig�astia haviam sido paientemente instru��dose prevenidos afetuosamente sobre as suas tendênias para as r��tias e sobre o desenvolvimento sutildo orgulho do ego e, onseq�uentemente, sobre o sentimento exagerado de auto-importânia. Todavia,todos esses esfor�os para ajud�a-los foram interpretados por eles omo r��tias sem fundamento e omointerferênias injusti�adas nas suas liberdades pessoais. Ambos, Calig�astia e L�uifer julgavam queos seus onselheiros amig�aveis estavam animados pelos mesmos motivos repreens��veis que ome�avama dominar os seus pr�oprios pensamentos distoridos e os seus planos desviados. Eles julgaram osseus onselheiros altru��stas segundo os seus pr�oprios oneitos, ada vez mais ego��stas.725



Desde a hegada do Pr��nipe Calig�astia, a iviliza�~ao planet�aria progrediu de um modo bastantenormal por quase trezentos mil anos. Independentemente de ser uma esfera de modi�a�~ao de vidae, portanto, sujeita a numerosas irregularidades e epis�odios inusitados de inonstânia evoluion�aria,Urantia progrediu muito satisfatoriamente durante a sua arreira planet�aria at�e os tempos da rebeli~aode L�uifer e da onomitante trai�~ao de Calig�astia. Toda a hist�oria subseq�uente foi de�nitivamentemodi�ada por esse erro atastr�o�o, bem omo pela posterior falta de Ad~ao e Eva ao desumprirema sua miss~ao planet�aria.O Pr��nipe de Urantia ingressou nas trevas na �epoa da rebeli~ao de L�uifer, preipitando, assim,uma longa onfus~ao no planeta. E �ou, subseq�uentemente, privado da autoridade de soberano pelaa�~ao oordenada dos governantes da onstela�~ao e de outras autoridades do universo. Ele partiipoudas viissitudes inevit�aveis da isolada Urantia at�e o tempo da permanênia de Ad~ao no planeta, eontribuiu, em parte, para o fraasso do plano de elevar as ra�as mortais por meio da infus~ao dosangue vital da nova ra�a, a violeta - omposta de desendentes diretos de Ad~ao e Eva.O poder que o Pr��nipe a��do tinha de perturbar os assuntos humanos foi enormemente restringidopela enarna�~ao mortal de Maquiventa Melquisedeque, nos dias de Abra~ao; e, subseq�uentemente,durante a vida de Mihael na arne, esse Pr��nipe traidor foi �nalmente despojado de toda a suaautoridade em Urantia.A doutrina de um diabo pessoal em Urantia, se bem que tenha algum fundamento, por ausa dapresen�a planet�aria do traidor e in��quo Calig�astia, �e, ontudo, totalmente �t��ia, quando apregoaque um tal \diabo" poderia inueniar a mente normal humana ontra a sua esolha livre e natural.Mesmo antes da auto-outorga de Mihael em Urantia, nem Calig�astia nem Dalig�astia jamais foramapazes de oprimir os mortais, nem de oagir nenhum indiv��duo normal a fazer qualquer oisa ontraa sua vontade humana. O livre-arb��trio do homem �e supremo nos assuntos morais; at�e mesmoo Ajustador do Pensamento residente reusa-se a ompelir o homem a adotar sequer um �uniopensamento ou ometer um �unio ato ontra a pr�opria esolha da vontade do ser humano.E esse rebelde do reino, agora despojado de todo o poder de ser noivo aos seus anteriores s�uditos,aguarda o julgamento �nal, a ser feito pelos Ani~aes dos Dias de Uversa; julgamento de todos aquelesque partiiparam da rebeli~ao de L�uifer.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 67A Rebeli~ao Planet�ariaOS PROBLEMAS relaionados �a existênia humana em Urantia s~ao imposs��veis de serem ompreen-didos sem um onheimento de ertas grandes �epoas do passado, sobretudo a oorrênia da rebeli~aoplanet�aria e suas onseq�uênias. Embora esse levante n~ao haja interferido seriamente no progressoda evolu�~ao orgânia, ele modi�ou aentuadamente o urso da evolu�~ao soial e do desenvolvimentoespiritual. Toda a hist�oria supraf��sia do planeta foi profundamente inueniada por essa devastadoraalamidade.67.1 A Trai�~ao de Calig�astiaPor trezentos mil anos, Calig�astia havia atuado omo enarregado de Urantia, quando Sat~a, o as-sistente de L�uifer, fez uma das suas visitas peri�odias de inspe�~ao. E, quando Sat~a hegou a esteplaneta, a sua aparênia de nenhum modo assemelhava-se �as vossas ariaturas de majestade nefasta.Ele era, e ainda �e, um Filho Lanonandeque de grande brilho. \E n~ao �e de se espantar, pois o pr�oprioSat~a �e uma brilhante riatura de luz."No deurso dessa inspe�~ao, Sat~a informou a Calig�astia que L�uifer ent~ao propunha uma \De-lara�~ao de Liberdade"; e, omo sabemos agora, o Pr��nipe onordou em trair o planeta, quandodo an�unio da rebeli~ao. As pessoalidades leais do universo demonstram ter um desd�em peuliar peloPr��nipe Calig�astia, pelo motivo da sua trai�~ao premeditada da on�an�a. O Filho Criador faloudesse desprezo, quando disse: \Tu �es omo L�uifer, o teu l��der, pois tu perpetraste a iniq�uidade delede um modo ulp�avel. Ele foi um falsi�ador desde o prin��pio, quando se auto-exaltava, porque n~aoestava om a verdade".Em todo o trabalho administrativo de um universo loal, nenhum argo �e de on�an�a maissagrada do que a �delidade esperada de um Pr��nipe Planet�ario, que assume a responsabilidade pelobem-estar e pela orienta�~ao dos mortais em evolu�~ao, em um mundo reentemente habitado. E,de todas as formas do mal, nenhuma �e mais destrutiva para a onstitui�~ao da pessoalidade do quea trai�~ao da on�an�a e a deslealdade �a on�an�a dos amigos. Ao ometer deliberadamente essepeado, Calig�astia distoreu t~ao ompletamente a sua pessoalidade que a sua mente nuna mais foiapaz de reuperar plenamente o equil��brio.H�a muitas maneiras de ver o peado, mas, do ponto de vista �los�o�o do universo, o peado �e aatitude de uma pessoalidade que est�a onsientemente resistindo a aeitar a realidade �osmia. Oerro poderia ser onsiderado omo uma onep�~ao errônea ou uma distor�~ao da realidade. O mal�e uma ompreens~ao parial das realidades do universo, ou um ajustamento defeituoso a elas. Opeado, por�em, �e uma resistênia proposital �a realidade divina - uma esolha onsiente de opor-seao progresso espiritual - , ao passo que a iniq�uidade onsiste em um desa�o aberto e persistente darealidade reonheida, e signi�a um tal grau de desintegra�~ao da pessoalidade que beira a insanidade727



�osmia.O erro sugere uma falta de agudez inteletual; o mal, uma de�iênia de sabedoria; o peado, umapobreza espiritual abjeta; a iniq�uidade, todavia, india o desapareimento do ontrole da pessoali-dade.E, quando o peado, por tantas vezes, �e esolhido e t~ao freq�uentemente repetido, ele pode tornar-se habitual. Os peadores habituais podem failmente tornar-se in��quos, podem tornar-se rebeldes,om todo o seu ser, ontra o universo e todas as suas realidades divinas. Ao mesmo tempo em quetodas as formas de peado podem ser perdoadas, duvidamos que o in��quo estabeleido possa jamaissentir um arrependimento sinero pelos seus erros ou aeitar o perd~ao pelos seus peados.67.2 O Elodir da Rebeli~aoPouo depois da inspe�~ao de Sat~a, e quando a administra�~ao planet�aria estava �as v�esperas da rea-liza�~ao de grandes oisas em Urantia, um dia, no meio do inverno dos ontinentes n�ordios, Calig�astiateve uma onversa prolongada om o seu adjunto, Dalig�astia, depois da qual este �ultimo onvoou osdez onselhos de Urantia para uma sess~ao extraordin�aria. Essa reuni~ao foi aberta om a delara�~aode que o Pr��nipe Calig�astia estava prestes a prolamar, a si pr�oprio, o soberano absoluto de Urantiae exigia que todos os grupos administrativos abdiassem, oloando todas as suas fun�~oes e poderesnas m~aos de Dalig�astia, designado omo respons�avel, enquanto se fazia a reorganiza�~ao do governoplanet�ario e a redistribui�~ao posterior desses argos de autoridade administrativa.A apresenta�~ao dessa exigênia surpreendente foi seguida pelo apelo magistral de Van, presidentedo onselho supremo de oordena�~ao. Esse eminente administrador e jurista de talento quali�ouo deorrer da proposta de Calig�astia omo um ato que beirava a rebeli~ao planet�aria e exortou ospresentes a abster-se de toda partiipa�~ao, at�e que um apelo pudesse ser levado a L�uifer, o Soberanodo Sistema de Satânia. E este ganhou o apoio de todo o orpo de assessores. Em onseq�uênia, o apelofoi levado a Jerus�em, de onde vieram ordens que designavam Calig�astia omo o supremo soberanode Urantia e que demandavam obediênia absoluta e inquestion�avel aos mandados dele. E foi emresposta a essa surpreendente mensagem que o nobre Van fez o seu memor�avel disurso de sete horasde dura�~ao, no qual ele formalmente fazia a ausa�~ao de que Dalig�astia, Calig�astia, e L�uifer estavamdesaatando a soberania do universo de N�ebadon; e ele apelava para o apoio e a on�rma�~ao dosAlt��ssimos de Edêntia.Nesse ��nterim, os iruitos do sistema foram ortados; Urantia estava isolada. Todos os grupos devida eleste no planeta viram-se isolados subitamente e sem aviso, inteiramente privados, portanto,de todo onselho e aviso externo.Dalig�astia formalmente prolamou Calig�astia o \Deus de Urantia e supremo perante todos". Di-ante dessa prolama�~ao, as quest~oes �avam laramente delineadas; e ada grupo separou-se deper si e deu in��io a delibera�~oes, a disuss~oes destinadas �nalmente a determinar a sorte de adapessoalidade supra-humana no planeta.Sera�ns, querubins e outros seres elestes estavam envolvidos nas deis~oes dessa luta amarga, desseonito longo e peaminoso. Muitos grupos supra-humanos que estavam em Urantia por aaso, naoasi~ao desse isolamento, �aram detidos aqui e, omo os sera�ns e os seus olaboradores, se viramobrigados a esolher entre o peado e a retid~ao - entre os aminhos de L�uifer e a vontade do Pain~ao vis��vel.Por mais de sete anos, essa luta ontinuou. E as autoridades de Edêntia n~ao quiseram interferir,nem intervir, enquanto todas as pessoalidades envolvidas n~ao houvessem ainda tomado a sua deis~ao�nal. E Van, e os seus leais ompanheiros, s�o ent~ao reeberam uma justi�ativa e foram liberadosda sua prolongada ansiedade e expetativa intoler�avel.728



67.3 Os Sete Anos CruiaisO elodir da rebeli~ao em Jerus�em, a apital de Satânia, foi difundido pelo onselho Melquisedeque.Os Melquisedeques emergeniais foram imediatamente despahados para Jerus�em; e Gabriel fez-sevolunt�ario para atuar omo representante do Filho Criador, uja autoridade tinha sido desa�ada.Junto om a teletransmiss~ao do fato da rebeli~ao, em Satânia, o sistema �ou isolado dos sistemasirm~aos, em quarentena. Havia \guerra nos �eus", na sede-entral de Satânia, e essa se espalhou at�etodos os planetas no sistema loal.Em Urantia, quarenta membros do orpo dos em assessores orp�oreos (inluindo Van) reusaram-se a se unir �a insurrei�~ao. Muitos dos assistentes humanos do orpo de assessores (os modi�ados eoutros) foram tamb�em defensores bravos e nobres de Mihael e do seu governo no universo. Houveuma perda terr��vel de pessoalidades, entre os sera�ns e os querubins. Quase a metade dos sera�nsadministradores e de transi�~ao, designados para o planeta, �ou om o seu l��der e om Dalig�astia,em apoio �a ausa de L�uifer. Quarenta mil e ento e dezenove das riaturas intermedi�arias prim�ariasderam as suas m~aos a Calig�astia, mas o restante desses seres permaneeu �el �a miss~ao a eles on�ada.O Pr��nipe traidor reuniu as riaturas intermedi�arias desleais e os outros grupos de pessoalidadesrebeldes e organizou-os para exeutar as suas ordens, enquanto Van reunia as riaturas intermedi�ariasleais e os outros grupos ��eis e ome�ou a grande batalha para a salva�~ao do orpo planet�ario deassessores e outras pessoalidades elestes ilhadas em Urantia.Durante os tempos dessa luta, os grupos leais moraram em um aantonamento sem muros e mal-protegido, a uns pouos quilômetros a leste de Dalam�atia, mas as suas habita�~oes eram guardadasdia e noite pelas riaturas intermedi�arias leais, sempre vigilantes e alertas, e eles tinham onsigo aposse da inestim�avel �arvore da vida.No elodir da rebeli~ao, os querubins e os sera�ns leais, om a ajuda de três riaturas intermedi�arias��eis, assumiram a ust�odia da �arvore da vida e permitiram apenas que os quarenta membros leais doorpo de assessores e os seus ompanheiros mortais modi�ados tivessem aesso �a fruta e �as folhasdessa planta energ�etia. Era de inq�uenta e seis o n�umero desses andonitas modi�ados assoiadosao orpo de assessores leais, pois dezesseis dos assistentes andonitas dos assessores desleais tamb�emreusaram-se a entrar na rebeli~ao om os seus mestres.Durante os sete anos ruiais da rebeli~ao de Calig�astia, Van permaneeu totalmente devotado aotrabalho de servir �a sua armada leal de homens, riaturas intermedi�arias e anjos. A larividêniaespiritual e a onstânia moral que apaitaram Van a manter uma atitude t~ao inabal�avel de lealdadeao governo do universo foram o produto de: pensamento laro, raio��nio s�abio, julgamento l�ogio,motiva�~ao sinera, prop�osito n~ao-ego��sta, lealdade inteligente, mem�oria experienial, um ar�aterdisiplinado e uma onsagra�~ao inquestion�avel da sua pessoalidade a umprir a vontade do Pai noPara��so.Essa espera de sete anos foi um tempo de exame de onsiênia e de disiplina de alma. Crisesomo essas, nos assuntos de um universo, demonstram a tremenda inuênia da mente omo um fatorna esolha espiritual. A edua�~ao, o aperfei�oamento e a experiênia s~ao fatores preponderantes paraa maioria das deis~oes vitais de todas as riaturas morais evoluion�arias. �E, por�em, inteiramenteposs��vel ao esp��rito residente fazer ontato direto om os poderes determinantes da deis~ao da pes-soalidade humana, de modo a dotar a vontade totalmente onsagrada da riatura om o poder derealizar atos extraordin�arios de leal devo�~ao �a vontade e ao aminho do Pai no Para��so. E isso foiexatamente o que oorreu na experiênia de Amadon, o humano modi�ado ligado a Van.Amadon �e o her�oi humano que se destaa na rebeli~ao de L�uifer. Este desendente masulino deAndon e Fonta foi um dos em que ontribu��ram om o plasma da vida para o orpo de assessoresdo Pr��nipe e, desde aquele aonteimento, esteve ele ligado a Van omo ompanheiro e assistentehumano. Amadon esolheu permaneer om o seu hefe durante a luta prolongada e penosa. E foi729



uma vis~ao inspiradora ontemplar esse �lho das ra�as evoluion�arias mantendo-se inarred�avel diantedos so�smas de Dalig�astia; pois, durante a luta de sete anos, Amadon e os seus leais olaborado-res resistiram omo uma fortaleza inquebrant�avel a todos os ensinamentos enganosos do brilhanteCalig�astia.Calig�astia, om um m�aximo de inteligênia e uma vasta experiênia nos assuntos do universo,desviou-se - abra�ou o peado. Amadon, om um m��nimo de inteligênia e totalmente desprovidode experiênia do universo, permaneeu �rme no servi�o do universo e em lealdade ao seu ompa-nheiro. Van utilizou tanto a mente quanto o esp��rito, em uma ombina�~ao magn���a e e�iente dedetermina�~ao inteletual e de larividênia espiritual, alan�ando, om isso, um n��vel experimentalde realiza�~ao de pessoalidade da ordem mais elevada que se pode atingir. A mente e o esp��rito,quando totalmente unidos, têm o potenial para a ria�~ao de valores supra-humanos, e at�e mesmode realidades moroniais.Uma r�eita dos aonteimentos sensaionais, sobre esses dias tr�agios, n~ao teria um �m. A�nal,por�em, a �ultima pessoalidade envolvida tomou a deis~ao de�nitiva �nal e, ent~ao, mas apenas ent~ao,hegou um Alt��ssimo de Edêntia om os Melquisedeques emergeniais, para assumir a autoridade emUrantia. Os anais panorâmios do reino de Calig�astia em Jerus�em foram apagados, e foi inauguradaa era probaion�aria da reabilita�~ao planet�aria.67.4 Os Cem de Calig�astia depois da Rebeli~aoQuando foi feita a hamada �nal, onstatou-se que os membros orp�oreos do orpo de assessores doPr��nipe haviam-se alinhado do modo seguinte: Van e todos os membros da sua orte de oordena�~aohaviam permaneido leais. Ang e três dos membros do onselho de alimenta�~ao haviam sobrevivido.A junta de domestia�~ao de animais foi toda arrastada pela rebeli~ao, omo foram todos os onsultorespara as onquistas de animais. Fad e ino membros da fauldade de edua�~ao �aram a salvo. Node todos da omiss~ao de ind�ustria e om�erio uniram-se a Calig�astia. Hap e todo o ol�egio da religi~aorevelada permaneeram leais junto om Van e o seu nobre grupo. Lut e todo o onselho de sa�udeforam perdidos. O onselho de arte e de iênia permaneeu leal na sua totalidade, mas Tut e aomiss~ao de governo tribal desviaram-se. Assim, pois, quarenta dos em foram salvos e, mais tarde,transferidos para Jerus�em, onde retomaram a sua arreira de ida at�e o Para��so.Os sessenta membros do orpo planet�ario de assessores que se uniram �a rebeli~ao esolheram Nodomo o seu l��der. Trabalharam de todo o ora�~ao para o Pr��nipe rebelde, mas logo desobriramque estavam privados da sustenta�~ao dos iruitos de vida do sistema. E despertaram para o fato deque se haviam degradado at�e o status de seres mortais. Eles eram de fato supra-humanos, mas, aomesmo tempo, materiais e mortais. No esfor�o para aumentar o n�umero deles, Dalig�astia ordenou quereorressem imediatamente �a reprodu�~ao sexual, sabendo muito bem que os sessenta originais e osseus quarenta e quatro olaboradores andonitas modi�ados estavam ondenados a sofrer a extin�~aopor morte, mais edo ou mais tarde. Depois da queda da Dalam�atia, a parte desleal do orpo deassessores migrou para o norte e para o leste. Os seus desendentes �aram onheidos por muitotempo omo os noditas, e o seu loal de morada omo \a terra de Nod".A presen�a desses extraordin�arios supra-homens e supramulheres, abandonados pela rebeli~ao eunindo-se agora aos �lhos e �lhas da Terra, obviamente deu origem �aquelas hist�orias tradiionais dosdeuses desendo para reproduzir-se om os mortais. E assim originaram-se as mil e uma lendas denatureza m��tia, baseadas apenas nos fatos dos dias p�os-rebeli~ao e que posteriormente enontraramum lugar nas lendas e tradi�~oes foll�orias dos v�arios povos ujos anestrais tinham tido esse tipo deontato om os noditas e os seus desendentes.O grupo dos assessores rebeldes, privado da subsistênia espiritual, �nalmente teve morte natural.E a idolatria subseq�uente das ra�as humanas, em grande parte, teve a sua origem no desejo de730



perpetuar a mem�oria desses seres altamente enalteidos dos dias de Calig�astia.Quando o orpo dos em assessores veio para Urantia, eles estavam temporariamente separadosdos seus Ajustadores do Pensamento. Imediatamente depois da hegada dos administradores Mel-quisedeques, as pessoalidades leais (exeto Van) foram reenviadas a Jerus�em e foram religadas aosseus Ajustadores, que estavam aguardando. N~ao onheemos a sorte dos sessenta assessores rebeldes;os Ajustadores deles ainda permaneem em Jerus�em. As quest~oes, sem d�uvida, �ar~ao omo est~aoat�e que toda a rebeli~ao de L�uifer seja �nalmente julgada e at�e que seja deretada a sorte de todosos seus partiipantes.Foi muito dif��il para os seres omo os anjos e as riaturas intermedi�arias oneberem que go-vernantes brilhantes e de on�an�a omo Calig�astia e Dalig�astia pudessem desviar-se - ometendo opeado da trai�~ao. Aqueles seres que a��ram em peado - n~ao entraram deliberada ou premeditada-mente na rebeli~ao - foram desenaminhados pelos seus superiores, enganados pelos l��deres em quemon�avam. E do mesmo modo foi f�ail ganhar o apoio dos mortais evoluion�arios de mentalidadeprimitiva.A grande maioria dos seres humanos e supra-humanos que foram v��timas da rebeli~ao de L�uiferem Jerus�em e nos v�arios planetas desviados, h�a muito j�a se arrependeram sineramente da pr�oprialouura; e areditamos verdadeiramente que todos esses penitentes sineros sejam reabilitados dealguma forma e reintegrados, em alguma fase do servi�o no universo, quando os Ani~aes dos Dias�nalmente ompletarem o re�em-iniiado julgamento dos assuntos da rebeli~ao de Satânia.67.5 Os Resultados Imediatos da Rebeli~aoUma grande onfus~ao reinou na Dalam�atia e nas suas imedia�~oes, por quase inq�uenta anos depois dainstiga�~ao da rebeli~ao. Foi feita uma tentativa de reorganiza�~ao ompleta e radial de todo o mundo;a revolu�~ao tomou o lugar da evolu�~ao, omo pol��tia de avan�o ultural e de aperfei�oamento raial.Surgiu, entre os residentes superiores e parialmente eduados de Dalam�atia e nas proximidades, ums�ubito avan�o no status ultural, mas, quando esses m�etodos novos e radiais foram experimentadosnos povos mais distantes, uma onfus~ao indesrit��vel e um pandemônio raial foi o resultado imedi-ato. A liberdade foi rapidamente interpretada omo lien�a pelos homens primitivos semi-evolu��dosdaqueles dias.Logo depois da rebeli~ao, todo o orpo rebelde de assessores engajou-se em uma defesa en�ergiada idade, ontra as hordas de semi-selvagens que sitiaram as suas muralhas, em onseq�uênia dasdoutrinas de liberdade que lhes haviam sido prematuramente ensinadas. E, anos antes que a magn���asede-entral do governo submergisse sob as ondas vindas do sul, as tribos maldirigidas e mal-instru��dasdo interior da Dalam�atia, em assalto selvagens, j�a haviam a��do sobre a esplêndida idade, expulsandopara o norte o orpo de assessores da seess~ao e os seus olaboradores.O esquema de Calig�astia para a reonstru�~ao imediata da soiedade humana, de aordo om assuas id�eias de liberdade individual e grupal, demonstrou-se um fraasso e, de erto modo, r�apidae totalmente. A soiedade depressa afundou de volta ao seu n��vel biol�ogio antigo, e toda a lutapelo progresso ome�ou novamente; sendo retomada n~ao muito adiante de onde estava no ome�o doregime de Calig�astia, pois esse levante havia deixado o mundo em uma onfus~ao ainda pior.Cento e sessenta e dois anos depois da rebeli~ao, uma onda de mar�e varreu a Dalam�atia, e a sede-entral do governo planet�ario afundou sob as �aguas do mar, e essa terra n~ao emergiu de novo at�e quehouvessem sido apagados quase todos os vest��gios da nobre ultura daquelas idades esplêndidas.Quando a primeira apital do mundo foi assim tragada, ela abrigava apenas os tipos mais baixosdas ra�as sangiques de Urantia; os renegados haviam j�a onvertido o templo do Pai em um santu�ariodediado a Nog, o falso deus da luz e do fogo. 731



67.6 Van - O Inquebrant�avelOs seguidores de Van logo se retiraram para os planaltos do oeste da �India, onde estavam isentosdos ataques das onfundidas ra�as das plan��ies. Desse loal de retiro, eles planejaram a reabilita�~aodo mundo omo os seus antigos predeessores badonitas, inonsientemente, erta vez, haviam tra-balhado para o bem-estar da humanidade, pouo antes dos dias do nasimento das tribos sangiques.Antes da hegada dos administradores Melquisedeques, Van oloou a administra�~ao dos assuntoshumanos nas m~aos de dez omiss~oes, ada uma om quatro elementos, grupos idêntios �aqueles doregime do Pr��nipe. Os Portadores da Vida seniores residentes assumiram a lideran�a tempor�ariadesse onselho de quarenta, que funionou durante os sete anos de espera. Grupos semelhantes deamadonitas assumiram essas responsabilidades, quando os trinta e nove membros leais do orpo deassessores retornaram a Jerus�em.Esses amadonitas desendiam do grupo dos 144 andonitas leais aos quais pertenia Amadon, oqual se tornou onheido pelo seu nome. Esse grupo ompreendia trinta e nove homens e ento eino mulheres. Cinq�uenta e seis deles tinham o status de imortalidade, e todos (exeto Amadon)foram transladados junto om os membros leais do orpo de assessores. O restante desse nobre grupoontinuou na Terra, at�e o �m dos seus dias mortais, sob a lideran�a de Van e Amadon. Eles foramo fermento biol�ogio que se multipliou e que ontinuou a forneer lideran�as ao mundo, durante aslongas idades de trevas que se seguiram �a rebeli~ao.Van foi deixado em Urantia at�e o tempo de Ad~ao, permaneendo omo hefe titular de todas aspessoalidades supra-humanas funionando no planeta. Ele e Amadon foram sustentados, durantemais de ento e inq�uenta mil anos, pela t�enia da �arvore da vida, em onjun�~ao om a ministra�~aoespeializada de vida dos Melquisedeques.Os assuntos de Urantia foram por um longo tempo administrados por um onselho de administra-dores planet�arios, omposto de doze Melquisedeques, on�rmado pelo mandado do regente sênior daonstela�~ao, o Pai Alt��ssimo de Norlatiadeque. Interassoiado aos administradores Melquisedeques,havia um onselho assessor, formado por: um dos ajudantes leais do Pr��nipe a��do, dois Portadoresda Vida residentes, um Filho Trinitarizado, fazendo o seu aprendizado de aperfei�oamento, um Fi-lho Instrutor volunt�ario, um Brilhante Estrela Vespertino de �Avalon (periodiamente), os hefes dossera�ns e dos querubins, os onselheiros de dois planetas vizinhos, o diretor geral da vida ang�eliasubordinada, e Van, o omandante-hefe das riaturas intermedi�arias. E assim Urantia foi governadae administrada at�e a hegada de Ad~ao. N~ao �e de se estranhar que o orajoso e leal Van haja sidodesignado para um posto no onselho de administradores planet�arios o qual, por t~ao longo tempo,administrou os assuntos de Urantia.Os doze administradores Melquisedeques de Urantia �zeram um trabalho her�oio. Eles preserva-ram os remanesentes da iviliza�~ao, e as suas pol��tias planet�arias foram �elmente exeutadas porVan. Mil anos depois da rebeli~ao, ele mantinha mais de trezentos e inq�uenta grupos avan�adosespalhados em todo o mundo. Esses postos avan�ados de iviliza�~ao onsistiam, sobretudo, de des-endentes dos andonitas leais, ligeiramente misturados om as ra�as sangiques, partiularmente, oshomens azuis e os noditas.N~ao obstante o terr��vel rev�es da rebeli~ao existiam muitas linhagens boas e biologiamente promis-soras na Terra. Sob a supervis~ao dos administradores Melquisedeques, Van e Amadon ontinuaramo trabalho de fomentar a evolu�~ao natural da ra�a humana, levando adiante a evolu�~ao f��sia dohomem at�e que se alan�asse o ponto ulminante que justi�asse o envio de um Filho e de uma FilhaMaterial para Urantia.Van e Amadon permaneeram na Terra at�e pouo depois da hegada de Ad~ao e Eva. Algunsanos depois disso, eles foram transladados para Jerus�em onde Van foi religado ao seu Ajustador, queaguardava. Van agora serve a Urantia, enquanto espera a ordem de retomar o seu aminho bastante732



longo de perfei�~ao at�e o Para��so e para o destino n~ao revelado do Corpo de Finalidade Mortal, oraem forma�~ao.Deveria �ar registrado que, quando Van apelou aos Alt��ssimos de Edêntia, depois de L�uifer haversustentado Calig�astia em Urantia, os Pais da Constela�~ao despaharam uma deis~ao imediata apoi-ando Van em todos os pontos da ontenda. Esse veredito n~ao onseguiu hegar at�e Van, porque osiruitos planet�arios de omunia�~ao foram ortados quando ele estava em trânsito. S�o reentementeessa diretiva efetiva foi desoberta, alojada em um rel�e de transmiss~ao de energia, onde �ara blo-queada desde o isolamento de Urantia. Sem essa desoberta, feita em onseq�uênia das investiga�~oesde riaturas intermedi�arias de Urantia, a libera�~ao dessa deis~ao teria esperado o restabeleimentode Urantia nos iruitos da onstela�~ao. E esse aidente aparente, de omunia�~ao interplanet�aria,pôde oorrer porque os transmissores de energia podem reeber e transmitir informa�~oes, mas n~aopodem ter a iniiativa da omunia�~ao.O status de Van, teniamente, nos anais jur��dios de Satânia, n~ao foi estabeleido de fato, �nal-mente, sen~ao quando essa diretriz dos Pais de Edêntia foi registrada em Jerus�em.67.7 As Reperuss~oes Remotas do PeadoAs onseq�uênias pessoais (entr��petas) da rejei�~ao volunt�aria e persistente, que uma riatura faz daluz, s~ao tanto inevit�aveis quanto individuais, e n~ao s~ao sen~ao do interesse da Deidade e da pr�opriariatura. Essa olheita de iniq�uidade, destruidora da alma, �e o fruto interno da riatura volitivain��qua.Entretanto, n~ao aontee assim om as reperuss~oes externas do peado: as onseq�uênias impes-soais (entr��fugas) do abra�ar do peado s~ao t~ao inevit�aveis quanto oletivas, sendo do interesse deada riatura que funiona dentro do raio de a�~ao afetado por tais aonteimentos.Cera de inq�uenta mil anos depois do olapso da administra�~ao planet�aria, os assuntos terre-nos estavam t~ao desorganizados e atrasados que a ra�a humana se havia adiantado pouqu��ssimoem rela�~ao ao status evoluion�ario geral existente no tempo da hegada de Calig�astia, trezentos einq�uenta mil anos antes. Sob ertos aspetos, fora feito algum progresso; em outras dire�~oes, muitoterreno fora perdido.O peado jamais tem efeitos puramente loalizados. Os setores administrativos dos universos s~aoomo organismos; a ondi�~ao de uma pessoalidade deve, em uma erta medida, ser ompartilhadapor todos. O peado, sendo uma atitude da pessoa para om a realidade, est�a fadado a exibir a suaolheita negativa inerente sobre todo e qualquer n��vel relaionado de valores do universo. Contudo,as onseq�uênias plenas do pensamento errôneo, das a�~oes m�as ou dos des��gnios peaminosos s~aoexperimentadas apenas no n��vel da realiza�~ao propriamente dita. A transgress~ao de uma lei douniverso pode ser fatal, no reino f��sio, sem envolver seriamente a mente, nem prejudiar a experiêniaespiritual. O peado �e arregado de onseq�uênias fatais para a sobrevivênia da pessoalidade, apenasquando �e uma atitude do ser por inteiro, quando representa a esolha da mente e a vontade da alma.O mal e o peado têm suas onseq�uênias nos reinos material e soial, e podem, algumas vezes,mesmo retardar o progresso espiritual em alguns n��veis da realidade no universo, mas o peado de umser qualquer nuna rouba de outro a realiza�~ao do direito divino da sobrevivênia da pessoalidade.A sobrevivênia eterna s�o pode ser oloada em perigo por deis~oes da mente e da esolha da almado pr�oprio indiv��duo.O peado em Urantia pouo fez que retardasse a evolu�~ao biol�ogia, mas teve o efeito de privar asra�as mortais do benef��io pleno da heran�a Adâmia. O peado retarda enormemente o desenvol-vimento inteletual, o resimento moral, o progresso soial e a realiza�~ao espiritual em massa. N~aoimpede, todavia, a realiza�~ao espiritual mais elevada de qualquer indiv��duo que esolhe onheer a733



Deus e umprir sineramente a Sua divina vontade.Calig�astia rebelou-se, Ad~ao e Eva ometeram uma falta, mas nenhum mortal subseq�uentemente,nasido em Urantia, jamais sofreu algo na sua experiênia espiritual pessoal por ausa desses erros.Todos os mortais nasidos em Urantia, desde a rebeli~ao de Calig�astia, têm sido de alguma maneirapenalizados no tempo, mas o bem-estar futuro dessas almas jamais foi oloado em perigo, no que querque seja, em rela�~ao �a sua eternidade. Nenhuma pessoa jamais �e levada a sofrer de priva�~ao espiritualvital por ausa do peado de uma outra. O peado �e totalmente pessoal, quanto �a ulpa moralou �as onseq�uênias espirituais, n~ao obstante possa ter as suas amplas reperuss~oes nos dom��niosadministrativos, inteletuais e soiais.Ainda que n~ao possamos ompreender por que a sabedoria permite essas at�astrofes, podemossempre disernir os efeitos ben�e�os dessas perturba�~oes loais, quando elas s~ao reetidas sobre ouniverso omo um todo.67.8 O Her�oi Humano da Rebeli~aoMuitos seres orajosos resistiram �a rebeli~ao de L�uifer nos v�arios mundos de Satânia; mas os registrosde S�alvington retratam Amadon omo o ar�ater mais destaado de todo o sistema, pela sua gloriosarejei�~ao das mar�es de sedi�~ao e pela sua devo�~ao inquebrant�avel a Van - eles permaneeram juntose determinados na sua lealdade �a supremaia do Pai invis��vel e do seu Filho Mihael.No momento desses aonteimentos memor�aveis, eu permanei em um posto em Edêntia, eainda estou onsiente da profunda alegria que provei, ao tomar onheimento das transmiss~oes deS�alvington que ontam, dia ap�os dia, sobre toda a �rmeza inr��vel, a devo�~ao transendente e a leal-dade maravilhosa desse que fora anteriormente um semi-selvagem nasido da linhagem experimentale original da ra�a andônia.De Edêntia a S�alvington, e mesmo at�e Uversa, por sete longos anos, a primeira pergunta, de todavida eleste subordinada, a respeito da rebeli~ao de Satânia, era ainda e sempre: \E Amadon, deUrantia, ontinua inarred�avel ainda?"Se a rebeli~ao de L�uifer prejudiou o sistema loal e os seus mundos a��dos, se a perda desse Filho edos seus pareiros desviados obstruiu temporariamente o progresso da onstela�~ao de Norlatiadeque,ent~ao onsiderai o efeito imenso da que �e onseq�uênia da atua�~ao inspiradora desse que �e um �lhoda natureza, e do seu grupo determinado de 143 amaradas, inquebrant�aveis na luta pelos oneitosmais elevados da gest~ao e da administra�~ao do universo, ontra a press~ao t~ao tremenda e adversaexerida pelos seus superiores desleais. E permiti-me assegurar-vos de que tudo isso j�a trouxe, aouniverso de N�ebadon e ao superuniverso de Orvônton, um bem t~ao grande que n~ao poder�a jamaisser ontrabalan�ado pela soma total de todo o mal e pesar da rebeli~ao de L�uifer.E �e tudo uma ilumina�~ao de beleza toante e de esplêndida magni�ênia da sabedoria do planouniversal do Pai para mobilizar o Corpo de Finalidade Mortal do Para��so; rerutando esse vastogrupo de servidores misteriosos do futuro, em sua maior parte provenientes da argila omum dosmortais de progress~ao asendente - mortais omo o invulner�avel Amadon.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 68A Aurora da Civiliza�~aoESTE �e o ome�o da narrativa da luta extensamente longa que a esp�eie humana tem travado paraprogredir, partindo de um status apenas ligeiramente melhor do que o de uma existênia animal,passando pelas idades intermedi�arias e hegando aos tempos mais reentes, em que uma iviliza�~aoreal, ainda que imperfeita, foi desenvolvida entre as ra�as superiores da humanidade.A iviliza�~ao �e uma aquisi�~ao da ra�a; n~ao �e uma inerênia biol�ogia; e por isso �e que todas asrian�as devem ser riadas em um ambiente de ultura, e ada gera�~ao de jovens que se suede devereeber uma nova edua�~ao. As qualidades superiores da iviliza�~ao - ient���as, �los�o�as e religiosas- n~ao s~ao transmitidas de uma gera�~ao a outra pela hereditariedade direta. Essas realiza�~oes ulturaiss~ao preservadas apenas pela onserva�~ao do eslareimento na heran�a soial.A evolu�~ao soial de ordem ooperativa foi iniiada pelos instrutores da Dalam�atia e, durantetrezentos mil anos, a humanidade foi nutrida na id�eia de atividades grupais. O homem azul, maisque todos, tirou proveito desses ensinamentos soiais, o homem vermelho, em uma erta medida, e ohomem negro, menos do que todos. Em tempos mais reentes, a ra�a amarela, bem omo a brana,têm apresentado o desenvolvimento soial mais avan�ado de Urantia.68.1 A Soializa�~ao ProtetoraQuando oloados em ontato muito estreito, os homens freq�uentemente aprendem a amar-se mu-tuamente, mas, no homem primitivo, o esp��rito do sentimento de irmandade e o desejo de ontatoom os seus semelhantes n~ao u��am naturalmente. As ra�as primitivas aprenderam, mais por meiode experiênias tristes, que \na uni~ao, est�a a for�a"; e �e essa falta de atra�~ao natural pela irmandadeque agora onstitui um obst�aulo no aminho da realiza�~ao imediata da irmandade dos homens emUrantia.Muito edo, a assoiatividade transformou-se no pre�o da sobrevivênia. O homem solit�ario eraimpotente, a menos que trouxesse uma mara tribal que testi�asse que pertenia a um grupo queertamente vingar-se-ia de qualquer assalto ometido ontra ele. Mesmo nos dias de Caim era fatal irat�e muito longe sozinho, sem alguma mara de assoia�~ao grupal. A iviliza�~ao tornou-se a seguran�ado homem ontra a morte violenta, e um alto pre�o �e pago na submiss~ao �as in�umeras demandas dasleis da soiedade.A soiedade primitiva era, ent~ao, baseada na reiproidade das neessidades e na maior seguran�adas assoia�~oes. E a soiedade humana evoluiu, em ilos milenares, gra�as a esse medo do isolamentoe por interm�edio de uma oopera�~ao relutante.Os seres humanos primitivos aprenderam, muito edo, que os grupos s~ao inomensuravelmentemaiores e mais fortes do que a mera soma das suas unidades individuais. Cem homens unidos e735



trabalhando em un��ssono podem mover uma grande pedra; duas d�uzias de guardi~aes da paz bemtreinados podem onter uma multid~ao em f�uria. E, assim, a soiedade naseu, n~ao de um meroajuntamento num�erio, antes, por�em, omo resultado da organiza�~ao de ooperadores inteligentes.Contudo, a oopera�~ao n~ao �e uma arater��stia natural do homem; ele aprende a ooperar, primeiro,por ausa do medo e, ent~ao, mais tarde, porque ele desobre que um benef��io maior adv�em deenfrentar assim as di�uldades do tempo e de se proteger ontra os perigos supostos da eternidade.Os povos que se organizaram edo desse modo, em uma soiedade primitiva, tiveram mais êxitonos seus avan�os ontra a natureza, bem omo para defender-se dos seus semelhantes; eles tinhammaiores possibilidades de sobrevivênia; e, por isso, a iviliza�~ao progrediu �rmemente em Urantia,n~ao obstante os seus in�umeros ontratempos. E, apenas porque o valor da sobrevida �ou elevado,em onseq�uênia dos agrupamentos, �e que os in�umeros erros do homem ainda n~ao onseguiram pararnem destruir a iviliza�~ao humana.A soiedade ultural ontemporânea �e um fenômeno bastante reente, e isso �e mostrado, bastantebem, pela sobrevivênia, nos dias atuais, de ondi�~oes soiais t~ao primitivas omo as que araterizamos nativos australianos, os bosqu��manos e os pigmeus da �Afria. Entre esses povos atrasados, pode serobservado algo da hostilidade tribal primitiva, de suspeita pessoal, bem omo outras arater��stiasaltamente anti-soiais que foram t~ao t��pias de todas as ra�as primitivas. Esses remanesentes mi-ser�aveis, de povos n~ao soiais de tempos antigos, s~ao uma testemunha eloq�uente do fato de que atendênia individualista natural do homem n~ao pode ter êxito ao ompetir om as organiza�~oes eassoia�~oes mais potentes e poderosas de progresso soial. Tais ra�as atrasadas, heias de deson-�an�as anti-soiais, que usam de um dialeto diferente a ada setenta ou oitenta quilômetros, ilustramo mundo no qual v�os poder��eis estar vivendo atualmente, n~ao fossem os ensinamentos do orpo deassessores orp�oreos do Pr��nipe Planet�ario, ombinados aos trabalhos posteriores do grupo Adâmiode elevadores raiais.A frase moderna \de volta �a natureza" �e um del��rio de ignorânia, uma ren�a na realidade deuma antiga \idade dourada" �t��ia. A �unia base para a lenda da idade dourada s~ao as existêniashist�orias da Dalam�atia e do �Eden. Contudo, essas soiedades, ainda que aperfei�oadas, estavamlonge de ser a realiza�~ao de sonhos ut�opios.68.2 Fatores do Progresso SoialA soiedade ivilizada �e resultado dos esfor�os iniiais do homem para vener a sua avers~ao ao isola-mento. Isso, por�em, n~ao signi�a neessariamente qualquer afei�~ao m�utua, e o estado de turbulêniaatual de ertos grupos primitivos ilustra bem o que as tribos primitivas tiveram de enfrentar. Toda-via, embora os indiv��duos de uma iviliza�~ao possam ter, entre si, atritos e lutar uns ontra os outros,e embora a iviliza�~ao em si mesma possa pareer uma massa inonsistente de tentativas e de lutas,de fato, essa iviliza�~ao evidenia um esfor�o sinero e n~ao uma monotonia mortal de estagna�~ao.Conquanto o n��vel da inteligênia haja ontribu��do onsideravelmente para o ritmo do progressoultural, a soiedade tem, essenialmente, a �nalidade de minimizar o elemento de riso no modo devida individual, e tem progredido om a mesma rapidez om que tem tido êxito em reduzir a dore aumentar o elemento de prazer na vida. Assim, todo o orpo soial avan�a lentamente para umameta de destino - a extin�~ao ou a sobrevivênia - dependendo de essa meta ser a da automanuten�~aoou autograti�a�~ao. A automanuten�~ao origina a soiedade, ao passo que a autograti�a�~ao exessivadestr�oi a iviliza�~ao.A soiedade preoupa-se om a autoperpetua�~ao, om a automanuten�~ao e om a autograti�a�~ao,mas a auto-realiza�~ao humana �e digna de tornar-se a meta imediata para muitos grupos ulturais.O instinto greg�ario, no homem natural, di�ilmente seria su�iente para expliar o desenvolvimento736



de organiza�~oes soiais tais omo as que existem atualmente em Urantia. Embora essa propens~aogreg�aria inata seja a base da soiedade humana, grande parte da soiabilidade do homem �e adquirida.Duas grandes inuênias que ontribu��ram para as primeiras assoia�~oes de seres humanos foram afome de alimentos e o amor sexual; o homem tem essas neessidades instintivas em omum om omundo animal. Duas outras emo�~oes que aproximaram os seres humanos e que os mantiveram unidosforam a vaidade e o medo, mais partiularmente, o medo de fantasmas.A hist�oria �e apenas o registro da luta milenar do homem pelo alimento. O homem primitivopensava apenas quando estava faminto; poupar a omida foi o seu primeiro desprendimento e au-todisiplina. Com o resimento da soiedade, a fome de alimento essou de ser o �unio inentivopara a assoia�~ao m�utua. Outras in�umeras esp�eies de fomes, a realiza�~ao de v�arias neessidades,todas elas onduziram a humanidade a uma assoia�~ao mais estreita. Hoje, por�em, a soiedadedesequilibrou-se om o supera�umulo de neessidades humanas supostas. A iviliza�~ao oidental dos�eulo vinte geme de ansa�o sob a tremenda sobrearga do fausto e da multiplia�~ao desordenadados desejos e das aspira�~oes humanas. A soiedade moderna est�a suportando a press~ao de uma dassuas mais perigosas fases de interassoia�~ao, em grande esala e em um n��vel de interdependêniaaltamente ompliado.A fome, a vaidade e o medo dos fantasmas exereram uma press~ao soial ont��nua, mas a grati-�a�~ao do sexo foi transit�oria e espasm�odia. N~ao foi o impulso do sexo por si s�o que ompeliu oshomens primitivos e as mulheres a assumirem os pesados enargos da manuten�~ao de um lar. O larprimitivo era fundado na efervesênia sexual masulina, privada da grati�a�~ao freq�uente; e naqueleamor materno devotado da fêmea humana, amor esse que, em uma erta medida, ela ompartilhaom as fêmeas de todos os animais superiores. A presen�a de uma rian�a indefesa determinou asprimeiras diferenia�~oes entre as atividades masulinas e as femininas; a mulher tinha de manteruma residênia estabeleida, onde ela podia ultivar o solo. E, desde os tempos mais antigos, ondeestava a mulher, ali, foi sempre onsiderado o lar.A mulher, assim, muito edo se tornou indispens�avel ao esquema soial em evolu�~ao, nem tantopor ausa da paix~ao sexual efêmera, omo em onseq�uênia da neessidade de alimento, ela erauma s�oia essenial �a automanuten�~ao. Era a provedora de alimento, um burro de arga e umaompanheira que podia suportar grandes abusos sem ressentimentos violentos e, al�em de todas essasarater��stias desej�aveis, ela era um meio sempre dispon��vel de grati�a�~ao sexual.Quase tudo de valor perdur�avel na iviliza�~ao tem as suas ra��zes na fam��lia. A fam��lia foi oprimeiro grupo pa���o de êxito, o homem e a mulher aprendendo a ajustar os seus antagonismos e,ao mesmo tempo, ensinando a busa da paz �as suas rian�as.A fun�~ao do asamento na evolu�~ao �e assegurar a sobrevivênia da ra�a e n~ao assegurar meramentea realiza�~ao da feliidade pessoal; a automanuten�~ao e a autoperpetua�~ao s~ao os objetivos reais dolar. A autograti�a�~ao �e inidental e n~ao essenial, exeto enquanto funiona omo um inentivopara assegurar a uni~ao sexual. A natureza demanda a sobrevivênia, mas as artes da iviliza�~aoontinuam a inrementar os prazeres do asamento e as satisfa�~oes da vida familiar.Se a vaidade for ampliada, abrangendo o orgulho, a ambi�~ao e a honra, ent~ao podemos disernir n~aoapenas omo essas propens~oes ontribuem para a forma�~ao das assoia�~oes humanas, mas tamb�emomo elas mantêm os homens unidos, pois tais emo�~oes tornam-se f�uteis, se n~ao têm uma audiêniadiante da qual se exibir. E a vaidade logo ter�a, somada a si, tantas outras emo�~oes e impulsos,que pedem uma arena soial na qual possam exibir-se e grati�ar-se a si pr�oprias. Esse onjunto deemo�~oes deu origem aos prim�ordios de todas as artes, �as erimônias e a todas as formas de jogosesportivos e de ompeti�~oes.A vaidade ontribuiu poderosamente para o surgimento da soiedade; mas, �a �epoa destas re-vela�~oes, os impulsos desviados de uma gera�~ao heia de ostenta�~ao amea�am enlodar e submergirtoda a estrutura omplexa de uma iviliza�~ao altamente espeializada. O desejo do prazer tem, desde737



muito tempo, suplantado o desejo dos alimentos; as metas soiais leg��timas de automanuten�~ao est~aotransladando-se rapidamente para as formas ordin�arias e amea�adoras da autograti�a�~ao. A auto-manuten�~ao edi�a a soiedade; a autograti�a�~ao desenfreada, infalivelmente, destr�oi a iviliza�~ao.68.3 A Inuênia Soializante do Medo dos FantasmasOs desejos primitivos produziram a soiedade original, mas o temor dos fantasmas manteve-a unidae onferiu um aspeto extra-humano �a sua existênia. O medo omum era originalmente �siol�ogio:o medo da dor f��sia, o medo de n~ao satisfazer �a fome, ou o medo de alguma alamidade terrestre;mas o medo dos fantasmas era uma nova e sublime esp�eie de terror.Provavelmente, o maior fator isolado para a evolu�~ao da soiedade humana haja sido o de sonharom fantasmas. Se bem que a maior parte dos sonhos haja perturbado profundamente a menteprimitiva, os sonhos sobre os fantasmas de fato aterrorizaram os homens primitivos, levando essessonhadores superstiiosos aos bra�os uns dos outros, em uma liga�~ao volunt�aria e sinera de prote�~aom�utua ontra os perigos imagin�arios, vagos e invis��veis do mundo dos esp��ritos. O sonhar omfantasmas foi uma das primeiras diferen�as aparentes entre o tipo animal e o tipo humano de mente.Os animais n~ao visualizam a sobrevivênia depois da morte.Exeto por esse fator, o do fantasma, toda a soiedade alier�ava-se nas neessidades fundamentaise nas premênias biol�ogias b�asias. Contudo, o medo dos fantasmas introduziu um fator novo naiviliza�~ao, um temor que transende �as neessidades elementares do indiv��duo e que se eleva muitoaima at�e mesmo das lutas para manter o grupo. O pavor dos esp��ritos dos mortos trazia �a luzuma nova e surpreendente forma de temor, um terror apavorante e poderoso que ontribu��a parahiotear as ordens soiais ent~ao relaxadas, das idades primitivas, levando os grupos prim�arios dastribos antigas a disiplinar-se de um modo mais s�erio e ontrolado. Essa supersti�~ao sem sentido, umpouo da qual ainda perdura, preparou as mentes dos homens, por interm�edio do medo superstiiosodo irreal e do supranatural, para a desoberta posterior do \temor do Senhor, que �e o in��io dasabedoria". Os infundados medos da evolu�~ao est~ao destinados a ser suplantados pelo respeitotemeroso da Deidade, inspirado pela revela�~ao. O ulto primitivo do medo dos fantasmas tornou-seum elo soial poderoso e, desde aqueles dias long��nquos, a humanidade tem esfor�ado-se, �as vezesmais, �as vezes menos intensamente, para alan�ar a espiritualidade.A fome e o amor aproximaram os homens uns dos outros; a vaidade e o medo dos fantasmasmantiveram-nos unidos. Todavia, essas emo�~oes por si s�os, sem a inuênia de revela�~oes que pro-movem a paz, s~ao inapazes de suportar as tens~oes das suspeitas e das irrita�~oes nas interassoia�~oeshumanas. Sem a ajuda de fontes supra-humanas, a tens~ao da soiedade atinge a ruptura, ao atingirertos limites, e as pr�oprias inuênias geradoras da mobiliza�~ao soial - fome, amor, vaidade e medo- onspiram para fazer a humanidade mergulhar na guerra e no derramamento de sangue.A tendênia da ra�a humana para a paz n~ao �e um dom natural; ela deriva dos ensinamentos dareligi~ao revelada, da experiênia aumulada pelas ra�as progressivas, por�em, mais espeialmente, dosensinamentos de Jesus, o Pr��nipe da Paz.68.4 A Evolu�~ao dos CostumesTodas as institui�~oes soiais modernas provêm da evolu�~ao dos ostumes primitivos dos vossos anes-trais selvagens; as onven�~oes de hoje s~ao os ostumes de ontem, modi�ados e ampliados. O que oh�abito �e para o indiv��duo, o ostume �e para o grupo; e os ostumes grupais desenvolvem-se, formandoos usos populares e as tradi�~oes tribais - o onvenional massi�ado. Nesses ome�os primevos, todasas institui�~oes da soiedade humana dos dias atuais tiveram uma origem humilde.738



Deve ter-se em mente que os ostumes originaram-se de um esfor�o para ajustar a vida grupal�as ondi�~oes da oexistênia de massa; os ostumes foram a primeira institui�~ao soial do homem.E todas essas rea�~oes tribais naseram do esfor�o para evitar a dor e a humilha�~ao, busando, aomesmo tempo, desfrutar do prazer e do poder. A origem dos usos populares, tanto quanto a origemdas l��nguas, �e sempre inonsiente e n~ao intenional e, portanto, sempre envolvida em mist�erio.O medo de fantasmas levou o homem primitivo a visualizar o sobrenatural e, assim, om seguran�a,foram assentadas as bases para aquelas inuênias soiais poderosas da �etia e da religi~ao, que, porsua vez, preservaram inviolados os ostumes e as tradi�~oes da soiedade, de gera�~ao em gera�~ao.Uma oisa que logo estabeleeu e ristalizou os ostumes foi a ren�a de que os mortos zelavampelo modo segundo o qual eles tinham vivido e morrido; e, por isso, eles inigiriam puni�~oes severasaos mortais vivos que ousassem tratar om desd�em e desuido as regras de vida que eles honraram,quando na arne. Tudo isso �e mais bem ilustrado pela reverênia atual que a ra�a amarela tem pelosseus anestrais. As religi~oes primitivas, que surgiram mais reentemente, refor�aram muito o medodos fantasmas, ao darem estabilidade �as tradi�~oes, mas a iviliza�~ao em avan�o tem liberado adavez mais a humanidade do ativeiro do medo e da esravid~ao da supersti�~ao.Antes da liberta�~ao e da liberaliza�~ao, trazidas pelos ensinamentos dos mestres da Dalam�atia, ohomem antigo foi mantido omo uma v��tima indefesa do ritual das tradi�~oes; o selvagem primitivo eraprisioneiro de um sem �m de erimoniais. Tudo o que ele fazia, desde o momento em que aordava demanh~a at�e a hora em que adormeia, na sua averna, �a noite, devia ser feito de uma �unia maneira,ou seja, de aordo om os usos e ostumes da tribo. Ele era um esravo da tirania dos ostumes; asua vida nada ontinha de livre, de espontâneo ou de original. N~ao havia nenhum progresso natural,no sentido de uma existênia mental, moral ou soial mais elevada.O homem primitivo foi poderosamente dominado pelo ostume; o selvagem era um verdadeiroesravo dos usos; mas, de tempos em tempos, surgiam aquelas pessoalidades diferentes que ousaraminaugurar modos novos de pensar e m�etodos aperfei�oados de vida. A in�eria do homem primitivoonstitui, ontudo, um freio de seguran�a biol�ogia ontra a preipita�~ao demasiadamente s�ubita eos desajustes desastrosos que teria uma iviliza�~ao de avan�os exessivamente r�apidos.Todavia, esses ostumes n~ao s~ao, de todo, um mal n~ao mitigado; a sua evolu�~ao deveria ontinuar.Seria quase fatal �a ontinua�~ao da iviliza�~ao, se tent�assemos modi��a-los globalmente por meio deuma revolu�~ao radial. Os ostumes têm sido o �o da ontinuidade a manter a iviliza�~ao unida. Otrajeto da hist�oria humana est�a repleto de vest��gios, de ostumes desartados e de pr�atias soiaisobsoletas; mas nenhuma iviliza�~ao que haja abandonado as suas tradi�~oes sobreviveu, a n~ao seradotando ostumes melhores e mais adequados.A sobrevivênia de uma soiedade depende prinipalmente da evolu�~ao progressiva dos seus os-tumes. O proesso da evolu�~ao dos ostumes surge do desejo da experimenta�~ao; novas id�eias s~aolevadas adiante - e a ompeti�~ao deorre da��. Uma iviliza�~ao progressiva abra�a as id�eias avan�adase perdura; o tempo e as irunstânias, a�nal, determinam o grupo mais apto para sobreviver. Isson~ao signi�a, entretanto, que ada mudan�a, diferente e isolada, na omposi�~ao da soiedade humanahaja sido para melhor. N~ao! De fato, n~ao! Pois tem havido muitos e v�arios retroessos na longa lutada iviliza�~ao de Urantia no sentido do progresso.68.5 As T�enias da Terra - As Artes para a Manuten�~aoA terra �e o palo da soiedade; os homens s~ao os atores. E o homem deve sempre ajustar as suasatua�~oes de modo a adequar-se �a situa�~ao das terras. A evolu�~ao dos ostumes depende sempre darela�~ao homem-terra; e ainda que seja dif��il estabeleer tal rela�~ao, isso �e verdadeiro. A t�eniado homem para lidar om a terra, ou as artes da manuten�~ao, somada aos seus padr~oes de vida,iguala-se �a soma total dos usos populares, dos ostumes. E a soma da adaptabilidade do homem �as739



exigênias da vida iguala-se �a sua iviliza�~ao ultural.As ulturas humanas iniiais surgiram ao longo dos rios do hemisf�erio oriental, e houve quatrograndes passos na marha progressiva da iviliza�~ao. Eles foram:1. O est�agio da olheita. A oer�~ao da alimenta�~ao, a fome, levou �a primeira forma de organiza�~aoindustrial: as �las primitivas de olheita de alimentos. Algumas vezes, a marha dessas �las de fometinha quinze quilômetros de omprimento, quando passava pela terra, reolhendo o alimento. Esse foio est�agio nômade primitivo de ultura e �e o modo de vida que os bosqu��manos da �Afria atualmenteseguem.2. O est�agio da a�a. A inven�~ao das armas apaitou o homem a tornar-se um a�ador e, assim,onseguir libertar-se onsideravelmente da esravid~ao da nutri�~ao. Um andonita, que reetia, haviaferido seriamente o pulso, em um ombate violento, e redesobriu a id�eia de usar um longo peda�o deripa omo bra�o e uma pe�a de pedra dura amarrada �a sua extremidade om tend~oes, substituindoo pulso. Muitas tribos �zeram desobertas isoladas dessa esp�eie, e essas v�arias formas de martelosrepresentavam um dos grandes passos para o progresso da iviliza�~ao humana. Ainda hoje, algunsnativos australianos progrediram pouqu��ssimo al�em desse est�agio.Os homens azuis tornaram-se h�abeis na a�a e nas armadilhas; e, fazendo barragens nos rios, elespegavam peixes em grande quantidade, seando o exedente para usar no inverno. Muitas formasde iladas e de armadilhas engenhosas eram empregadas na aptura da a�a, mas as ra�as maisprimitivas n~ao a�avam os animais de maior porte.3. O est�agio pastoral. Essa fase da iviliza�~ao tornou-se poss��vel pela domestia�~ao dos animais.Os �arabes e os nativos da �Afria est~ao entre os mais reentes povos de pastores.A vida pastoral ofereeu um al��vio maior para a esravid~ao da fome; o homem aprendeu a viverda renda do seu apital, do resimento do seu rebanho; e isso proporionou mais tempo livre paraa ultura e para o progresso.A soiedade pr�e-pastoral fora uma soiedade de oopera�~ao sexual, mas a difus~ao da ria�~ao deanimais rebaixou as mulheres ao n��vel mais baixo da esravid~ao soial. Em tempos mais primitivos, odever do homem era assegurar o alimento animal, o trabalho da mulher sendo o de prover o alimentovegetal. Portanto, quando o homem ingressou na era pastoral da sua existênia, a dignidade damulher aiu grandemente. Ela ontinuava tendo de trabalhar para produzir os alimentos vegetaisneess�arios �a vida, enquanto o homem apenas preisava ir aos seus rebanhos para prover alimentoanimal em abundânia. O homem, assim, tornou-se relativamente independente da mulher; durantetoda a idade pastoral, o status da mulher delinou ininterruptamente. Ao �m dessa era, ela sehavia transformado em pouo mais do que um animal humano, reduzido a trabalhar e a prover adesendênia humana, do mesmo modo que se esperava dos animais do rebanho, que trabalhassem edessem rias. Os homens das idades pastorais tinham um grande amor pelo seu gado; e �e bastantelament�avel que eles n~ao tenham desenvolvido uma afei�~ao mais profunda pelas suas esposas.4. O est�agio agr��ola. Essa era surgiu om a domestia�~ao das plantas, e representa o tipo maiselevado de iviliza�~ao material. Ambos, Calig�astia e Ad~ao, esfor�aram-se para ensinar a hortiulturae a agriultura. Ad~ao e Eva eram hortiultores, n~ao pastores, e a hortiultura era uma ulturaavan�ada naqueles dias. O ultivo das plantas exere uma inuênia enobreedora sobre todas asra�as da humanidade.A agriultura fez mais do que quadrupliar a rela�~ao homem-solo no mundo. Ela pode ser ombi-nada om as atividades pastorais do est�agio ultural anterior. Quando se sobrep~oem os três est�agios,os homens a�am, e as mulheres ultivam o solo.Tem sempre havido desentendimentos entre os pastores e os ultivadores do solo. O a�ador e opastor eram militantes do tipo belioso; o agriultor �e um tipo mais amante da paz. A liga�~ao omos animais sugere a luta e a for�a; a liga�~ao om as plantas instila a paiênia, a quietude e a paz.740



A agriultura e a ind�ustria s~ao as atividades da paz. Mas o ponto frao de ambas, omo atividadessoiais do mundo, �e que elas areem de exita�~ao e de aventura.A soiedade humana tem evolu��do do est�agio da a�a, passando pelo pastoral, indo at�e o est�agioterritorial da agriultura. E ada est�agio dessa iviliza�~ao progressiva foi aompanhado por uma doseada vez menor de nomadismo; ada vez mais, o homem passou a viver nos seus lares.E, atualmente, a ind�ustria est�a suplementando a agriultura, om uma urbaniza�~ao onseq�uente-mente resente e om a multiplia�~ao de grupos n~ao agr��olas de lasses de idadania. Entretanto,uma era industrial n~ao pode ter a esperan�a da sobrevivênia se os seus l��deres n~ao reonheemque mesmo os mais elevados desenvolvimentos soiais devem sempre se fundamentar em uma baseagr��ola s�olida.68.6 A Evolu�~ao da CulturaO homem �e uma riatura da terra, um �lho da natureza; n~ao importa qu~ao sineramente ele tenteesapar da terra, em �ultima instânia, �e erto que ele falhar�a. \V�os sois p�o e ao p�o ireis retornar"�e literalmente verdadeiro sobre toda a humanidade. A luta b�asia do homem foi, �e, e sempre ser�a,pela terra. As primeiras liga�~oes soiais dos seres humanos primitivos aonteeram om o prop�ositode ganhar essas lutas pela terra. Na rela�~ao homem-terra repousa toda iviliza�~ao soial.A inteligênia do homem, por interm�edio das artes e das iênias, elevou o rendimento da terra;ao mesmo tempo, o resimento natural da prole foi, de um erto modo, oloado sob ontrole e,assim, �ou provido o sustento e o lazer para edi�ar uma iviliza�~ao ultural.A soiedade humana �e ontrolada por uma lei que dereta que a popula�~ao deve variar direta-mente segundo as artes de lidar om o solo e, inversamente, om um determinado padr~ao de vida.Durante essas idades primevas, at�e mesmo mais do que no presente, a lei da oferta e da demanda,no que diz respeito aos homens e �a terra, determinou o valor estimado de ada qual. Durante ostempos de fartura de terras - de territ�orios n~ao oupados - a neessidade de homens era grande e,onseq�uentemente, o valor da vida humana �ou bastante enalteido; e, ent~ao, as perdas de vidaseram mais aterrorizantes. Durante os per��odos de esassez de terra e da superpopula�~ao orrespon-dente, a vida humana adquiriu um valor relativamente menor e de um modo tal que a guerra, a fomee as epidemias eram enaradas om menos preoupa�~ao.Quando o rendimento da terra �e reduzido, ou a popula�~ao tem um aumento, a luta inevit�avel �eretomada; os piores tra�os da natureza humana vêm �a tona. A melhora no rendimento da terra, aamplia�~ao das artes meânias e a redu�~ao da popula�~ao tendem a realimentar o desenvolvimentodo melhor aspeto da natureza humana.A soiedade, durante as �epoas lim��trofes de pioneirismo, faz desenvolver o lado de poua habili-dade da humanidade; enquanto as belas-artes e o progresso verdadeiramente ient���o, junto om aultura espiritual, têm prosperado mais nos entros maiores de vida, todos, quando sustentados poruma popula�~ao agr��ola e industrial ligeiramente abaixo da rela�~ao homem-solo. As idades sempremultipliam o poder que os seus habitantes têm, seja para o bem, seja para o mal.O tamanho da fam��lia tem sido inueniado sempre pelos padr~oes de vida. Quanto mais elevadoo padr~ao, tanto menor �e a fam��lia, at�e o ponto em que h�a uma estabiliza�~ao do resimento, ou umaextin�~ao gradual.Atrav�es das idades, os padr~oes de vida têm determinado a qualidade de uma popula�~ao sobre-vivente, em oposi�~ao �a mera quantidade. Os n��veis loais de vida de uma determinada lasse d~aoorigem a novas astas soiais, a novos ostumes. Quando os padr~oes de vida tornam-se ompliadosdemais, ou muito altamente luxuosos, rapidamente eles tornam-se suiidas. A asta �e o resultadodireto da elevada press~ao soial da ompeti�~ao aguda, produzida por popula�~oes densas.741



As ra�as iniiais muitas vezes reorreram a pr�atias destinadas a restringirem a popula�~ao; todasas tribos primitivas matavam as rian�as deformadas e adoentadas. Antes da �epoa da ompradas esposas, freq�uentemente matavam-se as rian�as femininas. As rian�as, algumas vezes, eramestranguladas no nasimento, mas o m�etodo favorito era o do abandono. O pai de gêmeos geralmenteinsistia para que um fosse morto, pois os nasimentos m�ultiplos eram onsiderados omo ausados pelamagia ou pela in�delidade. Como regra geral, ontudo, os gêmeos do mesmo sexo eram poupados.Embora esses tabus sobre os gêmeos hegassem a ter sido quase universais, nuna foram parte dosostumes andonitas; esses povos sempre onsideraram os gêmeos omo bons press�agios de sorte.Muitas ra�as aprenderam a t�enia do aborto, e essa pr�atia tornou-se muito omum depois doestabeleimento do tabu do nasimento de rian�as entre os n~ao asados. Durante muito tempo, oostume era de que uma jovem solteira matasse as suas rian�as e, entre os grupos mais ivilizados,esses �lhos ileg��timos tornavam-se pupilos da m~ae da mo�a. Muitos l~as primitivos foram virtualmenteexterminados por ausa da pr�atia tanto do aborto quanto do infanti��dio. Todavia, a despeito datirania dos ostumes, pouqu��ssimas rian�as eram destru��das depois de terem sido tomadas no seio -a afei�~ao materna �e muito forte.Mesmo no s�eulo vinte, persistem alguns remanesentes dessas pr�atias primitivas de ontrole depopula�~ao. H�a uma tribo, na Austr�alia, ujas m~aes reusam-se a riar mais de duas ou três rian�as.N~ao h�a muito tempo, uma tribo de anibais omia ada quinto �lho que nasia. Em Madag�asar,algumas tribos ainda destroem todos os �lhos nasidos em ertos dias de m�a sorte, resultando namorte de era de vinte e ino por ento de todas as rian�as.De um ponto de vista mundial, a superpopula�~ao nuna foi um problema s�erio no passado, mas,se as guerras diminu��rem e se a iênia ontrolar ada vez mais as doen�as humanas, isso podetornar-se um problema s�erio, em um futuro pr�oximo. Em tal momento, ent~ao, a grande prova desabedoria da lideran�a do mundo se far�a presente. Ter~ao os governantes de Urantia o disernimento ea oragem de favoreer a multiplia�~ao do ser humano mediano ou estabilizado, em vez dos extremosdo supranormal e dos grupos enormemente resentes de subnormais? O homem normal deveria serfavoreido; ele �e a espinha dorsal da iviliza�~ao e a fonte dos gênios mutantes da ra�a. O homemsubnormal deveria ser mantido sob o ontrole da soiedade; n~ao deveriam ser gerados mais do queo neess�ario deles, para trabalharem nos n��veis mais baixos das ind�ustrias e para as tarefas querequerem uma inteligênia pouo aima dos n��veis animais; tarefas que fazem um n��vel t~ao ex��guode exigênias, a ponto de representarem verdadeiras esravid~oes e subjuga�~ao para os tipos maiselevados de seres humanos.[Apresentado por um Melquisedeque erta vez estabeleido em Urantia.℄
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Cap��tulo 69As Institui�~oes Humanas PrimitivasEMOCIONALMENTE, o homem transende aos seus anestrais animais pela sua apaidade deapreiar o humor, a arte e a religi~ao. Soialmente, o homem demonstra a sua superioridade fabriandoaparatos, sendo um omuniador e um riador de institui�~oes.Quando os seres humanos mantêm grupos soiais durante muito tempo, tais agrega�~oes sempreresultam na ria�~ao de ertas tendênias de atividades que ulminam em uma instituionaliza�~ao. Amaior parte das institui�~oes humanas tem demonstrado fazer uma eonomia de trabalho, enquanto,ao mesmo tempo, ontribuem om algo para melhorar a seguran�a grupal.O homem ivilizado tem muito orgulho do ar�ater, da estabilidade e da ontinuidade das suasinstitui�~oes estabeleidas, mas todas as institui�~oes humanas s~ao meramente os ostumes aumu-lados do passado omo têm sido onservados pelos tabus e digni�ados pela religi~ao. Tais legadostransformam-se em tradi�~oes, e as tradi�~oes metamorfoseiam-se, �nalmente, em onven�~oes.69.1 As Institui�~oes Humanas FundamentaisTodas as institui�~oes humanas servem a alguma neessidade soial, passada ou presente, n~ao obstanteo desenvolvimento exessivo, delas, diminuir infalivelmente os m�eritos do valor individual, ofusandoa pessoalidade e menosabando a iniiativa. O homem deveria antes ontrolar as suas institui�~oesmais do que permitir a si pr�oprio ser dominado por essas ria�~oes da iviliza�~ao que avan�a.As institui�~oes humanas s~ao de três lasses gerais:1. As institui�~oes de automanuten�~ao. Estas institui�~oes abrangem aquelas pr�atias que advêmda fome de alimentos e dos instintos ligados �a autopreserva�~ao. Inluem a ind�ustria, a propriedade,a guerra pelo ganho e todos os dispositivos reguladores da soiedade. Mais edo ou mais tarde, oinstinto do medo leva ao estabeleimento dessas institui�~oes de sobrevivênia, por meio de tabus,onven�~oes e san�~oes religiosas. No entanto, o medo, a ignorânia e a supersti�~ao têm exerido umpapel proeminente na origem primitiva e no desenvolvimento subseq�uente de todas as institui�~oeshumanas.2. As institui�~oes de autoperpetua�~ao. Estes s~ao os estabeleimentos da soiedade que resultaramdo anseio sexual, do instinto maternal e das emo�~oes ternas mais elevadas das ra�as. Elas abrangema salvaguarda soial do lar e da esola, da vida familiar, da edua�~ao, da �etia e da religi~ao. Inluemo ostume do matrimônio, a guerra pela defesa e a onstru�~ao dos lares.3. As institui�~oes de autograti�a�~ao. Estas s~ao as pr�atias que nasem das propens~oes para avaidade e das emo�~oes do orgulho; e abrangem os ostumes dos vestu�arios e adornos pessoais, os usossoiais, a guerra pela gl�oria, as dan�as, os divertimentos, os jogos e outras formas de grati�a�~aosensual. A iviliza�~ao, por�em, nuna gerou institui�~oes espe���as de autograti�a�~ao.743



Esses três grupos de pr�atias soiais est~ao intimamente inter-relaionados e s~ao minuiosamente in-terdependentes um do outro. Em Urantia, eles representam uma organiza�~ao omplexa que funionaomo um �unio meanismo soial.69.2 O Alvoreer da Ind�ustriaA ind�ustria primitiva desenvolveu-se, vagarosamente, omo uma forma de seguro ontra os terroresda fome. Cedo, na sua existênia, o homem ome�ou a se pautar pelo exemplo de alguns dos animaisque, durante uma olheita abundante, armazenam o alimento para os dias da esassez.Antes do alvoreer da frugalidade iniial e da ind�ustria primitiva, o destino omum da tribo omumera a mis�eria e o sofrimento real. O homem primitivo tinha de ompetir om todo o mundo animalpelo seu alimento. O peso da ompeti�~ao sempre puxou o homem para baixo, at�e o n��vel bestial; apobreza �e um estado natural seu que �e tirânio. A riqueza n~ao �e uma d�adiva natural; ela resulta dotrabalho, do onheimento e da organiza�~ao.O homem primitivo n~ao demorou a reonheer as vantagens da assoia�~ao. A assoia�~ao levou �aorganiza�~ao; e o primeiro resultado da organiza�~ao foi a divis~ao do trabalho, om a imediata eonomiade tempo e materiais. Essas espeializa�~oes do trabalho surgiram omo uma adapta�~ao �a premênia -seguindo o trajeto da menor resistênia. Os selvagens primitivos, na realidade, nuna �zeram nenhumtrabalho om prazer, nem voluntariamente. Eles agiam onforme a oer�~ao da neessidade.O homem primitivo n~ao apreiava o trabalho pesado; ele n~ao se apressaria, a menos que fosse paraenfrentar algum perigo grave. O elemento do tempo no trabalho, a id�eia de se fazer uma determinadatarefa dentro de um erto limite de tempo, �e uma no�~ao inteiramente moderna. Os antigos nunase apressavam. Foi a demanda dupla da luta intensa pela existênia e da onstante eleva�~ao dospadr~oes de vida que onduziram as ra�as naturalmente inativas dos homens primitivos ao aminhoda industriosidade.O trabalho, o esfor�o para a realiza�~ao de projetos, �e o que distingue o homem dos animais, ujosatos s~ao totalmente instintivos. A neessidade do trabalho �e a bên�~ao suprema do homem. Todo oorpo de assessores do Pr��nipe trabalhava; eles �zeram muito para enobreer o trabalho f��sio emUrantia. Ad~ao foi um hortiultor; o Deus dos hebreus trabalhava - ele era o riador e o sustentadorde todas as oisas. Os hebreus foram a primeira tribo a dar um valor supremo �a industriosidade; elesforam o primeiro povo a deretar que \aquele que n~ao trabalhar n~ao omer�a". No entanto, muitasdas religi~oes do mundo remeteram-se ao ideal primitivo de oiosidade. J�upiter era um foli~ao, e Budatornou-se um adepto da reex~ao no �oio.As tribos sangiques foram bastante industriosas quando residiam longe dos tr�opios. Mas houveum longo ombate entre os devotos pregui�osos da magia e os ap�ostolos do trabalho - aqueles que sefaziam previdentes.As primeiras preau�~oes humanas tiveram por objetivo a preserva�~ao do fogo, da �agua e doalimento. O homem primitivo, por�em, era um espeulador inato; sempre queria algo em troade nada e, muito freq�uentemente, naqueles tempos antigos, o suesso obtido do trabalho paienteera atribu��do aos enantamentos. A magia demorou a eder aminho �a previs~ao, �a abnega�~ao e �aind�ustria.69.3 A Espeializa�~ao do TrabalhoA divis~ao do trabalho na soiedade primitiva foi determinada antes pelas irunstânias naturais e,depois, pelos fatores soiais. A seq�uênia primitiva da espeializa�~ao no trabalho foi a seguinte:744



1. A espeializa�~ao baseada nos sexos. O trabalho da mulher derivou-se da presen�a seletivados �lhos; as mulheres amam naturalmente os bebês mais do que os homens. E assim, a mulhertornou-se uma trabalhadora de rotina, enquanto o homem a�ava e ombatia, entrando em per��odosaentuados de trabalho e outros de repouso.Ao longo das idades, os tabus têm ontribu��do para manter a mulher estritamente no seu pr�oprioâmbito. O homem, muito egoistiamente, esolheu o trabalho mais agrad�avel, deixando a rotinapesada para a mulher. O homem sempre se envergonhou de fazer o trabalho da mulher, mas amulher nuna demonstrou nenhuma relutânia em fazer o trabalho do homem. No entanto �e estranhoregistrar que tanto os homens quanto as mulheres têm sempre trabalhado juntos para onstruir emobiliar o lar.2. As modi�a�~oes devidas �a idade e �a doen�a. Essas diferen�as determinaram a divis~ao posteriordo trabalho. Os velhos e os aleijados muito edo foram postos para trabalhar fazendo ferramentas earmas. Posteriormente, foram designados para os trabalhos da irriga�~ao.3. A diferenia�~ao baseada na religi~ao. Os urandeiros foram os primeiros seres humanos a �aremisentos do �arduo trabalho f��sio; eram uma lasse pro�ssional pioneira. Os ferreiros, por seremonsiderados magos, eram um pequeno grupo que ompetia om os urandeiros. A sua habilidadeem trabalhar om os metais fez om que o povo os temesse. Os \ferreiros branos" e os \ferreirosnegros" deram origem �as ren�as primitivas na magia brana e na magia negra. E essa ren�a, maistarde, relaionou-se om a supersti�~ao de bons e maus fantasmas, de esp��ritos bons e maus.Os ferreiros foram o primeiro grupo n~ao religioso a desfrutar de privil�egios espeiais. Eram on-siderados neutros durante a guerra; e um �oio suplementar levou-os a tornarem-se, enquanto lasse,os pol��tios da soiedade primitiva. Contudo, por ausa de abusos rassos desses privil�egios, osferreiros tornaram-se universalmente detestados e, assim, os urandeiros n~ao perderam tempo e fo-mentaram o �odio aos seus ompetidores. Nessa primeira disputa entre a iênia e a religi~ao, a religi~ao(a supersti�~ao) veneu. Depois de serem expulsos das aldeias, os ferreiros mantiveram os primeirosalbergues, as asas de alojamento p�ublio, nos arredores dos povoados.4. Os senhores e os esravos. A nova diferenia�~ao no trabalho veio das rela�~oes do onquistadore do onquistado, e isso signi�ou o ome�o da esravid~ao humana.5. A diferenia�~ao baseada em dons f��sios e mentais diversos. Outras divis~oes do trabalho foramfavoreidas pelas diferen�as inerentes aos homens; os seres humanos n~ao nasem iguais.Os primeiros espeialistas na ind�ustria foram os trabalhadores do s��lex e os pedreiros; em seguida,vieram os ferreiros. Subseq�uentemente, desenvolveu-se a espeializa�~ao grupal; fam��lias e l~as intei-ros dediaram-se a determinadas esp�eies de trabalho. A origem de uma das primeiras astas desaerdotes, �a parte a dos urandeiros tribais, deveu-se �a superstiiosa glori�a�~ao de uma fam��lia defabriantes de espadas.O primeiro grupo de espeialistas na ind�ustria foi de exportadores de sal-gema e erâmias. Asmulheres faziam a erâmia simples, e os homens, a deorada. Entre algumas tribos, a teelagem ea ostura eram feitas pelas mulheres, em outras, pelos homens.Os primeiros omeriantes foram mulheres; eram empregadas omo espi~as, pratiando o om�erioomo uma segunda atividade. Em breve, o om�erio expandiu-se; as mulheres atuando omo reven-dedoras intermedi�arias. Em seguida, adveio a lasse dos meradores, que obrava uma omiss~ao, umluro, pelos seus servi�os. O resimento das troas fez surgir o om�erio; e, em seguida �a troa deprodutos b�asios, veio a troa de m~ao-de-obra espeializada.
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69.4 O In��io do Com�erioDo mesmo modo que o asamento por ontrato veio em seguida ao asamento pela aptura, o om�eriopela troa seguiu-se �a posse pela for�a. Todavia, um per��odo longo de pirataria interpôs-se entre aspr�atias iniiais da simples e sileniosa troa e o om�erio posterior pelos m�etodos modernos deinterâmbio.As primeiras troas foram onduzidas por omeriantes armados, que deixavam as suas merado-rias em um loal neutro. As mulheres tiveram os primeiros merados; foram as primeiras omeri-antes, e isso aonteeu porque eram elas que arregavam as argas; os homens eram os guerreiros.Os bal~oes de venda surgiram muito edo e eram muros su�ientemente altos para impedir que osomeriantes alan�assem uns aos outros, om as suas armas.Um fetihe passou a ser usado para manter a guarda nos dep�ositos de meradorias para a troapa���a. Os loais desses merados eram seguros ontra o roubo; nada seria removido, exeto portroa ou ompra; om um fetihe guardando-as, as meradorias estavam sempre a salvo. Os primeirosomeriantes eram esrupulosamente honestos no âmbito das suas pr�oprias tribos, mas onsiderava-seomo erto que trapaeassem om os estrangeiros distantes. Mesmo os hebreus primitivos reonhe-eram um �odigo diferente de �etia nos seus neg�oios om os gentios.Durante idades, a troa sem alardes ontinuou, antes que os homens se enontrassem, desarmados,no loal sagrado do merado. Essas mesmas pra�as dos merados transformaram-se nos primeirosloais de santu�arios e �aram onheidos, mais tarde e em alguns pa��ses, omo as \idades-ref�ugio".Qualquer fugitivo que hegasse ao loal do merado estava abrigado ontra ataques.Os primeiros pesos utilizados foram os gr~aos de trigo e outros ereais. A primeira moeda de troafoi um peixe ou uma abra. Mais tarde, a vaa tornou-se a unidade de troa.A esrita moderna originou-se nos primeiros registros omeriais; a primeira literatura do homemfoi um doumento de promo�~ao omerial, uma publiidade de sal. Muitas das guerras primitivasforam feitas pela posse de dep�ositos naturais, tais omo os da pedra, sal e metais. O primeirotratado tribal formal dizia respeito �a intertribaliza�~ao de um dep�osito de sal. Nesses loais dostratados, surgiram oportunidades de interâmbios, amig�aveis e pa���os, de id�eias e mesmo para quev�arias tribos se misturassem raialmente.A esrita progrediu, passando pelos est�agios do \bast~ao mensagem", de ordas om n�os, dosdesenhos �gurativos, dos hier�oglifos e dos olares de onhas, at�e os alfabetos primitivos, por meiode s��mbolos. O envio de mensagens evoluiu desde o sinal primitivo de fuma�a at�e o orreio porinterm�edio de orredores, avaleiros, ferrovias, avi~oes, bem omo tel�egrafo, telefone e omunia�~aosem �o.Id�eias novas e m�etodos melhores eram levados a todo o mundo habitado pelos omeriantes dospovos da antiguidade. O om�erio, ligado �a aventura, levou �a explora�~ao e �as desobertas. E tudoisso deu origem aos meios de transporte. O om�erio tem sido um grande ivilizador, mediante apromo�~ao do interâmbio ultural.69.5 Os Prim�ordios do CapitalO apital �e o trabalho utilizado omo uma ren�unia do presente em favor do futuro. As eonomiasrepresentam uma forma de seguro de manuten�~ao e de sobrevivênia. O amealhar do alimentodesenvolveu o autoontrole e riou os primeiros problemas entre o apital e o trabalho. O homemque tinha omida, desde que pudesse protegê-la dos ladr~oes, possu��a uma vantagem lara sobre ohomem sem nenhum alimento. 746



O banqueiro primitivo era o homem valente da tribo. Ele guardava os tesouros grupais em dep�osito;e o l~a inteiro defenderia a sua tenda em aso de ataque. Assim, a aumula�~ao de apital indivi-dual e de riqueza grupal, de um modo imediato, onduziu �a organiza�~ao militar. Iniialmente, taispreau�~oes eram destinadas a defender a propriedade ontra a pilhagem estrangeira, por�em, maistarde, tornou-se ostume manter a organiza�~ao militar treinada e em forma, lan�ando ataques sobrea propriedade e a riqueza de tribos vizinhas.Os impulsos b�asios que levaram �a aumula�~ao de apital foram:1. A fome - assoiada �a previs~ao. A eonomia e a preserva�~ao do alimento signi�avam podere onforto para aqueles que possu��am previs~ao su�iente para prover �as neessidades futuras. Aestoagem dos alimentos era o seguro adequado ontra a fome e as at�astrofes. E todo o ontextodos ostumes primitivos foi, na realidade, onebido para ajudar o homem a subordinar o presenteao futuro.2. O amor pela fam��lia - o desejo de satisfazer �as suas neessidades. O apital representa apoupan�a da propriedade, a despeito da press~ao das neessidades do agora, a �m de assegurar paraas exigênias do futuro. Uma parte dessas neessidades futuras pode estar relaionada �a posteridadedo poupador.3. A vaidade - o desejo de exibir as pr�oprias aumula�~oes de propriedade. A posse de muitasroupas era um dos primeiros sinais de distin�~ao. A vaidade do oleionador logo apelou ao orgulhodo homem.4. A posi�~ao - o desejo intenso de omprar o prest��gio soial e pol��tio. Logo fez surgir a nobrezaomerializada, e a admiss~ao a ela dependia da presta�~ao de ertos servi�os espeiais �a realeza, ouera onedida abertamente sob pagamento em dinheiro.5. O poder - a aspira�~ao de ser o senhor. O empr�estimo de tesouros era empregado omo um meiode esraviza�~ao, pois, nesses tempos antigos, os juros dos empr�estimos eram de em por ento aoano. Os emprestadores de dinheiro faziam-se de reis, riando um ex�erito permanente de devedores.Os esravos estavam entre as primeiras formas de propriedade aumulada e, mais antigamente, aesravid~ao ao d�ebito estendia-se at�e a posse do orpo ap�os a morte.6. O medo dos fantasmas dos mortos - um sal�ario pago aos saerdotes pela prote�~ao. Os homensmuito edo ome�aram a dar presentes funer�arios aos saerdotes, om vistas a terem as suas propri-edades usadas para failitar o seu progresso na pr�oxima vida. O saerd�oio, assim, tornou-se muitorio; eram os magnatas entre os antigos apitalistas.7. O desejo sexual - o desejo de omprar uma ou mais esposas. A primeira forma de om�erioentre os homens foi a permuta de mulheres; e preedeu em muito ao om�erio de avalos. Todavia,a permuta de esravas do sexo nuna levou a soiedade a avan�ar; esse tr�a�o foi e �e uma desonraraial, pois, ao mesmo tempo, entorpeeu o desenvolvimento da vida familiar e poluiu as aptid~oesbiol�ogias dos povos superiores.8. As in�umeras formas de autograti�a�~ao. Alguns homens busaram a riqueza porque esta lhesonferia poder; outros lutaram pelas propriedades, porque elas signi�avam failidades na vida. Ohomem primitivo (e, posteriormente, outros) tinha a tendênia de dilapidar os seus reursos om oluxo. As bebidas e as drogas despertavam a uriosidade das ra�as primitivas.�A medida que a iviliza�~ao desenvolveu-se, os homens adquiriram novos inentivos para eonomi-zar; novas neessidades foram rapidamente aresentadas �a fome original. A pobreza tornou-se t~aoabomin�avel que se supunha que apenas os rios iam diretamente para o �eu quando morriam. Apropriedade tornou-se t~ao altamente valorizada que dar uma festa pretensiosa hegava a apagar adesonra de um nome.A aumula�~ao de riquezas tornou-se logo um s��mbolo de distin�~ao soial. Os indiv��duos, de ertastribos, aumulariam propriedades durante anos, s�o para ausar impress~ao, queimando-as durante al-747



guma festa ou distribuindo-as gratuitamente aos seus ompanheiros de tribo. Isso fazia deles grandeshomens. Os pr�oprios povos modernos omprazem-se om uma pr�odiga distribui�~ao de presentes deNatal, e os homens rios fazem doa�~oes a grandes institui�~oes de �lantropia e de ensino. As t�eniasdo homem variam, mas a sua disposi�~ao permanee inalterada.Todavia, tamb�em �e bom assinalar que muitos ria�os de antigamente distribu��am parte da pr�opriafortuna, em vista do medo de serem mortos por aqueles que obi�avam os seus tesouros. Homensrios, omumente, sari�avam dezenas de esravos para exibir desd�em pela riqueza.Embora o apital haja ontribu��do para liberar o homem, tem, em grande parte, tamb�em ompli-ado a sua organiza�~ao soial e industrial. O abuso do apital, da parte de alguns apitalistas injustos,n~ao ontradiz o fato de o apital ser a base da soiedade industrial moderna. Por meio do apitale das inven�~oes, a gera�~ao atual desfruta de um n��vel mais elevado, de liberdade, do que qualqueroutra que a haja preedido na Terra. Isto �e registrado aqui omo um fato; e n~ao omo justi�ativapara os muitos usos errôneos do apital por parte de pessoas inonseq�uentemente ego��stas.69.6 O Fogo em Rela�~ao �a Civiliza�~aoA soiedade primitiva, om as suas quatro divis~oes - industrial, reguladora, religiosa e militar - ,reseu empregando o fogo, animais, esravos e propriedade.A apaidade de gerar o fogo separou, de um s�o golpe, e para sempre, o homem do animal; foi adesoberta humana b�asia. O fogo apaitou o homem a permaneer no solo durante a noite, pelofato de os animais todos terem medo dele. O fogo enorajou os interâmbios soiais noturnos; n~aoapenas protegendo ontra o frio e ontra os animais selvagens, mas tamb�em sendo empregado omoseguran�a ontra os fantasmas. A prin��pio, foi usado mais para forneer a luz do que o aqueimento;muitas tribos atrasadas reusavam-se a dormir, a menos que uma hama queimasse durante toda anoite.O fogo onstituiu-se em um grande ivilizador, provendo o homem om os seus primeiros meios deser altru��sta sem perda, apaitando-o a dar brasas vivas ao seu vizinho, sem privar-se a si mesmo dofogo. O fogo familiar, mantido sempre pela m~ae ou a �lha mais velha, foi o primeiro eduador, poisexigia vigilânia e on�abilidade. O lar primitivo n~ao era um edif��io, no entanto a fam��lia reunia-seem torno do fogo na lareira familiar. Quando um �lho fundava um novo lar, ele levava um ti�~ao dalareira da fam��lia.Embora Andon, o desobridor de omo fazer o fogo, evitasse onsider�a-lo um objeto de adora�~ao,muitos dos seus desendentes viam a hama omo um fetihe ou um esp��rito. N~ao souberam tiraros benef��ios sanit�arios do fogo, pois n~ao queimavam os detritos. O homem primitivo temia o fogo esempre busava mantê-lo para o bom humor, da�� o uso dos inensos. Sob irunstânia nenhuma, osantigos uspiriam no fogo, nem aminhariam entre alguma pessoa e o fogo. Mesmo as piritas de ferroe as pedras de s��lex, usadas para aender a hama, eram onsideradas sagradas pela humanidadeprimitiva.Era um peado extinguir uma hama; se uma tenda pegasse fogo, permitia-se que queimasse. Osfogos dos templos e dos santu�arios eram sagrados e nuna se permitia que se apagassem, exetoem vista do ostume de fazerem um fogo novo, anualmente, ou depois de alguma alamidade. Asmulheres eram esolhidas omo saerdotisas por serem as ust�odias dos fogos familiares.Os mitos primitivos sobre omo o fogo veio dos deuses, naseram da observa�~ao do fogo ausadopelos relâmpagos. Essas id�eias, de origem sobrenatural, onduziram diretamente �a adora�~ao do fogo;e o ulto do fogo onduziu ao ostume de \passar dentro do fogo", uma pr�atia levada at�e os temposde Mois�es. E a id�eia de ter de passar-se pelo fogo, depois da morte, ainda persiste. O mito do fogorepresentou uma grande limita�~ao e ativeiro nos tempos primitivos e ainda perdura no simbolismo748



dos persas.O fogo levou a ozinhar os alimentos, e \omer ru" tornou-se um termo de ridiulariza�~ao. Cozi-nhar diminuiu o desperd��io da energia vital neess�aria para a digest~ao dos alimentos e assim deixouao homem primitivo alguma for�a para a ultura soial; ao mesmo tempo, a ria�~ao de animais, re-duzindo o esfor�o neess�ario para assegurar o alimento, proporionava tempo para atividades soiais.Deveria ser lembrado que o fogo abriu as portas para a metalurgia e levou �a desoberta subseq�uenteda energia do vapor e dos usos atuais da eletriidade.69.7 A Utiliza�~ao dos AnimaisIniialmente, todo o mundo animal era inimigo do homem; os seres humanos tinham de aprendera proteger a si pr�oprios das bestas. O homem ome�ou por omer os animais, mas posteriormenteaprendeu a domesti�a-los e fazer om que eles o servissem.A domestia�~ao dos animais surgiu aidentalmente. Os selvagens a�avam os rebanhos quase omoos ��ndios amerianos a�avam o bis~ao. Cerando o rebanho, podiam manter o ontrole dos animais,assim habilitando-se a mat�a-los �a medida que neessitavam de alimento. Mais tarde, os urrais foramonstru��dos; e rebanhos inteiros seriam apturados.F�ail era domar alguns animais, mas, omo o elefante, muitos deles n~ao se reproduziriam noativeiro. Desobriu-se logo que algumas esp�eies de animais submeter-se-iam �a presen�a do homeme se reproduziriam no ativeiro. A domestia�~ao de animais, assim, foi instaurada por meio da ria�~aoseletiva, uma arte que fez muito progresso desde os tempos da Dalam�atia.O ~ao foi o primeiro animal a ser domestiado, e a experiênia dif��il de domesti�a-lo ome�ouquando um erto ~ao, depois de seguir um a�ador durante todo o dia, �nalmente foi para a asaom ele. Durante idades, os ~aes foram usados omo alimento, para a a�a, para o transporte e omoompanhia. No in��io, os ~aes apenas uivavam, posteriormente aprenderam a latir. O seu agudosentido do olfato levou �a impress~ao de que podia ver esp��ritos, e assim surgiu o ulto do ~ao-fetihe.O uso do ~ao de guarda fez om que fosse poss��vel a todo o l~a dormir �a noite. E, ent~ao, tornou-seostume empregar ~aes de guarda para proteger a asa ontra os esp��ritos, tanto quanto ontra osinimigos materiais. Quando o ~ao latia, era porque se aproximava algum homem ou animal; quando o~ao uivava, no entanto, signi�ava que os esp��ritos estavam pr�oximos. E hoje, muitos ainda areditamque o uivo de um ~ao, �a noite, india alguma morte.Quando ainda a�ador o homem era muito gentil para om a mulher, mas ap�os a domestia�~aodos animais, ombinada �a onfus~ao gerada por Calig�astia, muitas tribos passaram a tratar as suasmulheres de um modo vergonhoso. Eles as tratavam do mesmo modo omo tratavam os seus animais.O tratamento brutal do homem para om a mulher onstitui um dos ap��tulos mais negros da hist�oriahumana.69.8 A Esravid~ao omo um Fator de Civiliza�~aoO homem primitivo nuna hesitou em esravizar os seus semelhantes. A mulher foi a primeiraesrava, uma esrava da fam��lia. As popula�~oes pastorais esravizavam as mulheres, tomando-asomo ompanheiras sexuais inferiores. Essa esp�eie de esravid~ao sexual surgiu diretamente daindependênia que o homem foi adquirindo em rela�~ao �a mulher.N~ao faz muito tempo, a esravid~ao era o que aguardava os presos militares que se reusavama aeitar a religi~ao do povo onquistador. Nos tempos mais primitivos, os presos eram omidos,torturados at�e a morte, oloados para se digladiarem uns ontra os outros, sari�ados aos esp��ritos,749



ou esravizados. A esraviza�~ao foi um grande avan�o em rela�~ao aos massares e ao anibalismo.A esravid~ao foi um passo �a frente, de um tratamento mais miseriordioso aos prisioneiros deguerra. A embosada de Ai, seguida do massare total dos homens, mulheres e rian�as, sendo queapenas o rei foi salvo para grati�ar a vaidade do venedor, �e um quadro �el da matan�a b�arbarapratiada mesmo por povos supostamente ivilizados. O ataque ontra Og, o rei de Bashan, foiigualmente brutal e radial. Os hebreus \destru��am ompletamente" os seus inimigos, tomandotodas as suas propriedades omo esp�olio. Eles impunham tributos a todas as idades sob pena de\destrui�~ao de todos os var~oes". No entanto, muitas das tribos dessa mesma �epoa, movidas por umego��smo tribal menor, tinham h�a muito iniiado a pr�atia da ado�~ao dos prisioneiros superiores.O a�ador, tanto quanto o homem vermelho ameriano, n~ao esravizava. Ou adotava ou matava osseus prisioneiros. A esravid~ao n~ao prevaleeu em meio aos povos pastorais, porque neessitavam depouos trabalhadores. Na guerra, os pastores tinham omo pr�atia matar todos os homens apturadose levar apenas as mulheres e as rian�as omo esravas. O �odigo mosaio ontinha instru�~oesespe���as para transformar em esposas as mulheres prisioneiras. Caso n~ao satis�zessem, elas seriammandadas embora, mas aos hebreus n~ao era permitido venderem, omo esravas, essas onsortesrejeitadas - o que foi, pelo menos, um avan�o da iviliza�~ao. Embora fossem ainda grosseiros, ospadr~oes soiais dos hebreus, eles estavam bem mais adiantados que as tribos vizinhas.Os pastores foram os primeiros apitalistas; os seus rebanhos representavam um apital, e elesviviam dos rendimentos - o resimento natural. E n~ao estavam inlinados a on�ar essa riquezanas m~aos, fosse de esravos, fosse de mulheres. Posteriormente, ontudo, eles apturaram homens,e os for�aram a ultivar o solo. Essa �e a origem primitiva da servid~ao - o homem preso �a terra. Osafrianos aprendiam muito failmente a ultivar o solo e, por isso, vieram a se tornar a grande ra�aesrava.A esravid~ao foi um elo indispens�avel na orrente da iviliza�~ao humana. Foi a ponte sobre aqual a soiedade passou do aos e da indolênia �a ordem e �as atividades ivilizadas; ompeliu ospovos atrasados e indolentes a trabalhar e, assim, a gerar bens e lazer para o avan�o soial dos seussuperiores.A institui�~ao da esravid~ao obrigou o homem a inventar um meanismo regulador na soiedadeprimitiva; dando origem aos prim�ordios do governo. A esravid~ao demanda uma forte regulamenta�~aoe, durante a Idade M�edia europ�eia, ela desapareeu virtualmente, porque os senhores feudais n~aopodiam ontrolar os esravos. As tribos atrasadas dos tempos antigos, omo a dos australianosnativos de hoje, nuna tiveram esravos.Bem verdade �e que a esravid~ao era opressiva, mas foi nas esolas da opress~ao que o homem apren-deu a ind�ustria. Os esravos a�nal ompartilharam das bên�~aos de uma soiedade mais elevada, aqual t~ao involuntariamente haviam ajudado a riar. A esravid~ao gera uma organiza�~ao de realiza�~aoultural e soial, mas logo ataa insidiosamente a soiedade por dentro, revelando-se a mais grave detodas as doen�as soiais destrutivas.As inven�~oes meânias modernas transformaram a esravatura em algo obsoleto. A esravid~ao,omo a poligamia, �ou ultrapassada porque n~ao ompensa, mas sempre se tem revelado desastrosolibertar subitamente um grande n�umero de esravos; omplia�~oes menores adviriam se emanipadosde um modo gradativo.Hoje, os homens n~ao s~ao esravos soiais, mas milhares permitem que a ambi�~ao os fa�a esravosdas d��vidas. A esravid~ao involunt�aria abriu aminho para uma forma de servid~ao industrial nova,mais aperfei�oada e modi�ada.Embora o ideal da soiedade seja a liberdade universal, o �oio nuna deveria ser tolerado. Todasas pessoas possuidoras de orpos aptos deveriam ser for�adas a umprir ao menos uma quantidadede trabalho su�iente para se auto-sustentar. 750



A soiedade moderna reverteu a sua marha. A esravid~ao quase desapareeu; os animais domes-tiados �aram ultrapassados. A iviliza�~ao est�a busando novamente o fogo - no mundo inorgânio- para onseguir energia. O homem saiu da selvageria por meio do fogo, dos animais e da esra-vid~ao; hoje, ele retroage, desartando a ajuda de esravos e de animais, busando extrair do estoqueelementar da natureza os novos segredos e fontes de riqueza e poder.69.9 A Propriedade PrivadaEmbora a soiedade primitiva tenha sido virtualmente omunit�aria, o homem primitivo n~ao aderiu�as doutrinas mais atuais de omunismo. O omunismo desses tempos primitivos n~ao era uma merateoria soial, nem uma doutrina soial; era um ajuste autom�atio, simples e pr�atio. Esse omunismoimpediu a indigênia e a mis�eria; a mendiânia e a prostitui�~ao eram quase desonheidas entre essastribos antigas.O omunismo primitivo n~ao nivelou o homem espeialmente por baixo, nem exaltou a mediori-dade, todavia premiou a inatividade e a oiosidade, sufoou a ind�ustria e destruiu a ambi�~ao. Oomunismo foi um patamar indispens�avel ao resimento da soiedade primitiva, no entanto edeulugar �a evolu�~ao de uma ordem soial mais elevada, porque foi ontr�ario a quatro fortes tendêniashumanas:1. A fam��lia. O homem n~ao apenas almeja aumular bens; ele deseja legar o seu apital e bens �a suaprogênie. Na soiedade omunit�aria primitiva, por�em, o apital de um homem, ou era imediatamenteonsumido, ou distribu��do ao grupo, quando da sua morte. N~ao havia heran�a de propriedade - oimposto sobre a heran�a era de em por ento. Os ostumes posteriores, que regeram a aumula�~aode apital e a heran�a de propriedades, foram avan�os soiais distintos. E isso �e verdade, n~ao obstanteos abusos grosseiros subseq�uentes que aompanharam o mau emprego do apital.2. As tendênias religiosas. O homem primitivo tamb�em queria onstituir uma propriedade, omoum n�uleo, para ome�ar a vida na pr�oxima existênia. Esse motivo explia porque prevaleeu,durante tanto tempo, o ostume de enterrar-se os pertenes pessoais de um homem om ele. Osantigos areditavam que apenas os rios sobreviviam �a morte om alguma dignidade e prazer ime-diatos. Aqueles que ensinaram a religi~ao revelada, mais espeialmente os instrutores rist~aos, foramos primeiros a prolamar que os pobres poderiam ter a salva�~ao nos mesmos termos que os rios.3. O desejo da liberdade e do lazer. Nos primeiros tempos da evolu�~ao soial, a divis~ao dosganhos individuais om o grupo era virtualmente uma forma de esravid~ao; o trabalhador tornava-seesravo do mais oioso. Essa foi a fraqueza suiida do omunismo: os imprevidentes habitualmentevivendo dos que eonomizavam. Mesmo nos tempos modernos, os imprevidentes dependem do estado(os ontribuintes que eonomizam) para uidar deles. Aqueles que s~ao desprovidos de apital aindaesperam que os que o têm os alimentem.4. A neessidade de seguran�a e de poder. O omunismo foi �nalmente destru��do pelas fraudes dosindiv��duos progressistas e pr�osperos, que reorreram a subterf�ugios diversos no esfor�o de esapar daesravid~ao aos pregui�osos inapazes das pr�oprias tribos. No prin��pio, por�em, todo o amealhamentode bens era sereto; a inseguran�a primitiva impedia a aumula�~ao vis��vel de apital. E, mesmo emuma �epoa posterior, ainda era muito perigoso aumular muita riqueza: o rei ertamente forjariaalguma ausa�~ao para on�sar a propriedade de um homem de fortuna e, quando um homem riomorria, os funerais eram retardados at�e que a fam��lia doasse uma grande soma a uma institui�~aop�ublia ou para o rei, omo um imposto sobre a heran�a.Nos primeiros tempos, as mulheres eram uma propriedade da omunidade, e a m~ae dominava afam��lia. Os hefes primitivos possu��am toda a terra e eram propriet�arios de todas as mulheres; oasamento n~ao se realizava sem o onsentimento do governante tribal. Com o desapareimento do751



omunismo, as mulheres passaram a ser propriedades individuais, e o pai gradualmente assumiu oontrole dom�estio. Assim, o lar teve o seu in��io, e os ostumes pol��gamos, que prevaleiam, foramgradualmente dando lugar �a monogamia. (A poligamia �e a sobrevivênia do elemento de esravid~aoda mulher no asamento. A monogamia �e o ideal, livre de esravid~ao, da assoia�~ao inompar�avelentre um homem e uma mulher, no empreendimento admir�avel da edi�a�~ao de um lar, da ria�~aode uma progênie, do ultivo m�utuo e do auto-aperfei�oamento.)Iniialmente, toda a propriedade, inlusive as ferramentas e as armas, eram uma posse omum datribo. A propriedade privada iniialmente onsistiu de todas as oisas que eram toadas de um modopessoal. Se um estranho bebia em uma x��ara, essa x��ara pertenia-lhe, a partir desse momento.Em seguida, qualquer lugar em que o sangue fosse derramado tornava-se propriedade da pessoa oudo grupo ferido.A propriedade privada era originalmente respeitada porque se supunha que estivesse arregada,assim, om alguma parte da pessoalidade do propriet�ario. A honestidade em rela�~ao �a propriedadepermaneia a salvo sob esse tipo de supersti�~ao; nenhuma pol��ia se fazia neess�aria para guardaros pertenes pessoais. N~ao havia furtos dentro do grupo, embora os homens n~ao hesitassem emapropriar-se dos bens de outras tribos. As rela�~oes de propriedade n~ao terminavam om a morte; ini-ialmente, os objetos pessoais eram queimados, depois, enterrados om os mortos e, posteriormente,herdados pela fam��lia sobrevivente, ou pela tribo.Os objetos pessoais do tipo ornamental tiveram a sua origem no uso de amuletos. A vaidade e,ainda mais, o medo dos fantasmas, levaram o homem primitivo a resistir a todas as tentativas de des-pojamento dos seus amuletos favoritos, e tal propriedade era mais valorizada do que as neessidadesreais.O espa�o onde se dormia foi uma das primeiras propriedades do homem. Ulteriormente, os loaisdos lares eram designados pelos hefes tribais, que detinham onsigo a ust�odia de todos os bensim�oveis em nome do grupo. Em breve, a oloa�~ao de uma lareira onferia propriedade; e, maistarde ainda, um po�o onstitu��a o t��tulo �a terra adjaente a ele.As nasentes e os po�os estavam entre as primeiras propriedades privadas. Toda a pr�atia dofetihe era utilizada para guardar os olhos-d'�agua, os po�os, as �arvores, a olheita e o mel. Com aperda da f�e nos fetihes, as leis foram desenvolvidas para proteger os pertenes privados; ontudo, asleis da a�a e o direito a a�ar, em muito, preederam �as leis da terra. O homem vermelho amerianonuna ompreendeu a propriedade privada de terras; ele n~ao podia ompreender a vis~ao do homembrano.A propriedade privada foi, muito edo, marada pelas ins��gnias da fam��lia: esta, a origem long��nquada her�aldia familiar. O bem im�ovel podia tamb�em ser oloado sob a guarda dos esp��ritos. Ossaerdotes \onsagrariam" um peda�o de terra, e este �aria a partir dai sob a prote�~ao dos tabusm�agios erigidos nele. Os propriet�arios dessas terras eram onheidos omo possuidores de uma\esritura saerdotal de propriedade". Os hebreus tinham um grande respeito por esses maros defam��lia: \Maldito seja aquele que retirar o maro da terra do seu vizinho". Esses maros de pedratinham as iniiais do saerdote. Mesmo as �arvores, quando maradas om as iniiais, tornavam-sepropriedade privada.Primitivamente, apenas as olheitas eram propriedade partiular; e as olheitas suessivas on-feriam t��tulos de propriedade; a agriultura assim foi a origem da propriedade privada de terras.Era dado, iniialmente, o direito de posse apenas vital aos indiv��duos; om a morte, a propriedadeda terra revertia para a tribo. Os primeir��ssimos t��tulos de propriedade de terras onedidos pelastribos a indiv��duos foram os das sepulturas - a tumba familiar. Posteriormente, as terras pertene-ram �aqueles que as eravam, mas as idades sempre reservaram algumas terras para as pastagensp�ublias e para o uso em aso de sitiamento; essas \terras omuns" representam a sobrevivênia daforma primitiva de propriedade oletiva. 752



Finalmente, o estado destinou propriedades ao indiv��duo, reservando-se o direito de taxa�~ao.Havendo assegurado os seus t��tulos, os donos de terras poderiam reeber alugu�eis, e a terra tornou-se uma fonte de renda - de apital. Finalmente, a terra tornou-se verdadeiramente negoi�avel:permitindo vendas, transferênias, hipoteas e exeu�~oes de hipoteas.A propriedade privada trouxe maior liberdade e mais estabilidade; ontudo, somente depois queo ontrole e a dire�~ao da omunidade falharam, uma posse partiular da terra passou a ter a san�~aosoial: e isso foi imediatamente seguido por uma suess~ao de esravos, de servos e lasses de des-possu��dos de terra. Contudo a maquinaria aperfei�oada gradualmente foi libertando o homem dotrabalho esravo.O direito �a propriedade n~ao �e absoluto; �e puramente soial. Mas, todo governo, lei, ordem, direitosivis, liberdades soiais e onven�~oes, do modo omo têm sido desfrutados pelos povos modernos,têm feito reser a paz e a feliidade em torno da ertid~ao de propriedade privada.A ordem soial atual n~ao �e neessariamente erta - n~ao sendo divina, nem sagrada - ; ontudo, ahumanidade proeder�a bem, aso se mobilize lentamente para fazer modi�a�~oes. Aquilo que tendes�e bastante melhor do que qualquer sistema onheido pelos vossos anestrais. Assegurai-vos, quandofordes fazer altera�~oes, da ordem soial, de que elas sejam para melhor. N~ao vos deixeis persuadira experimentar as f�ormulas j�a desartadas pelos vossos antepassados. Ide, avan�ai, n~ao retroedais!Que a evolu�~ao prossiga! Que n~ao seja dado um passo para tr�as.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 70A Evolu�~ao do Governo Humano
T~AO LOGO resolveu parialmente o problema da sua subsistênia, o homem deparou-se om a tarefade regulamentar as rela�~oes humanas. O desenvolvimento das atividades organizadas requeria leis,ordem e ajustamentos soiais; a propriedade privada requeria uma administra�~ao.Num mundo evoluion�ario, os antagonismos s~ao naturais; a paz �e assegurada apenas por algumaesp�eie de sistema soial regulador. Uma regulamenta�~ao soial �e insepar�avel de uma organiza�~aosoial; a assoia�~ao implia alguma autoridade ontroladora. Um governo obriga uma oordena�~aodos antagonismos das tribos, dos l~as, das fam��lias e dos indiv��duos.O governo �e um desenvolvimento inonsiente; ele evolui por meio de tentativas e de erros. Defato, tem um valor para a sobrevivênia; e por isso ele torna-se tradiional. A anarquia aumentou amis�eria; e, onseq�uentemente, o governo, a lei relativa e a ordem gradualmente emergiram ou est~aoemergindo. As demandas oeritivas na luta pela existênia onduziram literalmente a ra�a humanapor um aminho progressivo at�e a iviliza�~ao.70.1 A Gênese da GuerraA guerra �e um estado natural e uma heran�a do homem em evolu�~ao; a paz �e o padr~ao soialque mede o avan�o da iviliza�~ao. Antes da soializa�~ao parial das ra�as em avan�o, o homemera exessivamente individualista, extremamente deson�ado, e inareditavelmente briguento. Aviolênia �e a lei da natureza, a hostilidade, a rea�~ao autom�atia dos �lhos da natureza, enquantoa guerra n~ao �e sen~ao essas mesmas atividades pratiadas oletivamente. E, no momento em queo teido da iviliza�~ao reeber a press~ao das omplia�~oes do avan�o da soiedade, e onde issoaonteer, haver�a sempre um retroesso imediato, noivo �aqueles m�etodos iniiais de ajuste violentodas irrita�~oes provenientes das interassoia�~oes humanas.A guerra �e uma rea�~ao animalesa aos desentendimentos e �as irrita�~oes; a paz aompanha a solu�~aoivilizada de todos esses problemas e di�uldades. As ra�as sangiques, junto om as adamitas,posteriormente deterioradas, e as noditas eram todas beligerantes. Aos andonitas muito edo foiensinada a regra de ouro e, ainda hoje, os seus desendentes esquim�os vivem em boa medida segundoesse �odigo; o ostume �e forte entre eles, e est~ao razoavelmente livres de antagonismos violentos.Andon ensinou os seus �lhos a deidir as disputas ada um batendo em uma �arvore om umbast~ao, ao mesmo tempo maldizendo a �arvore: aquele que quebrasse o seu bast~ao primeiro erao vitorioso. Os andonitas posteriores deidiam as suas disputas fazendo um espet�aulo p�ublio, noqual os disputantes zombavam uns dos outros e ridiularizavam-se mutuamente, enquanto a audiêniaapontava o venedor por alama�~ao.Mas um fenômeno tal omo a guerra n~ao poderia existir antes que a soiedade houvesse evolu��do755



o su�iente a ponto de experimentar, de fato, os per��odos de paz e sanionar as pr�atias beliosas.O pr�oprio oneito de guerra implia algum grau de organiza�~ao.Com a emergênia dos agrupamentos soiais, as irrita�~oes individuais ome�aram a �ar submersasnos sentimentos grupais, e isso promoveu a tranq�uilidade intertribal, �as ustas, ontudo, da pazintertribal. A paz, assim, iniialmente, foi desfrutada dentro do grupo, ou da tribo, que sempredetestava, odiava mesmo, os de fora do grupo ou estrangeiros. O homem primitivo onsiderava umavirtude derramar o sangue estrangeiro.Todavia, mesmo isso n~ao funionou a prin��pio. Quando os primeiros hefes tentaram resolveros desentendimentos, freq�uentemente julgavam neess�ario, ao menos uma vez por ano, permitir aslutas de pedradas dentro da tribo. O l~a dividia-se em dois grupos e tinha in��io uma batalha quedurava todo um dia. E isso, por nenhuma outra raz~ao, a n~ao ser pelo divertimento proporionado;eles realmente gostavam de lutar.A guerra perdura, porque o homem evoluiu do animal, tornando-se humano, e todos os animaiss~ao beliosos. Entre as ausas primitivas da guerra est~ao:1. A fome, que leva a surtidas em busa de alimento. A esassez de terras tem sempre trazido aguerra e, durante essas lutas, as primeiras tribos pa���as pratiamente foram exterminadas.2. A esassez de mulheres - uma tentativa de aliviar a falta de ajuda dom�estia. O rapto demulheres tem sempre sido uma ausa de guerra.3. A vaidade - o desejo de exibir a bravura tribal. Grupos superiores lutavam para impor o seumodo de vida aos povos inferiores.4. Os esravos - a neessidade de rerutas para as �leiras de trabalho.5. A vingan�a era motivo de guerra quando uma tribo areditava que outra tribo vizinha houvesseausado a morte de um ompanheiro de tribo. O luto ontinuava at�e que uma abe�a era trazida paraa tribo. A guerra pela vingan�a foi onsiderada justi�ada, at�e uma �epoa relativamente moderna.6. A rerea�~ao - a guerra era enarada omo uma rerea�~ao pelos jovens dessas �epoas primitivas.Se n~ao havia nenhum pretexto bom e su�iente para que a guerra surgisse, quando a paz se tornavaopressiva, tribos vizinhas ostumavam entrar em ombates semi-amistosos, em esaramu�as, omofolguedos, para desfrutarem de um simularo de batalha.7. A religi~ao - o desejo de fazer onvers~oes para o pr�oprio ulto. As religi~oes primitivas, todas,aprovavam a guerra. Apenas em tempos reentes a religi~ao ome�ou a reprovar a guerra. Infelizmente,os saerd�oios primitivos, em geral, eram aliados do poder militar. Com o passar do tempo, um grandepasso na dire�~ao da paz foi o esfor�o para se separar a igreja do estado.Essas antigas tribos faziam sempre a guerra sob a ordem dos seus deuses, sob o omando dos seushefes ou dos seus xam~as. Os hebreus areditavam num \Deus das batalhas"; e a narrativa do seuataque aos midianitas �e um reital das rueldades atrozes das antigas guerras tribais; esse ataque,om a matan�a de todos os homens e a posterior matan�a de todas as rian�as do sexo masulino ede todas as mulheres que n~ao eram virgens, teria estado �a altura das tradi�~oes de um hefe tribal deduzentos mil anos atr�as. E tudo isso foi exeutado em \nome do Senhor Deus de Israel".E essa �e uma narrativa da evolu�~ao da soiedade - a solu�~ao natural dos problemas das ra�as - , ohomem elaborando o seu pr�oprio destino na Terra. Tais atroidades n~ao s~ao instigadas pela Deidade,n~ao obstante haver uma tendênia do homem de jogar a responsabilidade sobre os seus deuses.A miseri�ordia militar tem sido lenta para alan�ar a humanidade. Mesmo quando uma mulher,D�ebora, governou os hebreus, a mesma rueldade global persistiu. O seu general, na vit�oria sobre osgentios, fez \todas as tropas a��rem sob a espada e n~ao sobrou ningu�em".Muito edo, na hist�oria dessa ra�a, as armas envenenadas eram usadas. Todas as esp�eies demutila�~oes eram pratiadas. Saul n~ao hesitou em exigir em prep�uios de �listeus, omo o dote que756



Davi devia pagar pela sua �lha Mial.As guerras primitivas eram lutadas entre as tribos omo um todo, mas, em �epoas posteriores,quando dois indiv��duos de tribos diferentes tinham uma disputa, em vez de ambas as tribos lutarem,esses dois disputantes entravam em duelo. Tornou-se h�abito tamb�em que dois ex�eritos deidissemtudo pelo resultado de uma disputa entre um representante esolhido de ada lado, omo no exemplode Davi e Golias.O primeiro re�namento da guerra foi a aptura de prisioneiros. Em seguida, as mulheres passarama ser eximidas das hostilidades, e depois veio o reonheimento dos n~ao-ombatentes. As astas mi-litares e os ex�eritos permanentes logo se desenvolveram, para marharem de aordo om a resenteomplexidade do ombate. Esses guerreiros eram proibidos de entrar em ontato om as mulheres, eestas, havia muito, tinham j�a deixado de ombater, embora houvessem sempre alimentado e uidadodos soldados e exortassem-nos �a batalha.A pr�atia de delarar guerra representou um grande progresso. Essas delara�~oes de inten�~ao deluta indiavam a onsiênia do senso de eq�uidade, e a isso se seguiu o desenvolvimento gradual dasregras do guerrear \ivilizado". Muito edo se tornou ostume n~ao lutar perto de loais religiosos e,um pouo mais tarde, n~ao ombater em ertos dias santos. Em seguida, veio o reonheimento geraldo direito de asilo; os fugitivos pol��tios reeberam prote�~ao.Assim, a guerra evoluiu gradualmente, da a�ada primitiva ao homem, at�e o sistema, de um ertomodo mais ordeiro, das na�~oes \ivilizadas" posteriores. Contudo, apenas lentamente a atitude soialda amizade substituiu a inimizade.70.2 O Valor Soial da GuerraNas idades passadas, uma guerra feroz instituiria mudan�as soiais e failitaria a ado�~ao de id�eiasnovas que, naturalmente, n~ao teriam oorrido em dez mil anos. O pre�o terr��vel, pago por algumasdessas vantagens vindas om as guerras foi a soiedade retroeder temporariamente �a selvageria;tinha-se de abdiar da raz~ao ivilizada. A guerra �e um rem�edio poderoso, de usto muito alto emuito perigoso; embora freq�uentemente ure algumas desordens soiais, muitas vezes mata o paientee destr�oi a soiedade.A neessidade onstante da defesa naional ria v�arios ajustamentos soiais novos e avan�ados. Asoiedade, hoje, desfruta do benef��io de uma longa lista de inova�~oes �uteis que, a prin��pio, eramexlusivamente militares; e a soiedade deve �a guerra, at�e mesmo a dan�a, uma das formas primitivasde exer��io militar.A guerra tem tido um valor soial para as iviliza�~oes passadas, porque ela:1. Impunha a disiplina e for�ava a oopera�~ao.2. Premiava a �rmeza e a oragem.3. Fomentava e solidi�ava o naionalismo.4. Destru��a os povos fraos e inaptos.5. Dissolvia a ilus~ao da igualdade primitiva e estrati�ava seletivamente a soiedade.A guerra teve um erto valor evoluion�ario e seletivo; ontudo, omo a esravid~ao, dever�a, emalgum momento, ser abandonada, �a medida que a iviliza�~ao avan�a lentamente. As guerras deantigamente promoviam as viagens e o interâmbio ultural; essas metas est~ao agora sendo maisbem umpridas pelos m�etodos modernos de transporte e de omunia�~ao. As guerras de outrorafortaleiam as na�~oes, mas as lutas modernas alquebram a ultura ivilizada. As guerras antigasresultavam na dizima�~ao dos povos inferiores; o resultado l��quido do onito moderno �e a destrui�~ao757



seletiva das melhores epas humanas. As guerras primitivas promoviam a organiza�~ao e a e�iênia,mas agora estas se tornaram mais uma das metas da ind�ustria moderna. Durante as idades passadas,a guerra era um fermento soial, que impulsionava a iviliza�~ao para a frente; esse resultado agora�e mais bem alan�ado pela ambi�~ao e pela inven�~ao. A arte da guerra antiga sustentava o oneitode um Deus das batalhas, no entanto, para o homem moderno, foi dito que Deus �e amor. A guerraserviu a muitos prop�ositos valiosos no passado, tem sido um andaime indispens�avel na onstru�~aoda iviliza�~ao, mas est�a tornando-se, rapidamente, a banarrota ultural - inapaz de produzir divi-dendos, de algum ganho soial, omensur�avel, sob qualquer ponto de vista, em ompara�~ao om asperdas terr��veis que vêm junto.No passado, os m�edios areditaram na sangria omo uma ura para muitas doen�as; entretanto,depois, desobriram rem�edios melhores para a maioria das desordens. E, desse modo, deve a sangriainternaional da guerra ertamente dar lugar �a desoberta de m�etodos melhores para urar os malesdas na�~oes.As na�~oes de Urantia entraram j�a na luta titânia do militarismo naionalista ontra o industri-alismo e, de muitos modos, esse onito �e an�alogo �a luta das idades, entre os pastores-a�adores eos agriultores. Se, por�em, o industrialismo quiser triunfar sobre o militarismo, ent~ao deve evitar osperigos que o envolvem. Os perigos da ind�ustria oresente, em Urantia, s~ao:1. A forte tendênia ao materialismo, a egueira espiritual.2. A adora�~ao do poder da riqueza, a distor�~ao dos valores.3. Os v��ios vindos do luxo, a imaturidade ultural.4. Os perigos resentes da indolênia, a insensibilidade ao senso do servir.5. O resimento de uma frouxid~ao raial indesej�avel, a deteriora�~ao biol�ogia.6. A amea�a da esravid~ao industrial padronizada, a estagna�~ao da pessoalidade; pois se o trabalho�e enobreedor, a lida enfadonha �e entorpeedora.O militarismo �e autor�atio e ruel - selvagem. Promove a organiza�~ao soial entre os onquis-tadores, mas desintegra os venidos. O industrialismo �e mais ivilizado e deveria ser pratiado demodo a promover a iniiativa e enorajar o individualismo. A soiedade deveria, de todos os modosposs��veis, fomentar a originalidade.N~ao ometais o erro de glori�ar a guerra; deveis, antes, disernir o que ela fez �a soiedade, demodo tal que possais visualizar, om mais preis~ao, o que os seus substitutos devem prover, no �tode ontinuar o avan�o da iviliza�~ao. E, se esses substitutos adequados n~ao forem providos, ent~aov�os podeis estar ertos de que a guerra ir�a ontinuar ainda por muito tempo.O homem nuna aeitar�a a paz omo um modo normal de vida, antes que tenha sido onvenido,profunda e repetidamente, de que a paz �e melhor para o seu bem-estar material; e o �e at�e que asoiedade tenha provido, om sabedoria, os substitutos pa���os, para a grati�a�~ao da tendêniainerente de periodiamente soltar o impulso oletivo destinado a liberar as emo�~oes e as energias quesempre se aumulam, pr�oprias das rea�~oes de autopreserva�~ao da esp�eie humana.Mesmo tendo �m, a guerra deveria, ontudo, ser honrada omo a esola da experiênia que levouuma ra�a de individualistas arrogantes a submeter-se a uma autoridade altamente onentrada - odirigente exeutivo. A guerra �a antiga seleionava, para a lideran�a, os homens inatamente grandes,mas a guerra moderna n~ao faz mais isso. Para desobrir l��deres, a soiedade deve agora se voltarpara as onquistas da paz: a ind�ustria, a iênia e a realiza�~ao soial.
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70.3 As Assoia�~oes Humanas IniiaisNuma soiedade mais primitiva a horda �e tudo; at�e mesmo as rian�as s~ao propriedade omum dessahorda. A fam��lia em evolu�~ao tomou o lugar da horda na edua�~ao das rian�as, enquanto os l~as eas tribos emergentes substitu��ram a horda enquanto unidade soial.O instinto sexual e o amor materno instauraram a fam��lia. Mas o verdadeiro governo surge s�oquando os grupos das superfam��lias ome�am a formar-se. Nos dias da pr�e-fam��lia, na horda, alideran�a era provida por indiv��duos informalmente esolhidos. Os bosqu��manos da �Afria nunaprogrediram al�em desse est�agio primitivo; eles n~ao têm hefes na horda.As fam��lias tornaram-se unidas pelos la�os de sangue dentro dos l~as, s~ao as agrega�~oes de parentes;e os l~as, subseq�uentemente, evolu��ram, resultando nas tribos, as omunidades territoriais. A guerrae a press~ao externa for�aram os l~as de parenteso �a organiza�~ao tribal, mas foram o om�erio e ointerâmbio que mantiveram esses grupos primitivos juntos e om algum grau de paz interna.A paz em Urantia ser�a promovida muito mais pelas organiza�~oes de om�erio internaional do quepelos so�smas sentimentais de um planejamento vision�ario de paz. As rela�~oes de om�erio têm sidofailitadas pelo desenvolvimento da l��ngua e pelos melhores m�etodos de omunia�~ao, bem omo pormelhores meios de transporte.A ausênia de uma linguagem omum tem sempre impedido o resimento de grupos de paz,onquanto o dinheiro se haja tornado a l��ngua universal do om�erio moderno. A soiedade moderna�e mantida oesa, em grande parte, pelo merado internaional. A motiva�~ao do ganho �e um fatorivilizador poderoso, quando potenializado pelo desejo de servir.Nas idades primitivas, ada tribo era erada por ��rulos onêntrios de medo e suspeita res-entes; e, por esse motivo, em �epoas passadas, era ostume matar todos os desonheidos e, maistarde ainda, a tribo passou a esraviz�a-los. A velha id�eia da amizade signi�ava a ado�~ao, pelo l~a;e, ser membro do l~a, signi�ava a sobrevivênia �a morte - um dos oneitos mais antigos de vidaeterna.A erimônia de ado�~ao onsistia em beber-se o sangue um do outro. Em alguns grupos, a salivaera troada em lugar de se beber o sangue, sendo esta a origem antiga da pr�atia soial do beijo. Etodas as erimônias de assoia�~ao, fossem asamento ou ado�~ao, sempre terminavam em festins.Ulteriormente, usava-se o sangue dilu��do em vinho tinto e, �nalmente, apenas esse vinho erabebido, para selar a erimônia de ado�~ao, que �ava impl��ita no tilintar dos opos de vinho eonsumada quando a bebida era engolida. Os hebreus tinham uma forma modi�ada dessa erimôniade ado�~ao. Os seus anestrais �arabes �zeram uso do juramento feito om a m~ao do andidatorepousada sobre o �org~ao genital do nativo da tribo. Os hebreus tratavam os estrangeiros adotadosom amabilidade e fraternidade. \O estranho que mora onvoso ser�a omo aquele que naseu entrev�os, e v�os o amareis omo a v�os pr�oprios."A \amizade ao h�ospede" era uma rela�~ao de hospitalidade tempor�aria. Quando os h�ospedesonvidados partiam, um prato seria quebrado pela metade, um peda�o era dado ao amigo que partiae, desse modo, podia servir de apresenta�~ao apropriada para um tereiro onviva que poderia vir emuma visita posterior. Era ostume os h�ospedes pagarem a sua estada ontando hist�orias das suasviagens e aventuras. Os ontadores de hist�orias dos tempos antigos tornaram-se t~ao populares que astradi�~oes �nalmente proibiram que exeressem os seus talentos, tanto nas esta�~oes da a�a, quantonas das olheitas.Os primeiros tratados de paz foram os \la�os de sangue". Os embaixadores da paz para duastribos em guerra enontrar-se-iam, prestariam as suas homenagens de honra e, ent~ao, ome�ariam adar piadas na pele, at�e que sangrassem, depois do que eles engoliriam o sangue um do outro e assimdelaravam a paz. 759



As mais antigas miss~oes de paz onsistiam em delega�~oes de homens que traziam as suas maisseletas donzelas para a grati�a�~ao sexual dos seus ex-inimigos, o desejo sexual sendo usado paraombater o impulso da guerra. A tribo, assim honrada, faria uma visita de volta, ofereendo assuas donzelas; depois do que, a paz estaria �rmemente estabeleida. E logo os asamentos entre asfam��lias dos hefes eram aprovados.70.4 Os Cl~as e as TribosO primeiro grupo pa���o foi a fam��lia, depois o l~a, a tribo e, om o tempo, a na�~ao, a qual �nalmentetornou-se o estado territorial moderno. O fato de que os grupos pa���os atuais se hajam expandido,h�a muito, al�em dos la�os de sangue, abrangendo na�~oes, �e bastante enorajador a despeito do fatode que as na�~oes de Urantia estejam ainda despendendo vastas somas na prepara�~ao de guerras.Os l~as eram grupos unidos pelo sangue, dentro da tribo, e deviam a sua existênia a algunsinteresses omuns, tais omo:1. A sua origem, podendo ser tra�ada at�e um anestral em omum.2. A �delidade a um mesmo totem religioso.3. O uso de um mesmo dialeto.4. O ompartilhar de um mesmo habitat.5. O temor aos mesmos inimigos.6. O fato de possu��rem uma experiênia militar em omum.Os hefes dos l~as eram sempre subordinados ao hefe tribal, e os governos tribais primitivos eramuma vaga onfedera�~ao de l~as. Os australianos nativos nuna desenvolveram uma forma tribal degoverno.Os hefes pa���os dos l~as, em geral, governavam por meio da linhagem materna; os hefes tribaisguerreiros estabeleiam a linha do pai. As ortes dos hefes tribais e dos primeiros reis onsistiamnos hefes dos l~as, e era ostume, v�arias vezes por ano, que eles fossem onvidados �a presen�a do rei.Isso o apaitava a vigi�a-los e assegurar melhor a oopera�~ao deles. Os l~as serviam a um prop�ositovalioso, no autogoverno loal, mas retardaram grandemente o resimento de na�~oes grandes e fortes.70.5 O Alvoreer do GovernoTodas as institui�~oes humanas tiveram um ome�o, e o governo ivil �e um produto da evolu�~aoprogressiva, exatamente omo o matrimônio o �e, tanto quanto a ind�ustria e a religi~ao. Dos primeirosl~as e tribos primitivas desenvolveram-se gradualmente as ordens suessivas de governos humanos quesurgiram e desapareeram, at�e hegar-se �aquelas formas de regulamenta�~ao da ordem ivil e soial,que araterizam a segunda ter�a parte do s�eulo vinte.Com a forma�~ao gradual das unidades familiares, as funda�~oes do governo foram estabeleidasna organiza�~ao do l~a, o agrupamento de fam��lias onsang�u��neas. O primeiro orpo real de governofoi o onselho dos mais velhos. Esse grupo regulamentador era omposto dos ani~aes que se haviamdistinguido de alguma maneira pela sua e�iênia. Desde muito edo, a sabedoria e a experiêniaforam apreiadas, at�e mesmo pelo homem b�arbaro; e seguiu-se uma longa idade de domina�~ao dosmais velhos. Esse reinado, da oligarquia da idade, gradualmente evoluiu para a id�eia patriaral.Nos primeiros onselhos de ani~aes residia o potenial de todas as fun�~oes governamentais: aexeutiva, a legislativa e a judii�aria. Quando o onselho interpretava os ostumes orrentes, era760



uma orte judiial; quando estabeleia novos modos de uso soial, era uma legislatura; �a medida quefazia umprir esses deretos e atos, era o exeutivo. O presidente do onselho era um dos anteessores,do hefe tribal, a surgir mais tarde.Algumas tribos possu��am onselhos de mulheres e, de tempos em tempos, muitas tribos tinhammulheres governantes. Algumas tribos dos homens vermelhos preservaram os ensinamentos de Ona-monalonton, seguindo a regra unânime do \onselho dos sete".Foi dif��il para a humanidade aprender que nem a paz, nem a guerra podem ser regidas por umasoiedade em debate. O \palavr�orio" primitivo raramente era �util. A ra�a aprendeu, muito edo,que um ex�erito omandado por um grupo de hefes de l~as n~ao tinha a menor hane de vener umex�erito forte, de um s�o omandante. A guerra tem sido sempre uma riadora de reis.A prin��pio, os hefes guerreiros eram esolhidos apenas para o servi�o militar, e eles renuniavama uma parte da sua autoridade, durante os tempos de paz, quando os seus deveres eram de umanatureza mais soial. Gradativamente, por�em, eles ome�aram a transgredir os intervalos de paz,tendendo a ontinuar governando de uma guerra at�e a pr�oxima. Muitas vezes, eles perebiam queuma guerra n~ao demorava a seguir-se �a outra. Esses primitivos senhores das guerras n~ao eramamantes da paz.Em tempos mais reentes, alguns hefes eram esolhidos por outros motivos, al�em dos servi�osmilitares, sendo seleionados por ausa de um f��sio exepional ou por habilidades pessoais not�aveis.Os homens vermelhos freq�uentemente tinham dois grupos de hefes - os sah�ens, ou os hefes na paz,e os hefes heredit�arios da guerra. Os governantes da paz eram tamb�em ju��zes e eduadores.Algumas omunidades primitivas eram governadas por xam~as, ou paj�es, que freq�uentemente atu-avam omo hefes. Um mesmo homem atuaria omo saerdote, m�edio e hefe exeutivo. Muitofreq�uentemente as ins��gnias reais haviam sido, originalmente, os s��mbolos ou emblemas das vestessaerdotais.E foi por meio desses passos que o setor exeutivo do governo gradualmente veio �a existênia.Os onselhos do l~a e da tribo ontinuaram nas suas fun�~oes de onsulta e omo predeessores dossetores legislativo e judii�ario, a surgirem mais tarde. Na �Afria, hoje, todas essas formas primitivasde governo existem de fato entre as v�arias tribos.70.6 O Governo Mon�arquioO governo efetivo do estado somente se estabeleeu om a ado�~ao de um hefe om autoridadeexeutiva plena. O homem julgou que o governo efetivo s�o poderia existir se ele onferisse poder auma pessoalidade, e n~ao pela ado�~ao de uma id�eia.O poder soberano surgiu do oneito da autoridade ou da riqueza familiar. Quando um pequenomonara patriaral tornava-se efetivamente um rei, algumas vezes era hamado de \pai do seu povo".Ulteriormente, pensava-se que os reis brotassem dos her�ois. E mais tarde ainda, o poder tornou-seheredit�ario, devido �a ren�a na origem divina dos reis.A realeza heredit�aria evitou a anarquia, que anteriormente levara a uma grande devasta�~ao, entrea morte de um rei e a elei�~ao do seu suessor. A fam��lia tinha um hefe biol�ogio; o l~a, um l��deresolhido naturalmente; a tribo e posteriormente o estado n~ao tinham um l��der natural, e isso foimais uma raz~ao para tornar heredit�aria a posi�~ao dos hefes-reis. A id�eia das fam��lias reais e daaristoraia foi baseada tamb�em nas tradi�~oes da \posse de um nome" nos l~as.A suess~ao dos reis aabou por ser enarada omo sobrenatural; julgava-se que o sangue realremontava aos tempos da assessoria materializada do Pr��nipe Calig�astia. Assim, os reis tornaram-sepessoalidades-fetihes, sendo temidos de um modo inomum; uma forma espeial de linguagem sendo761



adotada para uso na orte. Mesmo em �epoas reentes, areditava-se que o toque dos reis poderiaurar doen�as, e alguns povos de Urantia ainda onsideram os seus governantes omo tendo umaorigem divina.O rei-fetihe de outrora n~ao raro era mantido em relus~ao; ele era enarado omo sendo sagradodemais para ser visto, a n~ao ser nos dias de festa e dias santos. Um representante era ordinariamenteesolhido para personi��a-lo, e essa foi a origem dos primeiros-ministros. O primeiro o�ial dogabinete era um administrador da alimenta�~ao; outros, em breve, vieram. Os governantes logoapontaram representantes para enarregar-se do om�erio e da religi~ao; e o desenvolvimento de umgabinete foi um passo direto para a despessoaliza�~ao da autoridade exeutiva. Esses assistentes dosprimeiros reis tornaram-se a nobreza aeita, e a esposa do rei elevou-se gradualmente �a dignidade derainha, �a medida que as mulheres adquiriram maior estima.Os governantes inesrupulosos ganharam um grande poder, om a desoberta do veneno. A magiada orte primitiva era diab�olia; os inimigos do rei morriam logo. Mas at�e mesmo o mais desp�otiotirano estava sujeito a algumas restri�~oes; era pelo menos limitado pelo medo sempre presente deassassinato. Os urandeiros, feitieiros e saerdotes têm sido sempre um poderoso freio para osreis. Mais tarde, os propriet�arios de terras, onsiderados a aristoraia, exereram uma inuêniarestritiva. E, de tempos em tempos, os l~as e as tribos simplesmente se rebelavam e derrubavam osseus d�espotas e tiranos. Aos governantes depostos, quando senteniados �a morte, era freq�uentementedada a op�~ao de ometerem sui��dio, o que deu origem �a antiga moda soial do sui��dio em ertasirunstânias.70.7 Clubes Primitivos e Soiedades SeretasA onsang�uinidade determinou os primeiros grupos soiais; os l~as de parentesos reseram por as-soia�~ao. Os asamentos intertribais foram o pr�oximo passo para a ampli�a�~ao dos grupos, e a triboomplexa resultante foi o primeiro verdadeiro orpo pol��tio. O pr�oximo avan�o, no desenvolvimentosoial, foi a evolu�~ao dos ultos religiosos e dos lubes pol��tios. Estes, iniialmente, surgiram omosoiedades seretas e, originalmente, eram integralmente religiosos; posteriormente, tornaram-se re-guladores. A prin��pio, eram lubes de homens; mais tarde, grupos femininos apareeram. E embreve se dividiram em duas lasses: a pol��tio-soial e a m��stio-religiosa.Havia muitas raz~oes para que essas soiedades fossem seretas, tais omo:1. O medo de air no desagrado dos governantes, por ausa da viola�~ao de algum tabu.2. A �nalidade de pratiarem ritos religiosos minorit�arios.3. O prop�osito de preservar valiosos segredos do \esp��rito" ou do om�erio.4. O desfrute de algum talism~a ou magia espeial.O fato em si, de serem seretas essas soiedades, onferia a todos os seus membros o poder domist�erio sobre o resto da tribo. O que �e sereto tamb�em tem o atrativo de alimentar a vaidade;os iniiados eram a aristoraia soial da sua �epoa. Depois da iniia�~ao, os meninos a�avam omos homens; enquanto antes eles olhiam plantas om as mulheres. E era a humilha�~ao suprema,uma desgra�a tribal, fraassar nas provas da puberdade e, assim, ser obrigado a permaneer fora damorada dos homens, �ando om as mulheres e as rian�as, e ser onsiderado afeminado. Al�em disso,aos n~ao iniiados n~ao era permitido asar.Os povos primitivos ensinavam muito edo aos seus adolesentes o ontrole sexual. Tornou-seostume levar os meninos para longe dos pais, desde a puberdade at�e o asamento; a edua�~aoe o aperfei�oamento deles eram on�ados �as soiedades seretas dos homens. E uma das fun�~oesprimordiais desses lubes era manter o ontrole dos jovens adolesentes, impedindo, assim, �lhos762



ileg��timos.A prostitui�~ao omerializada ome�ou quando esses lubes de homens pagavam dinheiro pelo usode mulheres de outras tribos. Contudo, os grupos mais antigos mantinham-se notavelmente isentosde lieniosidades sexuais.A erimônia de iniia�~ao, na puberdade, em geral durava um per��odo de ino anos. Muita auto-tortura e inis~oes dolorosas faziam parte dessas erimônias. A irunis~ao foi pratiada, iniialmente,omo um rito de iniia�~ao de uma dessas fraternidades seretas. As maras tribais eram feitas noorpo omo uma parte da iniia�~ao da puberdade; a tatuagem teve a sua origem om essas ins��gniasde membro de alguma soiedade. Essas torturas, junto om muita priva�~ao, tinham o intuito deendureer esses jovens, de impression�a-los om a realidade da vida e das suas inevit�aveis di�ulda-des. Esse prop�osito foi mais bem alan�ado om os jogos atl�etios e as disputas f��sias que surgiramposteriormente.No entanto, as soiedades seretas de fato visavam o aperfei�oamento da moral do adolesente;um dos prop�ositos prinipais das erimônias da puberdade era fazer os rapazes ompreenderem quedeviam deixar as mulheres dos outros homens em paz.Seguindo esses anos de disiplina rigorosa e aperfei�oamento, um pouo antes do asamento, osrapazes em geral eram liberados por um urto per��odo de lazer e liberdade, depois do que voltavampara asar e aeitar toda uma vida de sujei�~ao aos tabus tribais. E esse rito antigo ontinuou at�e ostempos modernos, sob a tola desulpa de uma despedida das \louuras da juventude".Muitas tribos posteriores aprovaram a forma�~ao de lubes seretos femininos, e o prop�osito delesera preparar as adolesentes para serem esposas e para a maternidade. Depois da iniia�~ao, asmeninas tornavam-se aptas para o asamento e lhes era permitido ompareer �a \festa das noivas", afesta das debutantes daqueles dias. Os grupos femininos ontra o asamento logo passaram a existir.Em breve, os lubes n~ao seretos apareeram, quando grupos de homens solteiros e mulhereselibat�arias formaram as suas organiza�~oes separadas. Essas assoia�~oes realmente foram as pri-meiras esolas. E, onquanto os lubes de homens e os das mulheres fossem freq�uentemente dadosa perseguir-se uns aos outros, algumas tribos avan�adas, depois do ontato om os instrutores deDalam�atia, experimentaram a edua�~ao mista, om esolas para ambos os sexos.As soiedades seretas ontribu��ram para a instaura�~ao das astas soiais, prinipalmente porausa do ar�ater misterioso das suas iniia�~oes. Os membros dessas soiedades usavam m�asaras,iniialmente, para afastar os uriosos dos seus rituais de luto - o ulto dos anestrais. Mais tarde, esseritual transformou-se em pseudo-sess~oes esp��ritas, nas quais, segundo se dizia, apareiam fantasmas.As antigas soiedades de \renasimento" usavam emblemas e empregavam uma linguagem seretaespeial; e tamb�em renegavam ertas omidas e bebidas. Atuavam omo uma pol��ia noturna e,assim, funionavam em amplas gamas de atividades soiais.Todas as assoia�~oes seretas impunham um juramento, o guardar do silênio, e ensinavam aguardar os segredos. Essas ordens impressionavam e ontrolavam as multid~oes; e tamb�em atuavamomo soiedades de vigilânia, pratiando, assim, a lei do linhamento. Elas foram os primeirosespi~oes, quando as tribos estavam em guerra, e a primeira pol��ia sereta, durante os tempos de paz.E, melhor ainda, mantinham os reis inesrupulosos em estado de inseguran�a. Para ontrabalan�ar,os reis riaram a sua pr�opria mil��ia sereta.Essas soiedades deram nasimento aos primeiros partidos pol��tios. O primeiro governo partid�ariofoi \o forte" versus \o frao". Nos tempos antigos, uma mudan�a na administra�~ao s�o oorria depoisde uma guerra ivil, dando, assim, prova abundante de que os fraos se haviam transformado emfortes.Esses lubes eram utilizados pelos meradores para obrar os seus d�ebitos e pelos governantespara oletar os impostos. A tributa�~ao tem sido uma longa luta, uma das suas primeiras formas foi o763



d��zimo, um d�eimo da a�ada, ou dos esp�olios. As taxas, originalmente, eram obradas para mantera asa do rei, mas onluiu-se que eram mais f�aeis de ser oletadas se disfar�adas em oferendas parasustentar o servi�o do templo.Pouo a pouo, essas assoia�~oes seretas transformaram-se nas primeiras organiza�~oes de ari-dade e, posteriormente, nas primeiras soiedades religiosas - as preursoras das igrejas. Finalmente,algumas dessas soiedades tornaram-se intertribais, formando as primeiras fraternidades internaio-nais.70.8 As Classes SoiaisA desigualdade mental e f��sia dos seres humanos assegura o apareimento de lasses soiais. Os�unios mundos sem substratos soiais s~ao os mais primitivos e os mais avan�ados. Na aurora de umaiviliza�~ao, a diferenia�~ao de n��veis soiais ainda n~ao ome�ou, ao passo que um mundo estabeleidoem luz e vida j�a apagou grandemente essas divis~oes da humanidade, que s~ao t~ao arater��stias detodos os est�agios evoluion�arios intermedi�arios.�A medida que a soiedade emergiu da selvageria at�e a barb�arie, os seus omponentes humanostenderam a tornar-se agrupados em lasses, pelas seguintes raz~oes gerais:1. Raz~oes naturais - o ontato, o parenteso e o asamento; as primeiras distin�~oes soiais forambaseadas no sexo, na idade e no sangue - o parenteso om o hefe.2. Raz~oes pessoais - o reonheimento da apaidade, da resistênia, da habilidade e da �rmeza;logo seguido pelo reonheimento do dom��nio da linguagem, do onheimento e da inteligênia geral.3. Raz~oes de oportunidade - a guerra e a imigra�~ao resultaram na separa�~ao dos grupos humanos.A evolu�~ao das lasses foi poderosamente inueniada pelas onquistas, a rela�~ao do vitorioso om ovenido, enquanto a esravid~ao trouxe a primeira divis~ao geral da soiedade, em livres e ativos.4. Raz~oes eonômias - os rios e os pobres. A riqueza e a posse de esravos foi uma base gen�etiapara uma lasse da soiedade.5. Raz~oes geogr�a�as - as lasses formaram-se em onseq�uênia do estabeleimento das popula�~oesnas regi~oes urbanas ou rurais. A idade e o ampo, respetivamente, ontribu��ram para a dife-renia�~ao do pastor-agriultor e do omeriante-industrial, om os seus pontos de vista e rea�~oesdivergentes.6. Raz~oes soiais - as lasses formaram-se gradativamente de aordo om o apre�o popular do valorsoial dos diferentes grupos. Entre as primeiras divis~oes dessa esp�eie, estavam as demara�~oes entreos saerdotes-professores, os governantes-guerreiros, os apitalistas-omeriantes, os trabalhadoresomuns e os esravos. O esravo n~ao podia jamais se transformar em um apitalista, embora algumasvezes o assalariado pudesse optar por juntar-se ao setor apitalista.7. Raz~oes voaionais - omo as voa�~oes multipliavam-se, elas tendiam a estabeleer astase agremia�~oes. Os trabalhadores dividiam-se em três grupos: as lasses pro�ssionais, inluindo osurandeiros, depois os trabalhadores quali�ados, seguidos dos trabalhadores sem habilita�~ao.8. Raz~oes religiosas - os primeiros lubes de ultos produziram as suas pr�oprias lasses, dentrodos l~as e das tribos, e a piedade e o mistiismo dos saerdotes h�a muito perpetuaram-nos omo umgrupo soial separado.9. Raz~oes raiais - a presen�a de duas ou mais ra�as, dentro de uma erta na�~ao, ou unidadeterritorial, resulta nas astas de ores. O sistema de astas original, na �India, era baseado na or,omo tamb�em o era no Egito mais antigo.10. Raz~oes de idade - a juventude e a maturidade. Entre as tribos, o menino permaneia sob o764



uidado do seu pai, enquanto o pai estava vivo; ao passo que a menina era oloada sob os uidadosda sua m~ae, at�e que se asasse.As lasses soiais ex��veis e mut�aveis s~ao indispens�aveis a uma iviliza�~ao em evolu�~ao, mas,quando a lasse transforma-se na asta, quando os n��veis soiais ristalizam-se, o aumento da estabi-lidade soial tem omo pre�o uma diminui�~ao da iniiativa pessoal. A asta soial resolve o problemade posiionar um indiv��duo nas atividades eonômias, mas tamb�em restringe onsideravelmente odesenvolvimento individual e impede, virtualmente, a oopera�~ao soial.As lasses, na soiedade, havendo sido formadas naturalmente, perdurar~ao at�e que o homemgradualmente realize a sua oblitera�~ao evoluion�aria, por interm�edio de uma manipula�~ao inteligentedos reursos biol�ogios, inteletuais e espirituais de uma iviliza�~ao em progresso, tais omo:1. A renova�~ao biol�ogia das linhagens raiais - a elimina�~ao seletiva das linhagens humanasinferiores. Isso tender�a a erradiar muitas inadequa�~oes dentre os mortais.2. O aperfei�oamento eduativo da apaidade erebral aumentada, que surgir�a desses aper-fei�oamentos biol�ogios.3. A estimula�~ao religiosa dos sentimentos de a�nidade e de irmandade mortal.Todavia, essas medidas podem dar os seus verdadeiros frutos apenas em milênios no futuro dis-tante, embora um grande aperfei�oamento soial resulte imediatamente da manipula�~ao inteligente,s�abia e paiente desses fatores de aelera�~ao do progresso ultural. A religi~ao �e uma poderosa ala-vana que retira a iviliza�~ao do aos, mas ela �e impotente, se separada do ponto de apoio que �e amente normal e sadia que se baseia na seguran�a de uma hereditariedade sadia e normal.70.9 Os Direitos HumanosA natureza n~ao onfere direitos ao homem, apenas a vida; e o mundo no qual se vive. A natureza n~aoonfere nem mesmo o direito de viver, omo poderia ser deduzido ao onsiderar-se o que provavelmenteaonteeria se um homem desarmado se visse frente a um tigre faminto numa oresta primitiva. Aprimeira d�adiva da soiedade ao homem �e a seguran�a.Gradualmente, a soiedade a�rmou os seus direitos e, na �epoa presente, eles s~ao:1. A erteza do suprimento de alimentos.2. A defesa militar - a seguran�a, por meio da prontid~ao.3. A preserva�~ao da paz interna - o impedimento da violênia pessoal e da desordem soial.4. O ontrole sexual - o asamento, a institui�~ao da fam��lia.5. A propriedade - o direito de possuir.6. O inentivo �a ompeti�~ao individual e grupal.7. A provis~ao de meios para a edua�~ao e a apaita�~ao da juventude.8. A promo�~ao do interâmbio e do om�erio - o desenvolvimento eonômio.9. O aperfei�oamento das ondi�~oes de trabalho e sua remunera�~ao.10. A garantia da liberdade de pr�atias religiosas, om o �to de que todas as outras atividadessoiais possam ser exaltadas, tornando-se motivadas espiritualmente.Quando os direitos s~ao mais antigos do que qualquer onheimento da sua origem, eles, muitasvezes, s~ao hamados de direitos naturais. Contudo, os direitos humanos n~ao s~ao realmente naturais;s~ao inteiramente soiais. Eles s~ao relativos e est~ao sempre mudando, nada mais sendo do que regrasde um jogo - os ajustes reonheidos nas rela�~oes que governam os fenômenos sempre mut�aveis da765



ompeti�~ao humana.O que pode ser onsiderado omo erto, em uma idade, pode n~ao ser visto assim, em uma outra.A sobrevivênia de grandes n�umeros de de�ientes e de degenerados n~ao �e devida a qualquer direitonatural que tenha sido assim inumbido �a iviliza�~ao do s�eulo vinte, mas �e que a soiedade dessa�epoa e os ostumes simplesmente deretaram-no desse modo.Pouos direitos humanos foram reonheidos na Idade M�edia europ�eia; e, ent~ao, todo homempertenia a algum outro, e os direitos eram nada mais do que privil�egios onedidos pelo estado oupela igreja. E a revolta ontra esse erro foi igualmente errônea, por haver levado �a ren�a de quetodos os homens nasem iguais.Os fraos e os inferiores têm sempre lutado por direitos iguais; eles têm sempre insistido em que oestado deve obrigar o forte e o superior a suprir as suas neessidades e tamb�em a ompens�a-los pelasde�iênias que muito freq�uentemente s~ao o resultado natural da sua pr�opria indiferen�a e indolênia.Esse ideal de igualdade, por�em, �e fruto da iviliza�~ao; n~ao �e enontrado na natureza. Mesmo aultura, por si pr�opria, demonstra onlusivamente a inerente desigualdade dos homens, pela pr�opriaapaidade ultural desigual deles. A realiza�~ao s�ubita e n~ao evoluion�aria da suposta igualdadenatural levaria o homem ivilizado rapidamente de volta aos h�abitos rudes das idades primitivas.A soiedade n~ao pode ofereer direitos iguais a todos, mas pode prometer administrar os direitosvari�aveis dos indiv��duos om equanimidade e justi�a. �E assunto e dever da soiedade prover, ao�lho da natureza, uma oportunidade justa e pa���a de busar a automanuten�~ao, de partiipar daautoperpetua�~ao e, ao mesmo tempo, de desfrutar, em alguma medida, da autograti�a�~ao; e a somade todas essas três onstitui a feliidade humana.70.10 A Evolu�~ao da Justi�aA justi�a natural �e uma teoria do homem; n~ao �e uma realidade. Na natureza, a justi�a �e puramentete�oria, totalmente �t��ia. A natureza provê apenas uma esp�eie de justi�a - a da onformidadeinevit�avel entre os resultados e as ausas.A justi�a, omo onebida pelo homem, signi�a obter os pr�oprios direitos e tem sido, por isso, umaquest~ao de evolu�~ao progressiva. O oneito de justi�a pode muito bem ser uma parte onstituintede uma mente dotada om esp��rito, mas esse oneito n~ao vem �a existênia, na sua plenitude, nosmundos do espa�o.O homem primitivo atribu��a todos os fenômenos a uma pessoa. Em aso de morte, o selvagemperguntava, n~ao o que o matou, mas quem o matou. O assassinato aidental, portanto, n~ao era reo-nheido e, na puni�~ao do rime, o motivo do riminoso era totalmente desonsiderado; o julgamentoera feito de aordo om o dano ausado.Nas soiedades mais primitivas, a opini~ao p�ublia agia diretamente; n~ao eram neess�arios o�iaisda lei. N~ao havia privaidade na vida primitiva. Os vizinhos de um homem eram respons�aveis pelasua onduta; e da�� advinha o direito deles de intrometerem-se nos assuntos pessoais uns dos outros.A soiedade era regulada pela teoria de que o grupo do qual se era membro deveria ter um interesseno omportamento de ada indiv��duo e que, em uma erta medida, devia ontrol�a-lo.Muito edo se areditou que os fantasmas administravam a justi�a por interm�edio dos urandeirose dos saerdotes; e isso levou essas ordens a onstitu��rem-se nos primeiros detetives de rimes e o�iaisda lei. Os seus primeiros m�etodos de desobrir sobre os rimes onsistiram em onduzir testes omveneno, fogo e dor. Esses testes selvagens nada mais eram do que t�enias rudes para arbitrar; elesn~ao deidiam neessariamente sobre uma disputa om justi�a. Por exemplo: quando o veneno eraadministrado, se o ausado vomitava, ele era inoente.766



O Antigo Testamento registra uma dessas provas, um teste de ulpa onjugal. Se um homemsuspeitava que a sua esposa estava sendo in�el a ele, ele levava-a ao saerdote e delarava as suassuspeitas, depois do que o saerdote preparava uma bebida que onsistia em �agua benta e sujeira doh~ao do templo. Ap�os a erimônia devida, que inlu��a maldi�~oes amea�adoras, a esposa ausada eraobrigada a beber a po�~ao asquerosa. Se ela fosse ulpada, \a �agua que ausa a maldi�~ao entraria nelae se tornaria amarga, e o seu ventre se inamaria, e as suas oxas apodreeriam, e a mulher seriaexerada pelo seu pr�oprio povo". Se, por aaso, uma mulher pudesse engolir essa bebida imundasem demonstrar sintomas de doen�a f��sia, ela era absolvida das ausa�~oes feitas pelo seu maridoiumento.Esses m�etodos atrozes de detetar um rime eram pratiados por quase todas as tribos em evolu�~ao,em uma �epoa ou outra. Os duelos s~ao resqu��ios modernos do julgamento por prova�~oes.N~ao �e de se espantar que os hebreus e outras tribos semiivilizadas pratiassem essas t�eniasprimitivas, para ministrar a justi�a, h�a três mil anos; mas �e bastante surpreendente que homensde pensamento, posteriormente, tenham inserido esses vest��gios de barbarismo nas p�aginas de umaole�~ao de esrituras sagradas. O pensamento reexivo deveria deixar laro que nenhum ser divinojamais deu ao homem mortal tais instru�~oes injustas, a respeito de omo desobrir e julgar, nos asosde suspeita de in�delidade onjugal.Muito edo, a soiedade adotou a atitude de ompensa�~ao por retalia�~ao: olho por olho, umavida por outra vida. As tribos em evolu�~ao, todas, reonheeram esse direito de vingan�a de sangue.A vingan�a tornou-se uma meta na vida primitiva, mas a religi~ao, desde ent~ao, tem modi�adobastante essas pr�atias tribais primitivas. Os instrutores da religi~ao revelada sempre prolamaram:\`A vingan�a �e minha', diz o Senhor". Matar por vingan�a, nos tempos primitivos, n~ao era de tododiferente dos assassinatos atuais, feitos sob uma pretensa lei n~ao esrita.O sui��dio era um modo omum de retalia�~ao. Se algu�em n~ao era apaz de vingar a si pr�oprio,em vida, ele morria alimentando a ren�a de que retornaria omo um fantasma e exereria a irasobre o seu inimigo. E, posto que essa ren�a fosse bastante geral, uma amea�a de sui��dio, na portado inimigo era, via de regra, su�iente para trazê-lo a bons termos. O homem primitivo n~ao eramuito apegado �a vida; o sui��dio, por ausa de insigni�ânias, era omum; mas os ensinamentos dosdalamatianos em muito reduziram esse ostume, ao passo que, em tempos mais reentes, o lazer, oonforto, a religi~ao e a �loso�a uniram-se para tornar a vida mais doe e mais desej�avel. As grevesde fome s~ao, ontudo, a forma moderna an�aloga desse m�etodo antigo de retalia�~ao.Uma das express~oes mais antigas de progresso na lei tribal era a de assumir a vingan�a de sangueomo sendo uma quest~ao da tribo inteira. Entretanto, torna-se estranho onstatar que, mesmo ent~ao,um homem podia matar a sua esposa sem sofrer puni�~ao, desde que houvesse pagado integralmentepor ela. Os esquim�os de hoje, ontudo, ainda deixam a penalidade de um rime, ainda que seja o deum assassinato, para a fam��lia vitimada deidir e ministrar a puni�~ao.Um outro avan�o foi a imposi�~ao de multas pela viola�~ao dos tabus, a institui�~ao de penalidades.Essas multas foram a primeira renda p�ublia. A pr�atia de se pagar \o dinheiro pelo sangue"tamb�em esteve em moda, omo uma substituta da vingan�a sangrenta. Os danos orrespondenteseram pagos, em geral, om mulheres ou om o gado; demorou muito tempo para que as multas defato, as ompensa�~oes monet�arias, passassem a ser a puni�~ao de um rime. E, desde que a id�eia dapuni�~ao era essenialmente a de ompensa�~ao, tudo, inlusive a vida humana, �nalmente hegou ater um pre�o que poderia vir a ser pago por danos ausados a ela. Os hebreus foram os primeirosa abolir a pr�atia de pagar om dinheiro o resgate pela vida. Mois�es ensinou que eles n~ao deviam\pagar resgate pela vida de um assassino, que �e ulpado de morte; ertamente ele dever�a ser postopara morrer".A justi�a foi exerida assim, primeiro pela fam��lia, depois pelo l~a, e mais tarde pela tribo. Aadministra�~ao da verdadeira justi�a ome�ou ao se retirar a vingan�a das m~aos dos grupos privados767



e familiares, entregando-a nas m~aos do grupo soial, o estado.A puni�~ao de queimar a pessoa viva foi, no passado, uma pr�atia omum, reonheida por muitosgovernantes antigos, inlusive Hamurabi e Mois�es; este �ultimo determinou que muitos riminosos,partiularmente aqueles ujos rimes eram de natureza sexual grave, fossem punidos, amarrados aum poste e queimados. Se \a �lha de um saerdote", ou outra idad~a de proeminênia, se voltassepara a prostitui�~ao p�ublia, o ostume hebreu era \queim�a-la om fogo".A trai�~ao - \a venda" ou a trai�~ao de um ompanheiro de tribo - foi o primeiro rime apital.O roubo de gado era universalmente punido om a morte sum�aria e, mesmo reentemente, o roubode avalos tem sido punido de modo semelhante. No entanto, om o passar do tempo, aprendeu-seque a puni�~ao do rime tinha um valor mais restringente pela erteza e rapidez, do que pela suaseveridade.Quando a soiedade deixa de punir os rimes, o ressentimento grupal, em geral, a�rma-se pela leido linhamento; o estabeleimento de santu�arios foi um meio de esapar a essa s�ubita raiva grupal.O linhamento e o duelo representam a falta de disposi�~ao do indiv��duo em deixar para o estado arepara�~ao ao dano privado.70.11 As Leis e as Cortes�E t~ao dif��il fazer distin�~oes n��tidas entre ostumes e leis, quanto preisar exatamente o momento,ao amanheer, em que a noite �e suedida pelo dia. Os ostumes s~ao leis e regras poliiais emgesta�~ao. Quando estabeleidos h�a muito tempo, os ostumes inde�nidos tendem a ristalizar-se emleis preisas, em regulamenta�~oes onretas e em onven�~oes soiais bem de�nidas.A lei a prin��pio �e sempre negativa e proibitiva; nas iviliza�~oes em avan�o, ela torna-se ada vezmais positiva e diretiva. A soiedade primitiva operava de forma negativa, onedia ao indiv��duoo direito de viver pela imposi�~ao a todos os outros do mandamento: \v�os n~ao matareis". Toda aoness~ao de direitos ou de liberdade a um indiv��duo envolve a restri�~ao das liberdades de todos osoutros indiv��duos, e isso �e efetuado pelo tabu, a lei primitiva. Toda a id�eia do tabu �e inerentementenegativa, pois a soiedade primitiva era totalmente negativa, na sua organiza�~ao, e a administra�~aoprimitiva da justi�a onsistia na obediênia aos tabus. Originalmente, por�em, essas leis apliavam-seapenas aos ompanheiros da tribo, omo �e mais reentemente ilustrado pelos hebreus, que tinhamum �odigo diferente de �etia para lidar om os gentios.O juramento teve origem na �epoa de Dalam�atia, em um esfor�o de tornar os testemunhos maison��aveis. Esses juramentos onsistiam em pronuniar uma praga sobre si pr�oprio. Anteriormentenenhum indiv��duo testemunharia ontra o seu pr�oprio grupo nativo.O rime era um assalto aos ostumes da tribo, o peado era a transgress~ao dos tabus, que tinhama san�~ao dos esp��ritos; e havia uma grande onfus~ao deorrente da inapaidade de distinguir entreo rime e o peado.O interesse pr�oprio estabeleeu o tabu ontra o assassinato; a soiedade santi�ou-o omo umostume tradiional, enquanto a religi~ao onsagrou o ostume omo uma lei moral e, assim, todos ostrês se uniram para tornar a vida humana mais segura e sagrada. A soiedade n~ao teria onseguidomanter-se unida durante os tempos primitivos, aso os direitos n~ao tivessem tido a aprova�~ao dareligi~ao; a supersti�~ao tinha a for�a do poliiamento moral e soial nas longas idades evoluion�arias.Os antigos, todos, pretendiam que as suas antigas leis e tabus tivessem sido dados aos seus anestraispelos deuses.A lei �e um registro odi�ado de uma longa experiênia humana, a opini~ao p�ublia solidi�ou-alegalizando-a. Os ostumes foram a mat�eria-prima da experiênia aumulada, a partir da qual asmentes governantes posteriores formularam as leis esritas. O juiz antigo n~ao tinha leis. Quando768



tomava uma deis~ao, ele simplesmente dizia: \�e o ostume".A referênia a preedentes, nas deis~oes das ortes, representa um empenho dos ju��zes em adaptaras leis esritas �as ondi�~oes mut�aveis da soiedade. Isso proporionou uma adapta�~ao progressiva �asondi�~oes soiais que se alteram, onjugada �a inuênia moral provinda da ontinuidade tradiional.As disputas de propriedades foram tratadas de v�arios modos, tais omo:1. Pela destrui�~ao da propriedade disputada.2. Pela for�a - as partes em lit��gio deidiam por meio do ombate.3. Por arbitragem - uma tereira parte deidia.4. Por apelo aos mais velhos - e, mais tarde, �as ortes.As primeiras ortes eram omo que onfrontos regrados entre pugilistas; os ju��zes eram �arbitros,meramente. Eles uidavam para que a luta fosse travada de aordo om as regras aprovadas. Numaorte, ao entrar em um ombate, ada parte fazia um dep�osito, om o juiz, para poder pagar as ustase a multa, depois que um deles tivesse sido derrotado. \A for�a ainda era o direito." Posteriormente,os argumentos verbais substitu��ram os golpes f��sios.Toda a id�eia da justi�a primitiva n~ao era tanto a de ser justo, era mais a de propor a disputae assim impedir a desordem p�ublia e a violênia partiular. Todavia, os homens primitivos n~aose ressentiam muito daquilo que agora seria onsiderado uma injusti�a; era admitido �aqueles quetinham o poder, que o usassem egoistiamente. Contudo, o status de qualquer iviliza�~ao pode serdeterminado, om bastante preis~ao, pela e��aia e eq�uidade das suas ortes e pela integridade dosseus ju��zes.70.12 A Demara�~ao da Autoridade CivilA grande luta, na evolu�~ao do governo, tem sido ontra a onentra�~ao do poder. Os administradoresdo universo têm aprendido, da experiênia, que os povos evoluion�arios, nos mundos habitados, s~aomais bem regulamentados pelo tipo representativo de governo ivil, quando �e mantido, ent~ao, pormeio de uma oordena�~ao e�az do equil��brio adequado de poder, entre o exeutivo, o legislativo e ojudii�ario.Se bem que a autoridade primitiva haja sido baseada na for�a, no poder f��sio, o governo ideal �e osistema representativo em que a lideran�a �e baseada na apaidade; mas, naqueles dias de barbarismo,havia guerras demais para permitir que o governo representativo funionasse efetivamente. Na longaluta, entre a divis~ao da autoridade e a unidade de omando, ganhava o ditador. Os poderes primitivose difusos dos primeiros onselhos dos mais velhos eram gradualmente onentrados na pessoa domonara absoluto. Depois, om o advento dos reis de fato, os grupos dos mais velhos persistiramomo orpos de assessoria quase legislativo-judii�arios; mais tarde, vieram as legislaturas om statusde oordena�~ao, e �nalmente as ortes supremas de julgamento foram estabeleidas, separadamentedas legislaturas.O rei era o exeutor dos ostumes, da lei original ou da lei n~ao esrita. Mais tarde, ele impôs osatos legislativos, levando �a ristaliza�~ao da opini~ao p�ublia. Uma assembl�eia popular, omo express~aoda opini~ao p�ublia, se bem que haja demorado a apareer, marou um grande avan�o soial.Os reis primitivos eram bastante limitados pelos ostumes - pela tradi�~ao ou pela opini~ao p�ublia.Nos tempos reentes, algumas na�~oes de Urantia odi�aram esses ostumes, em uma base doumen-tada, para governar.Os mortais de Urantia têm direito �a liberdade; eles deveriam riar os seus sistemas de governo;deveriam adotar as suas onstitui�~oes ou outras artas de autoridade ivil e de proedimento admi-769



nistrativo. E, havendo feito isso, eles deveriam seleionar os seus ompanheiros, os mais ompetentese dignos, omo hefes exeutivos. Para representantes no poder legislativo, deveriam eleger apenasaqueles que, inteletual e moralmente, fossem quali�ados para arar om essas responsabilidades sa-gradas. Como ju��zes dos seus tribunais mais altos e supremos, deveriam ser esolhidos apenas aquelesque fossem dotados de apaidade natural e que se tornaram s�abios por meio de ampla experiênia.Se os homens quiserem manter a sua liberdade depois de haver esolhido a sua arta de direitos, elesdevem provideniar a sua interpreta�~ao s�abia, inteligente e destemida, om o �to de que impedidossejam:1. A usurpa�~ao injusti�ada do poder, da parte do ramo exeutivo e do legislativo.2. As maquina�~oes de agitadores ignorantes e superstiiosos.3. O retardamento do progresso ient���o.4. O impasse gerado pelo predom��nio da medioridade.5. O predom��nio de minorias viiosas.6. O ontrole por pretensos ditadores ambiiosos e espertos.7. As desagrega�~oes desastrosas do pânio.8. A explora�~ao feita pelos inesrupulosos.9. A esraviza�~ao do idad~ao ao governo, por meio de impostos.10. As falhas da justi�a soial e eonômia.11. A uni~ao da igreja e do estado.12. A perda da liberdade pessoal.S~ao esses os prop�ositos e metas dos tribunais onstituionais, atuando omo governadores sobreas m�aquinas do governo representativo, em um mundo evoluion�ario.A luta da humanidade para aperfei�oar o governo em Urantia tem a ver om o perfeionamentodos anais da administra�~ao, om a adapta�~ao que se faz deles �as sempre mut�aveis neessidades domomento, om o aperfei�oamento da distribui�~ao do poder dentro do governo e, ent~ao, om a sele�~aode l��deres administrativos realmente s�abios. Conquanto exista uma forma de governo divina e ideal,ela n~ao pode vir por meio da revela�~ao, deve ser, portanto, lenta e laboriosamente desoberta peloshomens e mulheres de ada planeta, em todos os universos do tempo e do espa�o.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 71O Desenvolvimento do EstadoO ESTADO �e uma evolu�~ao �util da iviliza�~ao; ele representa o ganho l��quido que a soiedade retiradas devasta�~oes e dos sofrimentos da guerra. At�e mesmo a arte pol��tia do estadista �e meramenteuma t�enia aumulada para ajustar a disputa ompetitiva de for�as, entre as tribos e as na�~oes emluta.O estado moderno �e a institui�~ao que sobreviveu na longa luta pelo poder grupal. O poder maior�nalmente prevaleeu, e gerou uma ria�~ao de fato - o estado - e, junto, o mito moral da obriga�~aoabsoluta de o idad~ao viver e morrer pelo estado. Mas o estado n~ao tem uma gênese divina; nemmesmo �e um produto da a�~ao humana volitiva intenional; �e uma institui�~ao puramente evoluion�ariae a sua origem foi totalmente autom�atia.71.1 O Estado Embrion�arioO estado �e uma organiza�~ao soial territorial reguladora; o estado mais forte, o mais e�iente eduradouro, �e omposto de uma na�~ao �unia, ujo povo tem uma l��ngua, ostumes e institui�~oes emomum.Os primeiros estados eram pequenos, resultantes todos de onquistas. Eles n~ao se originavamde assoia�~oes volunt�arias. Muitos foram fundados por nômades onquistadores, que se arreme-tiam sobre grupos de pastores pa���os ou olônias de agriultores, para subjug�a-los e esraviz�a-los.Tais estados, resultantes de onquistas, �aram for�osamente estrati�ados; as lasses tornaram-seinevit�aveis, e as lutas de lasses sempre foram seletivas.As tribos de homens vermelhos, ao norte da Am�eria, nuna hegaram a se organizar de fato emum estado. Nuna progrediram mais adiante do que at�e uma onfedera�~ao afrouxada de tribos, umaforma muito primitiva de estado. A que mais se aproximou de um estado foi a federa�~ao iroquesa,mas esse grupo de seis na�~oes nuna funionou de fato omo um estado e n~ao onseguiu sobreviverpor ausa da falta de alguns elementos esseniais �a vida moderna naional, tais omo:1. A aquisi�~ao e a heran�a da propriedade privada.2. Cidades providas de agriultura e de ind�ustrias.3. Animais dom�estios �uteis.4. Uma organiza�~ao pr�atia da fam��lia. Esses homens vermelhos ativeram-se �a fam��lia materna e�a heran�a de tio para sobrinho.5. Um territ�orio de�nido.6. Um hefe exeutivo forte. 771



7. A esraviza�~ao dos prisioneiros - ou eles os adotavam ou os massaravam.8. Conquistas deisivas.Os homens vermelhos eram demor�atios demais; eles tinham um bom governo, mas este fraas-sou. Teriam �nalmente evolu��do at�e um estado, aso n~ao tivessem enontrado prematuramente aiviliza�~ao mais avan�ada do homem brano, que estava busando os m�etodos de governo dos gregose dos romanos.O êxito do estado romano baseou-se:1. Na fam��lia paterna.2. Na agriultura e na domestia�~ao dos animais.3. Na onentra�~ao da popula�~ao - as idades.4. Na propriedade e nas terras privadas.5. Na esravatura - nas lasses de idadania.6. Na onquista e na reorganiza�~ao dos povos fraos e atrasados.7. Num territ�orio de�nido e om estradas.8. Em governantes pessoais e fortes.A grande fraqueza da iviliza�~ao romana e um fator do olapso �nal do imp�erio foi a disposi�~ao,supostamente liberal e avan�ada, para a emanipa�~ao do jovem, aos vinte e um anos de idade, e alibera�~ao inondiional das mo�as, de modo que �assem livres para asar-se om os homens da suapr�opria esolha, ou para irular pelo pa��s tornando-se dissolutas. O dano �a soiedade n~ao onsistiunessas reformas em si mesmas, mas muito mais na maneira s�ubita e disseminada om que foramadotadas. O olapso de Roma india o que pode ser esperado, quando um estado �e submetido a umar�apida expans~ao, assoiada �a degenera�~ao interna.O estado embrion�ario tornou-se poss��vel pelo del��nio dos la�os onsang�u��neos, em favor da liga�~aoterritorial; e essas federa�~oes tribais foram, em geral, �rmemente imentadas pelas onquistas. Aindaque uma soberania que transende a todas as lutas menores e a todas as diferen�as grupais sejaarater��stia do verdadeiro estado, muitas lasses e astas ainda persistem nas organiza�~oes estataisposteriores, omo remanesentes dos l~as e das tribos de dias passados. Os estados territoriais maisreentes e maiores tiveram uma longa e amarga luta om esses grupos de l~as onsang�u��neos menores,o governo tribal passando pela prova�~ao de uma transi�~ao valiosa, da autoridade da fam��lia, para ado estado. Durante tempos mais reentes, muitos l~as surgiram do om�erio e de outras assoia�~oeseonômias.O fraasso na integra�~ao do estado resulta no retroesso �as ondi�~oes t�enias governamentaisdo pr�e-estado, tais omo o feudalismo da Idade M�edia europ�eia. Durante essas idades das trevas,o estado territorial entrou em olapso; e houve um retroesso at�e surgirem os pequenos grupos en-astelados, om o reapareimento do l~a e dos est�agios tribais de desenvolvimento. Semi-estadossemelhantes existem, at�e mesmo atualmente, na �Asia e na �Afria, mas nem todos representam retro-essos evoluion�arios; muitos formam n�uleos embrion�arios de estados do futuro.71.2 A Evolu�~ao do Governo RepresentativoA demoraia, omo um ideal, �e um produto da iviliza�~ao, n~ao da evolu�~ao. Ide devagar! Esolheiom uidado! Pois os perigos da demoraia s~ao:1. A glori�a�~ao da medioridade.2. A esolha de governantes vis e ignorantes. 772



3. O fraasso em reonheer os fatos fundamentais da evolu�~ao soial.4. O perigo do sufr�agio universal nas m~aos de maiorias pouo instru��das e indolentes.5. A esravid~ao �a opini~ao p�ublia; a maioria nem sempre est�a erta.A opini~ao p�ublia, a opini~ao omum, sempre atrasou a soiedade; ontudo, ela �e valiosa, pois,onquanto retarde a evolu�~ao soial, ela preserva a iviliza�~ao. A edua�~ao da opini~ao p�ublia �e o�unio m�etodo seguro e verdadeiro de aelerar a iviliza�~ao; a for�a �e um expediente apenas tempor�ario,e o resimento ultural ir�a aelerar ada vez mais, se a arma que desfere proj�eteis der lugar �a armado voto. A opini~ao p�ublia e os ostumes s~ao a energia b�asia e elementar da evolu�~ao soial e dodesenvolvimento do estado, mas para que tenha valor, para o estado, deve ser n~ao violenta na suaexpress~ao.A medida do avan�o da soiedade �e diretamente determinada pelo grau om que a opini~ao p�ubliapode ontrolar o omportamento pessoal e pelas regulamenta�~oes do estado, por meio de express~oesn~ao violentas. Um governo realmente ivilizado ter�a hegado quando a opini~ao p�ublia estiver inves-tida dos poderes do voto pessoal. As elei�~oes populares nem sempre podem deidir orretamente asoisas, mas elas representam o modo erto, at�e mesmo de fazer uma oisa errada. A evolu�~ao n~aoproduz, de imediato, a perfei�~ao superlativa, ela faz um ajustamento antes omparativo e de avan�opr�atio.H�a dez passos, ou est�agios, na evolu�~ao de uma forma de governo representativo que seja pr�atiae e�iente, e esses passos s~ao:1. A liberdade da pessoa. A esravid~ao, a servid~ao e todas as formas de sujei�~ao humana devemdesapareer.2. A liberdade da mente. A menos que um povo livre esteja bem instru��do - preparado parapensar inteligentemente e para planejar om sabedoria - , a liberdade, em geral, ausa mais mal doque bem.3. O âmbito da lei. A liberdade pode ser desfrutada apenas quando as vontades e os aprihosdos governantes humanos s~ao substitu��dos pelos atos do legislativo, de aordo om a lei fundamentalaeita.4. A liberdade de disurso. Um governo representativo �e inoneb��vel sem liberdade para todasas formas de express~ao, para as aspira�~oes e as opini~oes humanas.5. A seguran�a da propriedade. Nenhum governo pode resistir muito, se deixar de proporionar odireito ao desfrute da propriedade pessoal de alguma forma. O homem anseia pelo direito de usar,ontrolar, dar, vender, alugar e legar a sua propriedade pessoal.6. O direito de peti�~ao. O governo representativo assume o direito, que os idad~aos têm, de seremouvidos. O privil�egio de peti�~ao �e inerente �a idadania livre.7. O direito de governar. N~ao �e su�iente ser ouvido; o poder de reivindiar deve progredir at�e �aadministra�~ao fatual do governo.8. O sufr�agio universal. O governo representativo pressup~oe um eleitorado inteligente, e�iente euniversal. O ar�ater desse governo ser�a determinado sempre pelo ar�ater e pelo alibre daqueles queo omp~oem. �A medida que a iviliza�~ao progride, o sufr�agio, ainda que permaneendo universal, paraambos os sexos, dever�a ser efetivamente modi�ado, reagrupado e difereniado de outros modos.9. O ontrole dos servidores p�ublios. Nenhum governo ivil ser�a �util e e�iente, a menos que osidad~aos possuam e fa�am uso de t�enias s�abias para onduzir e ontrolar os argos e os funion�arios.10. Uma representa�~ao inteligente e treinada. A sobrevivênia da demoraia depende de umgoverno representativo que tenha êxito; e isso �e ondiionado �a pr�atia de eleger aos postos p�ubliosapenas os indiv��duos teniamente treinados, que sejam inteletualmente ompetentes, soialmente773



leais e moralmente adequados. Apenas om essas preau�~oes pode o governo do povo, pelo povo epara o povo ser preservado.71.3 Os Ideais do EstadoA forma pol��tia ou administrativa de um governo tem poua importânia, desde que forne�a oselementos esseniais ao progresso ivil - liberdade, seguran�a, edua�~ao e ordem soial. N~ao �e o queum estado �e, mas o que ele faz, que determina o urso da evolu�~ao soial. E, a�nal, nenhum estadopode transender aos valores morais dos seus idad~aos, tais omo exempli�ados pelos seus l��dereseleitos. A ignorânia e o ego��smo assegurar~ao a queda, mesmo do mais elevado tipo de governo.Por mais que seja de se lamentar, o ego��smo naional tem sido essenial �a sobrevivênia soial. Adoutrina do povo eleito tem sido um fator primordial na fus~ao das tribos e na edi�a�~ao da na�~ao, at�eos tempos modernos. Mas um estado s�o pode atingir os n��veis ideais de funionamento quando todasas formas de intolerânia sejam ontroladas; elas s~ao, para sempre, inimigas do progresso humano.E a intolerânia �e mais bem ombatida sob a oordena�~ao da iênia, do om�erio, das divers~oes eda religi~ao.O estado ideal funiona sob a for�a de três impulsos poderosos oordenados:1. A lealdade ao amor, que adv�em da realiza�~ao da irmandade humana.2. O patriotismo inteligente, baseado em ideais s�abios.3. O disernimento �osmio, interpretado em termos de fatos, de neessidades e de metas pla-net�arias.As leis do estado ideal s~ao pouas em n�umero e passaram da idade do tabu negativo para a era doprogresso positivo, da liberdade pessoal, onseq�uênia de um autoontrole individual mais aentuado.O estado superior n~ao apenas ompele os seus idad~aos ao trabalho, mas tamb�em os inita a umautiliza�~ao proveitosa e enalteedora do tempo resente de lazer, resultante da libera�~ao do trabalhopesado, advindo om a idade da m�aquina. O lazer deve produzir, tanto quanto onsumir.Nenhuma soiedade tem avan�ado o su�iente quando permite a oiosidade ou tolera a pobreza.Mas a pobreza e a dependênia nuna poder~ao ser eliminadas se as linhagens defeituosas e degeneradasforem sustentadas livremente e se lhes for permitido reproduzir-se sem restri�~ao.Uma soiedade moral deveria almejar preservar o auto-respeito dos seus idad~aos e proporionara ada indiv��duo normal uma oportunidade adequada de auto-realiza�~ao. Esse plano de realiza�~aosoial produziria uma soiedade ultural da mais elevada ordem. A evolu�~ao soial deveria serenorajada pela supervis~ao governamental exerendo um m��nimo de ontrole regulador. O melhorestado �e aquele que oordena o m�aximo, enquanto governa o m��nimo.Os ideais do estado devem ser alan�ados pela evolu�~ao, pelo resimento lento da onsiênia��via: o reonheimento da obriga�~ao e do privil�egio do servi�o soial. Depois do �m da adminis-tra�~ao por empreguismo e oportunismo pol��tio, a prin��pio, os homens assumem as responsabilidadesdo governo, omo um dever, por�em, mais tarde, eles busam essa ministra�~ao omo um privil�egio,omo a maior honra. O status da iviliza�~ao, em qualquer n��vel, �e �elmente retratado pelo alibredos idad~aos que se apresentam voluntariamente para aeitar as responsabilidades do estado.Numa omunidade real, a quest~ao de governar idades e prov��nias �e onduzida por espeialistase �e administrada exatamente omo quaisquer outras formas de assoia�~oes eonômias e omeriaisde pessoas.Nos estados avan�ados, o servi�o pol��tio �e onsiderado omo sendo digno da mais elevada devo�~aodos idad~aos. A maior ambi�~ao dos idad~aos mais s�abios e mais nobres �e ganhar o reonheimento774



ivil, �e ser eleito ou apontado para alguma posi�~ao de on�an�a no governo, e esses governos onferemas suas mais elevadas honras de reonheimento por servi�os aos seus servidores ivis e soiais. Naseq�uênia da ordem, as honras s~ao onedidas em seguida aos �l�osofos, aos eduadores, aos ientistas,aos industriais e aos militares. Os pais s~ao devidamente reompensados pela exelênia dos seus �lhos;e os l��deres puramente religiosos, sendo os embaixadores de um Reino espiritual, reebem as suasreompensas reais em um outro mundo.71.4 A Civiliza�~ao ProgressistaA eonomia, a soiedade e o governo devem evoluir, se querem permaneer. As ondi�~oes est�atias, emum mundo evoluion�ario, indiam deadênia; apenas perduram aquelas institui�~oes que se movempara a frente, junto om a orrente evoluion�aria.O programa progressivo de uma iviliza�~ao em expans~ao abrange:1. A preserva�~ao das liberdades individuais.2. A prote�~ao do lar.3. A promo�~ao da seguran�a eonômia.4. A preven�~ao das doen�as.5. A edua�~ao ompuls�oria.6. O emprego ompuls�orio.7. Uma utiliza�~ao proveitosa do lazer.8. Os uidados pelos desventurados.9. O aperfei�oamento da ra�a.10. A promo�~ao da iênia e da arte.11. A promo�~ao da �loso�a - da sabedoria.12. A amplia�~ao do disernimento �osmio - da espiritualidade.E esse progresso nas artes da iviliza�~ao onduz diretamente �a realiza�~ao das metas humanas edivinas mais elevadas que os mortais busam - a realiza�~ao soial da fraternidade dos homens e ostatus pessoal da onsiênia de Deus, que se torna revelado dentro de ada indiv��duo, pelo seu desejosupremo de fazer a vontade do Pai dos �eus.O surgimento da fraternidade genu��na signi�a que foi alan�ada uma ordem soial na qual todosos homens rejubilam-se de arregar o fardo uns dos outros; de fato, eles desejam pratiar a regradourada. Mas essa soiedade ideal n~ao pode ser realizada, se os fraos ou os perversos �am �a esperapara tirar vantagens injustas e ��mpias daqueles que est~ao prinipalmente possu��dos pela devo�~ao aoservi�o da verdade, da beleza e da bondade. Nessa situa�~ao, apenas uma linha de onduta torna-sepr�atia: os \adeptos da regra de ouro" podendo estabeleer uma soiedade progressista, na qual elesvivem de aordo om os seus ideais, enquanto mantêm uma defesa adequada ontra os ompanheirosignorantes que poderiam prourar explorar as suas predile�~oes pa���as ou destruir a sua iviliza�~aoem avan�o.O idealismo n~ao poder�a sobreviver nuna, em um planeta em evolu�~ao, se os idealistas de adagera�~ao permitirem a si pr�oprios ser exterminados pelos n��veis mais vis da humanidade. E aquiest�a o grande teste do idealismo: pode uma soiedade avan�ada manter aquela prontid~ao militarque a torna protegida ontra todos os ataques dos seus vizinhos, amantes da guerra, sem air natenta�~ao de empregar essa for�a militar em opera�~oes ofensivas ontra outros povos, om prop�ositosde ganho ego��sta ou de engrandeimento naional? A sobrevivênia naional demanda a prontid~ao,775



e s�o o idealismo religioso pode impedir que a prontid~ao seja prostitu��da pela sua transforma�~ao, emagress~ao. Apenas o amor e a irmandade podem impedir que os fortes oprimam os fraos.71.5 A Evolu�~ao da Competi�~aoA ompeti�~ao �e essenial ao progresso soial, mas a ompeti�~ao desordenada gera a violênia. Nasoiedade atual, a ompeti�~ao est�a, aos pouos, substituindo a guerra, ao determinar o lugar doindiv��duo na atividade produtiva, bem omo ao deretar a sobrevivênia das pr�oprias ind�ustrias. (Oassassinato e a guerra diferem entre si pelo status perante os ostumes; o assassinato tendo estadofora da lei desde os primeiros tempos da soiedade, ao passo que a guerra nuna foi totalmenteprosrita pelas leis da humanidade.)O estado ideal assume regulamentar a onduta soial apenas o su�iente para afastar a violêniada ompeti�~ao individual e para impedir a injusti�a na iniiativa pessoal. E aqui est�a um grandeproblema de ordem estatal: omo garantir a paz e a tranq�uilidade na atividade produtiva, omopagar os impostos para sustentar o poder do estado e, ao mesmo tempo, impedir que os impostosprejudiquem essas atividades e que o estado se torne um parasita ou um tirano?Durante as idades iniiais de qualquer mundo, a ompeti�~ao �e essenial �a iviliza�~ao progressiva.�A medida que a evolu�~ao do homem progride, a oopera�~ao torna-se ada vez mais e�az. Nasiviliza�~oes avan�adas, a oopera�~ao �e mais e�iente do que a ompeti�~ao. O homem primitivo �eestimulado pela ompeti�~ao. A evolu�~ao primitiva �e araterizada pela sobrevivênia do mais aptobiologiamente; mas as iviliza�~oes posteriores s~ao mais bem promovidas pela oopera�~ao inteligente,por um esp��rito de fraternidade ompreensiva e pela irmandade espiritual.Bem verdade �e que a ompeti�~ao, na ind�ustria, leva a desperd��ios exessivos tornando-se al-tamente ine�az; mas nenhuma tentativa de eliminar essa perda na atividade eonômia deveriaser enorajada, se os ajustamentos aarretarem, at�e mesmo, a mais leve anula�~ao de qualquer dasliberdades fundamentais do indiv��duo.71.6 A Motiva�~ao do LuroA eonomia atual, motivada pelos luros, est�a ondenada, a menos que a motiva�~ao do luro possaser aresida da motiva�~ao de servir. A ompeti�~ao impiedosa, baseada em interesses ego��stas e dehorizontes estreitos, �e terminantemente destrutiva, at�e mesmo daquelas oisas que busa manter. Amotiva�~ao exlusiva do luro individualista �e inompat��vel om os ideais rist~aos - e mais inompat��velainda om os ensinamentos de Jesus.Na eonomia, a motiva�~ao do luro est�a para a motiva�~ao do servi�o, omo o medo est�a para oamor, na religi~ao. Mas a motiva�~ao do luro n~ao deve ser destru��da, nem removida, subitamente; elamant�em muitos mortais no trabalho duro, os quais, de outro modo, �ariam indolentes. N~ao �e ne-ess�ario, ontudo, que esse estimulador das energias soiais, para sempre, tenha objetivos puramenteego��stas.O motivo do luro nas atividades eonômias �e de todo vil e totalmente indigno de uma ordemavan�ada de soiedade; ontudo, �e um fator indispens�avel no deorrer das primeiras fases da ivi-liza�~ao. A motiva�~ao do luro n~ao deve ser afastada dos homens, at�e que eles estejam imbu��dos detipos superiores de motiva�~oes n~ao lurativas, para os seus esfor�os eonômios e para os seus servi�ossoiais - os anseios transendentes de uma sabedoria superlativa, de uma fraternidade fasinante, eda exelênia, na realiza�~ao espiritual. 776



71.7 A Edua�~aoO estado duradouro �e fundamentado na ultura, dominado pelos ideais e motivado pelo servi�o. Oprop�osito da edua�~ao deve ser adquirir habilidade, busar a sabedoria, realizar a individualidade ealan�ar os valores espirituais.No estado ideal, a edua�~ao ontinua durante a vida e, algumas vezes, a �loso�a torna-se a prinipalbusa dos seus idad~aos. Os idad~aos dessa omunidade busam a sabedoria omo uma amplia�~ao doseu disernimento dos signi�ados nas rela�~oes humanas, das signi�a�~oes da realidade, da nobrezados valores, das metas da vida e das gl�orias do destino �osmio.Os urantianos podem e devem ter a vis~ao de uma nova soiedade ultural bem mais elevada. Aedua�~ao saltar�a para novos n��veis de valor, quando ultrapassar o sistema da eonomia, baseadopuramente na motiva�~ao do luro. A edua�~ao tem sido, por muito tempo, regionalista, militarista,exaltadora do ego e busadora do suesso; ela deve �nalmente ser aberta para o mundo, tornar-seidealista, auto-realizadora e abrangente do ponto de vista �osmio.A edua�~ao passou, reentemente, do ontrole do lero para o dos advogados e homens de neg�oios.E �nalmente deve ser entregue aos �l�osofos e ientistas. Os eduadores devem ser seres livres, l��deresde fato, om o �to de que a �loso�a, a busa da sabedoria, possa tornar-se a busa prinipal naedua�~ao.A edua�~ao �e a oupa�~ao maior da vida; deve ontinuar durante toda a vida e de um modo talque a humanidade possa gradualmente experimentar os n��veis asendentes da sabedoria mortal, ques~ao:1. O onheimento das oisas.2. A ompreens~ao dos signi�ados.3. A apreia�~ao dos valores.4. A nobreza do trabalho - o dever.5. A motiva�~ao das metas - a moralidade.6. O amor pelo servi�o - o ar�ater.7. A larividênia �osmia - o disernimento espiritual.E ent~ao, por meio dessas realiza�~oes, muitos asender~ao �a ultimidade da realiza�~ao mortal damente: a onsiênia de Deus.71.8 O Car�ater EstatalO �unio aspeto sagrado de qualquer governo humano �e a divis~ao do estado nos três dom��nios defun�~oes, o exeutivo, o legislativo e o judii�ario. O universo �e administrado de aordo om esse planode separa�~ao das fun�~oes e da autoridade. �A parte esse oneito divino de regulamenta�~ao soialefetiva, ou de governo ivil, pouo importa a forma de estado que um povo possa esolher, desdeque os idad~aos estejam sempre progredindo no sentido da meta de um autoontrole maior e de umservi�o soial ampliado. A depura�~ao inteletual, a sabedoria eonômia, a habilidade soial e a for�amoral de um povo s~ao, todas, �elmente reetidas no estado.A evolu�~ao do estado requer progresso, de n��vel para n��vel, do seguinte modo:1. A ria�~ao de um governo tr��plie, om as rami�a�~oes de um poder exeutivo, um legislativo eum judii�ario.2. A liberdade para as atividades soiais, pol��tias e religiosas.777



3. A aboli�~ao de todas as formas de esravid~ao e de servid~ao humana.4. A apaidade dos idad~aos de ontrolar a arreada�~ao de impostos.5. O estabeleimento da edua�~ao universal - o aprendizado, abrangendo do ber�o ao t�umulo.6. O ajustamento pr�oprio, entre o governo loal e o governo naional.7. O est��mulo �a iênia e ao ontrole das doen�as.8. O devido reonheimento da igualdade dos sexos e do funionamento oordenado de homens emulheres no lar, na esola e na igreja; e om o servi�o espeializado das mulheres, na ind�ustria e nogoverno.9. A elimina�~ao da esravid~ao do trabalho, por meio da inven�~ao da m�aquina e pela subseq�uentemestria sobre a idade da m�aquina.10. A onquista dos dialetos - o triunfo de uma l��ngua universal.11. O �m da guerra - o julgamento internaional das diferen�as naionais e raiais, por interm�ediodas ortes ontinentais das na�~oes, a que presidir�a um supremo tribunal planet�ario, automatia-mente rerutado, dos hefes que, periodiamente, se aposentam nas ortes ontinentais. As ortesontinentais têm autoridade exeutiva; a orte mundial �e onsultivo-moral.12. A tendênia mundial da busa da sabedoria - a exalta�~ao da �loso�a. A evolu�~ao de umareligi~ao mundial ser�a o ind��io da entrada do planeta nas fases iniiais do seu estabeleimento em luze vida.Esses s~ao os pr�e-requisitos do governo progressivo e os sinais de identi�a�~ao do estado ideal.Urantia est�a longe da realiza�~ao desses ideais elevados, mas as ra�as ivilizadas j�a tiveram um ome�o- a humanidade est�a na marha em dire�~ao a destinos evoluion�arios mais elevados.[Auspiiado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 72O Governo, num Planeta VizinhoCOM A permiss~ao de Lanaforge e a aprova�~ao dos Alt��ssimos de Edêntia, eu estou autorizado anarrar ertas oisas da vida soial, moral e pol��tia da mais avan�ada ra�a humana que vive em umplaneta n~ao muito distante, pertenente ao sistema de Satânia.De todos os mundos de Satânia, que se tornaram isolados por ausa da partiipa�~ao na rebeli~ao deL�uifer, esse planeta experieniou uma hist�oria a mais semelhante �a de Urantia. A similaridade dasduas esferas, sem d�uvida, explia por que foi onedida a permiss~ao para se fazer esta extraordin�ariaapresenta�~ao, pois �e muito inusitado que os governantes dos sistemas onsintam na narra�~ao, em umplaneta, dos assuntos de outro.Esse planeta, omo Urantia, foi desviado pela deslealdade do seu Pr��nipe Planet�ario quando darebeli~ao de L�uifer. O planeta reebeu um Filho Material pouo depois de Ad~ao ter vindo paraUrantia, e esse Filho tamb�em ometeu a falta, deixando a esfera isolada, pois um �lho Magisterialnuna esteve auto-outorgado entre as suas ra�as mortais.72.1 Uma Na�~ao ContinentalApesar de todas essas desvantagens planet�arias, uma iviliza�~ao muito superior est�a em evolu�~aoem um ontinente isolado, de tamanho ompar�avel ao da Austr�alia. Essa na�~ao tem era de 140milh~oes de habitantes. O seu povo �e formado de ra�as misigenadas, om predominânia da azul e daamarela, tendo uma propor�~ao ligeiramente maior da ra�a violeta do que as hamadas ra�as branasde Urantia. Tais ra�as diferentes n~ao est~ao ainda integralmente misigenadas, mas onfraternizam-see soializam-se de um modo bastante aeit�avel. A m�edia de vida nesse ontinente, atualmente, �e denoventa anos, quinze por ento mais alta que a de qualquer outro povo no planeta.Os meanismos industriais dessa na�~ao desfrutam de uma grande vantagem, que adv�em da topo-gra�a �unia do ontinente. Montanhas altas, nas quais ai uma huva pesada durante oito meses emum ano, est~ao situadas bem no entro do pa��s. Esse arranjo natural favoree a utiliza�~ao do potenialhidr�aulio e failita grandemente a irriga�~ao do oeste, a quarta parte mais �arida do ontinente.Esses povos se auto-sustentam, isto �e, podem viver inde�nidamente sem importar nada das na�~oesvizinhas. Os seus reursos naturais s~ao fartos e por meio de t�enias ient���as eles aprenderam omoompensar as suas de�iênias no que onerne �as oisas esseniais �a vida. Eles usufruem de umom�erio dom�estio ativo, mas têm pouo om�erio externo devido �a hostilidade generalizada dosseus vizinhos de menos progresso.Essa na�~ao ontinental, em geral, seguiu a tendênia evoluion�aria do planeta: desde o desenvolvi-mento do est�agio tribal, at�e o apareimento de governantes fortes e reis; o que levou milhares de anos.Os monaras inondiionais foram seguidos por muitas formas diferentes de governo - rep�ublias abor-779



tadas, estados omunit�arios e ditaduras vieram e desapareeram, em uma profus~ao sem �m. Esseresimento ontinuou at�e era de quinhentos anos atr�as, quando, durante um per��odo politiamenteagitado, um dos poderosos ditadores de um triunvirato, da na�~ao, passou por uma mudan�a ��ntimade ideais. Ele fez-se volunt�ario para abdiar, sob a ondi�~ao de que um dos outros governantes, omais vil dos outros dois, tamb�em renuniasse ao triunvirato ditatorial. Assim, a soberania do on-tinente foi oloada nas m~aos de um �unio governante. O estado uni�ado progrediu, sob um fortegoverno mon�arquio por mais de em anos, durante os quais desenvolveu-se uma ompreensiva artade liberdades.A transi�~ao subseq�uente, da monarquia para uma forma representativa de governo, foi gradual; osreis permaneeram omo �gurantes meramente soiais ou sentimentais; at�e �nalmente desapareerem,quando a linha masulina de desendênia extinguiu-se. A rep�ublia atual tem apenas duzentos anosde existênia e, durante esse tempo, tem havido um progresso ont��nuo na dire�~ao das t�enias degoverno, que iremos narrar; os �ultimos desenvolvimentos nos ampos industriais e pol��tios tendosido feitos na d�eada passada.72.2 A Organiza�~ao Pol��tiaEssa na�~ao ontinental tem, agora, um governo representativo, om uma apital naional situadano entro do pa��s. O governo entral onsiste em uma forte federa�~ao de em estados relativamentelivres. Esses estados elegem os seus governadores e legisladores, por dez anos, e nenhum deles podeser andidato �a reelei�~ao. Os ju��zes do estado s~ao apontados vitaliiamente pelos governadores eon�rmados pelas legislaturas, que onsistem em um representante para ada em mil idad~aos.H�a ino tipos diferentes de governo metropolitano, dependendo do tamanho da idade, masnenhuma idade pode ter mais de um milh~ao de habitantes. No onjunto, esses esquemas de governosmuniipais s~ao muito simples, diretos e eonômios. Os pouos argos da administra�~ao urbana s~aoaltamente almejados pelos tipos mais elevados de idad~aos.O governo federal abrange três divis~oes oordenadas: a exeutiva, a legislativa e a judiial. O hefedo exeutivo federal �e eleito a ada seis anos, pelo sufr�agio territorial universal. Ele n~ao se andidata�a reelei�~ao, exeto a pedido das legislaturas de setenta e ino estados, pelo menos, e apoiado pelosrespetivos governadores dos estados, e por apenas um mandado adiional. Ele �e aonselhado porum supergabinete, omposto de todos os ex-hefes exeutivos vivos.A divis~ao legislativa abrange três âmaras:1. A âmara superior, eleita por grupos de trabalhadores das ind�ustrias, de pro�ssionais liberais,de agriultores e de outros grupos, votando de aordo om a fun�~ao eonômia.2. A âmara inferior, eleita por algumas organiza�~oes da soiedade, que ompreendem os grupossoiais, pol��tios e �los�o�os, n~ao inlu��dos na ind�ustria ou em outras pro�ss~oes. Todos os idad~aosde boa posi�~ao partiipam da elei�~ao de ambas as lasses de representantes, mas s~ao agrupados demodo diferente, dependendo de a elei�~ao ser para a âmara superior ou para a inferior.3. A tereira âmara - a de antigos estadistas - abrange os veteranos dos servi�os ��vios e inluimuitas pessoas ilustres, nomeadas pelo hefe do exeutivo, pelos exeutivos regionais (subfederais),pelo hefe do supremo tribunal e pelos funion�arios que presidem qualquer uma das outras âmaraslegislativas. Esse grupo est�a limitado a em membros, que s~ao eleitos pela a�~ao majorit�aria dospr�oprios antigos estadistas. Os membros têm fun�~ao vital��ia e, quando surgem vagas, aquele quereebeu a maior vota�~ao entre os da lista dos indiados torna-se devidamente eleito. As inumbêniasdesse orpo s~ao puramente de assessoria, mas ele �e um forte regulador da opini~ao p�ublia e exereuma inuênia poderosa sobre todos os setores do governo.Grande parte do trabalho da administra�~ao federal �e efetuada pelas dez autoridades regionais780



(subfederais), ada uma delas onsistindo na assoia�~ao de dez estados. Essas divis~oes regionaiss~ao totalmente exeutivas e administrativas, n~ao tendo fun�~oes legislativas nem judii�arias. Osdez postos de exeutivos regionais s~ao apontados pessoalmente pelo hefe exeutivo federal, e omandado deste oinide om o deles - seis anos. O supremo tribunal federal aprova a india�~aodesses dez exeutivos regionais e, ainda que n~ao possa ser indiado novamente, o exeutivo que seaposenta torna-se automatiamente um assessor vinulado ao seu suessor. Por outro lado, esseshefes regionais esolhem os seus pr�oprios gabinetes de funion�arios administrativos.Nessa na�~ao, a justi�a �e feita por dois sistemas maiores de tribunais - os tribunais da lei e ostribunais soioeonômios. Os tribunais da lei funionam nos três n��veis seguintes:1. As ortes menores, de jurisdi�~ao muniipal e loal, de ujas deis~oes se pode apelar aos altostribunais do estado.2. As ortes supremas dos estados, ujas deis~oes s~ao �nais, para todas as quest~oes que n~ao envol-vam o governo federal, e que n~ao oloquem em perigo os direitos dos idad~aos e as suas liberdades.Os exeutivos regionais têm poder de levar qualquer aso imediatamente ao foro da suprema ortefederal.3. A suprema orte federal - o alto tribunal para julgamento das ontendas naionais e para osasos de apela�~oes vindos das ortes dos estados. Esse supremo tribunal onstitui-se de doze homens,aima dos quarenta e abaixo dos setenta e ino anos de idade, que serviram por dois ou mais anosem algum tribunal estadual, e foram indiados para essa posi�~ao elevada pelo hefe exeutivo, oma aprova�~ao majorit�aria do supergabinete e da tereira âmara da assembl�eia legislativa. Todas asdeis~oes desse orpo judii�ario supremo s~ao tomadas por meio de pelo menos dois ter�os dos votos.Os tribunais soioeonômios funionam nas três divis~oes seguintes:1. As ortes familiares, assoiados �as divis~oes legislativas e exeutivas do sistema soial e familiar.2. As ortes eduaionais - os orpos jur��dios vinulados aos sistemas de esolas estaduais eregionais e assoiados ao setor exeutivo e ao legislativo do meanismo administrativo eduaional.3. As ortes industriais - os tribunais de jurisdi�~oes, investidos da autoridade plena para o esla-reimento de todos os mal-entendidos eonômios.A suprema orte federal n~ao julga os asos soioeonômios, exeto mediante os votos de trêsquartos do tereiro setor legislativo do governo naional, a âmara dos antigos estadistas. Em ou-tros asos, todas as deis~oes do alto tribunal da fam��lia, do tribunal eduaional e do industrialrepresentam a palavra �nal.
72.3 A Vida do LarNesse ontinente, a lei n~ao permite que duas fam��lias vivam sob o mesmo teto. E, j�a que as habita�~oesgrupais foram interditadas pela lei, a maioria dos tipos de edif��ios de apartamentos m�ultiplos foidemolida. Os solteiros, ontudo, ainda vivem em lubes, hot�eis e outras formas de habita�~oes grupais.A menor �area em que se permite a uma fam��lia viver deve ter meio hetare de terra. Toda a terrae as outras propriedades usadas para prop�ositos de moradia s~ao livres de impostos, at�e dez vezes otamanho m��nimo do lote para uma fam��lia.A vida familiar desse povo melhorou onsideravelmente durante o �ultimo s�eulo. �E obrigat�orioque os progenitores, tanto o pai quanto a m~ae, freq�uentem a esola de pueriultura para os pais.At�e mesmo os agriultores, que residem em pequenas olônias no ampo, fazem esse estudo pororrespondênia, indo aos entros pr�oximos para uma instru�~ao oral, uma vez a ada dez dias - aada duas semanas, pois a semana ali tem de ino dias.781



As fam��lias têm, em m�edia, ino rian�as, as quais �am inteiramente sob o ontrole dos pais ou,em aso de morte de um ou de ambos, sob a guarda do tutor que for designado pelos tribunais dafam��lia. Considera-se uma grande honra, para qualquer fam��lia, ser reompensada om a guarda deum �orf~ao de pai e m~ae. Exames ompetitivos s~ao feitos entre os pais, e o �orf~ao �e onedido ao lardaqueles que apresentem as melhores quali�a�~oes omo pais.Esse povo onsidera o lar omo a institui�~ao b�asia da sua iviliza�~ao. A expetativa �e de que aparte de maior valor na edua�~ao de uma rian�a, da forma�~ao e aperfei�oamento do seu ar�ater,seja provida pelos seus pais e no lar, e o pai dedia quase tanta aten�~ao �a ultura da rian�a quantoo faz a m~ae.Toda a instru�~ao sexual �e ministrada em asa pelos pais ou por guardi~aes legais. A edua�~aomoral �e ofereida pelos professores, durante os per��odos de rereio, nas o�inas das esolas, mas aedua�~ao religiosa n~ao �e dada assim. A edua�~ao religiosa �e onsiderada um privil�egio exlusivo dospais, pois a religi~ao �e vista omo uma parte integral da vida do lar. A edua�~ao puramente religiosa�e dada, publiamente, apenas nos templos de �loso�a, pois esse povo desenvolveu as igrejas omoinstitui�~oes que n~ao s~ao t~ao exlusivamente religiosas omo as igrejas de Urantia. Na �loso�a dessepovo, a religi~ao �e o esfor�o para onheer a Deus e manifestar amor pelo semelhante, servindo aele; mas essa n~ao �e uma onep�~ao t��pia do status da religi~ao nas outras na�~oes nesse planeta. Areligi~ao �e uma quest~ao t~ao ompletamente da fam��lia, junto a esse povo, que n~ao h�a loais p�ubliosdevotados exlusivamente a reuni~oes religiosas. Politiamente, a igreja e o estado, omo os urantianostêm o h�abito de dizer, s~ao inteiramente separados, mas h�a uma estranha superposi�~ao entre religi~aoe �loso�a.At�e vinte anos atr�as, os instrutores espirituais (ompar�aveis aos pastores de Urantia), que visita-vam todas as fam��lias, periodiamente, para examinar as rian�as e erti�ar-se de que elas foraminstru��das adequadamente pelos seus pais, estavam sob a supervis~ao do governo. Esses onselheirosespirituais e examinadores est~ao agora sob a dire�~ao da reentemente riada Funda�~ao do ProgressoEspiritual, uma institui�~ao sustentada por ontribui�~oes volunt�arias. Essa institui�~ao, possivelmente,n~ao evoluir�a mais, antes da hegada de um Filho Magisterial do Para��so.As rian�as permaneem legalmente submissas aos seus pais, at�e que tenham quinze anos, quandoent~ao lhes s~ao dadas as primeiras iniia�~oes �as responsabilidades ��vias. Depois disso, a ada inoanos, por ino per��odos onseutivos, exer��ios p�ublios semelhantes s~ao realizados para esses gru-pos et�arios; e, da�� para a frente, as suas obriga�~oes para om os pais diminuem, enquanto novasresponsabilidades ivis e soiais para om o estado s~ao assumidas. O sufr�agio �e onferido aos vinteanos; o direito de asar sem o onsentimento dos pais n~ao �e onedido antes dos vinte e ino anos,e os �lhos devem deixar o lar ao atingir a idade de trinta anos.As leis para o asamento e o div�orio s~ao uniformes em toda a na�~ao. O asamento antes dos vinteanos - a idade da emanipa�~ao ivil - n~ao �e permitido. A permiss~ao para o asamento s�o �e onedidaum ano depois da noti�a�~ao da inten�~ao e depois de ambos os noivos apresentarem erti�adosmostrando que eles foram devidamente instru��dos, na esola de pais, a respeito das responsabilidadesda sua vida de asados.As regulamenta�~oes para o div�orio s~ao de erto modo indulgentes, no entanto, os deretos desepara�~ao, emitidos pelo tribunal da fam��lia, n~ao podem ser obtidos antes de um ano depois deo pedido haver sido registrado, e o ano nesse planeta �e onsideravelmente mais longo do que emUrantia. N~ao obstante haver indulgênia nas leis do div�orio, o ��ndie atual de div�orios �e de apenasum d�eimo daquele das ra�as ivilizadas de Urantia.
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72.4 O Sistema EduaionalO sistema eduaional dessa na�~ao �e ompuls�orio e misto nas esolas pr�e-universit�arias, que osestudantes freq�uentam dos ino aos dezoito anos. Essas esolas s~ao bastante diferentes das deUrantia. N~ao h�a salas de aula, apenas um estudo �e feito por vez e, depois dos três primeiros anos,todos os alunos tornam-se professores assistentes, instruindo os que est~ao abaixo deles. Os livross~ao usados apenas para assegurar a informa�~ao que ajudar�a a resolver os problemas que surgem naso�inas-esola e nas fazendas-esola. Grande parte do mobili�ario usado nesse ontinente, bem omomuitos dos aparelhos meânios - esta �e, ali, uma grande idade para as inven�~oes e meaniza�~ao - s~aoproduzidos nessas o�inas. Adjaente a ada o�ina existe uma bibliotea de trabalhos pr�atios, ondeos estudantes podem onsultar os livros neess�arios omo referênia. A agriultura e a hortiulturas~ao tamb�em ensinadas, durante todo o per��odo eduaional, nas vastas fazendas ont��guas a adaesola loal.Os de�ientes mentais s~ao eduados apenas na agriultura e na ria�~ao de animais e s~ao enviados,por toda a vida, para as olônias espeiais de ust�odia, onde s~ao separados por sexo, para impedira paternidade, a qual �e negada a todos os subnormais. Essas medidas restritivas têm estado emfunionamento por setenta e ino anos; os mandados de interna�~ao s~ao emitidos pelos tribunais dafam��lia.Todos tiram um mês de f�erias por ano. As esolas pr�e-universit�arias s~ao onduzidas durante novemeses, em um ano de dez meses, as f�erias sendo passadas om os pais ou amigos, em viagens. Essasviagens s~ao uma parte do programa de edua�~ao do adulto e ontinuam durante toda a vida; osfundos para fazer frente a essas despesas s~ao aumulados pelos mesmos m�etodos empregados para osfundos do seguro de assistênia �a velhie.Um quarto do tempo da esola �e devotado aos jogos - ompeti�~oes atl�etias. Os alunos destaam-senas ompeti�~oes loais, depois nas estaduais e regionais, e em seguida v~ao para as provas naionais dehabilidade e per��ia. Do mesmo modo, os onursos de orat�oria e m�usia, tanto quanto os de iêniae �loso�a, oupam a aten�~ao dos estudantes, desde as divis~oes soiais mais baixas, at�e hegarem aosonursos para as honras naionais.A dire�~ao da esola �e uma r�eplia do governo naional, om os seus três setores orrelatos, o orpodos professores funionando omo a tereira divis~ao, a de assessoria legislativa. O objetivo prinipalda edua�~ao nesse ontinente �e fazer de ada aluno um idad~ao que se auto-sustente.Cada rian�a que se gradua no sistema de esola pr�e-universit�aria, aos dezoito anos, �e um artes~aohabilidoso. Ent~ao, ome�a o estudo em livros e a busa de onheimento espeial seja nas esolasde adultos, seja nas universidades. Quando um estudante brilhante ompleta o seu trabalho antesdo tempo previsto, lhe s~ao onedidos, em reompensa, o tempo e os meios para que possa exeutaralgum projeto almejado, do seu pr�oprio invento. Todo o sistema eduaional �e onebido para treinaradequadamente o indiv��duo.72.5 A Organiza�~ao IndustrialA situa�~ao industrial desse povo est�a longe dos seus ideais; o apital e o trabalho ainda têm osseus problemas, mas ambos est~ao ajustando-se a um plano de oopera�~ao sinera. Nesse ontinentesingular, os trabalhadores est~ao, ada vez mais, transformando-se em aionistas de todos os amposindustriais; ada trabalhador inteligente est�a, aos pouos, tornando-se um pequeno apitalista.Os antagonismos soiais est~ao diminuindo, e a boa vontade est�a resendo rapidamente. Nenhumproblema eonômio grave surgiu om a aboli�~ao da esravatura (h�a era de em anos), j�a que umajustamento foi feito gradualmente om a libera�~ao de dois por ento deles, a ada ano. Aos esravos783



que passaram satisfatoriamente pelos testes mentais, morais e f��sios, foi onedida a idadania;muitos desses esravos superiores eram prisioneiros de guerra ou �lhos desses prisioneiros. H�a erade inq�uenta anos, eles deportaram os �ultimos dos esravos inferiores e, mais reentemente ainda,est~ao dediando-se �a tarefa de reduzir os n�umeros das suas lasses degeneradas e viiosas.Esses povos desenvolveram reentemente novas t�enias para o ajuste de mal-entendidos industriaise para orrigir os abusos eonômios; t�enias essas que representam melhorias marantes em rela�~aoaos antigos m�etodos de resolu�~ao dos problemas. A violênia foi prosrita omo omportamento parasoluionar as desaven�as pessoais ou industriais. Os sal�arios, os luros e outras quest~oes eonômiasn~ao s~ao rigidamente regulamentadas, mas s~ao ontroladas, em geral, pelos legislativos industriais,enquanto todas as disputas que surgem na ind�ustria passam pelos tribunais industriais.Os tribunais industriais têm apenas trinta anos de existênia, mas est~ao funionando muito satis-fatoriamente. O mais reente desenvolvimento disp~oe que, daquele momento em diante, os tribunaisindustriais reonhe�am que a ompensa�~ao legal reaia em uma das três divis~oes:1. Taxas legais de juros sobre o apital investido.2. Venimentos razo�aveis para os empregados habilitados nas opera�~oes industriais.3. Sal�arios justos e eq�uitativos, pelo trabalho.E essas ondi�~oes ser~ao satisfeitas, iniialmente, de aordo om um ontrato ou, no aso de umadiminui�~ao nos luros, as partes ompartilhar~ao proporionalmente de uma redu�~ao transit�oria nossal�arios. E, da�� em diante, todos os ganhos que exedam os enargos �xos ser~ao onsiderados omodividendos e ser~ao rateados entre todas as três ategorias: a do apital, a dos onheimentos espei-alizados e a do trabalho.A ada dez anos, os exeutivos regionais ajustam e deretam as horas legais da jornada di�ariado trabalho. A ind�ustria opera atualmente om uma semana de ino dias, trabalhando quatro edesansando um. Esse povo trabalha durante seis horas por dia e, omo os estudantes, durantenove meses em um ano de dez meses. As f�erias s~ao, em geral, gastas em viagens e, havendo sidodesenvolvidos, muito reentemente, novos meios de transporte, toda a na�~ao est�a inlinada a viajar.O lima favoree as viagens, durante oito meses ao ano, e eles est~ao aproveitando ao m�aximo asoportunidades que surgem.H�a duzentos anos, a motiva�~ao do luro era inteiramente dominante na ind�ustria, mas hoje est�asendo rapidamente substitu��da por outras for�as mais elevadas. A ompeti�~ao �e forte nesse ontinente,mas grande parte dela foi transferida da ind�ustria para o esporte, para as habilidades espeiais, paraa busa ient���a e para a realiza�~ao inteletual. A ompeti�~ao �e bastante ativa no servi�o soial e nalealdade ao governo. Entre os desse povo, o servi�o p�ublio est�a rapidamente tornando-se um motivoprinipal de ambi�~ao. O homem mais rio do ontinente trabalha seis horas por dia no esrit�orio dasua o�ina de m�aquinas e ent~ao se apressa at�e a �lial loal da esola para estadistas, onde prouraquali�ar-se para o servi�o p�ublio.O trabalho est�a-se tornando mais honroso nesse ontinente, e todos os idad~aos v�alidos, aimade dezoito anos, trabalham, seja em asa, seja nas fazendas, seja em alguma ind�ustria reonheida,seja nos servi�os p�ublios, onde aqueles que est~ao temporariamente desempregados s~ao absorvidos,ou ent~ao nos orpos de trabalhadores ompuls�orios nas minas.Esse povo ome�a tamb�em a nutrir uma nova forma de avers~ao soial - a avers~ao pela oiosidade,tanto quanto pela riqueza pela qual n~ao se trabalhou. Lenta, mas ertamente, eles est~ao triunfandosobre as suas m�aquinas. No passado, tamb�em eles lutaram pela liberdade pol��tia e, subseq�uente-mente, pela liberdade eonômia. Agora eles entram na fase de desfrutar de ambas e, al�em disso,ome�am a apreiar o seu lazer bem mereido, que pode ser dediado a aumentar a auto-realiza�~ao.
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72.6 O Seguro de VelhieEssa na�~ao est�a fazendo um esfor�o determinado para substituir o tipo de aridade que destr�oi o auto-respeito, pelas garantias ondignas do seguro governamental para a velhie. Essa na�~ao proporionaa toda rian�a uma edua�~ao e a todo homem um trabalho; podendo, portanto, om êxito, manterum esquema de seguro para a prote�~ao aos enfermos e idosos.Todas as pessoas desse povo devem aposentar-se da busa de remunera�~ao pelo trabalho aos ses-senta e ino anos, a menos que tenham uma permiss~ao do omiss�ario do trabalho do estado, quelhes on�ra o direito a permaneer no trabalho at�e a idade de setenta anos. Essa idade limite n~aose aplia aos servidores do governo, nem aos �l�osofos. Os �siamente inapaitados, ou permanente-mente aleijados, podem ser oloados na lista de aposentados, a qualquer idade, por uma ordem daorte, ontra-assinada pelo omiss�ario de pens~oes do governo regional.Os fundos para as pens~oes de velhie provêm de quatro fontes:1. Um dia dos ganhos, a ada mês, �e requisitado pelo governo federal, para esse prop�osito, e, nessepa��s, todos trabalham.2. Heran�as - muitos idad~aos rios deixam fundos para esse �m.3. Os ganhos do trabalho ompuls�orio nas minas do estado. Ap�os os trabalhadores rerutadosretirarem o pr�oprio sustento e mais as suas pr�oprias ontribui�~oes de aposentadoria, todos os ganhosdo seu trabalho que exederem a tudo isso v~ao para esse fundo de pens~ao.4. A renda de reursos naturais. Toda a riqueza natural do ontinente �e mantida omo ummonop�olio soial pelo governo federal, e a renda proveniente dela �e utilizada sempre para um prop�ositosoial, tal omo: a preven�~ao de doen�as, a edua�~ao dos gênios e as despesas om os indiv��duos querepresentem promessas espeiais nas esolas do estado. A metade da renda dos reursos naturais vaipara o fundo de pens~ao para a velhie.Embora as funda�~oes dediadas aos seguros do estado e das prov��nias forne�am muitas formasde seguro de prote�~ao, as pens~oes para a velhie s~ao administradas apenas pelo governo federal, pormeio dos dez departamentos regionais.Esses fundos governamentais h�a muito vêm sendo administrados honestamente. As penas maispesadas, depois das penas dadas �a trai�~ao e ao assassinato, apliadas pelas ortes, est~ao ligadas �atrai�~ao da on�an�a p�ublia. As deslealdades soiais e pol��tias s~ao atualmente onsideradas os maisodientos de todos os rimes.72.7 Os ImpostosO governo federal �e paternalista apenas quanto �a administra�~ao das pens~oes para a velhie e quantoa fomentar o gênio e a originalidade riativos; os governos dos estados est~ao ligeiramente mais preo-upados om o idad~ao individualmente, enquanto os governos das prov��nias loais s~ao muito maispaternalistas ou soialistas. A idade (ou algumas divis~oes dela) preoupa-se om quest~oes omosa�ude, saneamento, normas de onstru�~ao, ornamenta�~ao, suprimento de �agua, ilumina�~ao, aquei-mento, rerea�~ao, m�usia e omunia�~oes.Em toda a ind�ustria, a maior aten�~ao �e voltada para a sa�ude; alguns aspetos do bem-estar f��sios~ao onsiderados prerrogativas industriais e omunit�arias, mas os problemas da sa�ude individual eda fam��lia s~ao quest~oes apenas para a preoupa�~ao pessoal. Na mediina, omo em todos os outrosassuntos puramente pessoais, �e plano do governo interferir sempre menos.As idades n~ao têm poder para obrar impostos, nem podem ontrair d�ebitos. Elas reebemdota�~oes do tesouro do estado, per apita da sua popula�~ao, e devem suplementar essa reeita om785



os ganhos dos seus empreendimentos soializados e por meio das oness~oes de v�arias atividadesomeriais.As instala�~oes de trânsito r�apido, que failitam onsideravelmente a expans~ao das fronteiras dasidades, �am sob o ontrole muniipal. Os orpos muniipais de bombeiros s~ao sustentados pelasfunda�~oes de preven�~ao de inêndios e de seguros, e todos os pr�edios na idade e no ampo s~ao �aprova de fogo - tem sido assim por mais de setenta e ino anos.N~ao h�a funion�arios muniipais destaados para manter a paz; as for�as poliiais s~ao mantidaspelo governo do estado. Esse departamento �e rerutado quase que inteiramente junto aos solteirosentre vinte e ino e inq�uenta anos. A maior parte dos estados aplia altos impostos aos solteiros, eestes s~ao destinados a todos os homens que integram a pol��ia do estado. A for�a poliial dos estadostem atualmente, em m�edia, apenas um d�eimo do tamanho que tinha inq�uenta anos atr�as.H�a poua ou nenhuma uniformidade entre os esquemas de impostos dos em estados relativamentelivres e soberanos, pois as ondi�~oes eonômias e tudo o mais varia, onsideravelmente, nas diferentespartes do ontinente. Cada estado tem dez disposi�~oes onstituionais b�asias que n~ao podem sermodi�adas, a n~ao ser om o onsentimento da suprema orte federal; e um desses artigos impedea obran�a de um imposto de mais de um por ento sobre o valor de qualquer propriedade, duranteum mesmo ano; os domi��lios, urbanos ou n~ao, est~ao isentos.O governo federal n~ao pode ontrair d��vidas, e a aprova�~ao por uma maioria de três quartos �eexigida para que qualquer estado possa tomar reursos emprestados, a menos que seja para prop�ositosde guerra. Como o governo federal n~ao pode inorrer em d�ebito, em aso de guerra o ConselhoNaional da Defesa tem o poder de requisitar fundos dos estados, e tamb�em homens e materiais,segundo a neessidade. Todo d�ebito, por�em, deve ser pago em menos de vinte e ino anos.A renda para manter o governo federal �e retirada das ino fontes seguintes:1. Impostos sobre importa�~oes. Todas as importa�~oes est~ao sujeitas a uma tarifa destinadaa proteger o padr~ao de vida desse ontinente, que est�a muito aima do de qualquer outra na�~aodo planeta. Essas tarifas s~ao estabeleidas pela mais alta orte industrial, depois que ambas asasas do ongresso industrial houverem rati�ado as reomenda�~oes do hefe exeutivo dos assuntoseonômios, o qual �e apontado, em onjunto, por esses dois �org~aos legislativos. A âmara industrialsuperior �e eleita pelo trabalho, e a âmara baixa, pelo apital.2. Direitos de patentes. O governo federal enoraja a inven�~ao e as ria�~oes originais, nos dezlaborat�orios regionais, dando assistênia a todos os tipos de gênios - artistas, autores, e ientistas -e protegendo as patentes deles. Em troa, o governo �a om a metade dos luros advindos dessasria�~oes e inven�~oes, seja vindos de m�aquinas, livros, objetos de arte, plantas ou animais.3. Imposto sobre a heran�a. O governo federal obra uma taxa gradativa sobre a heran�a, quevaria de um a inq�uenta por ento, dependendo do porte da propriedade e de outras ondi�~oes.4. Equipamento militar. O governo arreada uma soma aprei�avel om os alugu�eis dos equipa-mentos navais e militares, para uso omerial e rereativo.5. Reursos naturais. A renda que prov�em dos reursos naturais, quando n~ao destinada, na suatotalidade, aos prop�ositos espe���os designados na onstitui�~ao da federa�~ao, �e revertida para otesouro naional.Os or�amentos federais, exeto os fundos de guerra soliitados pelo Conselho Naional da Defesa,s~ao propostos pela âmara legislativa superior, sanionados pela âmara baixa, aprovados pelo hefeexeutivo e, �nalmente, validados pela omiss~ao federal de or�amento. Os em membros dessaomiss~ao s~ao indiados pelos governadores dos estados e eleitos pelos legislativos dos estados, paraservirem por vinte e quatro anos, um quarto deles sendo eleito a ada seis anos. A ada seis anosesse orpo elege, por uma maioria de três quartos, um dos seus membros omo hefe, e ele, assim,torna-se o diretor-ontrolador do tesouro federal.786



72.8 As Esolas Superiores EspeiaisAl�em do programa ompuls�orio b�asio de edua�~ao, que abrange desde a idade de ino anos at�e osdezoito, as esolas superiores espeiais s~ao mantidas do modo seguinte:1. Esolas de administra�~ao estatal. Essas esolas s~ao de três lasses: naionais, regionais e dosestados. Os argos p�ublios da na�~ao est~ao agrupados em quatro divis~oes. A primeira divis~ao deresponsabilidade p�ublia �e, sobretudo, relaionada �a administra�~ao naional, e todos os funion�ariosoupantes desses postos devem ser graduados em ambas as esolas de administra�~ao estatal, a esolaregional e a naional. Na segunda divis~ao, os indiv��duos podem aeitar um posto pol��tio, eletivoou por designa�~ao, depois de se graduarem em qualquer das dez esolas superiores regionais deadministra�~ao estatal; as suas miss~oes envolvem responsabilidades na administra�~ao regional e nosgovernos dos estados. A tereira divis~ao inlui responsabilidades nos estados, e desses funion�arios�e exigido apenas que tenham gradua�~oes em administra�~ao estatal. Da quarta e �ultima divis~ao defunion�arios n~ao �e exigido que tenham gradua�~ao em administra�~ao estatal, pois esses argos s~aoexlusivamente designados. Essas posi�~oes representam postos menores de assistênia, seretariadoe tenologia, os quais s~ao desempenhados pelas v�arias pro�ss~oes liberais que atuam em fun�~oes daadministra�~ao do governo.Os ju��zes das ortes menores e dos estados têm gradua�~oes das esolas de administra�~ao estatal. Osju��zes dos tribunais om jurisdi�~ao sobre quest~oes soiais, eduaionais e industriais têm gradua�~oesdas esolas regionais de administra�~ao. Os ju��zes da suprema orte federal devem ter gradua�~oes detodas essas esolas de administra�~ao estatal.2. Esolas de �loso�a. Estas esolas s~ao �liadas aos templos de �loso�a e s~ao mais ou menosligadas �a religi~ao, omo fun�~ao p�ublia.3. Institui�~oes de iênia. Estas esolas t�enias s~ao oordenadas �a ind�ustria mais do que aosistema eduaional, e s~ao administradas sob quinze divis~oes.4. Esolas de aperfei�oamento pro�ssional. Essas institui�~oes espeiais proporionam o aper-fei�oamento t�enio para as v�arias pro�ss~oes liberais, e s~ao doze no total.5. Esolas militares e navais. Pr�oximo da sede naional e nos vinte e ino entros militaresosteiros s~ao mantidas as institui�~oes dediadas ao aperfei�oamento militar dos idad~aos volunt�ariosde dezoito a trinta anos de idade. O onsentimento dos pais �e exigido, antes de vinte e ino anos,para que se tenha aesso a essas esolas.72.9 O Plano do Sufr�agio UniversalEmbora as andidaturas a todos os argos p�ublios estejam restritas aos graduados pelas esolas deadministra�~ao p�ublia estaduais, regionais ou federais, os l��deres progressistas dessa na�~ao desobri-ram uma falha s�eria no seu plano de sufr�agio universal e, h�a era de inq�uenta anos, �zeram umaemenda onstituional provendo um esquema modi�ado de vota�~ao om as seguintes arater��stias:1. Todo homem e toda mulher de vinte anos, ou mais, tem direito a um voto. Ao atingir essaidade, todos os idad~aos devem aeitar ser membros de dois grupos de vota�~ao. Ao primeiro elespertener~ao de aordo om a sua fun�~ao eonômia - industrial, liberal, agr��ola ou omerial; aosegundo grupo eles pertener~ao de aordo om as suas inlina�~oes pol��tias, �los�o�as e soiais. Todosos trabalhadores, desse modo, pertenem a algum grupo eleitoral eonômio; e esses agrupamentos,omo as assoia�~oes n~ao-eonômias, s~ao regulamentados muito omo o �e o governo naional, om asua tr��plie divis~ao de poderes. A a�lia�~ao a esses grupos n~ao pode ser modi�ada por doze anos.2. Por meio de uma india�~ao feita pelos governadores dos estados ou pelos exeutivos regionais787



e pelo mandado dos supremos onselhos regionais, os indiv��duos que houverem prestado grandesservi�os �a soiedade, ou que hajam demonstrado uma sabedoria extraordin�aria no servi�o do governo,podem ter um direito adiional de voto onferido a eles, mas om uma freq�uênia n~ao maior do quea ada ino anos, e esse direito adiional n~ao dever�a exeder a nove votos. O sufr�agio m�aximo dequalquer votante m�ultiplo �e de dez votos. Os ientistas, os inventores, os professores, os �l�osofose os l��deres espirituais tamb�em s~ao reonheidos, e, assim, s~ao honrados om um poder pol��tiomaior. Esses privil�egios ��vios avan�ados s~ao onferidos pelo estado e pelos supremos onselhosregionais, exatamente omo os diplomas s~ao onferidos pelas universidades espeiais; e aqueles queos reebem �am orgulhosos de oloar os s��mbolos desse reonheimento ��vio, junto om os seusoutros diplomas, nas suas listas de realiza�~oes pessoais.3. Todos os indiv��duos senteniados ao trabalho ompuls�orio nas minas e todos os servidoresgovernamentais mantidos pelos fundos dos impostos perdem o direito de voto, durante o per��ododesses servi�os. Isso n~ao se aplia a pessoas idosas, que podem aposentar-se aos sessenta e ino anosde idade.4. H�a ino esal~oes de sufr�agio, reetindo a m�edia anual de impostos pagos anualmente paraada per��odo de meia d�eada. Aqueles que pagam impostos mais altos têm direito a votos extrasat�e um m�aximo de ino. Essa oness~ao independe de todos os outros reonheimentos, mas, emnenhuma hip�otese, uma pessoa pode ter direito a mais de dez votos.5. Na �epoa em que esse plano de sufr�agio foi adotado, o m�etodo territorial de vota�~ao foi abando-nado em favor do sistema funional ou eonômio. Todos os idad~aos, agora, votam omo membrosde grupos industriais, soiais ou de pro�ssionais liberais, independentemente da sua residênia. As-sim, o eleitorado onsiste em grupos solidi�ados, uni�ados e inteligentes, que elegem apenas os seusmelhores membros para as posi�~oes de on�an�a e de responsabilidade no governo. H�a uma exe�~aoa esse esquema de voto funional ou grupal: a elei�~ao de um hefe do exeutivo federal, a ada seisanos, �e feita om votos de toda a na�~ao, e nenhum idad~ao vota mais do que uma vez.Assim, exeto na elei�~ao do hefe do exeutivo, o sufr�agio �e exerido por agrupamentos eonômios,pro�ssionais, inteletuais e soiais de toda a idadania. O estado ideal �e orgânio, e todo grupo livree inteligente de idad~aos representa um �org~ao vital e funional dentro do organismo governamentalmaior.As esolas de administra�~ao estatal têm o poder de entrar om proessos judiiais junto �as ortesdo estado, visando a desautorizar o voto de qualquer indiv��duo defeituoso, indolente, indiferente ouriminoso. Esse povo reonhee que, quando inq�uenta por ento de uma na�~ao �e inferior ou ausentee tem direito ao voto, essa na�~ao est�a ondenada. Eles areditam que o predom��nio da medioridadeprovoa a queda de qualquer na�~ao. O voto �e obrigat�orio, e pesadas multas s~ao dadas a quem deixarde depositar o seu voto.72.10 Lidando om o CrimeOs m�etodos que esse povo tem para lidar om o rime, a insanidade e a degeneresênia, aindaque possam agradar sob alguns aspetos, sem d�uvida, sob outros, pareer~ao hoantes �a maioria dosurantianos. Os riminosos omuns e os de�ientes s~ao, separadamente por sexo, oloados em olôniasagr��olas, onde eles produzem mais do que o neess�ario para sustentar-se. Os riminosos habituaismais s�erios ou inuravelmente insanos s~ao senteniados �a morte, em âmaras de gases letais, pelostribunais. In�umeros rimes, afora o de assassinato, inluindo a trai�~ao da on�an�a governamental,tamb�em impliam a puni�~ao de morte, e a a�~ao da justi�a �e erta e r�apida.Esse povo est�a passando da era negativa para a era positiva da lei. Reentemente, eles hega-ram a ponto de tentar a preven�~ao do rime senteniando aqueles que se aredita serem assassinos788



e riminosos maiores, em potenial, ao servi�o perp�etuo nas olônias penais. Se esses ondenadosdemonstrarem, subseq�uentemente, que se tornaram omo normais, eles podem ser libertados ondi-ionalmente ou perdoados. O ��ndie de homi��dios, nesse ontinente, �e apenas de um por ento dodas outras na�~oes.Os esfor�os para impedir que os riminosos e de�ientes se reproduzam ome�aram h�a era deem anos e j�a alan�aram resultados grati�antes. N~ao h�a pris~oes nem hospitais para os dementes.E h�a uma raz~ao para tal: o n�umero dessas pessoas �e era de dez vezes menor do que em Urantia.
72.11 A Prontid~ao MilitarOs graduados das esolas militares federais podem ser promovidos pelo presidente do Conselho Naio-nal da Defesa a \guardi~aes da iviliza�~ao", em sete esal~oes, de aordo om a apaidade e experiênia.Esse onselho onsiste em vinte e ino membros, nomeados pelos tribunais superiores da fam��lia, daedua�~ao e das ind�ustrias, on�rmados pela suprema orte federal e presididos ex oÆio pelo hefeda assessoria oordenada de assuntos militares. Esses membros servem at�e os setenta anos de idade.Os ursos que esses o�iais nomeados fazem têm quatro anos de dura�~ao e s~ao relaionados, invari-avelmente, om a mestria de algum of��io ou pro�ss~ao. O aperfei�oamento militar nuna �e dado semestar assoiado a essa esolaridade industrial, ient���a ou pro�ssional. Quando o aperfei�oamentomilitar �e ompletado, o indiv��duo ter�a, durante os quatro anos do urso, reebido a metade daedua�~ao administrada em qualquer das esolas espeiais, nas quais os ursos têm, do mesmo modo,quatro anos de dura�~ao. Desse modo, a ria�~ao de uma lasse militar pro�ssional �e evitada, pro-porionando a um grande n�umero de homens a oportunidade de sustentar a si pr�oprios, ao mesmotempo em que lhes �e assegurada a primeira metade de um aperfei�oamento t�enio ou pro�ssional.O servi�o militar, durante os tempos de paz, �e puramente volunt�ario, e o alistamento em todosos ramos do servi�o dura quatro anos, durante os quais todo homem segue uma linha espeial deestudo, al�em do mestrado em t�atias militares. A edua�~ao musial est�a entre as mais visadas dasesolas militares entrais e dos vinte e ino ampos de aperfei�oamento distribu��dos pela periferiado ontinente. Durante os per��odos de inatividade industrial, muitos milhares de desoupados s~aoautomatiamente utilizados para refor�ar as defesas militares do ontinente, na terra, no mar e noar.Embora esse povo mantenha um poderoso destaamento de guerra para a defesa ontra a invas~aopelos povos vizinhos hostis, deve ser lembrado, a seu favor, que eles nuna empregaram, durantemais de em anos, esses reursos militares em uma guerra ofensiva. Eles tornaram-se ivilizados aponto de poder defender vigorosamente a iviliza�~ao, sem eder �a tenta�~ao de utilizar o seu poderiode guerra para a agress~ao. N~ao houve guerras ivis desde o estabeleimento do estado ontinentalunido, mas, durante os dois �ultimos s�eulos, esse povo foi levado a travar nove violentos onitosdefensivos, três dos quais ontra poderosas onfedera�~oes de poderes mundiais. Embora essa na�~aomantenha uma defesa adequada ontra ataques de vizinhos hostis, ela dedia muito mais aten�~ao aformar estadistas, ientistas e �l�osofos.Quando essa na�~ao est�a em paz om o mundo, todos os meanismos de defesa m�ovel �am inte-gralmente empregados nos neg�oios, no om�erio e na rerea�~ao. Quando a guerra �e delarada, todaa na�~ao mobiliza-se. Durante o per��odo de hostilidades, os sal�arios dos militares vêm de todas asind�ustrias, e os hefes de todos os departamentos militares tornam-se membros do gabinete do hefedo exeutivo. 789



72.12 As Outras Na�~oesEmbora a soiedade e o governo desse povo espeial sejam, sob muitos aspetos, superiores �aquelesdas na�~oes de Urantia, deveria ser eslareido que nos outros ontinentes (h�a onze ontinentes nesseplaneta) os governos s~ao de�nitivamente inferiores aos das na�~oes mais avan�adas de Urantia.Atualmente, esse governo superior est�a planejando estabeleer rela�~oes diplom�atias om os povosinferiores e, pela primeira vez, um grande l��der religioso surgiu advogando o envio de mission�ariosat�e essas na�~oes vizinhas. Tememos que eles estejam a ponto de inorrer no erro que tantos outrosometeram, quando tentaram impingir uma ultura e uma religi~ao superiores a outras ra�as. Queoisa maravilhosa poderia ser feita naquele mundo, se essa na�~ao ontinental de ultura avan�adatrouxesse at�e a si o melhor dos povos vizinhos e, ent~ao, depois de edu�a-los, enviasse-os de volta omoemiss�arios da ultura junto aos seus irm~aos inivilizados! Claro est�a que, se um Filho Magisterialviesse logo a essa na�~ao avan�ada, grandes oisas poderiam aonteer rapidamente nesse mundo.Esta narrativa sobre os assuntos de um planeta vizinho foi feita sob uma permiss~ao espeial, oma inten�~ao de dar um avan�o �a iviliza�~ao e de implementar a evolu�~ao dos governos em Urantia.Muito mais poderia ser dito, que sem d�uvida ausaria interesse e surpresa aos urantianos, mas arevela�~ao feita desse modo atinge os limites daquilo que o nosso mandado permite.Os urantianos deveriam, ontudo, observar que essa esfera irm~a, da fam��lia de Satânia, n~ao foibene�iada nem por miss~oes magisteriais nem por miss~oes de auto-outorga de Filhos do Para��so.Nem est~ao os v�arios povos de Urantia separados uns dos outros por uma disparidade t~ao grande deultura omo a que separa aquela na�~ao ontinental dos seus irm~aos planet�arios.A efus~ao do Esp��rito da Verdade proporiona uma fundamenta�~ao de base espiritual para a re-aliza�~ao de grandes feitos, no interesse da ra�a humana do mundo de auto-outorga. Urantia est�a,portanto, muito mais bem preparada para uma realiza�~ao mais imediata de um governo planet�ario,om as suas leis pr�oprias, meanismos, s��mbolos, onven�~oes e l��nguas - e tudo o que poderia on-tribuir muito poderosamente para o estabeleimento da paz mundial, dentro da lei; e que poderiaonduzir a um alvoreer futuro de uma verdadeira idade de busa e empenho espiritual, e essa idade�e o portal planet�ario para as idades ut�opias de luz e vida.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 73O Jardim do �EdenA DECADÊNCIA ultural e a pobreza espiritual, resultantes da desgra�a de Calig�astia e da on-fus~ao soial onseq�uente, pouo efeito tiveram sobre o status f��sio ou biol�ogio dos povos de Urantia.A evolu�~ao orgânia ontinuou a passos largos, a despeito do retroesso ultural e moral que, t~aoaeleradamente, se seguiu �a deslealdade de Calig�astia e de Dalig�astia. E veio um tempo, na hist�oriaplanet�aria, h�a quase quarenta mil anos, no qual os Portadores da Vida em servi�o anotaram que, deum ponto de vista puramente biol�ogio, o progresso do desenvolvimento das ra�as de Urantia estavaaproximando-se do seu apogeu. Os administradores Melquisedeques, ompartilhando dessa opini~ao,prontamente onordaram em aliar-se aos Portadores da Vida para uma peti�~ao aos Alt��ssimos deEdêntia, soliitando-lhes que Urantia fosse inspeionada om vistas a autorizar que fossem despa-hados, para este planeta, os elevadores biol�ogios, um Filho e uma Filha Materiais.E porque os Alt��ssimos de Edêntia haviam exerido a jurisdi�~ao direta sobre muitos dos assuntosde Urantia desde a queda de Calig�astia e a ausênia tempor�aria de autoridade em Jerus�em, essepedido foi feito a eles.Tabamântia, supervisor soberano da s�erie de mundos deimais ou experimentais, veio para inspe-ionar o planeta e, depois de uma pesquisa sobre o progresso raial, reomendou devidamente quefossem onedidos Filhos Materiais a Urantia. Pouo menos de em anos depois da �epoa dessainspe�~ao, Ad~ao e Eva, um Filho e uma Filha Materiais do sistema loal, hegaram e ome�aram odif��il intento de desembara�ar os assuntos onfusos de um planeta atrasado pela rebeli~ao e oloadosob a exomunh~ao do isolamento espiritual.73.1 Os Noditas e os AmadonitasNum planeta normal, a hegada do Filho Material, via de regra, prenuniaria a aproxima�~ao de umagrande idade de inven�~oes, de progresso material e de eslareimento inteletual. A era p�os-Adâmia�e a grande idade ient���a da maioria dos mundos, mas isso n~ao se deu em Urantia. Embora o planetatenha sido povoado por ra�as �siamente quali�adas, as tribos de�nhavam em profunda selvageriae estagna�~ao moral.Dez mil anos depois da rebeli~ao, pratiamente todos os avan�os da administra�~ao do Pr��nipehaviam desapareido; as ra�as do mundo estavam muito pouo melhores do que se esse Filho de-senaminhado jamais houvesse vindo para Urantia. Apenas entre os noditas e os amadonitas, astradi�~oes da Dalam�atia e a ultura do Pr��nipe Planet�ario subsistiram.Os noditas eram os desendentes dos membros rebeldes, do orpo de assessores do Pr��nipe, o seunome derivando-se do seu primeiro l��der, Nod, que outrora havia presidido �a omiss~ao da ind�ustria eom�erio da Dalam�atia. Os amadonitas eram os desendentes daqueles andonitas que optaram por791



permaneer leais junto om Van e Amadon. \Amadonita" �e uma designa�~ao mais ultural e religiosado que um termo raial; do ponto de vista raial, os amadonitas eram essenialmente andonitas.\Nodita" �e um termo tanto ultural quanto raial, pois os noditas onstitu��ram a oitava ra�a deUrantia.Existia uma inimizade tradiional entre os noditas e os amadonitas. Essa hostilidade estava ons-tantemente vindo �a superf��ie, quando a progênie desses dois grupos tentava algum empreendimentoem omum. E mesmo mais tarde, nos assuntos do �Eden, foi extremamente dif��il para eles trabalha-rem juntos em paz.Pouo depois da destrui�~ao da Dalam�atia, os seguidores de Nod �aram divididos em três grandesgrupos. O grupo entral permaneeu na vizinhan�a imediata da sua terra de origem, perto dasabeeiras dos rios do golfo P�ersio. O grupo oriental migrou para a regi~ao das terras altas de Elam,a leste do vale do Eufrates. O grupo do oidente situou-se na margem nordeste do Mediterrâneo,loal orrespondente �a osta da S��ria e ao territ�orio adjaente.Esses noditas aasalaram-se livremente om as ra�as sangiques e deixaram, atr�as de si, umaprogênie de qualidade. E alguns dos desendentes dos rebeldes da Dalam�atia subseq�uentementejuntaram-se a Van e aos seus seguidores leais nas terras do norte da Mesopotâmia. Ali, nas proxi-midades do lago Van e da regi~ao sulina do mar C�aspio, os noditas uniram-se e aasalaram-se om osamadonitas, e foram onsiderados entre os \poderosos homens de outrora".Antes da hegada de Ad~ao e Eva, esses grupos - de noditas e amadonitas - eram as ra�as maisavan�adas e mais ultas da Terra.73.2 O Planejamento do JardimDurante quase em anos, antes da inspe�~ao de Tabamântia, Van e os seus ompanheiros, da sua sedegeral de �etia e ultura mundial, situada nos planaltos, haviam pregado o advento de um Filho deDeus prometido, um elevador raial, um instrutor da verdade e um suessor digno para o traidorCalig�astia. Embora a maioria dos habitantes do mundo, naqueles dias, demonstrasse pouo ounenhum interesse por esse vati��nio, aqueles que estavam em ontato pr�oximo om Van e Amadonlevaram esse ensinamento a s�erio e ome�aram a planejar para reeber efetivamente o Filho prometido.Van ontou aos seus ompanheiros mais pr�oximos a hist�oria dos Filhos Materiais em Jerus�em,sobre o que onheera deles antes mesmo de vir para Urantia. Ele sabia muito bem que esses FilhosAdâmios sempre viveram em asas simples, mas enantadoras, em jardins; e propôs, oitenta etrês anos antes da hegada de Ad~ao e Eva, que se devotassem �a prolama�~ao do advento deles e �aprepara�~ao de um lar-jardim para reebê-los.Da sua sede nos planaltos, e de sessenta e um assentamentos bem distantes uns dos outros, Vane Amadon rerutaram um orpo de mais de três mil trabalhadores entusiasmados e dispostos, que,em uma assembl�eia solene, dediaram-se a essa miss~ao de preparar a hegada do Filho prometido -ou pelo menos aguardado.Van dividiu os seus volunt�arios em em ompanhias, om um apit~ao em ada uma e um ompa-nheiro que servia na sua assessoria pessoal omo o�ial de liga�~ao, mantendo Amadon omo o seupr�oprio olaborador. Essas omiss~oes todas ome�aram seriamente os seus trabalhos preliminares eo omitê de loaliza�~ao do Jardim partiu �a proura do loal ideal.Embora houvessem sido privados de muitos dos seus poderes para o mal, Calig�astia e Dalig�astia�zeram tudo o que lhes foi poss��vel para frustrar e obstruir o trabalho de prepara�~ao do Jardim.Contudo, as suas maquina�~oes malignas foram em grande parte ontrabalan�adas pelas atividades��eis das quase dez mil riaturas intermedi�arias leais que trabalharam inansavelmente para fazer omque o empreendimento progredisse. 792



73.3 A Loaliza�~ao do JardimO omitê de loaliza�~ao esteve afastado por quase três anos. Fez um relat�orio favor�avel envolvendotrês loaliza�~oes poss��veis: a primeira era uma ilha no golfo P�ersio; a segunda, a loaliza�~ao pr�oximaao rio subseq�uentemente oupada pelo segundo jardim; a tereira, uma longa e estreita pen��nsula -quase uma ilha - que se projetava para oeste, na osta oriental do mar Mediterrâneo.O omitê foi, quase por unanimidade, a favor da tereira op�~ao seleionada. Esse loal foi esolhido,e dois anos foram neess�arios para transferir a sede ultural do mundo, inluindo a �arvore da vida,para essa pen��nsula no Mediterrâneo. Todos os grupos de moradores da pen��nsula, exeto um,mudaram-se pai�amente, quando Van hegou om a sua ompanhia.Essa pen��nsula no Mediterrâneo tinha um lima salubre e uma temperatura regular; esse limaera est�avel, devido �as montanhas que irundavam o loal e ao fato de que essa �area era virtualmenteuma ilha em um mar interior. Enquanto hovia opiosamente nos planaltos irundantes, raramentehovia no �Eden propriamente dito. Todas as noites, por�em, vinda da rede abrangente de anaisarti�iais de irriga�~ao, uma \neblina subiria" e refresaria a vegeta�~ao do Jardim.A linha do litoral dessa massa de terra era onsideravelmente elevada, e o istmo ligando-a aoontinente tinha apenas quarenta e três quilômetros de largura na parte mais estreita. O granderio que banhava o Jardim vinha das terras mais altas da pen��nsula e orria para o leste atrav�es doistmo peninsular at�e o ontinente, e da�� atravessando as plan��ies da Mesopotâmia e indo para o maradiante. Era engrossado por quatro auentes uja origem estava nas olinas osteiras da pen��nsulaEdênia e que s~ao as \quatro abeeiras" do rio que \sa��a do �Eden" e que se onfundiram, maistarde, om os auentes dos rios em torno do segundo jardim.As montanhas que irundavam o Jardim eram rias em pedras e metais preiosos, emborapouqu��ssima aten�~ao se desse a isso. A id�eia predominante era de glori�a�~ao da hortiultura eexalta�~ao da agriultura.O loal esolhido para o Jardim era, provavelmente, o de maior beleza no gênero em todo omundo, e o lima era, ent~ao, o ideal. Em nenhum outro lugar havia uma loaliza�~ao que se pudesseprestar de um modo t~ao perfeito a tornar-se um para��so de express~ao botânia. Nesse ponto deonvergênia, o que havia de melhor na iviliza�~ao de Urantia estava reunindo-se. Dos seus on�nspara o lado exterior, o mundo permaneia nas trevas, na ignorânia e selvageria. O �Eden era o �unioloal luminoso em Urantia; e, por natureza, era um sonho de beleza e logo se tornou um poema depaisagens de gl�oria perfeionada e singular.73.4 O Estabeleimento do JardimQuando os Filhos Materiais, os elevadores biol�ogios, iniiam a sua permanênia em um mundoevoluion�ario, o loal da sua morada �e freq�uentemente hamado de Jardim do �Eden, porque �e a-raterizado pela beleza da ora e pelo esplendor da botânia de Edêntia, a apital da onstela�~ao.Van onheia bem esses ostumes e por isso uidou para que toda a pen��nsula fosse entregue aoJardim. O pastoreio e a ria�~ao de animais foram projetados para as terras ont��guas do ontinente.Da vida animal, apenas os p�assaros e as v�arias esp�eies domestiadas permaneeriam no parque.As instru�~oes de Van eram de que o �Eden deveria ser um jardim, e apenas um jardim. Nenhumanimal jamais foi abatido dentro dos seus reintos. Toda a arne onsumida pelos trabalhadores doJardim, durante todos os anos da onstru�~ao, foi levada at�e l�a dos rebanhos mantidos sob ust�odiano ontinente.A primeira tarefa foi onstruir o muro de tijolos, atrav�es do istmo da pen��nsula. E, uma vezompletado o muro, o trabalho real de embelezamento da paisagem e de onstru�~ao das asas poderia793



ontinuar sem obst�aulos.Um jardim zool�ogio foi riado, om a onstru�~ao de um muro menor, um pouo mais para forado muro prinipal; o espa�o entre os dois muros, oupado por todos os tipos de animais selvagens,servia omo uma defesa adiional ontra ataques hostis. Esse zool�ogio estava organizado em dozegrandes divis~oes, e aminhos murados ligavam essas divis~oes aos doze port~oes do Jardim; o rio e assuas pastagens adjaentes oupando a �area entral.Na prepara�~ao do Jardim foram utilizados apenas trabalhadores volunt�arios, jamais um assalariadofoi usado. Eles ultivavam o Jardim e uidavam dos seus rebanhos para sustentar-se; e ontribui�~oesde omida eram tamb�em reebidas de rentes das vizinhan�as. E esse grande empreendimento foilevado a um bom termo, a despeito das di�uldades que aompanharam a desordem do status domundo durante esses tempos perturbados.Todavia, n~ao sabendo quando viriam o Filho e a Filha esperados, Van ausou uma grande deep�~aoao sugerir que a gera�~ao mais jovem tamb�em fosse treinada no trabalho de manter o empreendimento,para o aso de que a hegada deles fosse retardada. Isso pareeu uma admiss~ao de falta de f�e, daparte de Van, e provoou problemas onsider�aveis, ausando muitas deser�~oes. Van, por�em, persistiuom o seu plano de prontid~ao, enquanto preenhia os lugares dos que desertaram om volunt�ariosmais jovens.73.5 O Lar do JardimNo entro da pen��nsula edênia, enontrava-se o enantador templo de pedra do Pai Universal,o santu�ario sagrado do Jardim. Ao norte, a sede administrativa foi estabeleida; ao sul, foramonstru��das as asas para os trabalhadores e as suas fam��lias; a oeste, os terrenos estavam reservadospara as esolas propostas para o sistema eduaional do Filho esperado, enquanto a \leste do �Eden"foram onstru��dos os domi��lios destinados aos Filhos prometidos e �a progênie imediata deles. Osplanos arquitetônios para o �Eden previam asas e terras abundantes para um milh~ao de sereshumanos.No momento da hegada de Ad~ao, embora apenas um quarto do Jardim estivesse pronto, haviamilhares de quilômetros de valetas de irriga�~ao terminadas e mais de vinte mil quilômetros de viase estradas pavimentadas. Havia um pouo mais do que ino mil onstru�~oes de tijolos nos v�ariossetores, e �arvores e plantas al�em da onta. Era de sete o maior n�umero de asas que ompunhamqualquer onglomerado no parque. E, embora as estruturas do Jardim fossem simples, eram bastanteart��stias. As estradas e as vias eram bem onstru��das, e a ornamenta�~ao da paisagem, re�nada.Os dispositivos sanit�arios do Jardim eram mais adiantados do que qualquer oisa que houvessesido feita anteriormente em Urantia. A �agua, para beber, no �Eden era mantida pot�avel por meio daobservânia r��gida de regulamenta�~oes sanit�arias destinadas a onservar a sua pureza. Durante essestempos iniiais, muita omplia�~ao adveio da negligênia dessas regras, mas Van, gradativamente,inulou nos seus ompanheiros a importânia de n~ao permitir que nada a��sse nos reservat�orios de�agua do Jardim.Antes que a rede do sistema de esgotos houvesse sido implantada, os edenitas enterravam es-rupulosamente todo lixo ou material em deomposi�~ao. Os inspetores de Amadon faziam as suasrondas todos os dias, �a proura de ausas poss��veis de doen�as. Os urantianos s�o redespertaram asua onsiênia para a importânia da preven�~ao de doen�as humanas em tempos posteriores, noss�eulos dezenove e vinte. Antes da interrup�~ao do regime Adâmio, um sistema oberto de ondutosde tijolos para a rede de esgotos havia sido onstru��do, orrendo por baixo dos muros e desemboandono rio do �Eden, a mais de um quilômetro e meio adiante do muro externo, o menor, do Jardim.Na �epoa da hegada de Ad~ao, a maior parte das plantas daquela regi~ao do mundo estava sendo794



ultivada no �Eden. E muitas das frutas, ereais e nozes j�a haviam sido grandemente aperfei�oadas.Muitos dos legumes e ereais modernos foram ultivados ali, pela primeira vez, mas dezenas devariedades de plantas omest��veis foram subseq�uentemente perdidas para o mundo.Cera de ino por ento do Jardim destinava-se a um ultivo altamente arti�ial, quinze porento estavam parialmente ultivados e o remanesente foi deixado em um estado mais ou menosnatural, aguardando a hegada de Ad~ao, pois se onsiderou melhor terminar o parque de aordo omas id�eias dele.E, assim, o Jardim do �Eden se fez preparado para reeber o Ad~ao prometido e a sua onsorte. Eesse Jardim teria honrado um mundo sob administra�~ao perfeionada e ontrole normal. Ad~ao eEva �aram muito satisfeitos om o plano geral do �Eden, embora houvessem feito muitas mudan�asnas mob��lias das suas pr�oprias moradas pessoais.Embora o trabalho de embelezamento mal houvesse sido aabado na �epoa da hegada de Ad~ao,o loal j�a era uma preiosidade de beleza botânia; e, durante a primeira temporada da sua estadano �Eden, todo o Jardim tomou uma nova forma e assumiu novas propor�~oes de beleza e grandeza.Nuna, antes dessa �epoa nem depois, Urantia foi o abrigo de uma exposi�~ao de hortiultura eagriultura t~ao ompleta e de tal beleza.73.6 A �Arvore da VidaNo entro do templo do Jardim, Van plantou a �arvore da vida, guardada por tanto tempo, ujasfolhas eram para a \ura das na�~oes", e ujos frutos, por tanto tempo, haviam-no sustentado naTerra. Van sabia muito bem que Ad~ao e Eva tamb�em dependeriam dessa d�adiva de Edêntia para amanuten�~ao das suas vidas, assim que apareessem em Urantia na forma material.Os Filhos Materiais, quando nas apitais dos sistemas, n~ao neessitam da �arvore da vida para o seusustento. Apenas quando s~ao repessoalizados nos planetas �e que eles dependem desse omplementopara a imortalidade f��sia.�E poss��vel que \�arvore do onheimento do bem e do mal" possa ser uma express~ao, de sentido�gurado, uma designa�~ao simb�olia que abranja uma enorme quantidade de experiênias humanas,mas a \�arvore da vida" n~ao foi um mito; ela era real e, por um per��odo longo, esteve presente emUrantia. Quando os Alt��ssimos de Edêntia aprovaram a designa�~ao de Calig�astia omo o Pr��nipePlanet�ario de Urantia e os em idad~aos de Jerus�em omo os membros do seu orpo de assessoriaadministrativa, eles enviaram ao planeta, por interm�edio dos Melquisedeques, um arbusto de Edêntia,e essa planta reseu e transformou-se na �arvore da vida em Urantia. Essa forma de vida n~aointeligente �e nativa nas esferas-sede da onstela�~ao, sendo tamb�em enontrada nos mundos-sede douniverso loal e dos superuniversos, bem omo nas esferas de Havona, mas n~ao nas apitais dossistemas.Essa superplanta armazenava ertas energias do espa�o que s~ao ant��dotos para os elementos queproduzem os efeitos do envelheimento na existênia animal. A fruta da �arvore da vida era omo umabateria de armazenamento de uma superqu��mia, que, quando ingerida, libera misteriosamente a for�aque o universo tem de prolongamento da vida. Essa forma de sustento era totalmente in�util para osseres evoluion�arios omuns de Urantia, mas era espei�amente �util aos em membros materializadosdo orpo de assessores de Calig�astia e aos em andonitas modi�ados que haviam ontribu��do omos seus plasmas vitais para o orpo de assessores do Pr��nipe, e a quem, em retribui�~ao, foi dadotornarem-se possuidores daquele omplemento de vida que lhes tornou poss��vel utilizar a fruta da�arvore da vida para prolongar, por um tempo indeterminado, as suas existênias que, de outro modo,seriam omo as dos mortais.Durante os dias do governo do Pr��nipe, a �arvore estava resendo na terra, no anteiro entral e795



irular do templo do Pai. Quando elodiu a rebeli~ao, ela foi re-ultivada do seu n�uleo entral porVan e seus ompanheiros no seu aampamento tempor�ario. Esse arbusto de Edêntia, em seguida, foilevado para um retiro nos planaltos, onde serviu, tanto a Van quanto a Amadon, por mais de entoe inq�uenta mil anos.Quando Van e os seus ompanheiros prepararam o Jardim para Ad~ao e Eva, eles transplantarama �arvore de Edêntia para o Jardim do �Eden, onde, de novo, ela reseu no adro entral irular de umoutro templo dediado ao Pai. Ent~ao, Ad~ao e Eva periodiamente ompartilharam dos seus frutospara manter a sua forma dual de vida f��sia.Quando os planos do Filho Material foram desenaminhados, n~ao foi permitido a Ad~ao e �a suafam��lia levar o n�uleo da �arvore para fora do Jardim. Quando os noditas invadiram o �Eden, foi-lhes dito que se tornariam omo \deuses se eles omessem do fruto da �arvore da vida". Para suasurpresa, eles enontraram-na desguarneida e puderam omer livremente do seu fruto durante anos,mas nada lhes suedeu; eles eram todos mortais materiais do reino; faltava-lhes aquela dota�~ao queatuava omo omplemento do fruto da �arvore. E furiosos �aram om a pr�opria inapaidade debene�iar-se da �arvore da vida e, em onseq�uênia de uma das suas guerras internas, o templo ea �arvore foram ambos destru��dos pelo fogo; apenas a parede de pedra permaneeu de p�e at�e que oJardim posteriormente submergisse. Esse foi o segundo templo do Pai a desapareer.E, agora, toda a arne em Urantia deve seguir o urso de vida e morte. Ad~ao, Eva, os seus �lhose os �lhos dos seus �lhos, junto om os seus oligados, todos pereeram om o orrer do tempo,tornando-se, assim, sujeitos ao esquema de asens~ao do universo loal, no qual a ressurrei�~ao nosmundos das mans~oes oorre em seguida �a morte material.73.7 O Destino do �EdenDepois que Ad~ao o deixou, o primeiro Jardim foi oupado variadamente pelos noditas, pelos utitase pelos suntitas. Posteriormente, tornou-se a morada dos noditas do norte que se opunham a oo-perar om os adamitas. A pen��nsula, ap�os Ad~ao haver deixado o Jardim, esteve invadida por essesnoditas inferiores durante quase quatro mil anos, quando, em onseq�uênia da atividade violenta dosvul~oes da vizinhan�a e da submers~ao da ponte terrestre que ligava a Si��lia �a �Afria, o fundo do marMediterrâneo a leste afundou, levando para baixo das �aguas toda a pen��nsula Edênia. Conomi-tantemente om essa imensa submers~ao, a linha da osta oriental do Mediterrâneo foi grandementeelevada. E esse foi o �m da mais bela ria�~ao natural que Urantia jamais abrigou. O afundamenton~ao foi s�ubito, v�arias entenas de anos foram neess�arias para submergir ompletamente toda apen��nsula.N�os n~ao podemos onsiderar esse desapareimento do Jardim omo sendo, de nenhum modo,resultado de um malogro dos planos divinos nem resultado dos erros de Ad~ao e Eva. Consideramosa submers~ao do �Eden apenas um aonteimento natural, mas paree-nos que a data do afundamentodo Jardim haja sido programada para aonteer por volta da data em que se teriam aumuladoreservas tais da ra�a violeta que fossem su�ientes para empreender o trabalho de reabilitar os povosdo mundo.Os Melquisedeques aonselharam Ad~ao a n~ao iniiar o programa de eleva�~ao raial e de misturadas ra�as antes que a sua pr�opria fam��lia alan�asse o n�umero de meio milh~ao de pessoas. Nuna sepretendera que o Jardim fosse a morada permanente dos adamitas. Eles deviam tornar-se emiss�ariosde uma nova vida para todo o mundo; eles deviam mobilizar-se para outorgar-se, generosamente, �asra�as neessitadas da Terra.As instru�~oes dadas a Ad~ao pelos Melquisedeques impliavam que ele deveria estabeleer sedesraiais, ontinentais e divisionais que �ariam a argo dos seus �lhos e �lhas imediatos, enquanto796



ele e Eva deviam dividir o seu tempo entre essas v�arias apitais do mundo, omo onselheiros eoordenadores da ministra�~ao, de âmbito mundial, da eleva�~ao biol�ogia de avan�o inteletual e dereabilita�~ao moral.[Apresentado por Solônia, a ser�a�a \voz do Jardim".℄
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Cap��tulo 74Ad~ao e EvaAD~AO E EVA hegaram a Urantia 37 848 anos antes do ano 1934 d.C. Era meia esta�~ao, e o Jardimestava em um pio de oresimento quando hegaram. E foi ao meio-dia, sem pr�evio an�unio, quedois transportes ser�a�os, aompanhados pelo pessoal de Jerus�em, os enarregados do transporte doselevadores biol�ogios at�e Urantia, aterrissaram suavemente na superf��ie do planeta em rota�~ao, navizinhan�a do templo do Pai Universal. Todo o trabalho de rematerializa�~ao dos orpos de Ad~ao eEva foi exeutado dentro dos reintos daquele santu�ario, reentemente riado. E, desde o momentoda hegada, passaram-se dez dias at�e que eles fossem reriados na forma humana dual, para seremapresentados omo os novos governantes do mundo. Eles reuperaram a onsiênia simultaneamente.Os Filhos e Filhas Materiais sempre servem juntos. �E parte da essênia do servi�o deles, em todosos tempos e todos os lugares, n~ao se separarem jamais. Eles est~ao destinados a trabalhar aos pares;raramente funionam separadamente.74.1 Ad~ao e Eva em Jerus�emO Ad~ao e a Eva planet�arios de Urantia eram membros do orpo sênior de Filhos Materiais de Jerus�em;e ali estavam insritos onjuntamente sob o n�umero 14 311. Eles perteniam �a tereira s�erie f��sia etinham em torno de dois metros e inq�uenta de altura.Na �epoa em que Ad~ao foi esolhido para vir para Urantia, ele estava servindo, om a sua om-panheira, nos laborat�orios de ensaios e de provas f��sias de Jerus�em. Por mais de quinze mil anos,eles haviam sido diretores da divis~ao de energia experimental apliada �a modi�a�~ao de formas vivas.Bem antes disso, haviam sido instrutores nas esolas de idadania para re�em-hegados em Jerus�em.E deve-se ter tudo isso em mente ao se onsiderar a narrativa da sua onduta posterior em Urantia.Quando foi emitida a prolama�~ao onvoando volunt�arios para a miss~ao da aventura Adâmiaem Urantia, todo o orpo sênior de Filhos e Filhas Materiais fez-se volunt�ario. Os examinadoresMelquisedeques, om a aprova�~ao de Lanaforge e dos Alt��ssimos de Edêntia, �nalmente esolheramo Ad~ao e a Eva que vieram posteriormente a funionar omo os elevadores biol�ogios de Urantia.Ad~ao e Eva haviam permaneido leais a Mihael durante a rebeli~ao de L�uifer; o asal, ontudo,foi onvoado perante o Soberano do Sistema e o seu gabinete inteiro, para serem examinados ereeberem instru�~oes. Os detalhes dos assuntos de Urantia foram-lhes totalmente apresentados; elesforam exaustivamente instru��dos quanto aos planos que deveriam seguir, ao aeitarem as responsa-bilidades do governo de um mundo t~ao transtornado por onitos. Foram oloados sob juramentosonjuntos de lealdade aos Alt��ssimos de Edêntia e a Mihael de S�alvington. E foram devidamenteaonselhados a onsiderar a si pr�oprios omo subordinados ao orpo de administradores Melquisede-ques de Urantia, at�e que esse orpo de governo julgasse adequado entregar a dire�~ao do mundo aoenargo deles. 799



Esse par de Jerus�em deixou para tr�as de si, na apital de Satânia e em outros loais, em desenden-tes - inq�uenta �lhos e inq�uenta �lhas - , riaturas magn���as que haviam esapado das armadilhasda progress~ao e que estavam todos funionando omo ��eis servidores, gozando da on�an�a do uni-verso na �epoa da partida dos seus pais para Urantia. Esses �lhos estavam todos presentes ao belotemplo dos Filhos Materiais, para assistir aos atos de despedida, ligados �as �ultimas erimônias daaeita�~ao da outorga. Eles aompanharam os seus progenitores at�e a sede da desmaterializa�~ao dasua ordem e foram os �ultimos a despedir-se deles e a desejar-lhes o êxito divino, enquanto os doisadormeiam na perda da onsiênia da pessoalidade que preede a prepara�~ao para o transporteser�a�o. Os �lhos passaram juntos algum tempo no onv��vio da fam��lia, rejubilando-se de que osseus pais fossem, em breve, tornar-se os hefes vis��veis, em realidade, os governantes exlusivos doplaneta 606 do sistema de Satânia.E assim Ad~ao e Eva deixaram Jerus�em, em meio �a alama�~ao e aos bons votos dos seus idad~aos.Eles partiram para as suas novas responsabilidades, equipados adequadamente e plenamente ins-tru��dos quanto a todos os deveres e perigos que enontrariam em Urantia.74.2 A Chegada de Ad~ao e EvaAd~ao e Eva adormeeram em Jerus�em e, quando aordaram no templo do Pai em Urantia, na presen�ada imponente multid~ao reunida para dar-lhes as boas-vindas, eles �aram fae a fae om dois seresde quem eles muito haviam ouvido falar, Van e o seu �el ompanheiro Amadon. Esses dois her�ois daseess~ao de Calig�astia foram os primeiros a saud�a-los no seu novo lar no Jardim.A l��ngua do �Eden era um dialeto andônio, que era o que Amadon falava. Van e Amadon haviammelhorado bastante essa l��ngua, riando um novo alfabeto de vinte e quatro letras, e esperavam vê-latransformar-se na l��ngua de Urantia, quando a ultura Edênia se espalhasse pelo mundo. Ad~ao eEva j�a haviam aprendido e dominavam esse dialeto humano antes de partirem de Jerus�em, de modoque aquele �lho de Andon ouviu o eminente novo governante do seu mundo dirigir-se a ele na suapr�opria l��ngua.E, naquele dia, houve grande emo�~ao e alegria em todo o �Eden, enquanto os orredores apressaram-se para busar os pombos-orreios reunidos de loais pr�oximos e distantes, gritando: \Soltem osp�assaros; que eles levem a nova de que o Filho prometido hegou". Centenas de olônias de rentes,ano ap�os ano, haviam mantido �elmente as reservas desses pombos de ria�~ao dom�estia exatamentepara tal oasi~ao.Na medida em que a nova da hegada de Ad~ao espalhou-se at�e longe, milhares de membros dastribos das proximidades aeitaram os ensinamentos de Van e Amadon, enquanto durante meses emeses os peregrinos ontinuaram a auir ao �Eden, para saudar Ad~ao e Eva e homenagear o Pai n~aovis��vel de todos.Logo depois do despertar, Ad~ao e Eva foram aompanhados at�e a reep�~ao formal na grandeeleva�~ao ao norte do templo. Essa olina natural fora ampliada e preparada para a instala�~ao dosnovos governantes do mundo. Ali, ao meio-dia, o omitê de reep�~ao de Urantia deu as boas-vindas aesse Filho e a essa Filha do sistema de Satânia. Amadon era quem presidia ao omitê, que onstavade doze membros, abrangendo um representante de ada uma das seis ra�as sangiques; o dirigenteem exer��io das riaturas intermedi�arias; Annan, �lha e porta-voz leal dos noditas; No�e, �lho doarquiteto e onstrutor do Jardim e exeutor dos planos do seu faleido pai; e os dois Portadores daVida residentes.O ato seguinte foi a entrega do enargo da ust�odia planet�aria a Ad~ao e Eva, feita pelo Melqui-sedeque sênior, dirigente do onselho dos administradores de Urantia. O Filho e a Filha Materiais�zeram o juramento de �delidade aos Alt��ssimos de Norlatiadeque e Mihael de N�ebadon e foram800



prolamados governantes de Urantia por Van, que ent~ao renuniou �a autoridade titular, a qual pormais de ento e inq�uenta mil anos ele vinha mantendo, em virtude de um ato dos administradoresMelquisedeques.E Ad~ao e Eva foram vestidos om os mantos reais nessa oasi~ao, momento da sua entroniza�~aoformal no governo do mundo. Nem todas as artes de Dalam�atia haviam sido perdidas para o mundo;a teelagem era ainda pratiada nos dias do �Eden.Ent~ao, foram ouvidas a prolama�~ao do aranjo e a voz de Gabriel que, por transmiss~ao, deretouo julgamento da segunda lista de hamada de Urantia e a ressurrei�~ao dos sobreviventes adormeidosda segunda dispensa�~ao de gra�a e de miseri�ordia ao planeta 606 de Satânia. A dispensa�~ao doPr��nipe havia passado; a idade de Ad~ao, a tereira �epoa planet�aria, abriu-se em meio a enasde grandeza e de simpliidade; e os novos governantes de Urantia ome�aram o seu reinado sobondi�~oes aparentemente favor�aveis, n~ao obstante a onfus~ao de âmbito mundial oasionada pelafalta de oopera�~ao daquele que o preedera em autoridade no planeta.74.3 Ad~ao e Eva Aprendem sobre o PlanetaE agora, depois da sua instala�~ao formal, Ad~ao e Eva tornam-se onsientes, dolorosamente, doseu isolamento planet�ario. Sileniosas estavam as transmiss~oes t~ao familiares para eles, e ausentesestavam todos os iruitos de omunia�~ao extraplanet�aria. Os seus ompanheiros de Jerus�em haviamido para mundos onde tudo se passava normalmente, om um Pr��nipe Planet�ario bem estabeleido eum orpo de assessores experientes e ompetentes, prontos para reebê-los e ooperar om eles duranteo in��io da experiênia deles em tais mundos. Todavia, em Urantia, a rebeli~ao havia modi�ado tudo.Aqui, o Pr��nipe Planet�ario estava muito presente e, ainda que privado de quase todo o seu poder defazer o mal, ele era ainda apaz de tornar dif��il e, em uma erta medida, arrisada a tarefa de Ad~aoe Eva. Eram um Filho e uma Filha de Jerus�em, irunspetos e desiludidos aqueles que passearamnaquela noite pelo Jardim, sob o brilho da lua heia, falando de planos para o dia seguinte.Assim terminou o primeiro dia de Ad~ao e Eva na Urantia isolada, o onfuso planeta da trai�~aode Calig�astia; e eles andaram e onversaram at�e tarde da noite, a primeira noite deles na Terra - esentiram-se muito s�os.O segundo dia de Ad~ao na Terra foi passado em uma reuni~ao om os administradores planet�ariose o onselho onsultor. Pelos Melquisedeques e seus olaboradores, Ad~ao e Eva souberam mais sobreos detalhes da rebeli~ao de Calig�astia e sobre o efeito que essa seess~ao teve sobre o progresso domundo. E foi, no todo, uma hist�oria desenorajadora, esse longo relato dos desmandos nos assuntosmundiais. Souberam de todos os fatos a respeito do olapso ompleto do esquema de Calig�astia paraaelerar o proesso de evolu�~ao soial. Eles tamb�em hegaram a uma plena ompreens~ao da louuraque fora tentar realizar o avan�o planet�ario independentemente do plano divino de progresso. Eassim terminou um dia triste, mas eslareedor - o segundo dia deles em Urantia.O tereiro dia foi dediado a uma inspe�~ao do Jardim. Nos imensos p�assaros de transporte - osfandores - , Ad~ao e Eva viram, l�a de ima, as vastas extens~oes do Jardim, enquanto eram arregadosno ar por sobre esse que era o loal mais belo da Terra. Esse dia de inspe�~ao terminou om umenorme banquete em honra a todos aqueles que haviam trabalhado para riar esse jardim de beleza ede grandeza Edênia. E novamente, tarde na noite do seu tereiro dia, o Filho e a sua ompanheiraaminharam no Jardim e falaram sobre a imensid~ao dos seus problemas.No quarto dia, Ad~ao e Eva disursaram para uma assembl�eia do Jardim. Do monte inaugural, elesfalaram ao povo a respeito dos seus planos para a reabilita�~ao do mundo e esbo�aram os m�etodospelos quais eles iriam busar redimir a ultura soial de Urantia, dos n��veis baixos at�e os quais a��ra,em resultado do peado e da rebeli~ao. Esse foi um grande dia, e terminou om uma festa para801



o onselho de homens e mulheres que foram seleionados para assumir responsabilidades na novaadministra�~ao dos assuntos mundiais. E notai bem: havia mulheres e homens tamb�em nesse grupo,e essa era a primeira vez que uma oisa assim oorria na Terra, desde os dias da Dalam�atia! Era umainova�~ao assombrosa ontemplar Eva, uma mulher, partilhando as honras e as responsabilidades dosassuntos do mundo om um homem. E, assim, terminou o quarto dia na Terra.O quinto dia foi oupado om a organiza�~ao do governo tempor�ario, a administra�~ao que deviafunionar at�e que os administradores Melquisedeques deixassem Urantia.O sexto dia foi dediado a uma inspe�~ao dos numerosos tipos de homens e animais. Ao longodos muros do lado leste do �Eden, Ad~ao e Eva foram esoltados durante todo o dia, observando avida animal do planeta e tendo um entendimento melhor sobre o que deveria ser feito para revertera onfus~ao transformando-a em ordem, em um mundo habitado por tal variedade de riaturas vivas.Muito surpreendeu aos que aompanhavam Ad~ao nessa viagem, observar que ele entendia total-mente sobre a natureza e a fun�~ao dos milhares e milhares de animais mostrados a ele. No mesmoinstante em que ele olhava um animal, ele indiava a sua natureza e omportamento. Ad~ao podia daros nomes e a desri�~ao da origem, da natureza e da fun�~ao de todas as riaturas materiais que via.Aqueles que o onduziam nessa viagem de inspe�~ao n~ao sabiam que o novo governante do mundo eraum dos mais peritos anatomistas de toda a Satânia; e Eva era igualmente onheedora. Ad~ao deixouos seus ompanheiros estupefatos, ao desrever uma quantidade imensa de oisas vivas pequenasdemais para serem vistas pelos olhos humanos.Quando terminou o sexto dia de permanênia na Terra, Ad~ao e Eva desansaram pela primeiravez no seu novo lar no \leste do �Eden". Os primeiros seis dias da aventura em Urantia haviam sidobastante heios e eles aguardavam, om grande prazer, ter um dia inteiro livre.As irunstânias, por�em, assim n~ao permitiram. O aonteido no dia que passara, no qualAd~ao falara t~ao inteligentemente e t~ao profundamente sobre a vida animal de Urantia, al�em do seudisurso inaugural, heio de mestria e feito om o enanto que lhe era peuliar, tinham de um talmodo onquistado os ora�~oes e os inteletos dos moradores do Jardim, que todos �aram n~ao s�o deora�~ao aberto para aeitar o Filho e a Filha re�em-hegados de Jerus�em omo governantes, mas amaioria estava a ponto de prostrar-se diante deles e de ultu�a-los omo deuses.74.4 A Primeira Insurrei�~aoNaquela noite, a que se seguiu ao sexto dia, enquanto Ad~ao e Eva estavam adormeidos, oisasestranhas estavam aonteendo na vizinhan�a do templo do Pai, no setor entral do �Eden. Ali,sob os raios does da lua, entenas de homens e mulheres heios de emo�~ao e entusiasmo, durantehoras, esutaram os argumentos apaixonados dos seus l��deres. Eles tinham boas inten�~oes, massimplesmente n~ao onseguiam entender a simpliidade dos modos fraternais e demor�atios dos seusnovos governantes. E, muito antes do naser do dia, os novos administradores tempor�arios dosassuntos do mundo hegaram �a onlus~ao virtualmente unânime de que Ad~ao e a sua ompanheiraeram exageradamente introvertidos e modestos. E deidiram que a Divindade havia desido �a Terraem forma orp�orea, que Ad~ao e Eva eram, na realidade, deuses ou, de qualquer modo, estavam quasenesse estado, a ponto de serem dignos de uma reverênia adoradora.Os inr��veis aonteimentos dos primeiros seis dias de Ad~ao e Eva na Terra haviam sido fortesdemais para as mentes despreparadas at�e mesmo dos melhores homens da Terra; as suas abe�asestavam omo que em um turbilh~ao, e eles haviam-se deixado levar pela proposta de trazer o nobrepar at�e o templo do Pai, em pleno meio-dia, de modo que todos pudessem inlinar-se em adora�~aorespeitosa e prostrar-se em humilde submiss~ao. E os habitantes do Jardim estavam sendo realmentesineros em tudo isso. 802



Van protestou. Amadon estava ausente, fora enarregado da guarda de honra que permaneeriaom Ad~ao e Eva por toda a noite. Mas o protesto de Van foi posto de lado. Foi-lhe dito quetamb�em ele era por demais modesto, que tamb�em n~ao se assumia; e que mesmo ele pr�oprio n~aoestava longe de ser um deus, ou, ent~ao, omo teria ele vivido por tanto tempo na Terra, e se n~ao fora,omo havia ausado um aonteimento t~ao importante omo a vinda de Ad~ao? E, omo os edenitassuperexitados estavam a ponto de agarr�a-lo e de arreg�a-lo at�e o monte para adora�~ao, Van saiude perto da multid~ao e, sendo apaz de omuniar-se om as riaturas intermedi�arias, enviou o l��derdelas om toda pressa at�e Ad~ao.Era j�a quase a hora do alvoreer do s�etimo dia deles, na Terra, quando Ad~ao e Eva souberamdas alarmantes novidades da proposta desses mortais bem-intenionados, mas desguiados; e ent~ao,ao mesmo tempo em que os p�assaros de transporte estavam j�a batendo as asas para bus�a-los elev�a-los ao templo, as riaturas intermedi�arias, sendo apazes de fazer tais oisas, transportaramAd~ao e Eva ao templo do Pai. Era bem edo na manh~a desse s�etimo dia e, do monte onde tinhamsido reentemente reebidos, Ad~ao adiantou-se para expliar sobre as ordens dos �lhos divinos edeixou laro para aquelas mentes terrenas que apenas o Pai e aqueles a quem ele designava podiamser ultuados ou adorados. Ad~ao deixou bastante laro que ele aeitaria qualquer honraria e quereeberia mesmo todo o respeito, mas nuna a adora�~ao!Foi um dia memor�avel e, pouo antes do meio-dia, quase no momento da hegada do mensageiroser�a�o trazendo a not��ia de que Jerus�em tomara onheimento da instala�~ao dos governantes domundo, Ad~ao e Eva, destaando-se da multid~ao, apontaram para o templo do Pai e disseram: \Ideagora at�e o emblema material da presen�a invis��vel do Pai e urvai-vos em adora�~ao a Ele que nos feza todos e que nos mant�em vivos. E que esse ato seja a promessa sinera de que v�os n~ao sereis nunamais tentados a adorar a ningu�em sen~ao a Deus". E eles �zeram omo Ad~ao lhes havia mandado. OFilho e a Filha Materiais permaneeram de p�e om as abe�as inlinadas, naquele pequeno monte,enquanto o povo se prostrava �a volta do templo.E essa foi a origem da tradi�~ao do sabat, o dia do s�abado. Sempre, no �Eden, o s�etimo dia foidevotado �a reuni~ao do meio-dia no templo; e o ostume de onsagrar o resto do dia �a ultura pessoalperdurou por muito tempo. A manh~a era dediada aos aperfei�oamentos f��sios; a hora do meio-dia, �aadora�~ao espiritual; a tarde, �a ultura da mente; enquanto a noite era passada em regozijo soial. Issonuna foi lei no �Eden, mas permaneeu omo ostume enquanto a administra�~ao Adâmia onservouo seu poder na Terra.74.5 A Administra�~ao de Ad~aoPor quase sete anos depois da hegada de Ad~ao, os administradores Melquisedeques permaneeramnos seus postos, mas a�nal hegou o momento em que eles passariam a administra�~ao dos assuntosdo mundo para Ad~ao e voltariam para Jerus�em.A despedida dos administradores levou um dia inteiro e, durante a noite, os Melquisedeques, indi-vidualmente, deram a Ad~ao e Eva os seus onselhos de despedida, om os melhores votos. Ad~ao, porv�arias vezes, pedira aos seus onselheiros que permaneessem na Terra om ele, mas os seus pedidosforam sempre negados. Era hegado o momento em que os Filhos Materiais deveriam assumir todaa responsabilidade pela ondu�~ao dos assuntos do mundo. E assim, �a meia-noite, os transportadoresser�a�os de Satânia deixaram o planeta om quatorze seres, levando-os a Jerus�em; o traslado de Vane Amadon oorreu simultaneamente om a partida dos doze Melquisedeques.Tudo esteve relativamente bem em Urantia durante um erto tempo, e pareeu que Ad~ao �nal-mente tornar-se-ia apaz de desenvolver algum plano para promover a expans~ao gradual da iviliza�~aoedênia. Seguindo os onselhos dos Melquisedeques, ele ome�ou a enorajar as artes da manufatura,om a id�eia de desenvolver rela�~oes de om�erio om o mundo exterior. Quando o �Eden desagregou-803



se, havia mais de em ateliês primitivos em funionamento, e amplas rela�~oes de om�erio om astribos vizinhas haviam sido estabeleidas.Durante idades, Ad~ao e Eva haviam sido instru��dos na t�enia de aperfei�oar um mundo emprontid~ao om as suas ontribui�~oes espeializadas para o avan�o da iviliza�~ao evoluion�aria; masagora eles se viam frente a problemas prementes, tais omo o estabeleimento da lei e da ordem emum mundo selvagem, de b�arbaros e seres humanos semiivilizados. �A parte a nata da popula�~ao daTerra, reunida no Jardim, apenas uns pouos grupos, aqui e ali, estavam prontos de fato para aolhera ultura Adâmia.Ad~ao fez um esfor�o her�oio e determinado para estabeleer um governo mundial, mas deparouom uma resistênia obstinada ontra ada modi�a�~ao. Ad~ao j�a havia oloado em opera�~ao umsistema de ontrole grupal, em todo o �Eden; havia onfederado todas essas ompanhias na ligaEdênia. Mas problemas realmente s�erios oorreram quando ele saiu do Jardim e prourou apliaressas id�eias junto �as tribos exteriores. No momento em que os olaboradores de Ad~ao ome�arama trabalhar fora do Jardim, depararam-se om a resistênia direta e bem planejada de Calig�astia eDalig�astia. O Pr��nipe a��do fora deposto omo governante do mundo, mas n~ao havia sido afastadodo planeta. Ele estava ainda presente na Terra e era apaz, pelo menos em uma erta medida, deresistir a todos os planos de Ad~ao para a reabilita�~ao da soiedade humana. Ad~ao tentou prevenir asra�as ontra Calig�astia, mas a tarefa foi di�ultada em muito, porque o seu arquiinimigo era invis��velaos olhos dos mortais.Mesmo entre os edenitas havia aquelas mentes onfusas que pendiam para os ensinamentos queCalig�astia disseminava, de uma liberdade pessoal desenfreada; e eles ausavam ontratempos sem�m para Ad~ao; estavam onstantemente perturbando os melhores planos de progress~ao ordeira ede desenvolvimento substanial. Ad~ao foi obrigado, �nalmente, a renuniar ao seu programa desoializa�~ao imediata e retomou o m�etodo de Van para a organiza�~ao, dividindo os edenitas emompanhias de em, om apit~aes em ada uma delas e tenentes respons�aveis para ada grupo dedez.Ad~ao e Eva vieram para instituir um governo representativo em lugar da monarquia, mas n~aoenontraram nenhum governo digno desse nome em toda a fae da Terra. Momentaneamente, Ad~aoabandonou todos os esfor�os de estabeleer um governo representativo e, antes do regime edênioentrar em olapso, ele teve êxito em estabeleer quase em entros omeriais e soiais, onde in-dividualidades fortes governavam no seu nome. A maioria desses entros havia sido organizadaanteriormente por Van e Amadon.O envio de embaixadores de uma tribo para outra data dos tempos de Ad~ao. Esse foi um grandepasso adiante na evolu�~ao do governo.74.6 A Vida Familiar de Ad~ao e EvaAs terras da fam��lia Adâmia abrangiam um pouo mais do que oito quilômetros quadrados. �Avolta desse dom��nio, haviam sido tomadas as providênias para alojar mais de trezentos mil seresda progênie de linhagem pura. Contudo, apenas a primeira unidade das onstru�~oes projetadas foionstru��da. Antes que o tamanho da fam��lia Adâmia resesse para al�em dessa reserva iniial, todoo plano Edênio foi alquebrado e o Jardim, evauado.Adamson foi o primogênito da ra�a violeta de Urantia, sendo seundado pela sua irm~a e porEvason, o segundo �lho de Ad~ao e Eva. Eva foi m~ae de ino rian�as antes que os Melquisedequespartissem - três �lhos e duas �lhas. Em seguida vieram dois gêmeos. Antes da falta, Eva onebeusessenta e três rian�as, trinta e duas �lhas e trinta e um �lhos. Quando Ad~ao e Eva deixaramo Jardim, a sua fam��lia onsistia de quatro gera�~oes, num total de 1 647 desendentes de pura804



linhagem. Eles tiveram quarenta e dois �lhos depois de haverem deixado o Jardim, sem ontar osdois desendentes de parenteso onjunto om uma linhagem mortal da Terra. E isso n~ao inlui adesendênia Adâmia entre os noditas e as ra�as evoluion�arias.As rian�as Adâmias n~ao tomavam leite de animais quando paravam de se nutrir do peito dam~ae, om um ano de idade. Eva tinha aesso ao leite de uma grande variedade de nozes e aos suosde muitas frutas e, onheendo inteiramente a qu��mia e a energia desses alimentos, ela os ombinavaadequadamente para a nutri�~ao dos seus �lhos at�e o apareimento dos dentes.Conquanto o ozimento fosse universalmente empregado fora do setor Adâmio do �Eden, n~ao seozinhava nada no lar de Ad~ao. Eles onsideravam os seus alimentos - frutas, nozes e ereais - j�apreparados quando amadureiam. E omiam uma vez por dia, pouo depois do meio-dia. Ad~ao eEva tamb�em absorviam \luz e energia" diretamente de ertas emana�~oes do espa�o, onjuntamenteom a ministra�~ao da �arvore da vida.Os orpos de Ad~ao e de Eva emitiam uma luz difusa, e eles sempre usavam roupas em onformidadeom os ostumes dos povos aos quais se ligaram. Embora usassem poua roupa durante o dia, �a noite�avam envoltos em obertas noturnas. A origem do halo tradiional que envolve as abe�as doshomens supostamente pios e santos retroage aos dias de Ad~ao e Eva. As emana�~oes dos seus orposeram t~ao fortemente obsureidas pela roupa, e sendo assim apenas a aur�eola que se irradiava dassuas abe�as era disern��vel. Os desendentes de Adamson sempre retratavam om esses halos o seuoneito de indiv��duos que se areditava serem extraordin�arios em desenvolvimento espiritual.Ad~ao e Eva podiam omuniar-se um om o outro e om os seus �lhos diretos a uma distâniade oitenta quilômetros. Essa troa de pensamentos era feita por meio das aur�eolas deliadas de g�as,loalizadas muito perto das estruturas do seu �erebro. Por meio desse meanismo, eles podiam enviare reeber osila�~oes de pensamentos. Esse poder, por�em, foi instantaneamente suspenso quando elesederam espa�o nas suas mentes para a dis�ordia e a desagrega�~ao do mal.As rian�as Adâmias freq�uentavam as suas pr�oprias esolas, at�e a idade de dezesseis anos; asmais jovens sendo ensinadas pelas mais velhas. Os pequeninos se alternavam nas atividades a adatrinta minutos, os maiores a ada hora. E, de erto, era uma vis~ao nova em Urantia observar essasrian�as de Ad~ao e Eva brinando, em atividades alegres e vivi�antes, s�o pelo prazer da divers~ao.Os jogos e o humor das ra�as dos dias atuais derivam-se todos das ra�as Adâmias. Os adamitas,todos, tinham uma elevada apreia�~ao da m�usia, bem omo um agudo senso de humor.A m�edia de idade para o noivado era dezoito anos, e esses jovens ent~ao iniiavam um urso dedois anos de instru�~ao e preparo para assumir as responsabilidades maritais. Aos vinte anos, elesestavam aptos para o asamento; e, depois do asamento, ome�avam o trabalho das suas vidas ouentravam em prepara�~ao espeial para ele.A pr�atia de algumas na�~oes posteriores, de permitir que nas fam��lias reais, supostamente desen-dentes dos deuses, os irm~aos se asassem om as irm~as, data das tradi�~oes das progênies Adâmias,pois eles n~ao podiam sen~ao asar-se entre irm~aos. As erimônias de asamento da primeira e segundagera�~ao do Jardim eram sempre o�iadas por Ad~ao e Eva.74.7 A Vida no JardimOs �lhos de Ad~ao, exeto pelos quatro anos em que freq�uentavam as esolas do oeste, viviam etrabalhavam no \leste do �Eden". Eram eduados inteletualmente at�e os dezesseis anos de idade, deaordo om os m�etodos das esolas de Jerus�em. Dos dezesseis aos vinte anos, eles instru��am-se nasesolas de Urantia, na outra extremidade do Jardim, servindo ali tamb�em omo professores para osgraus anteriores.Todo o prop�osito do sistema das esolas do oeste do Jardim era a soializa�~ao. Os per��odos805



matinais de rerea�~ao eram dediados �a hortiultura e �a agriultura pr�atias; os per��odos da tarde,aos jogos ompetitivos. As noites eram gastas em rela�~oes soiais e no ultivo de amizades pessoais.A edua�~ao religiosa e sexual era onsiderada dom��nio do lar, um dever dos pais.O ensino nessas esolas inlu��a a instru�~ao sobre:1. Sa�ude e uidados om o orpo.2. A regra de ouro, o modelo das rela�~oes soiais.3. A rela�~ao dos direitos individuais om os direitos grupais e as obriga�~oes omunit�arias.4. A hist�oria e a ultura das v�arias ra�as da Terra.5. Os m�etodos para implementar e fazer o om�erio mundial progredir.6. A oordena�~ao dos deveres e emo�~oes onitantes.7. O ultivo dos jogos, humor e substitutos ompetitivos para as lutas f��sias.As esolas e todas as atividades do Jardim de fato estavam sempre abertas aos visitantes. Osobservadores desarmados eram livremente admitidos ao �Eden, para visitas urtas. Para permaneerno Jardim, um urantiano tinha de ser \adotado". Ele reebia instru�~oes sobre o plano e sobre oprop�osito da outorga Adâmia, expressava a sua inten�~ao de aderir a essa miss~ao, e ent~ao fazia adelara�~ao de lealdade ao regime soial de Ad~ao e �a soberania espiritual do Pai Universal.As leis do Jardim eram baseadas nos �odigos mais antigos da Dalam�atia e foram promulgadas sobsete diretrizes:1. As leis sanit�arias e de sa�ude.2. As regulamenta�~oes soiais do Jardim.3. O �odigo das negoia�~oes e do om�erio.4. As leis da onduta eq�uitativa e das ompeti�~oes.5. As leis da vida familiar.6. O �odigo ivil da regra de ouro.7. Os sete mandamentos da lei moral suprema.A lei moral do �Eden era pouo diferente dos sete mandamentos da Dalam�atia. Mas os adamitasensinavam muitas outras raz~oes para esses mandamentos: por exemplo, a respeito da injun�~ao ontrao homi��dio, a presen�a do Ajustador do Pensamento residente foi dada omo um motivo a mais paran~ao se destruir a vida humana. Eles ensinavam que \aquele que derramar o sangue humano ter�a oseu pr�oprio sangue derramado pelo homem, pois Deus fez o homem �a sua imagem".A hora da adora�~ao p�ublia no �Eden era o meio-dia; o pôr-do-sol era a hora da adora�~ao familiar.Ad~ao fez o que podia para desenorajar o uso de ora�~oes prontas, ensinando que a ora�~ao e�azdevia ser integralmente individual, que devia ser o \desejo da alma"; mas os edenitas ontinuarama usar as prees e as formas transmitidas nos tempos da Dalam�atia. Ad~ao tamb�em se esfor�ou parasubstituir os sarif��ios de sangue, nas erimônias religiosas, pelas oferendas de frutos da terra, maspouo progresso havia sido feito antes da desagrega�~ao do Jardim.Ad~ao tentou ensinar �as ra�as sobre a igualdade dos sexos. O modo pelo qual Eva trabalhava aolado do seu marido exeria uma profunda impress~ao sobre todos os moradores do Jardim. Ad~aoensinara a eles, de�nitivamente, que a mulher, em igualdade om o homem, ontribui om aquelesfatores da vida que se unem para formar um novo ser. At�e ent~ao, a humanidade havia presumido quetoda a proria�~ao residia \na for�a do pai para gerar"; e havia onsiderado a m~ae omo um simplesinstrumento para nutrir aqueles que naseriam e amamentar o re�em-nasido.Ad~ao ensinou aos seus ontemporâneos tudo o que podiam ompreender e isso, relativamente806



falando, n~ao era muito. Entretanto, os �lhos mais inteligentes das ra�as da Terra aguardavamansiosamente a �epoa em que lhes seria permitido asar-se om os �lhos superiores da ra�a violeta. Eem que mundo diferente Urantia n~ao se teria transformado, se esse grande plano de eleva�~ao das ra�ashouvesse sido levado adiante! Mesmo sendo omo foi, ganhos imensos resultaram da poua quantidadedo sangue dessa ra�a importada a qual foi assegurada inidentalmente aos povos evoluion�arios.E, assim, Ad~ao trabalhou para o bem-estar e para a eleva�~ao do mundo da sua permanênia.Todavia, era uma tarefa dif��il onduzir esses povos mesti�os e misigenados por um aminho melhor.74.8 A Lenda da Cria�~aoA hist�oria da ria�~ao de Urantia, em seis dias, foi baseada na tradi�~ao de que Ad~ao e Eva haviamdemorado exatamente seis dias para o seu estudo iniial do Jardim. Essa irunstânia onferiuuma rati�a�~ao quase sagrada ao per��odo de tempo da semana originalmente introduzido pelos da-lamatianos. O tempo de seis dias que Ad~ao passou inspeionando o Jardim e formulando os planospreliminares para a sua organiza�~ao n~ao foi preonebido; foi trabalhado dia a dia. A esolha dos�etimo dia para a adora�~ao foi totalmente inidental, e ligada aos fatos aqui narrados.A lenda de que o mundo foi riado em seis dias veio bem posteriormente; de fato surgiu mais detrinta mil anos mais tarde. Um aspeto da narrativa, o repentino surgimento do sol e da lua, podeter tido origem nas tradi�~oes de que o mundo haja outrora emergido subitamente de uma nuvemdensa de part��ulas diminutas do espa�o, que, durante muito tempo, haviam obsureido tanto o solquanto a lua.A hist�oria de que Eva fora riada da ostela de Ad~ao �e uma ondensa�~ao onfusa da hegadaAdâmia e da irurgia eleste, ligada �a troa de substânias vivas assoiadas �a vinda do orpo deassessores orp�oreos do Pr��nipe Planet�ario, mais de quatroentos e inq�uenta mil anos antes.A maioria dos povos do mundo tem sido inueniada pelas tradi�~oes de que Ad~ao e Eva tinhamformas f��sias riadas para eles quando da sua hegada em Urantia. A ren�a de que o homem foiriado do barro era quase universal no hemisf�erio oriental; essa tradi�~ao pode ser enontrada desdeas Ilhas Filipinas at�e a �Afria, dando a volta ao mundo. E muitos grupos aeitaram essa hist�oriado homem vindo do barro, por alguma forma de ria�~ao espeial, no lugar das ren�as anteriores naria�~ao progressiva - a evolu�~ao.Fora das inuênias da Dalam�atia e do �Eden, a humanidade tinha a tendênia a areditar naasens~ao gradual da ra�a humana. A evolu�~ao n~ao �e uma desoberta moderna; os antigos entendiamo ar�ater lento e evoluion�ario do progresso humano. Desde o in��io da sua iviliza�~ao, os gregostinham id�eias laras sobre isso, apesar da sua proximidade da Mesopotâmia. Embora as v�ariasra�as da Terra tenham se onfundido nas suas no�~oes de evolu�~ao, entretanto, muitas das tribosprimitivas areditavam e ensinavam que eram desendentes de v�arios animais. Os povos primitivostinham o h�abito de esolher para seus \totens" os animais da sua origem presumida. Certas tribos de��ndios norte-amerianos areditavam haverem tido a sua origem nos astores e oiotes. Certas tribosafrianas ensinam que s~ao desendentes de hienas; uma tribo malaia, que desendem dos lêmures;um grupo de Nova Guin�e, que os seus membros vêm do papagaio.Os babilônios, em onseq�uênia do seu ontato direto om os remanesentes da iviliza�~ao dosadamitas, ampliaram e tornaram mais bela a hist�oria da ria�~ao do homem; eles ensinaram que estedesendia diretamente dos deuses. E atinham-se a uma origem aristor�atia da ra�a, a qual erainompat��vel at�e mesmo om a doutrina da ria�~ao a partir do barro.O relato do Antigo Testamento sobre a ria�~ao data de uma �epoa muito posterior a Mois�es; elenuna ensinou aos hebreus uma hist�oria t~ao distorida. Ele apresentou, sim, uma narrativa simplese ondensada da ria�~ao aos israelitas, esperando om isso aumentar o seu apelo de adora�~ao do807



Criador, o Pai Universal, a quem ele hamava de o Senhor Deus de Israel.Nos seus ensinamentos iniiais, om muita sabedoria, Mois�es n~ao tentou ir at�e antes da �epoa deAd~ao e, posto que foi o instrutor supremo dos hebreus, as hist�orias de Ad~ao tornaram-se intimamenteassoiadas om as da ria�~ao. Que as tradi�~oes iniiais reonheiam as iviliza�~oes pr�e-Adâmias �evisivelmente mostrado pelo fato de que os editores posteriores, om a inten�~ao de erradiar todasas referênias aos assuntos humanos antes da �epoa de Ad~ao, esqueeram-se de retirar a referêniaindiadora da emigra�~ao de Caim para a \terra de Nod", onde ele enontrou uma esposa.Os hebreus n~ao tiveram uma l��ngua esrita de uso generalizado, at�e muito depois de hegarem�a Palestina. Eles aprenderam o uso de um alfabeto dos vizinhos �listeus, refugiados pol��tios daiviliza�~ao superior de Creta. Os hebreus pouo esreveram at�e por volta de 900 a.C. e, n~ao tendonenhuma linguagem esrita at�e uma data t~ao tardia, eles tinham em irula�~ao v�arias hist�oriasdiferentes da ria�~ao, mas, depois do ativeiro babilônio, eles inlinaram-se mais para a aeita�~ao deuma vers~ao mesopotâmia modi�ada.A tradi�~ao judaia �ou ristalizada no que se refere a Mois�es e, por que ele se empenhou emrestaurar a linhagem de Abra~ao at�e Ad~ao, os judeus assumiram que Ad~ao tivesse sido o primeirohomem de toda a humanidade. Yav�e era o riador e ele deve haver feito o mundo justamente antesde riar Ad~ao, j�a que se tinha Ad~ao omo o primeiro homem. E, ent~ao, a tradi�~ao dos seis diasde Ad~ao entra na hist�oria, resultando que quase mil anos depois da estada de Mois�es na Terra; atradi�~ao da ria�~ao em seis dias foi esrita e ulteriormente atribu��da a ele.Quando os saerdotes judeus retornaram a Jerusal�em, eles haviam j�a terminado de esrever asua narrativa do ome�o das oisas. Logo eles reivindiaram essa narrativa omo uma hist�oriareentemente desoberta da ria�~ao, esrita por Mois�es. Contudo, os hebreus ontemporâneos, da�epoa de 500 a.C., n~ao onsideraram esses esritos omo sendo revela�~oes divinas, eles os onsideraramomo sendo o que os povos mais reentes hamam de narrativas mitol�ogias.Esse doumento esp�urio, om a reputa�~ao de ser um ensinamento de Mois�es, foi trazido �a on-sidera�~ao de Ptolomeu, o rei grego do Egito, que fez om que uma omiss~ao de setenta eruditos otraduzisse para o grego, para a sua bibliotea em Alexandria. E, assim, essa narrativa enontrou oseu lugar entre aqueles esritos que posteriormente se tornaram uma parte das ole�~oes ulterioresdas \sagradas esrituras" dos hebreus e das religi~oes rist~as. E, por identi�a�~ao om esses siste-mas teol�ogios, durante um longo tempo, esses oneitos inueniaram profundamente a �loso�a demuitos povos oidentais.Os instrutores rist~aos perpetuaram a ren�a de um \�at" momentâneo para a ria�~ao da ra�ahumana, e tudo isso levou diretamente �a forma�~ao da hip�otese de que haja havido uma idade de ouro,de bên�~ao ut�opia, om a teoria da queda do homem ou do super-homem; e isso explia a ondi�~aon~ao ut�opia da soiedade. Essas perspetivas da vida e do lugar do homem no universo eram, nom��nimo, desenorajantes, posto que se baseavam na ren�a da regress~ao mais do que na progress~ao,bem omo impliavam uma Deidade vingativa, a qual fez a sua �olera desabar sobre a ra�a humana,em retalia�~ao pelos erros de ertos administradores planet�arios de outrora.A \idade de ouro" �e um mito, mas o �Eden foi um fato; e a iviliza�~ao do Jardim foi de fatoarruinada. Durante ento e dezessete anos, Ad~ao e Eva persistiam no Jardim, quando, por ausa daimpaiênia de Eva e dos erros de julgamento de Ad~ao, eles ometeram a presun�~ao de desviar-sedo aminho ordenado, trazendo rapidamente o desastre sobre si pr�oprios e retardando, de um mododesastroso, o progresso do desenvolvimento em toda a Urantia.[Narrado por Solônia, a ser�a�a \voz do Jardim".℄
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Cap��tulo 75A Falta de Ad~ao e EvaDEPOIS de mais de em anos de esfor�os em Urantia, Ad~ao n~ao podia onstatar sen~ao pouqu��ssimoprogresso fora do Jardim; o mundo, em geral, n~ao pareia estar melhorando o su�iente. A realiza�~aodo aperfei�oamento raial pareia estar muito distante; assim, a situa�~ao pareia desesperadora, aponto de requerer algum rem�edio que n~ao onstava nos planos originais. Pelo menos era isso o quepassava om freq�uênia pela mente de Ad~ao, e foi isso que muitas vezes ele disse a Eva. Ad~ao e a suaompanheira eram leais, mas enontravam-se isolados dos seus semelhantes e estavam muito aitosom a m�a situa�~ao do seu mundo.75.1 O Problema de UrantiaA miss~ao Adâmia na Urantia experimental, estigmatizada e isolada pela rebeli~ao, era uma tarefadesomunal. E o Filho e a Filha Materiais logo se tornaram onsientes das di�uldades e da om-plexidade do ompromisso que assumiram om o planeta. Corajosamente, ontudo, enfrentaram atarefa de resolver os seus m�ultiplos problemas. Todavia, ao dediarem-se ao importante trabalhode eliminar os seres defeituosos e degenerados dentre as linhagens humanas, eles �aram bastanteonsternados. N~ao onseguiam enontrar uma sa��da para o dilema, e n~ao podiam obter o onselhodos seus superiores de Jerus�em, nem de Edêntia. E aqui estavam eles, isolados, onfrontando-se diaa dia om algum ontratempo novo e omplexo, om algum problema que pareia insol�uvel.Em ondi�~oes normais, o primeiro trabalho do Ad~ao e da Eva Planet�arios seria a oordena�~aoe a mistura das ra�as. Em Urantia, por�em, esse projeto pareia quase totalmente sem esperan�a,pois as ra�as, ainda que biologiamente adequadas, nuna haviam sido purgadas das suas linhagensatrasadas e defeituosas.Ad~ao e Eva viram-se em uma esfera totalmente despreparada para a prolama�~ao da irmandadedos homens, um mundo que tateava em uma obsuridade espiritual abjeta, aigido por uma onfus~aoagravada pelo malogro da miss~ao da administra�~ao preedente. A mente e a moral estavam em umn��vel baixo e, em lugar de ome�ar a tarefa de efetuar a uni�a�~ao religiosa, eles teriam de reome�aro trabalho de onvers~ao dos habitantes �as mais simples formas de ren�as religiosas. Em lugar deenontrarem uma l��ngua pronta para ser adotada, depararam-se om a onfus~ao mundial de entenase entenas de dialetos loais. Nenhum Ad~ao do servi�o planet�ario fora, jamais, oloado em ummundo mais dif��il; os obst�aulos pareiam insuper�aveis e os problemas aqu�em das possibilidades desolu�~ao por seres riados.Eles estavam isolados, e o terr��vel sentimento de solid~ao que os atormentava aumentava, aindamais, pela partida anteipada dos administradores Melquisedeques. S�o indiretamente, por meiodas ordens ang�elias, podiam eles omuniar-se om qualquer ser fora do planeta. A sua oragemenfraqueia-se aos pouos, os seus esp��ritos abatiam-se e algumas vezes mesmo a f�e quase se lhes809



faltava.Esse era o verdadeiro quadro de onsterna�~ao dessas duas almas nobres ao ponderarem sobre astarefas om que se defrontavam. Ambos estavam altamente onsientes da tarefa desomunal queenvolvia a exeu�~ao da sua miss~ao planet�aria.Nenhum, dentre os Filhos Materiais de N�ebadon, provavelmente, jamais esteve diante de umatarefa t~ao dif��il e, aparentemente, t~ao sem esperan�a, omo a que Ad~ao e Eva enfrentavam dianteda triste situa�~ao de Urantia. Se tivessem sido mais perspiazes, todavia, e mais paientes, elesteriam, em algum momento, logrado êxito. Ambos, espeialmente Eva, foram impaientes demais;n~ao estavam dispostos a onformar-se om uma prova t~ao longa de resistênia. Queriam ver algunsresultados imediatos, e eles os viram; mas os resultados onquistados assim revelaram-se os maisdesastrosos, para eles pr�oprios e para o seu mundo.
75.2 A Conspira�~ao de Calig�astiaCalig�astia fazia visitas freq�uentes ao Jardim e manteve v�arias onversas om Ad~ao e Eva, mas elesmostraram-se intransigentes diante de todas as suas sugest~oes de ajustes e de tentativas de atalhos.Diante de si eles viam o su�iente, em mat�eria de resultados da rebeli~ao, para que se produzisse nelesuma efetiva imunidade ontra todas essas propostas insinuantes. E, at�e mesmo a progênie jovemde Ad~ao permaneeu imune �as propostas de Dalig�astia. E, laro est�a, nem Calig�astia nem o seupareiro, tinham poder para inueniar qualquer indiv��duo ontra a sua pr�opria vontade, e menosainda para persuadir os �lhos de Ad~ao a fazerem algo errado.Deve ser lembrado que Calig�astia era ainda o Pr��nipe Planet�ario titular de Urantia, um Filhodesviado, entretanto ainda elevado, do universo loal. Ele n~ao foi deposto de�nitivamente sen~ao na�epoa de Cristo Mihael em Urantia.E o Pr��nipe a��do era persistente e determinado. Finalmente, ele desistiu de persuadir Ad~ao edeidiu tentar um ardiloso ataque em ano ontra Eva. O maligno onluiu que a �unia esperan�a desuesso repousava em um aproveitamento h�abil das pessoas ertas que perteniam ao substrato supe-rior do grupo nodita, os desendentes dos ompanheiros do seu antigo grupo de assessores orp�oreo.E assim foram urdidos os planos para que a m~ae da ra�a violeta a��sse na ilada.Nada mais longe da inten�~ao de Eva do que fazer alguma oisa que prejudiasse os planos de Ad~aoou que oloasse em perigo o seu argo de on�an�a planet�aria. Conheendo a tendênia da mulher,de busar resultados imediatos, mais do que de planejar om previdênia para atingir efeitos de umalane mais longo, os Melquisedeques, antes de partirem, haviam espeialmente oloado Eva emguarda ontra os perigos peuliares que amea�avam a posi�~ao isolada deles no planeta, e haviam-naadvertido em espeial, para que nuna se afastasse do lado do seu ompanheiro, isto �e, que n~aotentasse nenhum m�etodo pessoal ou sereto para fazer avan�ar os empreendimentos omuns. Evahavia seguido essas instru�~oes muito riteriosamente, por mais de em anos, e n~ao lhe oorreu quequalquer perigo pudesse estar vinulado �as onversas, resentemente privadas e on�deniais, queela estava desfrutando om um erto l��der nodita hamado Serapat�atia. Todo o aso desenvolvia-set~ao gradual e naturalmente que ela foi pega desprevenida.Os moradores do Jardim haviam estado em ontato om os noditas desde os primeiros dias do �Eden.Desses desendentes misigenados, dos membros desviados do orpo de assessores de Calig�astia, elesreeberam muita ajuda e oopera�~ao de valia e, por meio deles, o regime Edênio estava agora paraenontrar a ompleta ru��na e a sua destrui�~ao �nal.810



75.3 A Tenta�~ao de EvaAd~ao havia aabado de ompletar os seus primeiros em anos na Terra, quando Serapat�atia hegou �alideran�a da onfedera�~ao oidental, ou s��ria, das tribos noditas om a morte do seu pai. Serapat�atiaera um homem de pele morena, um brilhante desendente do ex-hefe da omiss~ao de sa�ude daDalam�atia, que se asara om uma das mulheres dotadas de uma mente superior, da ra�a azul,daqueles dias distantes. Essa linhagem vinha mantendo a autoridade durante muitas gera�~oes eexeria grande inuênia sobre as tribos noditas oidentais.Serapat�atia �zera muitas visitas ao Jardim e �ara profundamente impressionado om a retid~aoda ausa de Ad~ao. E, pouo depois de assumir a lideran�a dos noditas s��rios, ele anuniou a suainten�~ao de estabeleer uma assoia�~ao om o trabalho de Ad~ao e Eva no Jardim. A maioria do seupovo uniu-se a ele nesse programa, e Ad~ao estava reonfortado om a nova de que a mais poderosa emais inteligente de todas as tribos vizinhas havia, quase em bloo, apoiado o programa de eleva�~aomundial; era deididamente enorajador. E, pouo depois desse grande aonteimento, Serapat�atiae o seu novo orpo de assessores foram reebidos por Ad~ao e Eva na sua pr�opria asa.Serapat�atia tornou-se um dos mais apazes e e�ientes de todos os olaboradores de Ad~ao. Eleera totalmente honesto e ompletamente sinero em todas as suas atividades; e nuna perebeu, nemmesmo mais tarde, que estava sendo usado, pelo astuto Calig�astia, omo uma arma irunstanial.Em breve, Serapat�atia tornou-se o vie-presidente da omiss~ao edênia de rela�~oes tribais e mui-tos planos foram feitos para uma ontinuidade mais vigorosa do trabalho de onquistar as triboslong��nquas para a ausa do Jardim.Ele teve muitas onferênias om Ad~ao e Eva - espeialmente om Eva - e eles onversaram sobremuitos projetos para aperfei�oar os seus m�etodos. Um dia, durante uma onversa om Eva, oorreu aSerapat�atia que seria de muita ajuda, enquanto esperavam pelo rerutamento de um grande n�umeroda ra�a violeta, se algo pudesse ser feito, nesse meio tempo, para o aprimoramento imediato dastribos neessitadas que permaneiam �a espera. Serapat�atia sustentava que, se os noditas, omo ara�a de maior progresso e grau de oopera�~ao, pudessem ter um l��der nasido deles, mas, om origemparial de sangue violeta, iria isso se onstituir em um v��nulo poderoso que uniria esses povos maisestreitamente ao Jardim. E tudo isso foi magn���a e honestamente onsiderado omo sendo para obem do mundo, j�a que essa rian�a, a ser riada e eduada no Jardim, exereria para sempre umagrande inuênia sobre o povo do seu pai.Novamente deve ser enfatizado que Serapat�atia era de todo honesto e totalmente sinero em tudoo que propunha. Nem por uma vez sequer ele suspeitou de que estava fazendo o jogo de Calig�astia eDalig�astia. Serapat�atia era inteiramente leal ao plano de onstruir uma reserva forte da ra�a violeta,antes de tentar a eleva�~ao mundial dos onfusos povos de Urantia. Todavia, isso requereria entenasde anos para se onsumar, e ele era impaiente; e queria ver resultados imediatos - algo durante asua pr�opria vida. E deixou laro, para Eva, que Ad~ao algumas vezes �ava desanimado om o pouoque fora realizado no sentido de elevar o mundo.Por mais de ino anos, esses planos amadureeram seretamente. A�nal desenvolveram-se at�eo ponto em que Eva onsentiu em ter um enontro sereto om Cano, a mente mais brilhante e omais ativo l��der da olônia vizinha de noditas amistosos. Cano tinha muita simpatia pelo regimeAdâmio; de fato, ele era o l��der espiritual sinero daqueles noditas vizinhos que eram favor�aveis �asrela�~oes amig�aveis om o Jardim.A reuni~ao fatal oorreu durante o rep�usulo de uma tarde de outono, n~ao muito longe da asa deAd~ao. Eva nuna antes havia visto o belo e entusiasmado Cano - e ele era um magn���o esp�eime,om a heran�a do f��sio superior e do inteleto destaado dos seus progenitores remotos do orpode assessores do Pr��nipe. E Cano tamb�em areditava profundamente na retid~ao do projeto deSerapat�atia. (Fora do Jardim, a poligamia era uma pr�atia omum.)811



Inueniada pelos elogios, pelo entusiasmo e uma grande persuas~ao pessoal, Eva, ali e ent~ao,onsentiu em embarar no empreendimento t~ao disutido, em aresentar o seu pr�oprio pequenoesquema de salva�~ao do mundo ao plano divino maior e de alane mais abrangente. Antes que elaompreendesse realmente o que aonteia, o passo fatal j�a fora dado. Estava feito.
75.4 A Compreens~ao da FaltaA vida eleste do planeta �ou em tumulto. Ad~ao reonheeu que algo estava errado, e pediu aEva para �ar a s�os om ele no Jardim. E agora, pela primeira vez, Ad~ao ouviu toda a hist�oria doplano longamente alimentado para aelerar a eleva�~ao do mundo, operando simultaneamente em duasdire�~oes: a onseu�~ao do plano divino, onomitantemente om a exeu�~ao do plano de Serapat�atia.E, enquanto o Filho e a Filha Materiais omungavam assim no Jardim sob a luz da lua, \a vozdo Jardim" reprovou-os pela desobediênia. E aquela voz n~ao era sen~ao o meu pr�oprio an�unio, aopar edênio, de que eles haviam transgredido o pato do Jardim; que eles haviam desobedeido �asinstru�~oes dos Melquisedeques; que eles haviam ometido uma falta na exeu�~ao dos seus juramentosde �delidade ao Soberano do universo.Eva havia onsentido em partiipar da pr�atia do bem e do mal. O bem �e o umprimento dosplanos divinos; o peado �e uma transgress~ao deliberada da vontade divina; o mal �e a falha naadapta�~ao dos planos e o desajuste das t�enias, resultando na desarmonia do universo e na onfus~aoplanet�aria.Todas as vezes que o par do Jardim omera do fruto da �arvore da vida, o aranjo guardi~ao havia-lhes avisado de que era preiso abster-se de eder �as sugest~oes de Calig�astia de ombinar o bem e omal. Eles tinham sido assim prevenidos: \No dia em que misturardes o bem e o mal, v�os ertamentevos tornareis omo os mortais do reino; v�os ertamente morrereis".Eva, na oasi~ao fatal do seu enontro sereto om Cano, ontou-lhe sobre essa advertênia, muitasvezes repetida, mas Cano, n~ao sabendo da importânia, nem da signi�a�~ao dessas admoesta�~oes,assegurou-lhe que os homens e as mulheres om bons motivos e inten�~oes sineras n~ao podiam fazero mal; que ela ertamente n~ao morreria, mas, em vez disso, renaseria na pessoa da progênie deles,que reseria para aben�oar e estabilizar o mundo.Esse projeto de modi�a�~ao do plano divino, mesmo havendo sido onebido e exeutado omtoda a sineridade e apenas om os mais elevados motivos para o bem-estar do mundo, se onstituiuno mal, porque representava o aminho errado de se alan�ar �ns probos, pois se distaniava doaminho erto, o plano divino.Bem verdade �e que Eva havia ahado Cano agrad�avel �a vista, e ompreendeu tudo o que o seusedutor tinha prometido por meio \de um novo e maior onheimento dos assuntos humanos e deuma ompreens~ao mais vivi�ada da natureza humana omo omplemento para a ompreens~ao danatureza Adâmia".Naquela noite, eu falei ao pai e �a m~ae da ra�a violeta no Jardim, tal omo se tornou o meudever nessas tristes irunstânias. Eu esutei o reital de tudo o que levou a M~ae Eva �a falta, edei a ambos o onselho e a orienta�~ao a respeito da situa�~ao imediata. Alguns desses onselhos elesseguiram, outros eles desonsideraram. Essa onversa aparee assim nos vossos registros: \o SenhorDeus, hamando Ad~ao e Eva no Jardim e perguntando: `onde estais v�os?' " As gera�~oes posteriorestiveram por h�abito atribuir tudo o que fosse inusitado e extraordin�ario, fosse natural ou espiritual, �ainterven�~ao direta e pessoal dos Deuses. 812



75.5 As Reperuss~oes da Falta
A desilus~ao de Eva foi verdadeiramente pat�etia. Ad~ao diserniu toda a onjuntura infeliz e, ape-sar do abatimento e do ora�~ao alquebrado, n~ao manifestou sen~ao piedade e ompaix~ao pela suaompanheira em erro.No desespero da ompreens~ao do fraasso, Ad~ao, no dia seguinte ao passo errado de Eva, prourouLaota, a brilhante mulher nodita que dirigia as esolas oidentais do Jardim, e, om premedita�~ao,ometeu a mesma louura que Eva. Mas n~ao entendais mal: Ad~ao n~ao foi seduzido; ele sabiaexatamente o que fazia; deliberadamente, ele esolheu ompartilhar do destino de Eva. Ele amavaa sua ompanheira om uma afei�~ao supramortal, e o pensamento da possibilidade de uma vig��liasolit�aria em Urantia, sem ela, era muito mais do que ele podia suportar.Quando souberam o que aonteera a Eva, os habitantes enfureidos do Jardim �aram furiosose desgovernados; delararam guerra ao assentamento nodita vizinho. Sa��ram dos port~oes do �Edene preipitaram-se sobre aquele povo despreparado, destruindo-o - nem homem, mulher ou rian�aforam poupados. E Cano, o pai de Caim, ainda por naser, tamb�em pereeu.Quando ompreendeu laramente o que havia aonteido, Serapat�atia foi venido pela ons-terna�~ao e �ou fora de si, de medo e de remorso, e, no dia seguinte, afogou-se no grande rio.Os �lhos de Ad~ao prouraram onfortar a sua m~ae perturbada, enquanto o seu pai vagou, emsolid~ao, durante trinta dias. Ao �m desse tempo, o bom senso voltou, e Ad~ao retornou para a suaasa e ome�ou a planejar a linha futura de onduta.As onseq�uênias das louuras ometidas por pais mal orientados s~ao partilhadas pelos �lhosinoentes muito freq�uentemente. Justos e nobres, os �lhos e as �lhas de Ad~ao e Eva �aram abatidose tomados de uma tristeza inexpli�avel, por ausa da inaredit�avel trag�edia que havia a��do t~aos�ubita e brutalmente sobre eles. Nem em inq�uenta anos o mais velho desses �lhos reuperar-se-ia datristeza e da dor desses dias tr�agios, espeialmente do terror daquele per��odo de trinta dias, duranteo qual o seu pai esteve ausente de asa e enquanto a sua m~ae permaneera, enlouqueida, na maisompleta ignorânia sobre o paradeiro ou o destino dele.E esses trinta dias foram, para Eva, omo anos longos de tristeza e de sofrimento. Nuna essanobre alma reuperou-se totalmente dos efeitos desse per��odo atroz de sofrimento mental e de dorespiritual. Nenhum aspeto das suas priva�~oes seguintes, e das di�uldades materiais, pode omparar-se, na mem�oria de Eva, a esses terr��veis dias e noites horrorosas de solid~ao e de inerteza insuport�avel.Ela soube do ato irreetido de Serapat�atia, e n~ao sabia se, por tristeza, o seu ompanheiro haviadestru��do a si pr�oprio ou se tinha sido retirado do mundo em puni�~ao pelo erro dela. E quando Ad~aovoltou, Eva teve uma tal satisfa�~ao de j�ubilo e gratid~ao, que nuna mais se apagou, durante toda alonga e dif��il assoia�~ao de vida e do �arduo servi�o deles.O tempo passou, mas Ad~ao n~ao estava erto sobre a natureza da ofensa que haviam ometido,at�e setenta dias depois da falta de Eva, quando os administradores Melquisedeques retornaram aUrantia e assumiram a jurisdi�~ao dos assuntos do mundo. E s�o ent~ao Ad~ao soube que eles haviamfraassado.Contudo, outros problemas ainda se preparavam: as not��ias do aniquilamento da olônia noditavizinha do �Eden n~ao demoraram a alan�ar as tribos de origem de Serapat�atia ao norte e, em breve,um grande ex�erito estava sendo reunido para marhar sobre o Jardim. E isso foi o ome�o de umaguerra longa e amarga entre os adamitas e os noditas, pois essas hostilidades prolongaram-se at�emuito tempo depois que Ad~ao e os seus seguidores haviam emigrado para o segundo jardim, no valedo Eufrates. Houve uma intensa e prolongada \inimizade entre aquele homem e a mulher, entre asua semente e a semente dela". 813



75.6 Ad~ao e Eva Deixam o JardimQuando soube que os noditas estavam em marha, Ad~ao prourou o onselho dos Melquisedeques,mas eles se reusaram a dar-lhe orienta�~ao. Disseram apenas que �zesse omo ahasse melhor, maslhe prometeram uma oopera�~ao amistosa, em tudo o que fosse poss��vel, qualquer deis~ao que eletomasse. Os Melquisedeques haviam sido proibidos de interferir nos planos pessoais de Ad~ao e Eva.Ad~ao sabia que Eva e ele haviam fraassado; a presen�a dos administradores Melquisedequesevideniava isso, embora ele ainda n~ao soubesse nada sobre o status pessoal deles, nem sobre oseu destino futuro. Durante uma noite inteira, esteve em reuni~ao om alguns dos mil e duzentosseguidores leais que propunham seguir o seu l��der e, no dia seguinte, ao meio-dia, esses peregrinossa��ram do �Eden em busa de novos lares. Ad~ao n~ao tinha nenhum gosto pela guerra e, assim sendo,sem fazer oposi�~ao, esolheu deixar o primeiro jardim para os noditas.Ao tereiro dia depois da sua partida do Jardim, a aravana Edênia foi detida pela hegada detransportes ser�a�os de Jerus�em. E, pela primeira vez, Ad~ao e Eva foram informados sobre o queseria dos seus �lhos. Enquanto os transportes permaneiam �a espera, �aqueles �lhos que haviamhegado �a idade da esolha (vinte anos) foi dada a op�~ao de permaneerem em Urantia om os seuspais ou tornarem-se pupilos dos Alt��ssimos de Norlatiadeque. Dois ter�os deles esolheram ir paraEdêntia; era de um ter�o esolheu permaneer om os seus pais. Todas as rian�as que n~ao tinhamidade para esolher foram levadas para Edêntia. Ningu�em poderia ter assistido �a dolorosa separa�~aodesse Filho Material e dessa Filha Material dos seus �lhos, sem ompreender qu~ao dif��il �e o aminhodo transgressor. Essa progênie de Ad~ao e Eva agora est�a em Edêntia; e n~ao sabemos o que dever�aaonteer a eles.E foi uma aravana muito triste a que se preparou para ontinuar a sua viagem. Poderia terhavido algo mais tr�agio? Terem vindo a um mundo om as esperan�as mais elevadas, terem sido t~aoauspiiosamente reebidos e, ent~ao, sair do �Eden em desgra�a, e ainda perder mais de três quartosdos seus �lhos, antes mesmo de enontrar uma nova residênia?75.7 A Degrada�~ao de Ad~ao e EvaEnquanto a aravana edênia estava parada, Ad~ao e Eva foram informados da natureza das suastransgress~oes e avisados a respeito do seu destino. Gabriel apareeu para pronuniar o julgamento.E o veredito foi o seguinte: o Ad~ao e a Eva Planet�arios de Urantia s~ao julgados em falta; violaramo pato da sua miss~ao de on�an�a omo governantes deste mundo habitado.Ainda que abatidos pelo sentimento de ulpa, Ad~ao e Eva �aram bastante reonfortados peloan�unio de que os ju��zes deles, em S�alvington, os haviam absolvido de todas ausa�~oes de terem\desrespeitado o governo do universo". Eles n~ao tinham sido onsiderados ulpados de rebeli~ao.O par Edênio foi informado de que eles se tinham degradado ao status de mortais do reino; e queeles deviam ent~ao se onduzir, da�� por diante, omo um homem e uma mulher de Urantia, enarandoo futuro das ra�as do mundo omo o seu pr�oprio futuro.Muito antes de Ad~ao e Eva deixarem Jerus�em, os seus instrutores haviam expliado detalhada-mente a eles sobre as onseq�uênias de qualquer desvio vital dos planos divinos. Pessoalmente, epor repetidas vezes, tanto antes quanto depois de haverem hegado a Urantia, eu havia prevenido aambos que a redu�~ao ao status de arne mortal seria, ertamente, o resultado, a penalidade erta, queinfalivelmente suederia a uma falta na exeu�~ao da miss~ao planet�aria deles. Contudo, uma ompre-ens~ao do status de imortalidade da ordem da Filia�~ao Material �e essenial para que se ompreendalaramente as onseq�uênias da falta de Ad~ao e Eva:1. Ad~ao e Eva, omo os seus semelhantes de Jerus�em, mantinham o status de imortais por814



interm�edio da assoia�~ao inteletual ao iruito de gravidade da mente do Esp��rito. Quando essasustenta�~ao vital �e interrompida, pela disjun�~ao mental, ent~ao, a despeito do n��vel espiritual deexistênia da riatura, o status de imortalidade �e perdido. O status mortal, seguido da dissolu�~aof��sia, era a onseq�uênia inevit�avel da falta inteletual de Ad~ao e Eva.2. O Filho e a Filha Materiais de Urantia, sendo tamb�em pessoalizados �a semelhan�a da arnemortal deste mundo, eram, pois, dependentes da manuten�~ao de um sistema irulat�orio dual: um,derivado das suas naturezas f��sias, e, o outro, da superenergia armazenada no fruto da �arvore davida. E, sempre, o aranjo ust�odio da �arvore havia prevenido a Ad~ao e a Eva de que a falta ometidaontra a on�an�a neles depositada ulminaria na degrada�~ao do status deles, e de que, pois, o aessoa essa fonte de energia seria negado a eles em seguida �a sua falta.Calig�astia tivera êxito na armadilha feita para Ad~ao e Eva, mas n~ao realizou o seu prop�osito delev�a-los �a rebeli~ao aberta ontra o governo do universo. Eles haviam feito algo de mal, no entanto,jamais foram ulpados de desrespeito �a verdade, nem de se alistarem onsientemente na rebeli~aoontra o governo probo do Pai Universal e do seu Filho Criador.75.8 A Suposta Queda do HomemAd~ao e Eva realmente a��ram do seu elevado estado de �lia�~ao material, at�e o status inferior dehomem mortal. Mas isso n~ao foi uma queda do homem. A ra�a humana tem sido elevada, a despeitodas onseq�uênias imediatas da falta Adâmia. Embora o plano divino de doar a ra�a violeta aospovos de Urantia haja malogrado, as ra�as mortais têm tirado um imenso proveito da ontribui�~aolimitada que Ad~ao e a sua desendênia deram �as ra�as de Urantia.N~ao houve uma \queda do homem". A hist�oria da ra�a humana �e de evolu�~ao progressiva, e aoutorga Adâmia deixou os povos do mundo enormemente aprimorados em rela�~ao �a sua ondi�~aobiol�ogia anterior. As linhagens superiores de Urantia agora trazem em si fatores de heran�a derivadosde nada menos que quatro fontes separadas: a andonita, a sangique, a nodita e a Adâmia.Ad~ao n~ao deveria ser onsiderado omo a ausa de uma maldi�~ao sobre a ra�a humana. Con-quanto haja falhado em levar adiante o plano divino, onquanto haja transgredido o seu pato oma Deidade, onquanto ele e a sua ompanheira hajam sido, sem d�uvida, degradados, no seu status,omo riaturas, n~ao obstante tudo isso, a sua ontribui�~ao para a ra�a humana em muito olaboroupara avan�ar a iviliza�~ao de Urantia.Ao estimar os resultados da miss~ao Adâmia no vosso mundo, a justi�a exige que se reonhe�a aondi�~ao do planeta. Ad~ao foi oloado diante de uma tarefa quase imposs��vel, quando, junto oma sua bela ompanheira, foi transportado de Jerus�em para este planeta esuro e onfuso. Todavia,houvessem eles se guiado pelos onselhos dos Melquisedeques e dos seus olaboradores, e houvessemeles sido mais paientes, no �nal teriam tido êxito. Mas Eva esutou a propaganda insidiosa daliberdade pessoal e planet�aria de a�~ao. E foi levada a experimentar om o plasma da vida, da ordemmaterial de �lia�~ao, no sentido de permitir que a omenda da vida doada a ela fosse, prematuramente,misturada om a da ordem ent~ao misigenada do projeto original dos Portadores da Vida, que haviasido previamente ombinada �a dos seres reprodutores outrora ligados ao orpo de assessores doPr��nipe Planet�ario.Nuna, em toda a vossa asens~ao ao Para��so, ireis ganhar qualquer oisa se usardes o meio deintentar impaientemente esquivar-vos do plano estabeleido e divino, por meio de atalhos, inven�~oespessoais ou outros expedientes para melhorar o aminho da perfei�~ao, para a perfei�~ao e em prol daperfei�~ao eterna.Em tudo e por tudo, provavelmente, nuna houve, em nenhum planeta de todo o N�ebadon, umextravio t~ao desenorajador da sabedoria; mas n~ao �e surpreendente que esses passos em falso oorram815



nos assuntos dos universos evoluion�arios. Somos parte de uma ria�~ao gigantesa e, portanto, n~ao�e estranho que algo aabe n~ao trabalhando para a perfei�~ao; o nosso universo n~ao foi riado naperfei�~ao. A perfei�~ao �e a nossa meta eterna, n~ao a nossa origem.Se esse fosse um universo meaniista, se a Primeira Grande Fonte e Centro fosse apenas umafor�a e n~ao tamb�em uma pessoalidade, se toda a ria�~ao fosse uma vasta agrega�~ao de mat�eria f��siadominada por leis preisas, araterizadas por a�~oes energ�etias invari�aveis, ent~ao, a perfei�~ao poderiapredominar, a despeito mesmo do status inompleto do universo. N~ao haveria nenhum desaordo; n~aohaveria nenhum atrito. Mas, no nosso universo em evolu�~ao, de perfei�~ao relativa e de imperfei�~ao,n�os nos rejubilamos de que sejam poss��veis o desaordo e o desentendimento, pois s~ao as evidêniasdo fato e do ato da pessoalidade no universo. E, se a nossa ria�~ao �e uma existênia dominada pelapessoalidade, v�os podeis estar seguros das possibilidades da sobrevivênia da pessoalidade, do seuavan�o e da sua realiza�~ao; podemos estar on�antes no resimento da pessoalidade, na experiêniae na aventura da pessoalidade. Qu~ao glorioso �e este universo, que �e pessoal e progressivo, e n~aomeramente meânio, nem mesmo passivamente perfeito![Apresentado por Solônia, a ser�a�a \voz do Jardim".℄
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Cap��tulo 76O Segundo JardimQUANDO, sem opor resistênia, Ad~ao esolheu deixar o primeiro Jardim entregue aos noditas, ele eos seus seguidores n~ao podiam ir para o oeste, pois os edenitas n~ao tinham baros adequados para talaventura marinha. N~ao podiam ir para o norte, porque os noditas do norte estavam j�a em marhana dire�~ao do �Eden. Temiam ir para o sul, posto que as olinas daquela regi~ao estavam infestadasde tribos hostis. O �unio aminho aberto era o do leste e, assim, foram nessa dire�~ao para as ent~aoagrad�aveis regi~oes entre os rios Tigre e Eufrates. E muitos daqueles que foram deixados para tr�as,mais tarde viajaram para o leste a �m de juntarem-se aos adamitas no vale que seria o seu novo lar.Caim e Sansa naseram, ambos, antes que a aravana Adâmia tivesse alan�ado o seu destino,entre os rios na Mesopotâmia. Laota, a m~ae de Sansa, morreu no nasimento da sua �lha; Evasofreu muito, mas sobreviveu, devido �a sua for�a superior. Eva amamentou Sansa, a rian�a deLaota, a qual foi riada junto om Caim. Sansa reseu e transformou-se em uma mulher de grandeapaidade. Tornou-se a mulher de Sargan, o hefe das ra�as azuis do norte; e ontribuiu para oavan�o dos homens azuis daqueles tempos.76.1 Os Edenitas Entram na MesopotâmiaQuase um ano inteiro foi neess�ario para que a aravana de Ad~ao alan�asse o rio Eufrates. Enontrando-o na �epoa de enhente, permaneeram aampados nas plan��ies a oeste da �agua orrente, durantequase seis semanas, at�e tomarem o aminho da terra, entre os rios, que se transformaria no segundojardim.Quando hegou a not��ia aos habitantes originais da terra do segundo jardim, de que o rei e altosaerdote do Jardim do �Eden estava marhando na dire�~ao deles, estes fugiram apressados para asmontanhas do leste. Ad~ao enontrou todo o territ�orio desejado vago, quando hegou. E ali, nessanova loaliza�~ao, Ad~ao e os seus olaboradores estabeleeram-se para trabalhar na onstru�~ao denovas asas e estabeleer um novo entro de ultura e religi~ao.Esse loal era onheido de Ad~ao omo uma das três op�~oes originais do omitê designado paraesolher as loaliza�~oes poss��veis, para o Jardim, propostas por Van e Amadon. Os dois rios, emsi mesmos, eram uma boa defesa natural naqueles dias, e a uma pequena distânia para o norte,do segundo jardim, o Eufrates e o Tigre aproximavam-se de tal modo que um muro de defesa,estendendo-se por noventa quilômetros, poderia ser onstru��do para proteger o territ�orio ao sul,entre os rios.Ap�os instalarem-se no novo �Eden, tornou-se neess�ario adotar m�etodos rudimentares de vida;pareia inteiramente verdadeiro que a terra houvesse sido amaldi�oada. A natureza, uma vez mais,seguia livre o seu urso. E agora os adamitas seriam ompelidos a arranar a subsistênia do solo817



despreparado e enfrentar as realidades da vida, em meio �as hostilidades e inompatibilidades naturaisda existênia mortal. Eles enontraram o primeiro Jardim parialmente preparado para esper�a-los,mas o segundo tinha de ser riado pelo trabalho das suas pr�oprias m~aos e om o \suor dos seusrostos".76.2 Caim e AbelMenos de dois anos depois do nasimento de Caim, naseu Abel, o primeiro �lho de Ad~ao e Eva anaser no segundo jardim. Quando Abel hegou �a idade de doze anos, esolheu ser um pastor; Caimhavia esolhido seguir a agriultura.Ora, naqueles dias, era ostume fazer-se, aos saerdotes, oferendas das oisas dispon��veis. Ospastores dariam dos seus rebanhos; os agriultores, dos frutos dos ampos; e, de aordo om esseostume, Caim e Abel tamb�em faziam oferendas peri�odias aos saerdotes. Os dois meninos, pormuitas vezes, haviam debatido sobre os m�eritos relativos das suas voa�~oes, e Abel n~ao demorou apereber a preferênia que era dada aos seus sarif��ios de animais. Em v~ao, Caim apelou para astradi�~oes do primeiro �Eden, para a preferênia anterior dada aos frutos dos ampos. Mas Abel n~aoadmitia isso, e esarneia do desapontamento do irm~ao mais velho.Nos dias do primeiro �Eden, de fato, Ad~ao havia tentado desenorajar as oferendas om sarif��iosanimais, de modo que Caim tinha um preedente a justi�ar os seus argumentos. Foi dif��il, ontudo,organizar a vida religiosa do segundo �Eden. Ad~ao estava sobrearregado om mil e um detalhesligados ao trabalho de onstru�~ao, defesa e agriultura. Estando muito deprimido espiritualmente,ele on�ou a organiza�~ao da adora�~ao e da edua�~ao �aqueles que, sendo de origem nodita, haviamservido nessas fun�~oes no primeiro Jardim; e, mesmo depois de um tempo t~ao urto, os saerdotesnoditas que o�iavam estavam voltando aos padr~oes e regras dos tempos pr�e-Adâmios.Os dois garotos nuna se deram muito bem, e essa quest~ao dos sarif��ios ontribuiu mais aindapara que entre eles resesse um erto �odio. Abel sabia que era �lho de Ad~ao e Eva, e nuna deixarade ressaltar, perante Caim, que Ad~ao n~ao era o pai dele. Caim n~ao era de ra�a violeta pura, poiso seu pai era da ra�a nodita, tamb�em misturada �a linhagem azul e vermelha e ao sangue andônioabor��gine. E, tudo isso, e mais a heran�a beliosa de Caim levaram-no a nutrir um �odio sempreresente pelo seu irm~ao mais jovem.Os rapazes tinham respetivamente dezoito e vinte anos de idade, quando a tens~ao entre eles foi�nalmente resolvida; um dia, os sarasmos de Abel enfureeram tanto o seu belioso irm~ao, que Caimhegou a ponto de deixar a sua ira fazê-lo voltar-se ontra o irm~ao, matando-o.Uma observa�~ao da onduta de Abel estabelee o valor do meio ambiente e da edua�~ao omofatores do desenvolvimento do ar�ater. Abel tinha uma heran�a ideal, e a hereditariedade forma abase de todo o ar�ater; mas a inuênia de um ambiente inferior virtualmente neutralizou essa heran�amagn���a. Abel, espeialmente durante os seus anos mais tenros, foi muito inueniado pelo meioambiente desfavor�avel. E ter-se-ia tornado uma pessoa inteiramente diferente, aso tivesse vividoat�e os vinte e ino ou trinta anos; a sua heran�a superior ter-se-ia ent~ao evideniado. Conquantoum bom ambiente possa n~ao ontribuir muito para realmente superar os defeitos do ar�ater deuma hereditariedade vil, um mau ambiente pode muito efetivamente estragar uma hereditariedadeexelente, ao menos durante os primeiros anos da vida. O bom ambiente soial e a edua�~ao adequadas~ao um solo e uma atmosfera indispens�aveis, para se obter o m�aximo de uma boa heran�a.Da morte de Abel, os seus pais �aram sabendo quando os seus ahorros trouxeram o rebanhopara asa sem o amo. Para Ad~ao e Eva, Caim estava-se onvertendo na sombria lembran�a da sualouura, e eles o enorajaram na sua deis~ao de deixar o jardim.A vida de Caim na Mesopotâmia n~ao foi exatamente feliz, pois, de um modo bastante singular,818



ele tornara-se o s��mbolo da falta Adâmia. N~ao que os seus ompanheiros fossem indeliados omele, mas ele n~ao era inonsiente do ressentimento de todos om a sua presen�a. Mas, omo n~aotrazia uma mara tribal, Caim sabia que seria morto pela primeira tribo vizinha que tivesse a hanede enontr�a-lo. O medo e algum remorso levaram-no ao arrependimento. Caim nuna havia sidohabitado por um Ajustador, havia desa�ado sempre a disiplina da fam��lia e tratara sempre a religi~aodo seu pai om desd�em. Mas agora hegava at�e Eva, a sua m~ae, e pedia a ajuda espiritual e os seusguiamentos, e, quando busou honestamente a assistênia divina, um Ajustador veio para residirnele. E esse Ajustador, que residiu nele e que olhava para fora, deu a Caim uma vantagem evidentede superioridade que o oloou na ategoria da muito temida tribo de Ad~ao.E, ent~ao, Caim partiu para a terra de Nod, a leste do segundo �Eden. Tornou-se um grande l��derde um grupo do povo do seu pai e, em uma erta medida, umpriu as predi�~oes de Serapat�atia, poispromoveu a paz dentro dessa divis~ao entre os noditas e os adamitas, durante o per��odo da sua vida.Caim asou-se om Remona, prima distante sua, e o primeiro �lho deles, Enoh, tornou-se o hefedos noditas elamitas. E, durante entenas de anos, os elamitas e os adamitas ontinuaram vivendoem paz.76.3 A Vida na Mesopotâmia�A medida que o tempo passava, evideniavam-se, no segundo jardim, ada vez mais as onseq�uêniasda sua falta; e Ad~ao e Eva sentiam muita saudade do seu lar anterior de beleza e de tranq�uilidade,bem omo dos seus �lhos que haviam sido deportados para Edêntia. Era, de fato, pat�etio observaresse asal magn���o reduzido ao status da arne omum do reino; mas eles suportaram om gra�a eoragem aquela diminui�~ao no seu status.Ad~ao sabiamente passava a maior parte do tempo ensinando aos seus �lhos e ompanheiros aadministra�~ao ivil, m�etodos eduaionais e devo�~oes religiosas. N~ao fora essa previdênia sua, eum pandemônio haveria irrompido, quando da sua morte. E desse modo, a morte de Ad~ao s�o emmuito pouo afetou a ondu�~ao dos assuntos do seu povo. Contudo, muito antes de Ad~ao e Evamorrerem, eles reonheeram que os seus �lhos e os seus seguidores haviam gradualmente aprendidoa esqueer os dias da sua gl�oria no �Eden. E, para a maioria dos seus seguidores, foi melhor quehouvessem esqueido a grandeza do �Eden, pois assim eles teriam menos possibilidades de sentir umdesontentamento injusti�ado om o seu meio ambiente menos favoreido.Os governantes ivis dos adamitas sa��ram hereditariamente dos �lhos do primeiro jardim. Oprimeiro �lho de Ad~ao, Adamson (Ad~ao ben Ad~ao), fundou um entro seund�ario da ra�a violeta, aonorte do segundo �Eden. O segundo �lho de Ad~ao, Evason, tornou-se um dirigente e um administradormagistral; foi um grande olaborador do seu pai. Evason n~ao viveu tanto tempo quanto Ad~ao, e oseu �lho mais velho, Jansad, foi o suessor de Ad~ao na he�a das tribos adamitas.Os governantes religiosos, ou o saerd�oio, originaram-se de Set, o �lho sobrevivente mais velhode Ad~ao e Eva, nasido no segundo jardim. Ele naseu ento e vinte e nove anos depois da hegadade Ad~ao em Urantia. Set �ou absorvido pelo trabalho de aperfei�oar o status espiritual do povo doseu pai, tornando-se o dirigente do novo saerd�oio do segundo jardim. O seu �lho, Enos, fundoua nova ordem de adora�~ao, e o seu neto, Kenan, instituiu o servi�o exterior de mission�arios para astribos vizinhas, pr�oximas e distantes.O saerd�oio setita foi uma miss~ao tr��plie, abrangendo religi~ao, sa�ude e edua�~ao. Os saer-dotes dessa ordem eram treinados para o�iar em erimônias religiosas, para servir omo m�edios,inspetores sanit�arios e professores nas esolas do jardim.A aravana de Ad~ao trouxera onsigo, para a terra entre os rios, as sementes e os bulbos deentenas de plantas e ereais do primeiro Jardim; e, tamb�em, havia trazido onsigo vastos rebanhos819



e alguns animais domestiados. E por isso, tiveram grandes vantagens sobre as tribos vizinhas.Desfrutavam de muitos dos benef��ios da ultura anterior, do Jardim original.At�e a �epoa em que deixaram o primeiro Jardim, Ad~ao e a sua fam��lia haviam sobrevivido sempreomendo frutas, ereais e nozes. A aminho da Mesopotâmia, pela primeira vez, haviam omidoervas e hortali�as. Logo se introduziu a pr�atia de se omer arne, no segundo jardim, mas Ad~aoe Eva nuna omeram arne omo parte da sua dieta regular. E tamb�em Adamson e Evason, bemomo os outros �lhos da primeira gera�~ao do primeiro Jardim, nuna se tornaram arn��voros.Os adamitas superavam, em muito, os povos vizinhos nas realiza�~oes ulturais e desenvolvimentointeletual. Criaram um tereiro alfabeto e, de outras formas, lan�aram as funda�~oes de grandeparte das oisas que foram as preursoras da arte moderna, da iênia e da literatura. Nas terrasentre o Tigre e o Eufrates, eles mantiveram as artes da esrita, os trabalhos em metal, a erâmia, ateelagem e produziram um tipo de arquitetura que n~ao hegou a ser superada durante milhares deanos.A vida no lar dos povos violetas era a ideal, para a sua �epoa e idade. As rian�as eram submetidasa ursos de aperfei�oamento na agriultura, no artesanato e na ria�~ao de animais, ou ent~ao erameduadas para desempenharem os deveres tr��plies de um setita: ser um saerdote, um m�edio e umprofessor.E, ao pensardes no saerd�oio setita, n~ao deveis onfundir esses mestres da sa�ude e da religi~ao, demente elevada e nobre, de verdadeiros eduadores, om os saerd�oios adulterados e omerializadosdas tribos posteriores e das na�~oes vizinhas. Os oneitos religiosos de Deidade e do universo que elespossu��am eram avan�ados e razoavelmente preisos, as suas regras de sa�ude eram exelentes para asua �epoa e os seus m�etodos de edua�~ao jamais foram superados.76.4 A Ra�a VioletaAd~ao e Eva, os fundadores da ra�a violeta de homens, formaram a nona ra�a humana a apareer emUrantia. Ad~ao e a sua progênie tinham olhos azuis e os povos violetas eram araterizados pela pelelara e as ores laras de abelos - amarelo, ruivo e astanho.Eva n~ao sofria de dor durante o parto; nem a sentiam as ra�as evoluion�arias primitivas. Apenasas ra�as misturadas, produzidas pela uni~ao do homem evoluion�ario om os noditas e, mais tarde,om os adamitas, �e que passaram a sofrer as dores violentas do nasimento dos bebês.Ad~ao e Eva, tanto quanto os seus irm~aos em Jerus�em, eram energizados por uma nutri�~ao dual,subsistindo tanto do alimento quanto da luz, suplementados por ertas energias supraf��sias, n~aoreveladas em Urantia. A sua progênie de Urantia n~ao herdou o dom de absorver a energia, nem oda irula�~ao da luz. Eles tinham uma �unia irula�~ao, o tipo humano de sustenta�~ao pelo sangue.E eram mortais por natureza, mas, ainda que tivessem vidas de longa dura�~ao, a longevidade teve atendênia de assumir a normalidade humana, em ada gera�~ao que se suedeu.Ad~ao e Eva e a sua primeira gera�~ao de �lhos n~ao usavam a arne de animais omo alimento. Elessubsistiam integralmente dos \frutos das �arvores". Depois da primeira gera�~ao, todos os desendentesde Ad~ao ome�aram a omer os produtos do leite, mas muitos deles ontinuaram a seguir uma dietasem arne. Muitas das tribos do sul, �as quais se uniram posteriormente, tamb�em n~ao omiam arne.Mais tarde, a maior parte dessas tribos vegetarianas migrou para o leste e sobreviveu tal omo est~aotodas agora, misigenadas om os povos da �India.Tanto a vis~ao f��sia quanto a espiritual de Ad~ao e Eva eram muito superiores �aquelas dos povosatuais. Os seus sentidos espeiais eram muito mais agu�ados; sendo apazes de ver as riaturasintermedi�arias e as hostes ang�elias, os Melquisedeques e Calig�astia, o Pr��nipe a��do, que muitasvezes veio onversar om o seu nobre suessor. Eles mantiveram essa apaidade de ver os seres820



elestes por mais de em anos, depois da falta. Esses sentidos espeiais n~ao estavam assim t~aoagudamente presentes nos seus �lhos e tendiam a diminuir a ada gera�~ao que se suedia.Os �lhos Adâmios geralmente eram resididos por Ajustadores, pois todos eles possu��am umaapaidade indubit�avel de sobrevivênia ap�os a morte. Essa progênie superior n~ao era t~ao sujeitaao medo quanto o s~ao as rian�as provindas da evolu�~ao. O temor ainda perdura nas ra�as atuaisde Urantia, porque os vossos anestrais reeberam pouqu��ssimo do plasma vital de Ad~ao, devido aodesvio prematuro dos planos para a eleva�~ao f��sia raial.As �elulas do orpo dos Filhos Materiais e da sua progênie s~ao muito mais resistentes �a doen�ado que as dos seres evoluion�arios naturais do planeta. As �elulas do orpo, nas ra�as nativas, s~aoa�ns daquelas dos organismos miros�opios e ultramiros�opios ausadores das doen�as do reino.Esses fatos expliam por que os povos de Urantia têm de fazer tanto, por meio de esfor�os ient���os,para resistir �as in�umeras desordens f��sias. V�os ser��eis muito mais resistentes �as doen�as, se as vossasra�as arregassem em si mais do plasma da vida Adâmia.Depois de se estabeleerem no segundo jardim, no Eufrates, Ad~ao optou por deixar atr�as de sio m�aximo poss��vel do seu plasma de vida, para bene�iar o mundo depois da sua morte. E, dessemodo, Eva tornou-se a hefe de uma omiss~ao de doze, para o aperfei�oamento da ra�a, e, antes deAd~ao morrer, essa omiss~ao havia seleionado 1 682 exemplares do tipo mais elevado de mulheres deUrantia, sendo essas mulheres impregnadas om o plasma da vida Adâmia. Os seus �lhos, todos,reseram at�e a maturidade, exeto 112 deles, e o mundo, desse modo, foi bene�iado pelo ar�esimode 1 570 homens e mulheres superiores. Embora essas andidatas a m~ae houvessem sido esolhidasde todas as tribos vizinhas e representassem a maioria das ra�as da Terra, a maioria foi esolhida dalinhagem mais elevada dos noditas; e elas onstitu��ram os prim�ordios da poderosa ra�a andita. Asrian�as naseram e foram riadas nos ambientes tribais das suas respetivas m~aes.76.5 A Morte de Ad~ao e EvaN~ao muito depois do estabeleimento do segundo �Eden, Ad~ao e Eva foram devidamente informados deque o arrependimento deles havia sido aeito e que, embora estivessem ondenados a sofrer o destinodos mortais do seu mundo, eles deveriam ertamente tornarem-se aptos para serem admitidos nas�leiras dos sobreviventes adormeidos de Urantia. Eles areditaram plenamente nessa palavra deressurrei�~ao e de reabilita�~ao, que os Melquisedeques, de um modo t~ao toante, prolamaram a eles.A sua transgress~ao havia sido um erro de julgamento e n~ao um peado de rebeli~ao onsiente edeliberada.Ad~ao e Eva, omo idad~aos de Jerus�em, n~ao possu��am Ajustadores do Pensamento, nem eramresididos por Ajustadores quando funionaram em Urantia, no primeiro jardim. Todavia, pouodepois da sua redu�~ao ao status de mortais, eles tornaram-se onsientes de uma nova presen�a dentrodeles e despertaram para a ompreens~ao de que o status humano, ombinado om o arrependimentosinero, havia tornado poss��vel aos Ajustadores residir neles. Foi esse onheimento, o de seremresididos pelos Ajustadores, que, em grande parte, animou a Ad~ao e Eva durante o restante das suasvidas; eles sabiam que haviam falhado omo Filhos Materiais de Satânia, mas sabiam tamb�em que aarreira do Para��so ainda estava aberta para eles, omo �lhos asendentes do universo.Ad~ao sabia sobre a ressurrei�~ao dispensaional que oorrera simultaneamente om a sua hegada noplaneta, e areditava que a sua ompanheira e ele, provavelmente, iriam ser repessoalizados quandoda vinda de uma nova ordem de �lia�~ao. Ele n~ao sabia que Mihael, o soberano desse universo,devia muito em breve apareer em Urantia; e areditava que o pr�oximo Filho a hegar fosse daordem Avonal. Mesmo assim, e apesar de que ser um tanto dif��il que ompreendessem, foi sempreum onforto para Ad~ao e Eva meditarem sobre a �unia mensagem pessoal que eles reeberam deMihael. Essa mensagem, entre outras express~oes de amizade e de onforto, dizia: \Eu onsiderei821



as irunstânias da vossa falta, lembrei-me do desejo dos vossos ora�~oes, de serem sempre leais �avontade do meu Pai, e v�os sereis hamados do abra�o do sono mortal, quando eu vier a Urantia, asoos Filhos subordinados do meu Reino n~ao vos busarem antes dessa �epoa".E isso se onstituiu em um grande mist�erio para Ad~ao e Eva. Eles puderam ompreender a pro-messa velada de uma poss��vel ressurrei�~ao espeial nessa mensagem, e essa possibilidade animou-osonsideravelmente; todavia, eles n~ao podiam aptar o signi�ado da noti�a�~ao de que eles desan-sariam at�e o momento de uma ressurrei�~ao assoiada �a vinda pessoal de Mihael a Urantia. E assim,o par Edênio prolamou sempre que um Filho de Deus viria, em algum tempo, e transmitiu aosseus entes queridos a ren�a, ou, ao menos, a esperan�a ardente, de que o mundo dos seus desatinose tristezas poderia possivelmente ser o reino em que o governante desse universo iria esolher paraexerer a fun�~ao de Filho auto-outorgado do Para��so. Pareia bom demais para ser verdade, masAd~ao alimentou o pensamento de que a Urantia transtornada pelas lutas poderia, a�nal, vir a ser omundo mais afortunado do sistema de Satânia, o planeta invejado por todo o N�ebadon.Ad~ao viveu 530 anos; morreu do que se poderia hamar de velhie. O seu meanismo f��siosimplesmente desgastou-se; o proesso de desintegra�~ao gradualmente veneu o proesso de reposi�~ao,e veio o �m inevit�avel. Eva morrera dezenove anos antes, por ausa de um ora�~ao enfraqueido.Ambos foram enterrados no entro do templo do servi�o divino, que havia sido onstru��do de aordoom os seus planos, logo depois de haver sido ompletado o muro da olônia. E essa foi a origem dapr�atia de enterrar os homens e mulheres not�aveis e pios sob os pisos dos loais de adora�~ao.O governo supramaterial de Urantia, sob a dire�~ao dos Melquisedeques, ontinuou, mas o ontatof��sio direto om as ra�as evoluion�arias havia sido rompido. Desde os dias long��nquos da hegadados assessores orp�oreos do Pr��nipe Planet�ario, at�e os tempos de Van e Amadon, e depois, at�ea hegada de Ad~ao e Eva, representantes f��sios do governo do universo tinham estado sediadosno planeta. Todavia, om a falta Adâmia, esse regime, que se estendeu durante um per��odo demais de quatroentos e inq�uenta mil anos, hegou ao �m. Nos âmbitos espirituais, os ajudantesang�elios ontinuaram a lutar em onjun�~ao om os Ajustadores do Pensamento, trabalhando ambosheroiamente para a salva�~ao do indiv��duo; mas nenhum plano abrangente para o bem-estar mundial,de longo alane, foi promulgado, para os mortais da Terra, at�e a hegada, nos tempos de Abra~aoe de Maquiventa Melquisedeque, o qual, om o poder, paiênia e autoridade de um Filho de Deus,lan�ou as funda�~oes para uma nova eleva�~ao e uma reabilita�~ao espiritual da desafortunada Urantia.O infort�unio, ontudo, n~ao foi o �unio destino de Urantia; este planeta foi tamb�em o mais afortu-nado no universo loal de N�ebadon. Os urantianos deveriam onsiderar tudo isso, a�nal, omo umbenef��io, pois, se os erros dos seus anestrais e as faltas dos seus primeiros governantes mundiaismergulharam o planeta em um estado de onfus~ao sem esperan�a, deixando-o ainda mais onfun-dido e em meio ao mal e ao peado, foi esse mesmo passado de obsuridade que serviria de apelo aMihael de N�ebadon e, de um tal modo, que o fez esolher este mundo omo a arena onde revelariaa pessoalidade amorosa do Pai nos �eus. N~ao que Urantia neessitasse de um Filho Criador paraoloar em ordem os seus assuntos embara�ados; mas antes porque o mal e o peado, em Urantia,proporionariam ao Filho Criador um panorama de fundo mais ontrastante ontra o qual revelar oinompar�avel amor, a miseri�ordia e a paiênia do Pai do Para��so.76.6 A Sobrevivênia de Ad~ao e EvaAd~ao e Eva entraram no seu desanso mortal om uma forte f�e nas promessas feitas pelos Melqui-sedeques de que eles iriam, em algum tempo, despertar do sono da morte, para reassumir a vidanos mundos das mans~oes, t~ao familiares a eles, desde os dias que preederam �a sua miss~ao na arnematerial da ra�a violeta em Urantia.Eles n~ao permaneeram por muito tempo desansando no esqueimento do sono inonsiente dos822



mortais do reino. Ao tereiro dia, depois da morte de Ad~ao, o segundo depois do seu enterro reverente,as ordens de Lanaforge, on�rmadas pelos Alt��ssimos em exer��io de Edêntia e rati�adas pelosUni~oes dos Dias em S�alvington, agindo em nome de Mihael, foram oloadas nas m~aos de Gabriel,omandando que se �zesse o hamado espeial dos distinguidos sobreviventes da falta Adâmia emUrantia. E, de aordo om esse mandado de ressurrei�~ao espeial, o de n�umero vinte e seis das�erie de Urantia, Ad~ao e Eva foram repessoalizados e reonstitu��dos nas salas de ressurrei�~ao dosmundos das mans~oes de Satânia, junto om 1 316 dos seus ompanheiros de experiênia do primeiroJardim. Muitas outras almas leais j�a haviam sido transladadas �a �epoa da hegada de Ad~ao, que foiaompanhada por um julgamento dispensaional, tanto dos sobreviventes adormeidos, quanto dosseres asendentes quali�ados vivos.Ad~ao e Eva passaram rapidamente pelos mundos de asens~ao progressiva at�e alan�arem a ida-dania de Jerus�em para, uma vez mais, serem residentes do planeta da sua origem, mas, desta vez,omo membros de uma ordem diferente de pessoalidades do universo. Eles deixaram Jerus�em omoidad~aos permanentes - Filhos de Deus - e voltaram omo idad~aos asendentes - �lhos do homem.E foram imediatamente designados para o servi�o a Urantia, na apital do sistema e, mais tarde, foiatribu��da a eles a ondi�~ao de membros entre os vinte e quatro onselheiros que onstituem o orpoatual de ontrole onsultor de Urantia.E assim termina a hist�oria do Ad~ao e da Eva Planet�arios de Urantia, uma hist�oria de prova�~oes,trag�edia e triunfo; um triunfo ao menos pessoal, para os vossos bem-intenionados, mas iludidos,Filho e Filha Materiais; indubitavelmente uma hist�oria de triunfo �nal para o mundo deles e paraos seus habitantes abalados pela rebeli~ao e assaltados pelo mal. Considerando-se tudo isso, Ad~aoe Eva deram uma ontribui�~ao poderosa para aelerar a iviliza�~ao e para o progresso biol�ogio dara�a humana. Eles deixaram uma grande ultura na Terra, mas n~ao foi poss��vel que uma iviliza�~ao,de tal modo avan�ada, sobrevivesse, por ausa da dilui�~ao prematura e do desapareimento ulteriorda heran�a Adâmia. �E o povo que faz uma iviliza�~ao; a iviliza�~ao n~ao faz o povo.[Apresentado por Solônia, a ser�a�a \voz do Jardim".℄
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Cap��tulo 77As Criaturas Intermedi�ariasA MAIORIA dos mundos habitados de N�ebadon abriga um ou mais grupos de seres �unios queexistem em um n��vel de opera�~ao vital, que �e intermedi�ario entre o dos mortais dos reinos e o dasordens ang�elias; e por isso eles s~ao hamados de riaturas ou seres intermedi�arios. Essas riaturaspareem ser um aidente do tempo, mas s~ao enontradas em um âmbito t~ao vasto e s~ao de uma ajudat~ao preiosa que, h�a muito, n�os as aeitamos omo uma das ordens esseniais �a nossa ministra�~aoplanet�aria ombinada.Em Urantia, duas ordens distintas de seres intermedi�arios est~ao em fun�~ao: o orpo prim�ario ouo mais antigo, que veio �a existênia nos dias passados da Dalam�atia, e o orpo seund�ario ou maisjovem, uja origem data dos tempos de Ad~ao.77.1 Os Seres Intermedi�arios Prim�ariosOs seres intermedi�arios prim�arios têm a sua origem em uma interliga�~ao �unia entre o material e oespiritual, em Urantia. Sabemos da existênia de riaturas semelhantes em outros mundos e outrossistemas, mas elas originaram-se por meio de t�enias diferentes.�E onveniente ter-se sempre em mente que as auto-outorgas suessivas dos Filhos de Deus, emum planeta em evolu�~ao, produzem mudan�as aentuadas na eonomia espiritual daquele reino eque, algumas vezes, modi�am os trabalhos de intera�~ao das agênias espirituais e materiais, emum planeta, e riam situa�~oes que s~ao, de fato, dif��eis de serem ompreendidas. O status dos emmembros orp�oreos da assessoria do Pr��nipe Calig�astia ilustra, om preis~ao, essa interassoia�~ao�unia: omo idad~aos moroniais asendentes de Jerus�em, eles eram riaturas supramateriais, semas prerrogativas da reprodu�~ao. Como ministros planet�arios desendentes, em Urantia, eles eramriaturas materiais sexuadas, apazes de gerar uma progênie material (omo alguns o �zeram maistarde). O que n~ao podemos expliar satisfatoriamente �e omo essas em pessoas puderam funionarno papel de progenitores, em um n��vel supramaterial, mas isso foi exatamente o que aonteeu. Umenlae supramaterial (n~ao sexual) entre um membro masulino e um feminino da assessoria orp�orearesultou no surgimento das primogênitas entre as riaturas intermedi�arias prim�arias.Imediatamente foi desoberto que as riaturas dessa ordem, a meio aminho entre o n��vel mortale o ang�elio, seriam de grande utilidade no servi�o dos assuntos da sede-entral do Pr��nipe, e ent~aoada par da assessoria orp�orea reebeu a autoriza�~ao para gerar um ser semelhante. Esse esfor�oresultou no primeiro grupo de inq�uenta riaturas intermedi�arias.Depois de um ano de observa�~ao do trabalho desse grupo �unio, o Pr��nipe Planet�ario autorizoua reprodu�~ao de seres intermedi�arios sem restri�~ao. Esse plano foi levado adiante enquanto perdurouo poder de riar, e o orpo original de 50 000 riaturas naseu desse modo.825



Um per��odo de meio ano interpunha-se entre a produ�~ao de um ser intermedi�ario e o pr�oximoe, quando um milhar desses seres havia nasido, de ada asal, n~ao se riava mais nenhum. E n~aoh�a explia�~ao alguma dispon��vel quanto ao porquê da exaust~ao desse poder, depois que a progênieatingia o n�umero de mil. Todas as tentativas seguintes sempre resultaram em fraassos.Essas riaturas onstitu��ram o orpo de informa�~ao da administra�~ao do Pr��nipe. Elas perorriamtodos os lugares, estudando e observando as ra�as do mundo e prestando outros servi�os inestim�aveisao Pr��nipe e ao seu orpo de assessores, na tarefa de inueniar a soiedade humana em �areasdistantes da sede planet�aria.Esse regime ontinuou at�e os dias tr�agios da rebeli~ao planet�aria, que fez om que a��ssem maisde quatro quintos das riaturas intermedi�arias prim�arias. O orpo leal aderiu ao servi�o dos admi-nistradores Melquisedeques, funionando sob a lideran�a titular de Van, at�e os dias de Ad~ao.77.2 A Ra�a NoditaEmbora esta narrativa seja sobre a origem, natureza e fun�~ao das riaturas intermedi�arias de Urantia,o parenteso entre as duas ordens - a prim�aria e a seund�aria - torna neess�ario que se interrompaa hist�oria das riaturas intermedi�arias prim�arias, neste ponto, para aompanhar-se a linhagem dadesendênia dos membros rebeldes do grupo de assessores orp�oreos do Pr��nipe Calig�astia, desdeos dias da rebeli~ao planet�aria at�e a �epoa de Ad~ao. Foi essa linhagem heredit�aria que, nos diasiniiais do segundo jardim, forneeu a metade da asendênia para as ordens seund�arias de riaturasintermedi�arias.Os membros f��sios da assessoria do Pr��nipe haviam sido formados omo riaturas sexuadas om oprop�osito de partiiparem do plano de proria�~ao de uma desendênia que inorporasse as qualidadesombinadas, da sua ordem espeial, aliadas �aquelas da linhagem seleionada das tribos de Andone tudo isso em anteipa�~ao ao apareimento posterior de Ad~ao. Os Portadores da Vida haviamplanejado um novo tipo de ser mortal que englobava a uni~ao da progênie onjunta da assessoriado Pr��nipe om a primeira gera�~ao da progênie de Ad~ao e Eva. Haviam elaborado, assim, umplano que previa uma nova ordem de riaturas planet�arias, as quais, eles esperavam, onstitu��ssem osgovernantes e mestres da soiedade humana. Esses seres estavam destinados �a soberania soial, n~ao�a soberania ivil. No entanto, j�a que esse projeto malogrou quase ompletamente, nuna saberemosde que esp�eies de aristoraia de lideran�a benigna e ultura ��mpar Urantia �ou privada dessemodo. Com efeito, a assessoria orp�orea reproduziu-se depois da rebeli~ao e, portanto, ap�os haversido privada da sua onex~ao om as orrentes vitais do sistema.A era posterior �a rebeli~ao em Urantia preseniou muitos aonteimentos inusitados. Uma grandeiviliza�~ao - a ultura da Dalam�atia - estava desmoronando. \Os Ne�lins (Noditas) estavam na Terra,naqueles tempos e, quando esses �lhos dos deuses foram at�e as �lhas dos homens e elas oneberamdeles, os seus �lhos formaram os `poderosos homens de outrora', os `homens de renome' ". Ainda quedi�ilmente fossem \�lhos dos deuses", os assessores do Pr��nipe e os seus primeiros desendenteseram onsiderados omo tais pelos mortais evoluion�arios daqueles dias distantes; mesmo a suaestatura veio a ser aumentada pela tradi�~ao. Essa �e, pois, a origem das lendas de um follore quaseuniversal, de deuses que deseram �a Terra e que oneberam om as �lhas dos homens uma antigara�a de her�ois. E toda essa lenda foi ainda mais onfundida om as misturas das ra�as dos adamitas,que apareeram mais tarde, no segundo jardim.Como os em membros orp�oreos da assessoria do Pr��nipe traziam o plasma do germe das linha-gens humanas andônias, seria naturalmente esperado que, se eles pratiassem a reprodu�~ao sexual,a sua progênie em muito assemelhar-se-ia �a progênie dos outros pais andonitas. Contudo, quando defato se empenharam na reprodu�~ao sexual, os sessenta rebeldes do orpo de assessoria do Pr��nipe,seguidores de Nod, os seus �lhos provaram ser muito superiores, em quase todos os sentidos, aos po-826



vos andonitas, e tamb�em superiores aos sangiques. Essa exelênia inesperada n~ao era araterizadaapenas por qualidades f��sias e inteletuais, mas tamb�em por apaidades espirituais.Esses tra�os mutantes, que apareeram na primeira gera�~ao dos noditas, resultaram de ertasmudan�as que haviam sido infundidas na on�gura�~ao e nos onstituintes qu��mios dos fatores he-redit�arios do plasma do germe andônio. Essas mudan�as foram ausadas pela presen�a, nos orposdos membros da assessoria do Pr��nipe, de iruitos poderosos de manuten�~ao da vida do sistema deSatânia. Esses iruitos de vida �zeram om que os romossomas do modelo espeializado urantianose reorganizassem mais segundo os modelos padronizados do tipo de espeializa�~ao de Satânia, damanifesta�~ao de vida ordenada de N�ebadon. A t�enia de metamorfose desse plasma do germe davida, por meio da a�~ao das orrentes vitais do sistema, n~ao �e de todo diferente dos proedimentos pormeio dos quais os ientistas de Urantia modi�am os plasmas do germe das plantas e dos animais,pelo uso dos raios X.Assim, os povos noditas surgiram a partir de ertas modi�a�~oes peuliares e inesperadas queoorreram no plasma da vida, que os irurgi~oes de �Avalon haviam transferido dos orpos dos ontri-buidores andonitas para os dos membros do orpo de assessores orp�oreos do Pr��nipe.Deveis reordar-vos de que os em andonitas ontribuidores do plasma do germe onverteram-se,por sua vez, em possuidores do omplemento orgânio da �arvore da vida, de um modo tal que asorrentes da vida de Satânia tamb�em �zeram parte dos seus orpos. Os quarenta e quatro andonitasmodi�ados que aderiram ao orpo de assessores do Pr��nipe, na rebeli~ao, tamb�em proriaram entresi e prestaram uma grande ontribui�~ao para melhorar a linhagem do povo nodita.Esses dois grupos, abrangendo 104 indiv��duos, que traziam em si o plasma do germe andonitamodi�ado, onstituem os anestrais dos noditas, a oitava ra�a a apareer em Urantia. E essa novaarater��stia da vida humana, em Urantia, representa uma outra fase da exeu�~ao do plano originalde se utilizar este planeta omo um mundo de modi�a�~ao de vida, n~ao obstante haja sido esse umdos desenvolvimentos n~ao previstos.Os noditas de linhagem pura foram uma ra�a magn���a, mas, gradativamente, misturaram-se aospovos evoluion�arios da Terra, e n~ao demorou muito para que oorresse uma grande deteriora�~ao.Dez mil anos depois da rebeli~ao, eles haviam perdido terreno at�e um ponto em que o seu tempom�edio de vida hegou a ser apenas um pouo maior do que o das ra�as evoluion�arias.Quando os arque�ologos desenterraram os bloos de argila om os registros dos sum�erios, os maisreentes desendentes dos noditas, eles desobriram listas de reis sum�erios que remontam a v�ariosmilhares de anos atr�as; e �a medida que esses registros reuam no tempo, os reinados individuais dessesreis têm a dura�~ao de vinte e ino ou trinta anos, at�e ento e inq�uenta anos ou mais. Essa dura�~aomaior dos reinados dos reis mais antigos signi�a que alguns dos governantes noditas (desendentesimediatos do orpo de assessores do Pr��nipe) viveram mais tempo do que os seus suessores maisreentes e tamb�em india um esfor�o de remontar as suas dinastias at�e a �epoa da Dalam�atia.O registro de vidas individuais t~ao prolongadas �e devido tamb�em �a onfus~ao entre os meses e osanos omo medidas de tempo. Isso pode ser tamb�em observado na genealogia b��blia de Abra~ao enos primeiros registros dos hineses. A onfus~ao do mês de vinte e oito dias, ou esta�~ao, om o anode mais de trezentos e inq�uenta dias, introduzido posteriormente, �e respons�avel pelas vers~oes dastradi�~oes de vidas humanas t~ao longas. H�a registros de um homem que viveu por mais de noveentos\anos". Esse per��odo representa setenta anos inompletos, e essas vidas foram onsideradas omomuito longas durante muito tempo, e posteriormente esse ilo de vida foi de�nido omo \três vintenasmais dez".A medi�~ao do tempo pelo mês de vinte e oito dias perdurou at�e muito tempo depois de Ad~ao.Quando, por�em, os eg��pios �zeram a reforma do alend�ario, h�a aproximadamente sete mil anos, eleso �zeram om uma grande preis~ao, introduzindo o ano de 365 dias.827



77.3 A Torre de BabelDepois da submers~ao da Dalam�atia, os noditas trasladaram-se para o norte e para o leste, e logofundaram a nova idade de Dilmum, omo o seu entro raial e ultural. E era de inq�uenta milanos depois da morte de Nod, quando a progênie do orpo de assessores do Pr��nipe se havia tornadonumerosa demais para subsistir nas terras imediatamente vizinhas da sua nova idade de Dilmume, depois de se haverem estendido al�em de seus limites para realizar matrimônios om as tribosandonitas e sangiques vizinhas das suas fronteiras, oorreu aos seus l��deres que algo deveria ser feitopara preservar a sua unidade raial. Conseq�uentemente, um onselho das tribos foi onvoado e,depois de muito deliberar, adotou-se o plano de Bablot, um desendente de Nod.Bablot propôs edi�ar um templo pretensioso de glori�a�~ao raial no entro do territ�orio ent~aooupado por eles. Esse templo devia ter uma torre nuna vista em todo o mundo. Devia ser um me-morial monumental da sua grandiosidade momentânea. Havia muitos que queriam esse monumentoerigido em Dilmum, mas outros argumentavam que uma estrutura t~ao grande deveria ser oloada auma distânia segura dos perigos do mar, lembrando-se das tradi�~oes da submers~ao da sua primeiraapital, Dalam�atia.Bablot planejou os novos edif��ios omo sendo o n�uleo do futuro entro da ultura e iviliza�~aonoditas. O seu onselho �nalmente prevaleeu e a onstru�~ao teve in��io de aordo om os seusplanos. A nova idade hamar-se-ia Bablot, em honra ao arquiteto e onstrutor da torre. Esse loalposteriormente �aria onheido omo Bablod e �nalmente omo Babel.Mas, de algum modo, os noditas estavam ainda divididos quanto aos sentimentos em rela�~aoaos planos e prop�ositos desse empreendimento. Os seus l��deres n~ao estavam todos de aordo arespeito dos planos de onstru�~ao, nem sobre a �nalidade das edi�a�~oes depois de prontas. Ap�osquatro anos e meio de trabalho, adveio uma grande disputa a respeito do objetivo e do motivopelos quais se onstru��a a torre. As ontendas tornaram-se t~ao amargas que todo o trabalho parou.Os arregadores de omida espalharam as novas sobre as disuss~oes e um grande n�umero de tribosome�ou a amontoar-se no loal da onstru�~ao. Três pontos de vista diferentes foram propostos sobreo prop�osito da onstru�~ao da torre:1. O grupo maior, de quase a metade, desejava ver a torre onstru��da omo um memorial dahist�oria nodita e da sua superioridade raial. Eles ahavam que devia ser uma estrutura grande eimponente, que devia susitar a admira�~ao de todas as futuras gera�~oes.2. A segunda maior fa�~ao queria que a torre fosse destinada a omemorar a ultura Dilmum.Eles previam que Bablot viesse a ser um grande entro de om�erio, de arte e de manufatura.3. O ontingente menor e minorit�ario sustentava que a edi�a�~ao da torre representava umaoportunidade de redimir o desatino dos seus progenitores, por haverem partiipado da rebeli~ao deCalig�astia. Eles sustentavam que a torre deveria ser dediada �a adora�~ao do Pai de todos, e quetodo o prop�osito da nova idade deveria ser o de substituir a Dalam�atia - de funionar omo o entroultural e religioso para os povos b�arbaros vizinhos.O grupo religioso foi logo derrotado na vota�~ao. A maioria rejeitou a doutrina de que os seusantepassados haviam sido ulpados de rebeldia; esse estigma raial ofendia-os. Havendo eliminadoum dos três ângulos da disputa e n~ao havendo onseguido deidir-se entre os outros dois, por debate,eles entraram em luta. Os religiosos, n~ao ombatentes, fugiram para as suas asas no sul, ao passoque os seus ompanheiros lutaram at�e quase se aniquilar.H�a era de doze mil anos, foi feita uma segunda tentativa de erigir a torre de Babel. As ra�asmisigenadas dos anditas (os noditas e os adamitas) propuseram-se levantar um novo templo sobreas ru��nas da primeira estrutura, mas n~ao houve respaldo su�iente para o empreendimento; ele veioabaixo om o peso da pr�opria pretens~ao. Durante muito tempo, essa regi~ao �ou onheida omo aterra de Babel. 828



77.4 Os Centros da Civiliza�~ao NoditaA dispers~ao dos noditas foi um resultado imediato dos onitos internos a respeito da torre deBabel. Essa guerra interna reduziu, em grande parte, o n�umero dos noditas mais puros e, sob muitosaspetos, tornou-se respons�avel pelo fraasso que tiveram em estabeleer uma grande iviliza�~ao pr�e-Adâmia. Dessa �epoa em diante, a ultura nodita aiu em del��nio, por mais de ento e vinte milanos, at�e que foi elevada pela infus~ao Adâmia. Todavia, mesmo nos tempos de Ad~ao, os noditaseram ainda um povo muito apaz. Grande parte dos seus desendentes de sangue misto estava entreos onstrutores do Jardim, e v�arios apit~aes do grupo de Van eram noditas. Algumas das mentesmais apazes a servi�o da assessoria de Ad~ao eram dessa ra�a.Três dos quatro grandes entros noditas foram estabeleidos imediatamente depois do onito deBablot:1. Os noditas oidentais, ou s��rios. Os remanesentes do grupo naionalista, ou os memorialistasraiais, dirigiram-se para o norte, unindo-se aos andonitas para fundar os entros ulteriores noditas,a noroeste da Mesopotâmia. Esse foi o maior grupo de noditas em dispers~ao, que ontribuiu muitopara a apari�~ao posterior da linhagem ass��ria.2. Os noditas orientais, ou elamitas. Os partid�arios da ultura e do om�erio migraram em grandesn�umeros para o leste at�e Elam e ali se uniram om as tribos sangiques misigenadas. Os elamitas detrinta ou quarenta mil anos atr�as, em grande parte, haviam adquirido a natureza sangique, se bemque houvessem ontinuado a manter uma iviliza�~ao superior �a dos b�arbaros das vizinhan�as.Depois do estabeleimento do segundo jardim, era ostumeiro aludir-se a essa olônia noditavizinha omo \a terra de Nod"; e, durante o longo per��odo de paz relativa entre esse grupo noditae os adamitas, as duas ra�as �aram altamente fundidas, pois mais e mais passou a ser um ostumedos Filhos de Deus (os adamitas) asar-se om as �lhas dos homens (as noditas).3. Os noditas entrais, ou pr�e-sum�erios. Um grupo pequeno, na emboadura dos rios Tigre eEufrates, onservou, mais que outros, a sua integridade raial. Eles subsistiram por milhares deanos, e a�nal deram origem �a desendênia nodita que, misturada aos adamitas, fundou os povossum�erios dos tempos hist�orios.E tudo isso explia omo os sum�erios apareeram t~ao s�ubita e misteriosamente no en�ario daMesopotâmia. Os pesquisadores nuna ser~ao apazes de determinar a origem dessas tribos remon-tando ao prin��pio dos sum�erios, que tiveram a sua origem duzentos mil anos antes da submers~aoda Dalam�atia. Sem nenhum vest��gio da sua origem em outro lugar no mundo, essas tribos antigassubitamente se apresentam no horizonte da iviliza�~ao om uma ultura plenamente desenvolvida esuperior, abrangendo templos, trabalhos em metal, agriultura, animais, erâmia, teelagem, leisomeriais, �odigos ivis, erimonial religioso, e um sistema de esrita antigo. No ome�o da erahist�oria, j�a tinham, havia muito, perdido o alfabeto da Dalam�atia, tendo adotado o sistema pe-uliar da esrita originada em Dilmum. A l��ngua sum�eria, ainda que virtualmente perdida para omundo, n~ao era sem��tia; tinha muito em omum om as hamadas l��nguas arianas.Os registros, bem elaborados, deixados pelos sum�erios desrevem o loal de uma not�avel olôniaque se situava no golfo P�ersio, pr�oximo da antiga idade de Dilmum. Os eg��pios hamavam de Dimatessa idade de gl�oria antiga, enquanto, mais tarde, os sum�erios adamizados onfundiram a primeirae a segunda idade nodita om a Dalam�atia e hamaram todas três de Dilmum. E os arque�ologosj�a enontraram as antigas plaas de argila sum�eria que falam desse para��so terreno \onde os Deusespela primeira vez aben�oaram a humanidade, om o exemplo de uma vida ivilizada e ultural". Eessas plaas, desritivas de Dilmum, o para��so de homens e de Deus, est~ao agora sileniosamenteguardadas nas prateleiras empoeiradas de muitos museus.Os sum�erios bem sabiam do primeiro e do segundo �Eden, mas, a despeito de asamentos extensivosentre eles e os adamitas, ontinuaram a onsiderar os residentes do norte do jardim omo sendo uma829



ra�a estrangeira. O orgulho dos sum�erios, por serem da ultura andita mais antiga, levou-os aignorar essas novas perspetivas de gl�oria, em favor da grandeza e da tradi�~ao paradis��aa da idadede Dilmum.4. Os noditas do norte e os amadonitas - os vanitas. Esse grupo surgiu antes do onito de Bablot.Esses noditas mais setentrionais eram desendentes daqueles que haviam abandonado a lideran�a deNod, e dos seus suessores, para ligar-se a Van e a Amadon.Alguns dos primeiros olaboradores de Van estabeleeram-se, posteriormente, em loais pr�oximosdas margens do lago que ainda leva o seu nome, e as suas tradi�~oes reseram em torno dessaloalidade. Ararat tornou-se a sua montanha sagrada, tendo, para os vanitas dos tempos posteriores,um signi�ado an�alogo ao que o monte Sinai teve para os hebreus. H�a dez mil anos os vanitas,anestrais dos ass��rios, ensinavam que a sua lei moral, de sete mandamentos, havia sido dada pelosDeuses a Van, no monte Ararat. Eles areditavam �rmemente que Van e o seu ompanheiro Amadonforam levados vivos, para fora do planeta, enquanto estavam no topo da montanha, absortos naadora�~ao.O monte Ararat era a montanha sagrada da Mesopotâmia do norte e, posto que grande parte dasvossas tradi�~oes desses tempos antigos foi adquirida por meio da hist�oria da enhente da Babilônia,n~ao �e nenhuma surpresa que o monte Ararat e a sua regi~ao fossem posteriormente imbriados omas hist�orias mais reentes dos judeus sobre No�e e o dil�uvio universal.Por volta de 35 000 a.C., Adamson visitou uma das antigas olônias mais orientais dos antigosvanitas, e ali fundou o seu entro de iviliza�~ao.77.5 Adamson e RattaHavendo delineado os anteedentes noditas da linhagem dos seres intermedi�arios seund�arios, estanarrativa deveria agora onsiderar a metade Adâmia dos seus anestrais, pois os seres intermedi�ariosseund�arios s~ao tamb�em netos de Adamson, o primogênito da ra�a violeta de Urantia.Adamson fez parte daquele grupo, de �lhos de Ad~ao e Eva, que esolheu permaneer na Terraom o seu pai e sua m~ae. E esse primogênito de Ad~ao havia ouvido Van e Amadon falarem v�ariasvezes na hist�oria do seu lar, nos planaltos do norte e, algum tempo depois do estabeleimento dosegundo jardim, ele deidiu partir em busa daquelas terras dos sonhos da sua juventude.Adamson tinha 120 anos de idade, nessa �epoa, e era pai de trinta e dois �lhos da pura linhagemdo primeiro Jardim. Ele queria permaneer om os seus pais e ajud�a-los a edi�ar o segundo jardim,mas estava bastante perturbado pela perda da sua ompanheira e seus �lhos, todos os quais haviamesolhido ir para Edêntia junto om as outras rian�as Adâmias, preferindo tornar-se pupilos dosAlt��ssimos.Adamson n~ao queria abandonar os seus pais em Urantia, n~ao estava inlinado a fugir das prova�~oesnem dos perigos, mas ahava o ambiente do segundo jardim longe de satisfat�orio. E muito fez paraadiantar ali as atividades iniiais de defesa e de onstru�~ao, mas deidiu ir para o norte, na primeiraoportunidade. E, se bem que a sua partida tenha sido totalmente amig�avel, Ad~ao e Eva lamentarammuito ter de perder o seu �lho mais velho, de vê-lo ir para um mundo estranho e hostil de onde,temiam, ele nuna fosse voltar.Uma ompanhia de vinte e sete membros foi om Adamson para o norte, em busa do povo dassuas fantasias de infânia. De fato, em pouo mais de três anos, o grupo de Adamson enontrou oobjeto da sua aventura e, entre os desse povo, ele desobriu uma maravilhosa e bonita jovem, de vintee três anos, que dizia ser a �ultima desendente de linhagem pura do orpo de assessores do Pr��nipe.Essa mulher, Ratta, dizia que os seus anestrais eram todos desendentes de dois membros a��dos doorpo de assessores do Pr��nipe. Ela era a �ultima da sua ra�a, n~ao tendo irm~aos nem irm~as vivos. J�a830



havia deidido n~ao se asar, havia aabado de deidir n~ao deixar nenhuma progênie, mas entregou oseu ora�~ao ao majestoso Adamson. E quando ouviu a hist�oria do �Eden, de omo as predi�~oes de Vane de Amadon haviam realmente aonteido, e, quando �ou sabendo da falta ometida no Jardim,�ou possu��da por um �unio pensamento - desposar esse �lho e herdeiro de Ad~ao. E rapidamente amesma id�eia tomou onta de Adamson e, em pouo mais de três meses, eles estavam asados.Adamson e Ratta tiveram uma fam��lia de sessenta e sete rian�as. Deram origem a uma grandelinhagem de dirigentes do mundo, mas �zeram algo mais. Deve ser relembrado que esses dois sereseram ambos realmente supra-humanos. Dos �lhos que tiveram, a ada quatro que nasia, o quartoera um ser de uma ordem exepional. Muitas vezes era invis��vel. Nuna, na hist�oria do mundo,havia aonteido tal oisa. Ratta �ou bastante impressionada - e at�e mesmo superstiiosa - ,mas Adamson sabia muito bem da existênia das riaturas intermedi�arias prim�arias e onluiu quealguma oisa semelhante devia estar aonteendo diante dos seus olhos. Quando veio o segundo serde omportamento estranho, ele deidiu que os dois deviam aasalar-se, pois que um era masulinoe o outro feminino; e essa �e a origem da ordem seund�aria de seres intermedi�arios. Dentro de emanos, antes que esse fenômeno tivesse o seu �m, quase dois mil seres foram trazidos �a existênia.Adamson viveu por 396 anos. Muitas vezes ele voltou para visitar o seu pai e sua m~ae. Aada sete anos, ele e Ratta viajavam para o sul, at�e o segundo jardim e, nesse meio tempo, asriaturas intermedi�arias o mantinham informado a respeito do bem-estar do seu povo. Durante avida de Adamson, elas prestaram um grande servi�o, om a edi�a�~ao de um novo entro mundialindependente, para a verdade e a retid~ao.Adamson e Ratta, assim, tiveram sob o seu omando esse orpo maravilhoso de ajudantes, quetrabalhou om eles durante as suas longas vidas, ajudando-os na propaga�~ao da verdade avan�ada ena dissemina�~ao de padr~oes espirituais, inteletuais e f��sios mais elevados de vida. E os resultadosdesse esfor�o de melhorar o mundo nuna foram totalmente elipsados pelos retroessos posteriores.Os adamsonitas mantiveram uma ultura elevada por quase sete mil anos depois da �epoa deAdamson e Ratta. Mais tarde, misigenaram-se om os vizinhos noditas e andonitas e foram igual-mente inlu��dos entre os \poderosos homens de outrora". E alguns dos avan�os daquela idade per-duraram at�e tornar-se uma parte latente do potenial ultural que mais tarde oreseu, resultandona iviliza�~ao europ�eia.Esse entro de iviliza�~ao estava situado na regi~ao a leste da extremidade sulina do mar C�aspio,perto do Kopet Dagh. A uma baixa altitude, nos ontrafortes do Turquest~ao, est~ao os vest��giosdaquilo que erta vez foi a sede adamsonita da ra�a violeta. Nesses loais dos planaltos situados emuma antiga faixa estreita de fertilidade, que se estende na parte baixa dos ontrafortes da adeiado Kopet, quatro ulturas diversas surgiram, em v�arios per��odos, fomentadas por quatro gruposdiferentes de desendentes de Adamson. O segundo desses grupos migrou para o oeste, at�e a Gr�eiae as ilhas do Mediterrâneo. O restante dos desendentes de Adamson migrou para o norte e parao oeste, trazendo para a Europa as ra�as mistas da �ultima onda de linhagem andita que veio daMesopotâmia, e que est~ao tamb�em enumeradas entre os anditas-arianos invasores da �India.77.6 As Criaturas Intermedi�arias Seund�ariasEnquanto as riaturas intermedi�arias prim�arias tiveram uma origem supra-humana, a ordem se-und�aria �e uma progênie de linhagem Adâmia pura unida a um desendente humanizado de anes-trais omuns do orpo prim�ario.Entre os �lhos de Adamson, houve apenas dezesseis desses progenitores peuliares de riaturasintermedi�arias seund�arias. Esses �lhos exepionais eram igualmente divididos quanto ao sexo, eada asal era apaz de produzir uma riatura intermedi�aria seund�aria, a ada setenta dias, por831



meio de uma t�enia ombinada de liga�~ao sexual e n~ao sexual. E esse fenômeno nuna havia sidoposs��vel na Terra antes daquela �epoa, e n~ao mais aonteeu desde ent~ao.Esses dezesseis �lhos viveram e morreram omo mortais do reino (exeto pelas suas peuliaridades),mas a sua progênie eletriamente energizada vive inde�nidamente, n~ao estando sujeita �as limita�~oesda arne mortal.Cada um dos oito asais �nalmente produziu 248 riaturas intermedi�arias e, assim, o orpo se-und�ario original - em um total de 1 984 - veio �a existênia. H�a oito subgrupos de riaturas inter-medi�arias seund�arias. Elas s~ao designadas omo A-B-C, a primeira, a segunda, a tereira e assimpor diante. E depois h�a as D-E-F, a primeira, a segunda e assim por diante.Depois da falta de Ad~ao, as riaturas intermedi�arias prim�arias retornaram para o servi�o dosadministradores Melquisedeques, enquanto as do grupo seund�ario permaneeram ligadas ao entrode Adamson at�e a morte dele. Trinta e três dessas riaturas intermedi�arias seund�arias, hefes dasua organiza�~ao, quando da morte de Adamson, tentaram mudar toda a ordem, levando-a para oservi�o dos Melquisedeques, efetivando, assim, uma liga�~ao om as do orpo prim�ario. Mas n~aotendo onseguido efetivar isso, desertaram do restante dos seus ompanheiros e passaram em blooao servi�o dos administradores planet�arios.Depois da morte de Adamson, o remanesente das riaturas intermedi�arias seund�arias tornou-seuma inuênia estranha, desorganizada e independente, em Urantia. Daquela �epoa aos dias de Ma-quiventa Melquisedeque, elas levaram uma existênia irregular e n~ao organizada. Foram parialmentereoloadas sob ontrole por esse Melquisedeque, mas ainda eram uma fonte de muitas onfus~oes at�eos dias de Cristo Mihael. E, durante a permanênia dele na Terra, todas elas tomaram as suasdeis~oes �nais quanto ao seu destino futuro; a maioria leal alistou-se, ent~ao, sob a lideran�a dasriaturas intermedi�arias prim�arias.77.7 As Criaturas Intermedi�arias RebeldesA maioria das riaturas intermedi�arias prim�arias entrou em peado na �epoa da rebeli~ao de L�uifer.Quando foi feito um balan�o da devasta�~ao da rebeli~ao planet�aria, entre outras perdas, foi desobertoque das 50 000 originais, 40 119 riaturas estavam ligadas �a seess~ao de Calig�astia.O n�umero original das riaturas intermedi�arias seund�arias era de 1 984 e, destas, 873 n~ao sealinharam om a dire�~ao de Mihael e foram devidamente reolhidas e internadas quando do ju��zoplanet�ario de Urantia no dia de Penteostes. Ningu�em pode prever o futuro dessas riaturas a��das.Os dois grupos de riaturas intermedi�arias rebeldes est~ao agora mantidos sob ust�odia, aguardandoo julgamento �nal dos assuntos da rebeli~ao do sistema. Mas elas �zeram muitas oisas estranhas naTerra, antes da inaugura�~ao da presente dispensa�~ao planet�aria.Essas riaturas intermedi�arias desleais eram apazes de revelarem a si pr�oprias aos olhos mortais,sob ertas irunstânias. Isso foi espeialmente verdadeiro no aso dos pareiros de Belzebu, l��derdas riaturas intermedi�arias seund�arias ap�ostatas. Contudo, essas riaturas �unias n~ao devem seronfundidas om ertos querubins e sera�ns rebeldes que tamb�em estavam na Terra at�e a �epoa damorte e da ressurrei�~ao de Cristo. Alguns dos esritores da antiguidade designaram essas riaturasintermedi�arias rebeldes omo esp��ritos do mal e omo demônios, e os sera�ns e querubins ap�ostatasomo anjos maus.Em nenhum mundo, os esp��ritos do mal podem possuir a mente de qualquer mortal, depois davida outorgada de um Filho do Para��so. Mas antes dos dias de Cristo Mihael em Urantia - antes davinda universal dos Ajustadores do Pensamento e da efus~ao do esp��rito do Mestre sobre toda a arne- , essas riaturas intermedi�arias rebeldes hegaram de fato a ser apazes de inueniar as mentesde ertos mortais inferiores e, de um erto modo, de ontrolar as suas a�~oes. Isso era realizado de832



um modo muito semelhante �aquele pelo qual as riaturas intermedi�arias leais funionam quando elasservem e�ientemente omo guardi~as de ontato das mentes humanas, dos membros do orpo dereserva do destino de Urantia, naqueles momentos em que o Ajustador est�a, om efeito, destaadoda pessoalidade durante uma sess~ao de ontato om inteligênias supra-humanas.N~ao �e mera �gura de ret�oria quando os registros a�rmam: \E trouxeram a Ele toda a sorte depessoas doentes, aqueles que estavam possu��dos por diabos e aqueles que eram lun�atios". Jesussabia reonheer a diferen�a entre a insanidade e a possess~ao demon��aa, embora tais estados fossembastante onfundidos nas mentes daqueles que viveram naqueles dias e naquela gera�~ao.Mesmo antes de Penteostes, nenhum esp��rito rebelde podia dominar uma mente humana normal,mas, desde aquele dia, mesmo as mentes fraas de mortais inferiores est~ao livres de tais possibilidades.Desde a vinda do Esp��rito da Verdade, a suposta expuls~ao de diabos tem sido uma quest~ao de onfus~aoda ren�a na possess~ao demon��aa, om a histeria, a insanidade e a debilidade mental. No entanto,apenas porque a auto-outorga de Mihael tenha, para sempre, libertado todas as mentes humanasem Urantia da possibilidade de possess~ao demon��aa, n~ao deveis imaginar que isso n~ao pudesse tersido um riso, em idades anteriores.Todo o grupo de riaturas intermedi�arias rebeldes est�a, no presente, mantido omo prisioneiro porordem dos Alt��ssimos de Edêntia. Elas n~ao mais perambulam por este mundo, ometendo o mal.Independentemente da presen�a dos Ajustadores do Pensamento, a efus~ao do Esp��rito da Verdadesobre toda a arne tornou para sempre imposs��vel aos esp��ritos desleais, de qualquer esp�eie oudesri�~ao, que invadam, novamente, at�e mesmo a mais fraa das mentes humanas. Desde o dia dePenteostes tornou-se imposs��vel aonteer qualquer oisa pareida om a possess~ao demon��aa nestemundo.77.8 As Criaturas Intermedi�arias UnidasNo �ultimo julgamento deste mundo, quando Mihael transferiu daqui os sobreviventes adormeidosdo tempo, as riaturas intermedi�arias foram deixadas para tr�as, nos seus lugares, para ajudar notrabalho espiritual e semi-espiritual no planeta. Agora elas operam omo um orpo �unio, abrangendoambas as ordens, em um total de 10 992 riaturas. Formam As Criaturas Intermedi�arias Unidas deUrantia, que atualmente s~ao dirigidas alternadamente pelos membros mais antigos de ada ordem.Esse regime tem prevaleido desde a sua uni~ao, em um grupo �unio, pouo depois de Penteostes.Os membros da ordem mais antiga, ou prim�aria, s~ao geralmente onheidos por n�umeros; em geralreebem nomes tais omo 1-2-3, a primeira, 4-5-6, a primeira, e assim por diante. Em Urantia, asriaturas intermedi�arias Adâmias s~ao designadas alfabetiamente, para que sejam distinguidas dasdesigna�~oes num�erias das riaturas intermedi�arias prim�arias.Ambas as ordens s~ao de seres n~ao-materiais, no que diz respeito �a nutri�~ao e �a absor�~ao de energia,mas elas ompartilham de muitos aspetos humanos e s~ao apazes de entender e desfrutar do vossohumor e a vossa adora�~ao. Quando ligadas aos mortais, elas entram no esp��rito do trabalho humano,de desanso e de divers~ao. Mas as riaturas intermedi�arias n~ao dormem, nem possuem poderes deproria�~ao. Num erto sentido, as riaturas do grupo seund�ario s~ao difereniadas segundo as linhasde masulinidade e de feminilidade, freq�uentemente sendo hamadas de \ele" ou de \ela". Trabalhamquase sempre juntas, em duplas ou asais.As riaturas intermedi�arias n~ao s~ao homens nem s~ao anjos, mas as riaturas seund�arias, pela suanatureza, est~ao mais pr�oximas do homem do que do anjo; s~ao, de um erto modo, das vossas ra�as e,portanto, muito ompreensivas e ompassivas no seu ontato om os seres humanos; s~ao de um valorinestim�avel para os sera�ns, no seu trabalho om as v�arias ra�as da humanidade, e para essas ra�as;e ambas as ordens s~ao indispens�aveis aos sera�ns que servem omo guardi~aes pessoais dos mortais.833



As Criaturas Intermedi�arias Unidas de Urantia est~ao organizadas para o servi�o junto om ossera�ns planet�arios, de aordo om os dons inatos e as habilidades adquiridas, nos grupos seguintes:1. As Criaturas Intermedi�arias Mensageiras. Este grupo tem nomes; formam um orpo pequenoque presta grande ajuda, em um mundo evoluion�ario, no servi�o da omunia�~ao pessoal r�apida ede on�an�a.2. As Sentinelas Planet�arias. As riaturas intermedi�arias s~ao guardi~as, s~ao sentinelas dos mundosdo espa�o. Elas exeutam tarefas importantes omo observadoras para todos os numerosos fenômenose tipos de omunia�~ao que s~ao de importânia para os seres sobrenaturais do reino. Elas patrulhamo Reino invis��vel espiritual do planeta.3. As Pessoalidades de Contato. Nos ontatos feitos om os seres mortais dos mundos materiais,tais omo os que foram feitos om o sujeito por meio de quem essas omunia�~oes foram transmitidas,as riaturas intermedi�arias s~ao sempre utilizadas. Elas s~ao um fator essenial nessas liga�~oes entre on��vel espiritual e o material.4. Os Ajudantes do Progresso. Estas s~ao as mais espirituais das riaturas intermedi�arias, e est~aodistribu��das omo assistentes das v�arias ordens de sera�ns que funionam em grupos espeiais noplaneta.As riaturas intermedi�arias variam muito nas suas habilidades de fazer ontato om os sera�ns,aima delas, e om os seus primos humanos, abaixo. �E bastante dif��il, por exemplo, para as riaturasintermedi�arias prim�arias fazer ontato direto om agênias materiais. Elas est~ao onsideravelmentemais pr�oximas do tipo ang�elio de ser e s~ao, portanto, usualmente designadas para trabalhar e paraministrar, junto om as for�as espirituais residentes no planeta. Elas atuam omo ompanhia e guiapara os visitantes elestes e os h�ospedes estudantes, enquanto as riaturas seund�arias �am quaseque exlusivamente ligadas �a ministra�~ao aos seres materiais do reino.As 1 111 riaturas intermedi�arias seund�arias leais est~ao engajadas em miss~oes importantes naTerra. Se omparadas �as suas ompanheiras prim�arias, elas s~ao deididamente materiais. Existemexatamente fora do ampo da vis~ao mortal e possuem latitude su�iente de adapta�~ao para fazer, �avontade, ontato f��sio om o que os humanos hamam de \oisas materiais". Essas riaturas �uniastêm ertos poderes de�nidos sobre as oisas do tempo e do espa�o, omo tamb�em sobre os animaisdo reino.Muitos dos fenômenos materiais atribu��dos aos anjos têm sido realizados pelas riaturas inter-medi�arias seund�arias. Quando os primeiros instrutores do evangelho de Jesus foram jogados dentrodas pris~oes pelos l��deres religiosos ignorantes daquela �epoa, um verdadeiro \anjo do Senhor" \abriuas portas da pris~ao �a noite e os onduziu para fora". Mas no aso da liberta�~ao de Pedro, depois daexeu�~ao de Tiago, por ordem de Herodes, foi uma riatura intermedi�aria seund�aria quem exeutouo trabalho atribu��do a um anjo.O prinipal trabalho delas, hoje, �e o de serem olaboradoras invis��veis na liga�~ao pessoal daqueleshomens e mulheres que onstituem o orpo da reserva planet�aria de destino. Foi o trabalho dessegrupo seund�ario, ompetentemente auxiliado por algumas riaturas do orpo prim�ario, que provooua oordena�~ao das pessoalidades e das irunstânias, em Urantia, que �nalmente induziram ossupervisores elestes planet�arios a iniiar as peti�~oes que resultaram na oness~ao dos mandadosque tornaram poss��veis as s�eries de revela�~oes, das quais esta apresenta�~ao �e uma parte. Deve �arlaro, por�em, que as riaturas intermedi�arias n~ao est~ao envolvidas om os espet�aulos s�ordidos ques~ao exeutados sob a designa�~ao geral de \espiritismo". As riaturas intermedi�arias que atualmenteest~ao em Urantia, todas as quais têm um status honor�avel, de modo nenhum, est~ao ligadas aosfenômenos da hamada \mediunidade"; e ordinariamente n~ao permitem aos humanos preseniar assuas atividades f��sias e outros ontatos om o mundo material, algumas vezes neess�arios, tais omoseriam perebidos pelos sentidos humanos. 834



77.9 Os Cidad~aos Permanentes de UrantiaAs riaturas intermedi�arias podem ser onsideradas omo o primeiro grupo de habitantes permanentesa ser enontrado nas v�arias ordens de mundos nos universos, em ontraste om os asendentesevoluion�arios, tais omo as riaturas mortais e as hostes ang�elias. Esses idad~aos permanentess~ao enontrados em v�arios pontos na asens~ao ao Para��so.De modo ontr�ario �as v�arias ordens de seres elestes, que est~ao destinadas a ministrar em umplaneta, as riaturas intermedi�arias vivem em um mundo habitado. Os sera�ns vêm e v~ao, mas asriaturas intermedi�arias permaneem e permaneer~ao e, por serem do planeta, al�em de se prestaremomo ministradoras, elas asseguram o �unio regime de ontinuidade que harmoniza e oneta asadministra�~oes sempre mutantes das hostes ser�a�as.Como idad~aos de fato de Urantia, as riaturas intermedi�arias, ou os intermedi�arios, têm uminteresse ��ntimo quanto ao destino desta esfera. Elas formam uma assoia�~ao resoluta, que trabalhapersistentemente para o progresso do seu planeta de nasimento. A sua determina�~ao �e sugeridano lema da sua ordem: \Tudo o que as Criaturas Intermedi�arias Unidas enarregam-se fazer, asCriaturas Intermedi�arias Unidas o fazem".Ainda que a sua apaidade de ultrapassar os iruitos de energia permita que a partida doplaneta seja fat��vel para qualquer riatura intermedi�aria, elas omprometeram-se individualmentea n~ao abandonar o planeta antes de serem liberadas pelas autoridades do universo, algum dia. Asriaturas intermedi�arias �am anoradas em um planeta at�e que heguem as idades estabeleidas deluz e vida. �A exe�~ao de 1-2-3, a primeira, nenhuma riatura intermedi�aria leal jamais partiu deUrantia.1-2-3, a primeira, a primogênita da ordem prim�aria, foi liberada dos deveres planet�arios imediatospouo depois de Penteostes. Essa intermedi�aria nobre permaneeu �rme junto om Van e Amadondurante os dias tr�agios da rebeli~ao planet�aria, e a sua lideran�a destemida foi um forte instrumentona redu�~ao das baixas da sua ordem. Atualmente, ela serve em Jerus�em omo membro do onselhodos vinte e quatro, tendo j�a uma vez funionado omo governadora geral de Urantia, depois dePenteostes.As riaturas intermedi�arias est~ao vinuladas ao planeta, mas, do mesmo modo que os mortaisonversam om os viajantes de longe e assim aprendem a respeito dos mundos e lugares distantesdo planeta, as riaturas intermedi�arias onversam om os viajantes elestes para aprenderem sobreos loais long��nquos do universo. Assim elas tornam-se familiarizadas om este sistema e om esteuniverso, e mesmo om Orvônton e as suas ria�~oes irm~as e, desse modo, elas preparam-se para aidadania em n��veis mais elevados de existênia omo riaturas.Embora as riaturas intermedi�arias hajam sido trazidas �a existênia j�a plenamente desenvolvidas- n~ao experieniando nenhum per��odo de resimento, nem desenvolvimento a partir da imaturidade- , elas nuna essam de reser em sabedoria e em experiênia. Como os mortais, s~ao riaturasevoluion�arias e têm uma ultura que �e uma verdadeira onquista evoluion�aria. H�a muitas grandesmentes e esp��ritos poderosos no orpo das riaturas intermedi�arias de Urantia.De um ponto de vista mais amplo, a iviliza�~ao de Urantia �e produto onjunto dos mortais deUrantia e das riaturas intermedi�arias de Urantia; e isso �e verdadeiro a despeito das diferen�asfatuais entre os dois n��veis de ultura, diferen�as estas que n~ao ser~ao ompensadas antes das idadesde luz e vida.A ultura das riaturas intermedi�arias, sendo o produto de uma idadania planet�aria imortal, �erelativamente imune �as viissitudes temporais que assaltam a iviliza�~ao humana. As gera�~oes dehomens esqueem; o orpo das riaturas intermedi�arias relembra; e tal mem�oria �e a sede do tesourodas tradi�~oes do vosso mundo habitado. Assim, a ultura de um planeta permanee sempre presenteno planeta e, sob as irunstânias apropriadas, esse tesouro de mem�oria de aonteimentos passados835



torna-se dispon��vel, do mesmo modo que a hist�oria da vida e dos ensinamentos de Jesus foi dada,pelas riaturas intermedi�arias de Urantia, aos seus primos na arne.As riaturas intermedi�arias s~ao os ministros h�abeis que ompensam a launa entre os assuntosmateriais e os espirituais de Urantia, launa esta que surgiu om a morte de Ad~ao e Eva. S~aoigualmente as vossas irm~as mais velhas, amaradas na longa luta para atingir um status estabeleidode luz e vida em Urantia. As Criaturas Intermedi�arias Unidas s~ao um orpo testado ontra rebeli~oes;e elas ir~ao �elmente umprir a sua parte na evolu�~ao planet�aria at�e que este mundo atinja a metadas idades; at�e aquele dia distante em que, de fato, a paz reinar na Terra, e houver, de verdade, boavontade nos ora�~oes dos homens.Devido ao valioso trabalho exeutado por essas riaturas, onlu��mos que elas s~ao uma parteverdadeiramente essenial da eonomia espiritual dos reinos. E, nos mundos em que a rebeli~ao n~aodes�gurou os assuntos planet�arios, elas s~ao de ajuda ainda maior para os sera�ns.Toda a organiza�~ao dos esp��ritos elevados, das hostes ang�elias, e das ompanheiras intermedi�ariasest�a devotada entusiastiamente a realizar o plano do Para��so, para a asens~ao progressiva e a rea-liza�~ao da perfei�~ao dos mortais evoluion�arios, um dos assuntos supernos do universo - o magn���oplano de sobrevivênia, de trazer Deus at�e o homem e ent~ao, por uma esp�eie sublime de assoia�~ao,de elevar o homem at�e Deus e, mais adiante ainda, at�e a eternidade do servi�o e de alane dadivindade - tanto para os mortais quanto para as riaturas intermedi�arias.[Apresentado por um Aranjo de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 78A Ra�a Violeta depois dos Dias de Ad~ao
O SEGUNDO �Eden foi o ber�o da iviliza�~ao durante quase trinta mil anos. Os povos Adâmiosmantiveram-se na Mesopotâmia, enviando de l�a os seus desendentes para os on�ns da Terra e,mais tarde, misigenados j�a om as tribos noditas e sangiques, �aram onheidos omo anditas.Dessa regi~ao, partiram os homens e mulheres que iniiaram os feitos dos tempos hist�orios, e que t~aoenormemente aeleraram o progresso ultural em Urantia.Este doumento desreve a hist�oria planet�aria da ra�a violeta, ome�ando logo ap�os a falta deAd~ao, por volta de 35 000 a.C., perdurando at�e a misigena�~ao dessa ra�a om as ra�as nodita esangique, por volta de 15 000 a.C., para formar os povos anditas, at�e que desapareessem �nalmentedas suas terras natais na Mesopotâmia, por volta de 2 000 a.C.78.1 A Distribui�~ao Raial e CulturalEmbora as mentes e a moral das ra�as estivessem em um n��vel bastante baixo na �epoa da hegadade Ad~ao, a sua evolu�~ao f��sia teve ontinuidade, n~ao tendo sido afetada pelas premênias da rebeli~aode Calig�astia. A ontribui�~ao de Ad~ao para o status biol�ogio das ra�as, n~ao obstante um fraassoparial do empreendimento, elevou enormemente os povos de Urantia.Ad~ao e Eva tamb�em ontribu��ram muito om tudo o que havia de valor para o progresso soial,moral e inteletual da humanidade; a iviliza�~ao foi imensamente estimulada pela presen�a da suaprogênie. Contudo, h�a trinta e ino mil anos, o mundo possu��a pouqu��ssima ultura, em geral. Al-guns entros de iviliza�~ao existiram aqui e ali, mas a maior parte de Urantia permaneia mergulhadana selvageria. A distribui�~ao raial e ultural era a seguinte:1. A ra�a violeta - os adamitas e os adamsonitas. O entro prinipal da ultura adamita estavaloalizado no segundo jardim, no triângulo formado pelos rios Tigre e Eufrates, de fato o ber�o dasiviliza�~oes oidental e indiana. O entro seund�ario da ra�a violeta, ao norte, era a sede-entraldos adamsonitas, situada a leste da margem sulina do mar C�aspio, perto das montanhas de Kopet.Desses dois entros, a ultura e o plasma de vida dessa ra�a expandiram-se para as terras vizinhas,o que estimulou imediatamente todas as ra�as.2. Os pr�e-sum�erios e outros noditas. Na Mesopotâmia, estavam tamb�em presentes, perto daemboadura dos rios, os remanesentes da antiga ultura dos dias da Dalam�atia. Com o passar dosmilênios, esse grupo tornou-se plenamente misigenado om os adamitas ao norte, mas nuna perdeuinteiramente as suas tradi�~oes noditas. V�arios outros grupos noditas, que se haviam estabeleido noLevante, foram, em geral, absorvidos pela ra�a violeta no urso da sua expans~ao posterior.3. Os andonitas mantiveram ino ou seis olônias bastante representativas ao norte e a leste dasede-entral dos adamsonitas. E, tamb�em, se espalharam pelo Turquest~ao, enquanto algumas das suas837



ilhas isoladas persistiram em toda a Eur�asia, espeialmente nas regi~oes montanhosas. Esses abor��ginesouparam, ainda, a parte norte do ontinente eurasiano, junto om a Islândia e a Groenlândia, mas,havia muito, tinham sido expulsos das plan��ies da Europa pelos homens azuis, e dos vales dos riosmais long��nquos da �Asia, pela ra�a amarela que se expandia.4. Os homens vermelhos ouparam as Am�erias, havendo sido expulsos da �Asia mais de inq�uentamil anos antes da hegada de Ad~ao.5. A ra�a amarela. Os povos hineses estavam bem estabeleidos no ontrole da �Asia Oriental. Assuas olônias mais avan�adas estavam situadas a nordeste da China moderna, nas regi~oes fronteiri�asom o Tibete.6. A ra�a azul. Os homens azuis enontravam-se espalhados por toda a Europa, mas os seusmelhores entros de ultura situavam-se nos vales, ent~ao f�erteis, da baia do Mediterrâneo e nonoroeste da Europa. A absor�~ao do homem de Neandertal, em grande parte, retardou a ulturados homens azuis, todavia, por outro lado, eles eram os mais agressivos, aventureiros e os maisexploradores de todos os povos evoluion�arios da Eur�asia.7. A �India pr�e-dravidiana. A omplexa mistura de ra�as na �India - abrangendo todas as ra�as daTerra e, espeialmente, a verde, a alaranjada e a negra - manteve uma ultura ligeiramente aimadaquela das regi~oes lim��trofes.8. A iviliza�~ao do Saara. Os elementos superiores da ra�a ��ndigo tiveram as suas olônias demaior progresso nas terras que agora formam o grande deserto do Saara. Esse grupo negro-��ndigotrazia extensivamente as linhagens das ra�as alaranjada e verde que submergiram.9. A baia do Mediterrâneo. A ra�a mais altamente misigenada, fora da �India, oupava o que �eagora a baia do Mediterrâneo. Ali, os homens azuis do norte e os saarianos do sul enontraram-see misigenaram-se om os noditas e os adamitas do oriente.Esse era o panorama do mundo antes do in��io das grandes expans~oes da ra�a violeta, por voltade vinte e ino mil anos atr�as. A esperan�a futura de iviliza�~ao repousava no segundo jardim,entre os rios da Mesopotâmia. No sudoeste da �Asia havia o potenial de uma grande iviliza�~ao, apossibilidade da propaga�~ao, para o mundo, de id�eias e de ideais que haviam sido salvos dos dias daDalam�atia e dos tempos do �Eden.Ad~ao e Eva haviam deixado atr�as de si uma progênie limitada, mas poderosa; assim, os obser-vadores elestes, em Urantia, aguardavam ansiosamente para desobrir omo se omportariam essesdesendentes do Filho e da Filha Materiais faltosos.78.2 Os Adamitas no Segundo JardimDurante milhares de anos, os �lhos de Ad~ao trabalharam ao longo dos rios da Mesopotâmia, resol-vendo ali os problemas de irriga�~ao e ontrole de inunda�~oes ao sul, aperfei�oando as suas defesas aonorte e tentando preservar as suas tradi�~oes de gl�oria do primeiro �Eden.O hero��smo demonstrado na lideran�a do segundo jardim onstitui um dos �epios mais extraor-din�arios e inspiradores da hist�oria de Urantia. Essas almas esplêndidas nuna perderam ompleta-mente de vista o prop�osito da miss~ao Adâmia e, por isso, reha�aram om valentia as inuêniasdas tribos vizinhas inferiores e, ao mesmo tempo, enviaram voluntariamente, em um uxo onstante,os seus �lhos e �lhas mais dotados omo emiss�arios, �as ra�as da Terra. Algumas vezes, essa expans~aoesgotava a sua pr�opria ultura, mas esses povos superiores sempre onseguiam reabilitar-se.O status da iviliza�~ao, da soiedade e da ultura dos adamitas estava muito aima do n��vel geraldas ra�as evoluion�arias de Urantia. Apenas entre as antigas olônias de Van e Amadon, e entreos adamsonitas, havia uma iviliza�~ao equipar�avel, de algum modo. No entanto, a iviliza�~ao do838



segundo �Eden foi uma estrutura arti�ial - n~ao havia passado pela evolu�~ao - e, portanto, estavafadada a deteriorar-se at�e alan�ar um n��vel natural de evolu�~ao.Ad~ao deixou uma grande ultura inteletual e espiritual atr�as de si, mas n~ao era adiantada quantoaos instrumentos meânios, pois toda iviliza�~ao �e limitada pelos reursos naturais dispon��veis, pelagenialidade inata e por um lazer su�iente para assegurar que a inventividade dê frutos. A iviliza�~aoda ra�a violeta teve omo fundamento a presen�a de Ad~ao e as tradi�~oes do primeiro �Eden. Depoisda morte de Ad~ao e, �a medida que essas tradi�~oes enfraqueeram om o passar dos milênios, o n��velultural dos adamitas deteriorou-se sem essar at�e atingir um estado de equil��brio, balaneado omo status dos povos vizinhos e om as apaidades naturais de evolu�~ao ultural da ra�a violeta.Contudo, os adamitas onstitu��am uma na�~ao verdadeira, por volta de 19 000 a.C., ontando omquatro milh~oes e meio de integrantes, e eles j�a haviam espalhado milh~oes de desendentes seus pelospovos vizinhos.78.3 As Primeiras Expans~oes dos AdamitasDurante muitos milênios, a ra�a violeta onservou as tradi�~oes pa���as do �Eden; e isso explia ademora em efetivar onquistas territoriais. Quando sofreram a press~ao do exesso de popula�~ao, emvez de gerarem guerras para assegurar mais territ�orios, eles enviaram o exesso de habitantes omoinstrutores para as outras ra�as. Os efeitos ulturais dessas primeiras migra�~oes n~ao perduraram,mas a absor�~ao dos eduadores, dos omeriantes e dos exploradores adamitas foi biologiamenterevigorante para os povos vizinhos.Alguns dos adamitas logo viajaram para o oeste, at�e o vale do Nilo, outros penetraram a leste na�Asia, mas estes �ultimos foram uma minoria. O movimento mai�o das �epoas posteriores foi maispara o norte e dali para o oeste. No onjunto, foi uma leva gradual, mas inessante; a maior parteindo para o norte e, depois, ontornando o mar C�aspio, indo para oeste e penetrando na Europa.H�a era de vinte e ino mil anos, um grande n�umero de adamitas mais puros ahava-se adiantadona sua rota para o norte. E, �a medida que penetravam na dire�~ao norte, tornavam-se ada vez menosAdâmios, at�e que, na �epoa em que ouparam o Turquest~ao, j�a estavam ompletamente misturadosa outras ra�as, partiularmente a dos noditas. Pouqu��ssimos da linhagem pura dos povos violetashegaram a penetrar as terras remotas da Europa ou da �Asia.Entre 30 000 e 10 000 a.C., as misturas raiais, que mararam �epoa, estavam aonteendo noSudoeste da �Asia. Os habitantes dos planaltos do Turquest~ao eram um povo viril e vigoroso. Nonoroeste da �India, persistia uma boa parte da ultura dos dias de Van. E ainda, ao norte dessasolônias, o melhor dos andonitas primitivos havia sido onservado. E essas duas ra�as, de ulturae ar�ater superiores, foram absorvidas pelos adamitas que se desloavam para o norte. Essa amal-gama�~ao levou �a ado�~ao de muitas id�eias novas; failitou o progresso da iviliza�~ao e fez avan�ar, emmuito, todas as manifesta�~oes da arte, da iênia e da ultura soial.Quando terminou o per��odo das primeiras migra�~oes Adâmias, por volta de 15 000 a.C., j�ahavia mais desendentes de Ad~ao na Europa e na �Asia Central do que em qualquer outro loal domundo, ultrapassando mesmo os da Mesopotâmia. As ra�as azuis europ�eias haviam sofrido amplasimpregna�~oes. As terras agora denominadas R�ussia e Turquest~ao foram oupadas, em toda a suaextens~ao sul, por uma grande reserva de adamitas misturados aos noditas, andonitas e sangiquesvermelhos e amarelos. A Europa do sul e a faixa mediterrânea foram oupadas por uma ra�a mista deandonitas e de povos sangiques - alaranjados, verdes e ��ndigos - om um toque da linhagem adamita.A �Asia Menor e as terras da Europa Central do leste foram oupadas por tribos predominantementeandonitas.Nessa �epoa, uma ra�a de ores ombinadas, bastante refor�ada por elementos que vieram da839



Mesopotâmia, estabeleeu-se no Egito e preparou-se para assumir a ultura em desapareimento dovale do Eufrates. Os povos negros mudaram-se mais para o sul da �Afria e, do mesmo modo que ara�a vermelha, �aram virtualmente isolados.A iviliza�~ao do Saara havia sido dissipada pela sea; e a da baia do Mediterrâneo, pelas enhentes.As ra�as azuis ainda n~ao tinham tido êxito em desenvolver uma ultura avan�ada. Os andonitas aindaestavam dispersos nas regi~oes �artias e da �Asia Central. As ra�as verde e alaranjada haviam sidoexterminadas, enquanto tais. A ra�a ��ndigo enontrava-se a aminho do sul da �Afria, para ome�arl�a a sua lenta, longa e ont��nua deteriora�~ao raial.Os povos da �India permaneeram estagnados, em uma iviliza�~ao que n~ao progredia; os homensamarelos estavam onsolidando as suas posi�~oes na �Asia Central; o homem moreno ainda n~ao haviainiiado a sua iviliza�~ao nas ilhas pr�oximas do oeano Pa���o.Essas distribui�~oes raiais, assoiadas a mudan�as lim�atias abrangentes, prepararam o mundopara a inaugura�~ao da era andita da iviliza�~ao de Urantia. Essas migra�~oes primitivas prolongaram-se por um per��odo de dez mil anos, desde 25 000 a 15 000 a.C. As migra�~oes posteriores ou anditasaonteeram no per��odo entre 15 000 e 6 000 a.C.Demorou tanto tempo para que as primeiras levas de adamitas atravessassem a Eur�asia, que asua ultura, em muito, �ou perdida no trânsito. S�o os anditas que vieram mais tarde se desloaramom veloidade su�iente para levar a ultura edênia a grandes distânias da Mesopotâmia.78.4 Os AnditasAs ra�as anditas foram a mistura prim�aria da ra�a violeta, de linhagem pura, om os noditas, aresi-das dos povos evoluion�arios. Em geral, deve-se onsiderar os anditas omo tendo uma perentagemmuito maior de sangue Adâmio do que as ra�as modernas. No onjunto, o termo andita �e usado paradesignar os povos uja heran�a raial violeta �e de um oitavo a um sexto. Os urantianos modernos,mesmo as ra�as branas n�ordias, trazem muito menos do que essa perentagem do sangue de Ad~ao.Os primeiros povos anditas tiveram origem nas regi~oes adjaentes �a Mesopotâmia, h�a mais devinte e ino mil anos, e onsistiam em uma ombina�~ao de adamitas e noditas. O segundo jardimestava erado, em ��rulos onêntrios, pelo sangue violeta deresente e foi na periferia desse foode fus~ao raial que naseu a ra�a andita. Mais tarde, quando os adamitas e os noditas, em migra�~ao,entraram nas regi~oes, ent~ao f�erteis do Turquest~ao, logo se misturaram aos habitantes superiores e amistura raial resultante levou o tipo andita mais para o norte.Sob todos os pontos de vista, os anditas foram a melhor ra�a humana a surgir em Urantia, desdeos dias dos povos violetas de linhagem pura. Eles englobavam a maior parte dos tipos superioresdos remanesentes, que sobreviveram, das ra�as adamitas e noditas e, mais tarde, de algumas dasmelhores linhagens de homens amarelos, azuis e verdes.Esses anditas primitivos n~ao eram arianos, eles eram pr�e-arianos. N~ao eram branos, eram pr�e-branos. E n~ao eram nem um povo oidental, nem oriental. �E a heran�a andita, todavia, que onfere�a mistura poliglota, das hamadas ra�as branas, aquela homogeneidade generalizada que tem sidohamada de auas�oide.As linhagens mais puras da ra�a violeta traziam onsigo a tradi�~ao Adâmia da busa da paz,o que explia por que os primeiros desloamentos das ra�as haviam sido migra�~oes de naturezamais pa���a. �A medida, por�em, que os adamitas se uniram �as ra�as noditas, as quais nessa �epoaeram ra�as beligerantes, os seus desendentes anditas tornaram-se, para a sua �epoa, os mais h�abeis esagazes militaristas que jamais viveram em Urantia. Os desloamentos que os mesopotâmios �zeram,a partir da��, tinham, ada vez mais, as arater��stias militares e tornaram-se mais semelhantes �asverdadeiras onquistas. 840



Esses anditas eram aventureiros; de natureza nômade. Um aumento do sangue sangique ou an-donita tendia a estabiliz�a-los. Contudo, ainda assim, os seus desendentes mais reentes nunadesansaram at�e que houvessem irunavegado pelo globo e desoberto o �ultimo dos ontinentesremotos.78.5 As Migra�~oes AnditasA ultura do segundo jardim perdurou por vinte mil anos, mas experimentou um del��nio ont��nuoat�e era do ano 15 000 a.C., quando o renasimento do saerd�oio setita e a lideran�a de Amosadinauguraram uma era brilhante. As ondas mai�as de iviliza�~ao que mais tarde se espalharam pelaEur�asia seguiram, imediatamente, a grande renasen�a do Jardim, onseq�uente das numerosas uni~oesdos adamitas om os noditas misturados dos arredores, para formar os anditas.Esses anditas inauguraram novos avan�os em toda a Eur�asia e no norte da �Afria. Da Meso-potâmia at�e o Sinquiang, a ultura andita era dominante, e a ont��nua migra�~ao para a Europa eraonstantemente reposta pelas novas levas hegadas da Mesopotâmia. N~ao seria orreto, por�em, falardos anditas, na Mesopotâmia, omo uma ra�a propriamente dita, antes do ome�o das migra�~oes�nais dos desendentes mistos de Ad~ao. Nessa �epoa, mesmo as ra�as do segundo jardim haviam-setornado t~ao misturadas que n~ao mais podiam ser onsideradas adamitas.A iviliza�~ao do Turquest~ao estava sendo onstantemente vivi�ada e renovada por levas re�em-hegadas da Mesopotâmia, espeialmente de avaleiros anditas mais reentes. A l��ngua m~ae, hamadaariana, estava em proesso de forma�~ao nos planaltos do Turquest~ao; era uma mistura do dialetoandônio daquela regi~ao om a l��ngua dos adamsonitas e dos anditas posteriores. Muitas das l��nguasmodernas s~ao derivadas da fala primitiva dessas tribos da �Asia Central que onquistaram a Europa,a �India, e a parte de ima das plan��ies da Mesopotâmia. Essa l��ngua antiga emprestou aos idiomasoidentais toda aquela similaridade que os faz serem hamados todos de arianos.Por volta de 12 000 a.C., três quartos das ra�as anditas do mundo residiam no norte e no lesteda Europa e, quando aonteeu o êxodo posterior �nal da Mesopotâmia, sessenta e ino por entodessas �ultimas ondas de emigra�~ao entraram na Europa.Os anditas n~ao apenas migraram para a Europa, omo para o norte da China e da �India e muitosgrupos penetraram nos on�ns da Terra, omo mission�arios, eduadores e omeriantes. Levaramuma ontribui�~ao onsider�avel aos grupos de povos sangiques, no norte do Saara. Entretanto, apenasuns pouos eduadores e omeriantes onseguiram penetrar na �Afria, mais para o sul da abeeirado Nilo. Mais tarde, indiv��duos misigenados anditas e eg��pios seguiram, desendo para as ostasleste e oeste da �Afria, at�e abaixo do equador, mas n~ao hegaram a MadagasarEsses anditas foram os onquistadores da �India, hamados dravidianos e, mais tarde, arianos;e a sua presen�a na �Asia Central elevou grandemente os anestrais dos turanianos. Dessa ra�a,muitos viajaram para a China, tanto pelo Sinquiang, quanto pelo Tibete; e aresentaram qualidadesaprei�aveis �as ra�as hinesas posteriores. De tempos em tempos, pequenos grupos hegavam at�e oJap~ao, Formosa, �Indias Orientais e China do sul; se bem que pouos houvessem entrado na partesulina da China pela via osteira.Cento e trinta e dois membros dessa ra�a, embarados em uma frota de baros pequenos vindos doJap~ao, �nalmente alan�aram a Am�eria do Sul e, por meio de asamentos om os nativos dos Andes,deram nasimento aos anestrais dos governantes posteriores dos Inas. Eles ruzaram o oeanoPa���o por etapas urtas, permaneendo nas muitas ilhas que ahavam pelo aminho. As ilhas dogrupo da Polin�esia eram mais numerosas e maiores do que agora, e esses navegadores anditas, juntoom alguns dos que os seguiram, modi�aram biologiamente os grupos nativos durante o seu trânsito.Muitos entros de iviliza�~ao oresentes surgiram nessas que agora s~ao terras submersas, omo841



resultado da penetra�~ao andita. A ilha de P�asoa, h�a muito, havia sido um entro administrativo ereligioso de um desses grupos perdidos. Contudo, dos anditas que navegaram o Pa���o, de muitotempo atr�as, apenas ento e trinta e dois hegaram �as terras ontinentais das Am�erias.As onquistas migrat�orias dos anditas ontinuaram at�e a sua dispers~ao �nal, entre 8 000 e 6 000a.C. �A medida que sa��am da Mesopotâmia, eles esgotavam ontinuamente as reservas biol�ogias dasua origem e fortaleiam visivelmente os povos vizinhos. E, em ada na�~ao para onde viajaram,ontribu��ram om o humor, a arte, a aventura, a m�usia e os manufaturados. Eles eram h�abeisdomestiadores de animais e espeialistas em agriultura. Ao menos naquela �epoa, a presen�a delesem geral melhorava as ren�as religiosas e as pr�atias morais das ra�as mais antigas. E, assim, aultura da Mesopotâmia espalhou-se almamente pela Europa, �India, China, norte da �Afria e pelasIlhas do Pa���o.
78.6 As �Ultimas Dispers~oes AnditasAs três �ultimas ondas de anditas deixaram a Mesopotâmia entre 8 000 e 6 000 a.C. Essas três grandesondas de ultura sa��ram de um modo for�ado da Mesopotâmia, pela press~ao das tribos das olinas, nosentido leste, e da hostilidade dos homens das plan��ies do oeste. Os habitantes do vale do Eufratese dos territ�orios adjaentes �zeram o seu êxodo �nal em v�arias dire�~oes:Sessenta e ino por ento deles entraram na Europa pelo aminho do mar C�aspio, para onquistaras ra�as branas re�em-surgidas - em uma ombina�~ao dos homens azuis e dos anditas primitivos -e para amalgamar-se om elas.Dez por ento, inluindo um grupo grande de saerdotes setitas, mudaram-se para o leste, atra-vessando os planaltos elamitas e indo at�e o planalto iraniano e o Turquest~ao. Muitos dos seus des-endentes, mais tarde, enaminharam-se para a �India junto om os seus irm~aos arianos das regi~oesmais setentrionais.Dez por ento dos mesopotâmios voltaram-se para o leste, durante a sua trajet�oria para o norte,entrando em Sinquiang, onde se fundiram om os habitantes anditas amarelos. A maioria da progênie,bem-dotada, dessa uni~ao raial entrou, mais tarde, na China e ontribuiu muito para o melhoramentoimediato do ramo nortista da ra�a amarela.Dez por ento desses anditas em fuga enaminharam-se para a Ar�abia e entraram no Egito.Cino por ento dos anditas da ultura mais elevada do distrito osteiro junto �as emboaduras doTigre e do Eufrates, os quais n~ao se haviam misturado om as tribos inferiores vizinhas, reusaram-sea deixar a sua terra natal. Esse grupo representou a sobrevivênia de muitas linhagens superiores denoditas e de adamitas.Os anditas haviam evauado quase inteiramente essa regi~ao, por volta de 6 000 a.C.; embora osseus desendentes, amplamente misigenados om as ra�as sangiques vizinhas e om os andonitasda �Asia Menor, estivessem ali para batalhar ontra os invasores do norte e do leste, em uma �epoaposterior.A idade ultural do segundo jardim terminou por ausa da in�ltra�~ao resente das linhagensinferiores vizinhas. A iviliza�~ao mudou-se para o oeste, no Nilo, e para as ilhas do Mediterrâneo,onde ontinuou a progredir e a avan�ar at�e muito depois da deteriora�~ao da sua fonte de origem, naMesopotâmia. E esse auxo desontrolado de povos inferiores preparou o aminho para as futurasonquistas, de toda a Mesopotâmia, pelos b�arbaros do norte, os quais puseram �m �a linhagemresidual de maior apaidade. Mesmo em anos posteriores, os res��duos ulturais ainda ressentiam-seda presen�a desses invasores tosos e ignorantes.842



78.7 As Enhentes na MesopotâmiaOs moradores ribeirinhos estavam aostumados �as inunda�~oes nas margens dos rios em ertas esta�~oes;essas enhentes peri�odias eram aonteimentos anuais nas suas vidas. Contudo, perigos novosamea�avam o vale da Mesopotâmia, por ausa das altera�~oes geol�ogias progressivas ao norte.Por milhares de anos, depois que o primeiro �Eden submergira, as montanhas na osta leste doMediterrâneo e aquelas a noroeste e a nordeste da Mesopotâmia ontinuaram a elevar-se. Essaeleva�~ao dos planaltos foi bastante aelerada por volta de 5 000 a.C., e isso, junto om o aumentoda preipita�~ao de neve nas montanhas ao norte, ausou enhentes sem preedentes em todas asprimaveras, em todo o vale do Eufrates. Essas enhentes nas primaveras tornaram-se ada vezpiores, at�e que �nalmente os habitantes das regi~oes ribeirinhas tiveram de mudar-se para os planaltosa leste. Por quase mil anos, dezenas de idades �aram pratiamente desertas em onseq�uênia dessesdil�uvios.Quase ino mil anos depois, quando os saerdotes hebreus em ativeiro na Babilônia, busaramligar a Ad~ao a origem do povo judeu, enontraram uma grande di�uldade em reonstituir a hist�oria.Ent~ao oorreu a um deles abandonar esse esfor�o, deixar que o mundo inteiro afundasse na pr�opriaperversidade, �a �epoa da enhente de No�e, e �ar, assim, em uma posi�~ao melhor para atribuir aorigem de Abra~ao a um dos três �lhos sobreviventes de No�e.As tradi�~oes de uma �epoa em que a �agua obria toda a superf��ie da Terra s~ao universais. Muitasra�as alimentam a hist�oria de uma enhente de amplid~ao mundial, em alguma �epoa das idadespassadas. A hist�oria b��blia de No�e, da ara e da enhente, �e uma inven�~ao do saerd�oio hebreudurante o seu ativeiro na Babilônia. Nuna houve uma enhente universal, desde que a vida foiestabeleida em Urantia. A �unia �epoa em que a superf��ie da Terra esteve ompletamente obertapela �agua foi durante as idades arqueoz�oias, antes que as terras ome�assem a apareer.Entretanto, No�e existiu realmente; foi um fabriante de vinho em Aram, uma olônia junto ao rio,perto de Ere. Ele mantinha um registro esrito dos dias de alta do rio, ano ap�os ano. Chegou a serbastante ridiularizado, quando subia e desia o vale do rio, advogando que todas as asas devessemser feitas de madeira, no feitio de baros; e que os animais da fam��lia fossem oloados a bordo todasas noites, quando se aproximasse a esta�~ao das enhentes. Ia, todos os anos, �as olônias ribeirinhas davizinhan�a prevenir sobre enhentes que, hegariam dentro de alguns dias. Finalmente, veio um anono qual as enhentes anuais aumentaram bastante, por ausa de uma huva anormalmente pesada,de modo que a s�ubita eleva�~ao das �aguas levou toda a aldeia; apenas No�e e os mais pr�oximos, na suafam��lia, salvaram-se na sua asa utuante.Essas enhentes ompletaram a dissolu�~ao da iviliza�~ao andita. Ao �m desse per��odo de dil�uvio,o segundo jardim n~ao existia mais. Apenas no sul, e entre os sum�erios, alguns vest��gios da gl�oriaanterior prevaleeram.Os remanesentes dessa iviliza�~ao, uma das mais antigas, podem ser enontrados nessas regi~oesda Mesopotâmia, bem omo a nordeste e a noroeste delas. Contudo, vest��gios ainda mais antigosdos dias da Dalam�atia existem sob as �aguas do golfo P�ersio; e o primeiro �Eden est�a submerso naextremidade leste do mar Mediterrâneo.78.8 Os Sum�erios - Os �Ultimos dos AnditasQuando a �ultima dispers~ao andita alquebrou a espinha dorsal biol�ogia da iviliza�~ao da Meso-potâmia, uma pequena minoria dessa ra�a superior permaneeu na sua regi~ao natal, pr�oxima dasemboaduras dos rios. Esses foram os sum�erios e, por volta de 6 000 a.C., eles haviam-se tornadouma desendênia amplamente andita, embora a sua ultura tivesse um ar�ater mais exlusivamente843



nodita e eles se ativessem �as antigas tradi�~oes da Dalam�atia. Esses sum�erios das regi~oes da osta,entretanto, eram os �ultimos anditas na Mesopotâmia. Contudo, as ra�as da Mesopotâmia j�a estavamintensamente mesladas nessa �epoa, omo �a evideniado pelos tipos de rânios enontrados nost�umulos dessa era.Foi durante a �epoa das enhentes que Susa prosperou intensamente. A primeira idade, dealtitude menos elevada, foi inundada, de modo tal que o segundo n�uleo, ou o mais alto, suedeu �aparte baixa omo sede do artesanato, bastante peuliar, daqueles dias. Com a diminui�~ao posteriordas enhentes, Ur tornou-se o entro da ind�ustria de erâmia. Por volta de sete mil anos atr�as, Urloalizava-se no golfo P�ersio; as aluvi~oes uviais que se depositaram ali elevaram, desde ent~ao, asterras at�e os seus limites atuais. Essas olônias sofreram menos durante as enhentes por ausa dasobras de prote�~ao e ontrole e em fun�~ao da maior abertura na emboadura dos rios.Os pa���os ultivadores de gr~aos dos vales do Eufrates e do Tigre h�a muito vinham sendo fustiga-dos pelas inurs~oes dos b�arbaros do Turquest~ao e do planalto iraniano. Agora, por�em, uma invas~aoplanejada do vale do Eufrates era provoada pelo aumento da sea nos pastos dos planaltos. E essainvas~ao foi ainda mais s�eria porque os pastores e os a�adores dos arredores possu��am muitos avalosdomados. Foi a posse dos avalos que lhes deu uma grande vantagem militar sobre os seus riosvizinhos do sul. Em pouo tempo eles invadiram toda a Mesopotâmia, expulsando as �ultimas ondasde ultura, as quais se espalharam por toda a Europa, pelo oeste da �Asia e pelo norte da �Afria.Esses onquistadores da Mesopotâmia levavam, nas suas �leiras, muitas das melhores linhagensanditas das ra�as misigenadas do norte do Turquest~ao, inluindo algumas das linhagens de Adamson.Essas tribos menos avan�adas, mas mais vigorosas do norte, rapidamente, e om grande disposi�~ao,assimilaram os res��duos da iviliza�~ao da Mesopotâmia. E logo formaram aqueles povos h��bridosenontrados no vale do Eufrates, no ome�o dos anais da hist�oria. E logo reviveram muitas fasesda iviliza�~ao moribunda da Mesopotâmia, inorporando as artes das tribos do vale e grande parteda ultura dos sum�erios. Intentaram at�e mesmo onstruir a tereira torre de Babel e, mais tarde,adotaram o termo omo nome para a sua na�~ao.Quando esses avaleiros b�arbaros do nordeste invadiram todo o vale do Eufrates, eles n~ao on-quistaram os remanesentes dos anditas que habitavam as eranias da emboadura do rio, no golfoP�ersio. Por ausa da sua inteligênia superior, esses sum�erios foram apazes de defender-se omarmas melhores e om o seu amplo sistema de anais militares, o qual era um omplemento do es-quema de irriga�~ao, feito por meio de tanques de interomunia�~ao. E formavam um povo unido,porque possu��am uma religi~ao grupal �unia. Assim, foram apazes de manter a sua integridaderaial e naional, at�e muito tempo depois de os vizinhos do noroeste haverem sido fragmentados,em idades-estados isoladas. Nenhum desses grupos de idades foi apaz de superar os sum�eriosuni�ados.E os invasores do norte logo aprenderam a on�ar neles, e a dar valor a esses sum�erios amantesda paz, pois eram eduadores e administradores h�abeis. Eram muito respeitados e prourados omoinstrutores de arte e trabalhos industriais, omo diretores omeriais e omo governantes ivis, portodos os povos do norte e do Egito, a oeste, e at�e a �India, a leste.Ap�os a queda da primeira onfedera�~ao sum�eria, as idades-estados posteriores foram governadaspelos desendentes ap�ostatas dos saerdotes setitas. E s�o depois de onquistarem as idades da vizi-nhan�a �e que esses saerdotes denominaram-se reis. Os reis posteriores das idades n~ao onseguiramformar uma onfedera�~ao poderosa antes dos dias de Sargon, por ausa dos i�umes que uns tinhamdas deidades dos outros. Cada idade areditava que o seu deus muniipal fosse superior a todos osoutros deuses e, onseq�uentemente, reusava subordinar-se a qualquer lideran�a omum.Esse longo per��odo de governo frao dos saerdotes itadinos terminou om Sargon, o saerdotede Kish, que se prolamou rei e iniiou a onquista de toda a Mesopotâmia e terras adjaentes.E, durante um erto per��odo, isso aabou om as idades-estados, governadas e tiranizadas por844



saerdotes; ada idade tendo o seu pr�oprio deus muniipal e pr�atias erimoniais pr�oprias.Ap�os o rompimento dessa onfedera�~ao Kish, seguiu-se um per��odo longo de guerras onstantesentre essas idades dos vales, na disputa da supremaia, que se alternou entre Sumer, Akad, Kish,Ere, Ur e Susa.Por volta de 2 500 a.C., os sum�erios sofreram s�erios reveses nas m~aos dos su��tas e guitas do norte.Lagash, a apital sum�eria onstru��da sobre as terras das aluvi~oes das enhentes, aiu. Ere manteve-se por trinta anos ap�os a queda de Akad. Na �epoa do estabeleimento do governo de Hamurabi,os sum�erios haviam sido absorvidos pelas �leiras dos semitas do norte, e os anditas da Mesopotâmiaforam apagados das p�aginas da hist�oria.De 2 500 at�e 2 000 a.C., os nômades andaram fazendo estragos desde o oeano Atlântio at�e oPa���o. Foi om os neritas que se deu a investida �nal ontra o grupo do mar C�aspio, de desendentesmesopotâmios das ra�as anditas e andonitas misigenadas. Tudo aquilo que os b�arbaros deixaramde arruinar na Mesopotâmia, as mudan�as lim�atias subseq�uentes �zeram-no om êxito.E essa �e a hist�oria da ra�a violeta, depois dos dias de Ad~ao, e do destino que teve a sua terranatal, entre o Tigre e o Eufrates. A sua antiga iviliza�~ao �nalmente aiu, devido �a emigra�~ao dospovos superiores e da imigra�~ao de seus vizinhos inferiores. Contudo, muito antes de haverem, asavalarias b�arbaras, onquistado o vale, grande parte da ultura do Jardim j�a se havia propagado at�ea �Asia, a �Afria e a Europa, para ali produzir os fermentos que resultaram na iviliza�~ao do s�eulovinte de Urantia.[Apresentado por um Aranjo de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 79A Expans~ao Andita no Oriente
A �ASIA �e o ber�o da ra�a humana. Foi em uma pen��nsula do sul desse ontinente que Andon e Fontanaseram; nos planaltos daquilo que agora �e o Afeganist~ao, os seus desendentes badonan fundaramum entro primitivo de ultura que subsistiu por mais de meio milh~ao de anos. Nesse foo oriental dara�a humana, os povos sangiques difereniaram-se da linhagem andônia, e a �Asia foi o seu primeirolar, o seu primeiro territ�orio de a�a e o seu primeiro ampo de batalha. A parte sudoeste da �Asiatestemunhou as iviliza�~oes dos dalamatianos, dos noditas, dos adamitas e dos anditas suederem-se;partindo dessas regi~oes, o potenial da iviliza�~ao moderna espalhou-se pelo mundo.79.1 Os Anditas do Turquest~aoPor mais de vinte e ino mil anos, at�e quase 2000 a.C., o entro da Eur�asia era predominantementeandita, embora isso estivesse diminuindo. Nas terras baixas do Turquest~ao, os anditas voltaram-separa o oeste, ontornando os lagos interiores na dire�~ao da Europa e, partindo dos planaltos dessaregi~ao, in�ltraram-se na dire�~ao leste. O Turquest~ao oriental (o Sinkiang) e, em uma extens~ao me-nor, o Tibete, foram as entradas antigas atrav�es das quais esses povos da Mesopotâmia penetraramnas montanhas, indo at�e as terras setentrionais dos homens amarelos. A in�ltra�~ao andita na �Indiaveio dos planaltos do Turquest~ao, at�e o Punjab e, dos pastos iranianos, passando atrav�es do Be-luhist~ao. Essas primeiras migra�~oes n~ao foram onquistas, em nenhum sentido, foram, antes, aorrente ont��nua das tribos anditas indo para a �India oidental e para a China.Durante quase quinze mil anos, os entros de ultura mista andita perduraram na baia do rioTarim, no Sinkiang e, para o sul, nas regi~oes dos planaltos do Tibete, onde amplamente os anditase os andonitas misigenaram-se. O vale do Tarim era, a leste, o posto fronteiri�o da verdadeiraultura andita. Ali onstru��ram as suas olônias e mantiveram rela�~oes de om�erio om os hinesesdesenvolvidos, a leste, e om os andonitas, ao norte. Naquela �epoa, a regi~ao do Tarim tinha umaterra f�ertil; as huvas eram abundantes. A leste, o Gobi era uma terra de gramagens abertas, onde ospastores gradativamente voltavam-se para a agriultura. Essa iviliza�~ao pereeu quando os ventoshuvosos passaram a soprar para o sudoeste, entretanto, nos seus bons dias, ela rivalizava om apr�opria Mesopotâmia.Por volta de 8000 a.C., a aridez vagarosamente resente das regi~oes dos planaltos da �Asia Centralome�ou a expulsar os anditas para os fundos dos vales e as ostas mar��timas. Essa sea resente n~aoapenas os levou para os vales do Nilo, do Eufrates, dos rios Indo e Amarelo, omo tamb�em provoouum novo desenvolvimento na iviliza�~ao andita. Uma nova esp�eie de homens, os omeriantes,ome�ou a apareer em grande quantidade.Quando as ondi�~oes lim�atias tornaram a a�a desvantajosa para os anditas migrantes, elesn~ao seguiram o urso evoluion�ario das ra�as mais antigas, tornando-se pastores. O om�erio e a847



vida urbana surgiram. Do Egito, atrav�es da Mesopotâmia e do Turquest~ao, at�e os rios da China eda �India, as tribos mais altamente ivilizadas ome�aram a onentrar-se nas idades onsagradas�a manufatura e ao om�erio. Adônia, loalizada perto da atual idade de Askabad, tornou-se ametr�opole omerial da �Asia Central. O om�erio de pedras, metal, madeira e erâmia aelerou-setanto por via terrestre quanto pela uvial.Contudo, a sea sempre resente, trouxe gradualmente um grande êxodo andita das terras do sule do leste do mar C�aspio. A mar�e de migra�~ao ome�ou a mudar da dire�~ao norte para o sul, e osavaleiros da Babilônia ome�aram a invadir a Mesopotâmia.A aridez resente na �Asia Central olaborou ainda mais para reduzir a popula�~ao e para tornaresse povo menos guerreiro; e, quando as huvas deresentes, ao norte, for�aram os andonitas nômadesa irem para o sul, houve um êxodo prodigioso de anditas do Turquest~ao. Esse foi o movimento �nal,dos hamados arianos, para o levante e para a �India. Esse movimento marou o �apie daquela longadispers~ao dos desendentes misigenados de Ad~ao, durante a qual todos os povos asi�atios e a maioriados povos das ilhas do Pa���o foram, em uma erta medida, aperfei�oados por essas ra�as superiores.Assim, ao dispersarem-se no hemisf�erio oriental, os anditas �aram desprovidos das suas terrasoriginais na Mesopotâmia e no Turquest~ao, pois foi esse movimento abrangente dos andonitas parao sul que diluiu os anditas na �Asia Central quase at�e o seu desapareimento.Contudo, no s�eulo vinte, depois de Cristo, ainda h�a tra�os de sangue andita entre os povosturanianos e tibetanos, omo �e testemunhado pelos tipos louros que oasionalmente s~ao enontr�aveisnessas regi~oes. Os anais primitivos dos hineses registram a presen�a de nômades de abelos vermelhosao norte das pa���as olônias do rio Amarelo, e ainda h�a pinturas que registram �elmente a presen�atanto do tipo andita louro quanto dos tipos mong�ois morenos na baia do Tarim de muito tempoatr�as.A �ultima grande manifesta�~ao do gênio militar submergido dos anditas da �Asia Central oorreuem 1200 d.C., quando os mong�ois, sob o omando de Gengis Khan, ome�aram a onquista damaior parte do ontinente asi�atio. E, omo os anditas do passado, esses guerreiros prolamavama existênia de \um s�o Deus no �eu". A dissolu�~ao prematura do seu imp�erio retardou em muitoo interâmbio ultural, entre o Oidente e o Oriente, e foi um grande obst�aulo ao resimento dooneito monote��sta na �Asia.79.2 A Conquista Andita da �IndiaA �India �e o �unio loal em que todas as ra�as de Urantia foram misigenadas, a invas~ao anditatrazendo a �ultima ontribui�~ao. Nos planaltos a noroeste da �India, as ra�as sangiques vieram �aexistênia e, sem exe�~ao, os membros de ada ra�a penetraram no subontinente da �India, nos seusprim�ordios, deixando atr�as de si a mais heterogênea mistura de ra�as que existe em Urantia. A �Indiaantiga atuou omo uma baia oletora para as ra�as em migra�~ao. A base da pen��nsula anteriormenteera um pouo mais estreita do que �e agora, grande parte dos deltas do Ganges e do Indo sendo umtrabalho dos �ultimos inq�uenta mil anos.As mais antigas misturas de ra�as na �India formam uma ombina�~ao de ra�as vermelhas e ama-relas migrat�orias om os andonitas abor��gines. Esse grupo foi enfraqueido, posteriormente, quandoabsorveu maior por�~ao dos extintos povos verdes do leste, bem omo um grande n�umero da ra�a la-ranja. O grupo foi ligeiramente aperfei�oado por meio de uma misigena�~ao limitada om os homensazuis, mas sofreu exessivamente om a assimila�~ao de grande n�umero de membros da ra�a ��ndigo.Todavia, os hamados abor��gines da �India di�ilmente s~ao representativos desse povo primitivo; eless~ao, antes, a fa�~ao sulina, inferior e oriental, que nuna foi plenamente absorvida pelos anditasprimitivos, nem pelos seus primos arianos a surgirem mais tarde.848



Por volta de 20 000 a.C., a popula�~ao da parte oidental da �India j�a se havia tornado matizadapelo sangue Adâmio e, nuna na hist�oria de Urantia, qualquer povo ombinou tantas ra�as diferen-tes. Infelizmente, por�em, as linhagens sangiques seund�arias predominaram, e foi uma verdadeiraalamidade que as ra�as azul e vermelha estivessem t~ao amplamente ausentes dessa fus~ao raial dopassado long��nquo. Se tivesse havido mais linhagens sangiques prim�arias, elas teriam ontribu��domuito para o engrandeimento do que poderia ter sido uma iviliza�~ao ainda mais desenvolvida. Asitua�~ao desenvolveu-se assim: o homem vermelho foi destruindo a si pr�oprio nas Am�erias, o homemazul espalhava-se pela Europa, e os desendentes primitivos de Ad~ao (e a maioria dos posteriores)demonstravam pouo desejo de misigena�~ao om os povos de ores mais esuras, fosse na �India,�Afria ou outros lugares.Por volta de 15 000 a.C., o impulso de uma popula�~ao resente no Turquest~ao e no Ir~a oasionouo primeiro movimento andita realmente extenso na dire�~ao da �India. Durante quase quinze s�eulos,esses povos superiores au��ram para os planaltos do Beluhist~ao, espalhando-se pelos vales do Indo edo Ganges, indo vagarosamente para o sul, pelo De~a adentro. Essa press~ao andita vinda do noroestelevou muitas das linhagens inferiores do sul e do leste para a Birmânia e para o sul da China, masn~ao o su�iente para salvar os invasores da oblitera�~ao raial.A �India n~ao teve êxito em onseguir a hegemonia da Eur�asia, em boa medida por uma quest~aoquase que de topogra�a; a press~ao da popula�~ao vinda do norte apenas levou a maioria do povopara o sul, para o territ�orio deresente do De~a, erado pelo mar de todos os lados. Se houvessemexistido terras adjaentes para a emigra�~ao, as ra�as inferiores teriam sido expulsas para todas asdire�~oes, e as linhagens superiores teriam alan�ado uma iviliza�~ao mais elevada.O que oorreu foi que esses onquistadores anditas primitivos �zeram um esfor�o desesperado parapreservar a sua identidade e para estanar a mar�e de engolfamento raial, om o estabeleimento derestri�~oes r��gidas para os asamentos inter-raiais. Entretanto, por volta de 10 000 a.C, os anditashaviam sido absorvidos, mas toda a massa do povo havia sido amplamente aperfei�oada por essaabsor�~ao.A mistura das ra�as �e sempre vantajosa, pelo favoreimento da versatilidade da ultura e pelaontribui�~ao para uma iviliza�~ao mais desenvolvida, entretanto, se predominarem os elementosinferiores das linhagens raiais, essas realiza�~oes n~ao duram muito tempo. Uma ultura poliglotapode ser preservada apenas se as linhagens superiores se reproduzirem om uma margem su�ientede seguran�a sobre a inferior. A multiplia�~ao irrestrita dos inferiores �e infalivelmente suiida paraa iviliza�~ao ultural, se a reprodu�~ao dos superiores for deresente.Se os onquistadores houvessem ultrapassado em três vezes o pr�oprio n�umero, ou se eles houvessemexpulsado ou destru��do a ter�a parte menos desej�avel dos habitantes alaranjado-verde-��ndigos, ent~aoa �India ter-se-ia tornado um dos prinipais entros mundiais de iviliza�~ao ultural e teria, indubi-tavelmente, atra��do mais das ondas posteriores dos mesopotâmios que u��ram para o Turquest~ao edali para o norte, at�e a Europa.
79.3 A �India DravidianaA meslagem dos onquistadores anditas da �India om as ra�as nativas resultou, �nalmente, naquelepovo misturado que tem sido hamado de dravidiano. Os dravidianos mais primitivos e mais purospossu��am uma apaidade grande para onquistas ulturais, a qual foi ontinuamente sendo enfraque-ida �a medida que a sua heran�a andita tornou-se ada vez mais atenuada. E foi isso o que ondenouessa iviliza�~ao embrion�aria da �India h�a quase doze mil anos. Todavia, a infus~ao do sangue de Ad~ao,mesmo em pequena quantidade, produziu uma aelera�~ao bem marada no desenvolvimento soial.Essa linhagem omposta produziu, imediatamente, ent~ao, a mais vers�atil iviliza�~ao na Terra.849



N~ao muito depois de onquistar a �India, os anditas dravidianos perderam o ontato raial eultural om a Mesopotâmia, mas a abertura posterior de linhas mar��timas e rotas para as aravanasrestabeleeram tais onex~oes; em nenhum momento, dentro dos �ultimos dez mil anos, a �India esteveinteiramente fora de ontato om a Mesopotâmia, a oeste, e om a China, a leste, embora as barreirasdas montanhas houvessem favoreido grandemente as rela�~oes om o oeste.A ultura e os ensinamentos religiosos superiores dos povos da �India datam dos primeiros temposdo dom��nio dravidiano e s~ao devidos, em parte, ao fato de tantos saerdotes setitas haverem entradona �India, tanto na invas~ao iniial dos anditas quanto na invas~ao posterior ariana. O �o do monote��smoque atravessa a hist�oria religiosa da �India vem, ent~ao, dos ensinamentos dos adamitas no segundojardim.Desde 16 000 a.C., um grupo de em saerdotes setitas entrou na �India e quase onquistou religi-osamente a metade oeste daquele povo poliglota, mas a sua religi~ao n~ao perdurou. Depois de inomil anos, as suas doutrinas da Trindade do Para��so haviam-se degenerado no s��mbolo trino do deusdo fogo.Todavia, durante mais de sete mil anos, at�e o �m das migra�~oes anditas, o status religioso doshabitantes da �India esteve muito aima daquele do resto do mundo em geral. Durante esses tempos,a �India prometera produzir a iviliza�~ao ultural, religiosa, �los�o�a e omerial l��der do mundo. En~ao fora pela ompleta absor�~ao dos anditas pelos povos do sul, esse destino provavelmente ter-se-iarealizado.Os entros dravidianos de ultura loalizavam-se nos vales dos rios, prinipalmente do Indo e doGanges e, no De~a, ao longo dos três grandes rios que uem atrav�es dos Gates orientais, at�e o mar.As olônias ao longo da osta mar��tima dos Gates oidentais deviam a sua proeminênia �as rela�~oesmar��timas om a Sum�eria.Os dravidianos estavam entre os primeiros povos a onstru��rem idades e entrarem extensivamenteno neg�oio de exporta�~ao e importa�~ao, por terra e mar. Por volta de 7000 a.C., aravanas de amelosestavam fazendo viagens regulares �a distante Mesopotâmia e os navios dos dravidianos avan�arampela osta, atravessando o mar da Ar�abia, at�e as idades sum�erias do golfo P�ersio, e aventurando-sepelas �aguas da ba��a de Bengala at�e as �Indias Orientais. Um alfabeto, junto om a arte de esrever,foi importado da Sum�eria por esses navegantes e meradores.Essas rela�~oes omeriais ontribu��ram grandemente para a maior diversi�a�~ao de uma ulturaosmopolita, resultando no primeiro apareimento de muitos re�namentos e mesmo dos luxos davida urbana. Quando os arianos que vieram depois entraram na �India, eles n~ao reonheeram,nos dravidianos, os seus primos anditas submergidos nas ra�as sangiques, mas enontraram umaiviliza�~ao bem avan�ada. Apesar das limita�~oes biol�ogias, os dravidianos fundaram uma iviliza�~aosuperior, que foi bem difundida em toda a �India e sobreviveu, no De~a, at�e os tempos modernos.79.4 A Invas~ao Ariana da �IndiaA segunda penetra�~ao andita na �India foi a invas~ao ariana durante um per��odo de quase quinhentosanos, no meio do tereiro milênio antes de Cristo. Essa migra�~ao marou o êxodo terminal dosanditas das suas terras natais no Turquest~ao.Os entros arianos iniiais estavam espalhados pela metade norte da �India, notadamente a noroeste.Esses invasores nuna ompletaram a onquista do pa��s, e a sua negligênia ausou o seu fraassoposterior. Por serem emmenor n�umero, tornaram-se vulner�aveis e foram absorvidos pelos dravidianosdo sul, que se espalharam mais tarde, por toda a pen��nsula, exeto as prov��nias do Himalaia.Os arianos exereram poua inuênia raial sobre a �India, exeto nas prov��nias do norte. NoDe~a, a sua inuênia foi mais ultural e religiosa do que raial. A maior persistênia do hamado850



sangue ariano no norte da �India n~ao �e devida apenas �a sua presen�a em maior n�umero nessas regi~oes,mas tamb�em ao fato de que eles foram refor�ados, ulteriormente, por novos onquistadores, omeri-antes e mission�arios. At�e o primeiro s�eulo antes de Cristo, havia uma in�ltra�~ao ont��nua de sangueariano no Punjab, sendo que o �ultimo inuxo aompanhou as ampanhas dos povos helênios.Na plan��ie do Ganges, os arianos e os dravidianos �nalmente misturaram-se, produzindo umaultura elevada, sendo esse entro refor�ado por ontribui�~oes do nordeste, vindas da China.Na �India, muitos tipos de organiza�~oes soiais oreseram, de tempos em tempos, indo dos sistemassemidemor�atios dos arianos �as formas desp�otias e mon�arquias de governo. Todavia, o aspetomais arater��stio dessa soiedade foi a persistênia de grandes astas soiais, que foram institu��daspelos arianos em um esfor�o para perpetuar a identidade raial. Esse sistema elaborado de astastem sido preservado at�e a �epoa presente.Das quatro grandes astas, afora a primeira, foram todas estabeleidas em um esfor�o, de antem~aoondenado ao fraasso, para impedir a amalgama�~ao soial dos onquistadores arianos om os seuss�uditos inferiores. Contudo, a primeira asta, a dos instrutores-saerdotes, prov�em dos setitas; osbrâmanes do s�eulo vinte da era rist~a s~ao desendentes ulturais, em linha direta, dos saerdotesdo segundo jardim, embora os seus ensinamentos em muito disordem daqueles dos seus ilustrespredeessores.Quando os arianos entraram na �India, eles trouxeram onsigo os seus oneitos de Deidade, omohaviam sido preservados nas tradi�~oes remanesentes da religi~ao do segundo jardim. Os saerdotesbrâmanes, por�em, jamais foram apazes de resistir �a for�a viva do paganismo que surgiu do ontatos�ubito om as religi~oes inferiores do De~a, ap�os a oblitera�~ao raial dos arianos. Desse modo, a vastamaioria da popula�~ao aiu nos la�os das supersti�~oes esravizadoras das religi~oes inferiores; e foiassim que a �India n~ao onseguiu produzir a alta iviliza�~ao antevista nos tempos mais antigos.O despertar espiritual do sexto s�eulo antes de Cristo n~ao perdurou na �India, tendo morrido antesmesmo da invas~ao mu�ulmana. Algum dia por�em um Gautama ainda maior pode surgir para liderartoda a �India, na proura do Deus vivo, e ent~ao o mundo observar�a a frui�~ao das potenialidadesulturais de um povo vers�atil, que, por tanto tempo, permaneeu entorpeido sob o efeito de umavis~ao espiritual estagnada.A ultura ap�oia-se em uma base biol�ogia, mas um sistema de astas por si s�o n~ao podia perpetuara ultura ariana, pois a religi~ao, a verdadeira religi~ao, �e a fonte indispens�avel da energia mais elevadaque leva os homens a estabeleer uma iviliza�~ao superior, baseada na fraternidade humana.79.5 O Homem Vermelho e o Homem AmareloEnquanto a hist�oria da �India �e aquela da onquista andita e da sua absor�~ao �nal por outros povosevoluion�arios, a hist�oria da �Asia oriental �e mais propriamente a dos sangiques prim�arios, partiular-mente a do homem vermelho e do homem amarelo. Essas duas ra�as esaparam em larga medida damisigena�~ao om a deadente linhagem de Neandertal, que retardou tanto o homem azul na Europa,preservando, assim, o potenial superior do tipo sangique prim�ario.Enquanto os primeiros homens de Neandertal espalharam-se por toda a extens~ao da Eur�asia, a suaasa oriental foi a mais ontaminada pelas linhagens animais, mais degradadas. Esses tipos subumanosforam impelidos para o sul pelo quinto per��odo glaial, a mesma amada de gelo que bloqueou,durante tanto tempo, a migra�~ao sangique para a �Asia oriental. E, quando o homem vermelhoaminhou para o norte, pelos planaltos da �India, ele enontrou o nordeste da �Asia isento dessestipos subumanos. A organiza�~ao tribal das ra�as vermelhas formou-se antes do que a de quaisqueroutros povos, e eles foram os primeiros a migrar do foo sangique da �Asia entral. As linhagensNeandertal inferiores foram destru��das ou expulsas das terras �rmes pelas migra�~oes posteriores das851



tribos amarelas. Todavia, o homem vermelho reinara absoluto na �Asia oriental por quase em milanos, antes que as tribos amarelas hegassem.H�a mais de trezentos mil anos, o orpo prinipal da ra�a amarela entrou na China, vindo do sulnuma migra�~ao osteira. A ada milênio, eles penetravam mais profundamente no interior do onti-nente, e n~ao �zeram ontato om os seus irm~aos que emigravam do Tibete at�e tempos relativamentereentes.A press~ao resente da popula�~ao levou a ra�a amarela, que se movia para o norte, a ome�ar ainvadir as terras de a�a do homem vermelho. Essas intromiss~oes, ombinadas a antagonismos raiaisnaturais, ulminaram em um aumento das hostilidades e, assim, teve in��io a luta ruial pelas terrasf�erteis da �Asia long��nqua.A hist�oria dessa disputa milenar entre as ra�as vermelha e amarela �e um �epio da hist�oria deUrantia. Por mais de duzentos mil anos, essas duas ra�as superiores travaram guerras amargas eont��nuas. Nas lutas iniiais, os homens vermelhos foram mais bem-suedidos em geral: as suasexpedi�~oes espalhavam a devasta�~ao nas olônias amarelas. Todavia, o homem amarelo era bomaluno na arte da guerra e logo manifestou uma habilidade espeial de onviver pai�amente om osseus ompatriotas; os hineses foram os primeiros a aprender que na uni~ao est�a a for�a. As tribosvermelhas ontinuaram om os seus onitos de destrui�~ao m�utua e, logo, ome�aram a sofrer derrotasrepetidas nas m~aos agressivas dos impla�aveis hineses, que ontinuaram sua marha inexor�avel parao norte.H�a em mil anos, as tribos dizimadas da ra�a vermelha lutavam, auadas pelo gelo da �ultimaera glaial que diminu��a, e, quando a passagem de terra para o Oriente, sobre o estreito de Bering,tornou-se atravess�avel, essas tribos n~ao demoraram a abandonar as margens in�ospitas do ontinenteasi�atio. Oitenta e ino mil anos passaram-se desde que os �ultimos homens vermelhos puros partiramda �Asia, mas a longa luta deixou a sua mara gen�etia sobre a ra�a amarela vitoriosa. Os povoshineses do norte, junto om os siberianos andonitas, assimilaram muito da linhagem vermelha e,om isso, foram onsideravelmente bene�iados.Os ��ndios norte-amerianos nuna tiveram ontato real om a progênie andita de Ad~ao e Eva,tendo sido expulsos das suas terras natais asi�atias era de inq�uenta mil anos antes da hegadade Ad~ao. Durante a idade das migra�~oes anditas, as linhagens puras estavam-se espalhando pelaAm�eria do Norte omo tribos nômades, a�adores que pratiavam a agriultura apenas em umapequena propor�~ao. Essas ra�as e os grupos ulturais permaneeram quase ompletamente isoladosdo restante do mundo, desde a sua hegada �as Am�erias at�e o primeiro milênio da era rist~a, quandoforam desobertos pelas ra�as branas da Europa. At�e aquela �epoa, os esquim�os eram o maispr�oximo da ra�a brana, que as tribos de homens vermelhos do norte jamais haviam visto.A ra�a vermelha e a amarela s~ao as �unias linhagens humanas que alan�aram um alto graude iviliza�~ao, longe das inuênias dos anditas. A ultura amer��ndia mais antiga foi o entroOnamonalonton, na Calif�ornia, mas que em 35 000 a.C. desapareeu. No M�exio, na Am�eria Centrale nas montanhas da Am�eria do Sul, as iviliza�~oes posteriores, mais duradouras, foram fundadas poruma ra�a predominantemente vermelha, mas ontendo uma mistura onsider�avel das ra�as amarela,alaranjada e azul.Essas iviliza�~oes foram produtos evoluion�arios dos sangiques, ainda que tra�os de sangue anditahouvessem alan�ado o Peru. Exetuando-se os esquim�os, na Am�eria do Norte, e uns pouos anditaspolin�esios na Am�eria do Sul, os povos do hemisf�erio oidental n~ao tiveram nenhum ontato om oresto do mundo at�e o �m do primeiro milênio depois de Cristo. No plano Melquisedeque originalpara o aperfei�oamento das ra�as de Urantia, havia sido estipulado que um milh~ao dos desendentesda pura linha de Ad~ao deveriam elevar os homens vermelhos das Am�erias.
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79.6 O Alvoreer da Civiliza�~ao ChinesaAlgum tempo ap�os haverem afugentado o homem vermelho para a Am�eria do Norte, os hineses emexpans~ao expulsaram os andonitas dos vales dos rios da �Asia oriental, empurrando-os, ao norte, paraa Sib�eria e, a oeste, at�e o Turquest~ao, para onde eles iriam, dentro em pouo, entrar em ontato oma ultura superior dos anditas.Na Birmânia e na pen��nsula da Indohina, as ulturas da �India e da China misturaram-se efundiram-se para produzir as iviliza�~oes suessivas daquelas regi~oes. A ra�a verde, j�a desapareida,perdurou nessa regi~ao em uma propor�~ao maior do que em qualquer outro lugar do mundo.Muitas ra�as diferentes ouparam as ilhas do Pa���o. Em geral, as ilhas do sul, que eram ent~aomaiores, foram oupadas pelos povos portadores de uma alta perentagem de sangue das ra�as verdee ��ndigo. As ilhas do norte foram oupadas pelos andonitas e, mais tarde, por ra�as que traziampropor�~oes elevadas das linhagens amarelas e vermelhas. Os anestrais do povo japonês n~ao foramexpulsos do ontinente antes de 12 000 a.C., quando foram desalojados por um vigoroso avan�o emdire�~ao ao litoral sul, da parte das tribos hinesas do norte. O seu êxodo �nal n~ao foi devido tanto�a press~ao populaional quanto �a iniiativa de um hefe a quem eles vieram a onsiderar omo umpersonagem divino.Como os povos da �India e do Levante, tribos vitoriosas de homens amarelos estabeleeram os seusprimeiros entros ao longo da osta e rio aima. As olônias osteiras enontraram di�uldades nosanos seguintes, pois as inunda�~oes resentes e os ursos mutantes dos rios tornaram insustent�avel asitua�~ao das idades nas plan��ies.H�a vinte mil anos, os anestrais dos hineses haviam onstru��do uma d�uzia de grandes entros deensinamento e ultura primitiva, espeialmente ao longo do rio Amarelo e do Yangtze. Esses entrosome�aram logo a se refor�arem, om a hegada de uma orrente �rme de povos mistos superioresvindos do Sinkiang e do Tibete. A migra�~ao do Tibete para o vale do Yangtze n~ao foi t~ao extensivaomo no norte, nem os entros tibetanos foram t~ao avan�ados omo aqueles da baia do Tarim, masambos os movimentos tinham uma erta quantidade de sangue andita no lado oriental das olôniasribeirinhas.A superioridade da antiga ra�a amarela era devida a quatro grandes fatores:1. Gen�etio. Diferentemente dos seus primos azuis na Europa, as ra�as vermelha e amarelahaviam esapado grandemente da mistura om linhagens humanas degradadas. Os hineses do norte,refor�ados j�a por quantidades pequenas das estirpes superiores vermelhas e andônias, iriam em brevebene�iar-se de um onsider�avel inuxo de sangue andita. Os hineses do sul n~ao tiveram tantosuesso nesse sentido, e padeiam, j�a havia muito, da absor�~ao da ra�a verde, enquanto, mais tarde,iriam ser ainda mais enfraqueidos pela in�ltra�~ao das multid~oes dos povos inferiores expulsos da�India pela invas~ao dravidiano-andita. Existe hoje, na China, uma diferen�a de�nida entre as ra�asdo norte e do sul.2. Soial. A ra�a amarela aprendeu logo o valor da paz entre si mesmos. O pai�smo internoontribuiu muito para o resimento demogr�a�o, bem omo para assegurar a dissemina�~ao da suaiviliza�~ao entre muitos milh~oes de indiv��duos. Entre 25 000 e 5 000 a.C, a mais densa massa deiviliza�~ao em Urantia enontrava-se na China Central e do norte. O homem amarelo foi o primeiroa realizar a solidariedade raial - o primeiro a alan�ar uma iviliza�~ao soial, ultural e pol��tia emlarga esala.Os hineses de 15 000 a.C eram militaristas agressivos; eles n~ao se haviam enfraqueido devidoa uma reverênia exessiva ao passado. Formavam um orpo ompato de pouo menos de dozemilh~oes de homens, que falavam a mesma l��ngua. Nessa �epoa, eles onstru��ram uma verdadeirana�~ao, muito mais unida e homogênea do que as uni~oes pol��tias de tempos hist�orios.853



3. Espiritual. Durante a era das migra�~oes anditas, os hineses estavam entre os povos maisespirituais da Terra. Uma longa ades~ao �a adora�~ao da Verdade �Unia, prolamada por Singlangtonmanteve-os �a frente da maioria das outras ra�as. O est��mulo de uma religi~ao desenvolvida e avan�ada,muitas vezes, �e um fator deisivo no desenvolvimento ultural; �a medida que a �India de�nhava, aChina ia �a frente, sob o est��mulo revigorante de uma religi~ao para a qual a verdade era oloada emum reli�ario, omo se fora a Deidade suprema.Essa adora�~ao da verdade provoou uma pesquisa e uma investiga�~ao destemida das leis da natu-reza e dos poteniais da humanidade. Os hineses de seis mil anos atr�as eram, outrossim, estudantesardorosos e empenhados na sua busa da verdade.4. Geogr�a�o. A China �e protegida pelas montanhas a oeste e pelo oeano Pa���o, a leste.Apenas ao norte �a aberto o aminho para a invas~ao e, desde a �epoa do homem vermelho at�e avinda dos desendentes posteriores dos anditas, o norte n~ao foi oupado por nenhuma ra�a agressiva.E, n~ao fora a barreira das montanhas, e mais tarde o del��nio da sua ultura espiritual, a ra�aamarela teria atra��do para si, sem d�uvida, a maior parte das migra�~oes anditas que foram para oTurquest~ao e teria, inquestion�avel e rapidamente, dominado a iviliza�~ao do mundo.79.7 Os Anditas Entram na ChinaH�a era de quinze mil anos, os anditas, em n�umero onsider�avel, atravessaram a garganta de Ti Taoe espalharam-se pelo vale superior do rio Amarelo, entre as olônias hinesas de Kansu. E, em breve,penetraram na dire�~ao leste, no Honan, onde estavam situadas as olônias de maior progresso. Essain�ltra�~ao do oeste era meio andonita e meio andita.Os entros de ultura do norte, ao longo do rio Amarelo, haviam sempre sido mais desenvolvidosque as olônias do sul, no Yangtze. Dentro de pouos milhares de anos depois da hegada, mesmoem pequenos n�umeros, desses mortais superiores, as olônias ao longo do rio Amarelo haviam-sedistaniado das aldeias Yangtze e alan�ado uma posi�~ao avan�ada sobre os seus irm~aos do sul, aqual foi mantida desde ent~ao.N~ao �e que houvesse tantos anditas, nem que a sua ultura fosse t~ao superior, mas a misigena�~aodeles produziu uma ra�a mais vers�atil. Os hineses do norte reeberam uma quantidade su�iente desangue andita para estimular moderadamente suas mentes inatamente dotadas, mas n~ao tanto que asinamasse om a uriosidade exploradora t~ao arater��stia das ra�as branas do norte. Essa infus~aomais limitada de heran�a andita foi menos perturbadora da estabilidade inata do tipo sangique.As ondas posteriores de anditas trouxeram om eles alguns dos avan�os ulturais da Mesopotâmia;isso �e espeialmente verdadeiro a respeito das �ultimas ondas de migra�~ao vindas do Oidente. Elasmelhoraram, em muito, as pr�atias eonômias e eduaionais dos hineses do norte; e, embora a suainuênia sobre a ultura religiosa da ra�a amarela haja sido pouo duradoura, os seus desendentesposteriores ontribu��ram muito para um despertar espiritual subseq�uente. As tradi�~oes anditas dabeleza do �Eden e da Dalam�atia, ontudo, inueniaram as tradi�~oes hinesas; as lendas hinesasprimitivas situam \a terra dos deuses" no Oidente.O povo hinês s�o ome�ou a onstruir idades e a engajar-se na manufatura depois de 10 000 a.C.,posteriormente �as altera�~oes lim�atias no Turquest~ao e �a hegada dos �ultimos imigrantes anditas. Ainfus~ao desse novo sangue n~ao aresentou tanto �a iviliza�~ao do homem amarelo, mas estimulou umdesenvolvimento posterior r�apido das tendênias latentes das ra�as hinesas superiores. De Honana Shensi, os poteniais de uma iviliza�~ao avan�ada estavam dando frutos. A metalurgia e todas asartes da manufatura datam dessa �epoa.As semelhan�as entre alguns dos m�etodos primitivos hineses e mesopotâmios no �alulo do tempo,na astronomia e na administra�~ao do governo eram devidas �as rela�~oes omeriais entre esses dois854



entros bastante distantes. Os meradores hineses viajavam pelas rotas terrestres, atravessando oTurquest~ao e a Mesopotâmia, mesmo nos tempos dos sum�erios. E essas troas n~ao eram unilaterais,pois o vale do Eufrates bene�iava-se onsideravelmente delas, tanto quanto os povos das plan��iesdo Ganges; por�em as altera�~oes lim�atias e as invas~oes nômades do tereiro milênio antes de Cristoreduziram grandemente o volume de om�erio que passava pelas rotas de aravanas da �Asia Central.79.8 A Civiliza�~ao Chinesa PosteriorConquanto o homem vermelho haja sofrido exessivamente pelas guerras, n~ao �e de todo impr�opriodizer que o desenvolvimento do Estado, em meio aos hineses, haja sido retardado pelo uidado dasua onquista da �Asia. Eles tinham um grande potenial de solidariedade raial que, no entanto,deixou de desenvolver-se apropriadamente por ausa da ausênia do est��mulo ont��nuo da presen�ado perigo de agress~ao externa.Com a realiza�~ao da onquista ompleta da �Asia Oriental, o antigo estado militar gradualmentedesintegrou-se - as guerras passadas foram esqueidas. Da luta �epia om a ra�a vermelha, apenasperdurou a tradi�~ao vaga de uma disputa antiga, om os povos arqueiros. Os hineses logo sevoltaram para a agriultura, o que aentuou ainda mais as suas tendênias pa���as. Ao mesmotempo, a popula�~ao indiava uma rela�~ao homem-solo bem abaixo do ponto de satura�~ao agr��ola, eisso veio ontribuir ainda mais para a vida pa���a do pa��s.A onsiênia de realiza�~oes do passado (um tanto reduzidas, no presente), o onservadorismo deum povo, em sua maioria de agriultores, e uma vida familiar bem desenvolvida deram nasimento�a venera�~ao dos anestrais, ulminando no ostume de honrar os homens do passado quase at�e aadora�~ao. Uma atitude bastante semelhante prevaleeu entre as ra�as branas na Europa, duranteera de quinhentos anos depois da queda da iviliza�~ao greo-romana.A ren�a e a adora�~ao da \Verdade �Unia" , omo ensinada por Singlangton, nuna deixou deexistir inteiramente; mas, om o passar do tempo, a busa de uma verdade nova e mais elevada foiobsureida pela tendênia resente de venerar aquilo que j�a fora estabeleido. Lentamente, o gênioda ra�a amarela desviou-se da busa do desonheido e voltou-se para a preserva�~ao do onheido. Eessa �e a raz~ao para a estagna�~ao daquela que havia sido a iviliza�~ao que mais rapidamente progredirano mundo.Entre 4 000 e 500 a.C, a reuni�a�~ao pol��tia da ra�a amarela foi onsumada, mas a uni~ao ulturaldos entros dos rios Yangtze e Amarelo havia j�a sido efetuada. Essa reuni�a�~ao pol��tia dos grupostribais mais reentes n~ao foi feita sem onito, mas a estima que a soiedade tinha pela guerrapermaneeu baixa; a adora�~ao dos anestrais, a multiplia�~ao dos dialetos e nenhum apelo para aa�~ao militar, durante milhares e milhares de anos, haviam tornado esse povo ultrapa���o.A despeito do fraasso em umprir a promessa do desenvolvimento r�apido at�e um estado avan�ado,a ra�a amarela avan�ou, progressivamente, para uma realiza�~ao nas artes da iviliza�~ao, sobretudo nosdom��nios da agriultura e da hortiultura. Os problemas hidr�aulios enfrentados pelos agriultores emShensi e Honan demandaram uma oopera�~ao grupal, para que fossem soluionados. Essa irriga�~ao eas di�uldades para a onserva�~ao do solo ontribu��ram, em grande medida, para o desenvolvimentoda interdependênia dos grupos de agriultores, om a onseq�uente promo�~ao da paz entre eles.Os desenvolvimentos preoes na esrita, junto om o estabeleimento de esolas, logo ontribu��rampara a dissemina�~ao do onheimento em uma esala nuna antes igualada, mas a natureza enfadonhado sistema da esrita ideogr�a�a oloou um limite num�erio nas lasses instru��das, a despeito doapareimento, logo a seguir, da imprensa. Aima de tudo, o proesso de padroniza�~ao soial e dedogmatiza�~ao religioso-�los�o�a ontinuou resente. O desenvolvimento religioso da venera�~ao dosanestrais tornou-se ainda mais omplexo, por um inuxo de supersti�~oes envolvendo a natureza do855



ulto, mas os vest��gios prolongados de um oneito real de Deus �aram preservados no ulto imperialde Shang-ti.A grande fraqueza da venera�~ao dos anestrais �e que ela promove a �loso�a do retr�ogrado. Pormais s�abio que seja reolher a sabedoria do passado, �e insano onsider�a-lo omo uma fonte exlusivade verdade. A verdade �e relativa e est�a em expans~ao; ela vive sempre no presente, alan�ando umanova express~ao em ada gera�~ao de homens - e mesmo em ada vida humana.A grande for�a de uma venera�~ao dos anestrais �e o valor que tal atitude d�a �a fam��lia. A esta-bilidade espantosa e a persistênia da ultura hinesa s~ao uma onseq�uênia da preponderânia daposi�~ao dada �a fam��lia, pois a iviliza�~ao �e diretamente dependente de um funionamento e�iente dafam��lia; e, na China, a fam��lia alan�ou uma importânia soial e at�e mesmo um signi�ado religiosoque pouos povos atingiram.A devo�~ao �lial e a lealdade familiar, exigidas no ulto resente dos anestrais, assegurarama edi�a�~ao de rela�~oes familiares superiores e de grupos familiares duradouros, o que failitou apreserva�~ao da iviliza�~ao, por ausa dos fatores que se seguem:1. A onserva�~ao da propriedade e das riquezas.2. A omunh~ao da experiênia de mais de uma gera�~ao.3. A edua�~ao e�iente das rian�as nas artes e nas iênias do passado.4. O desenvolvimento de um forte senso do dever, a eleva�~ao da moralidade e a amplia�~ao dasensibilidade �etia.O per��odo formativo da iviliza�~ao hinesa, iniiada om a vinda dos anditas, ontinua at�e ogrande despertar �etio, moral e semi-religioso do sexto s�eulo antes de Cristo. E a tradi�~ao hinesamant�em um registro de lembran�a do passado evoluion�ario: a transi�~ao da fam��lia matriaral paraa fam��lia patriaral, o estabeleimento da agriultura, o desenvolvimento da arquitetura, a iniia�~aoda ind�ustria - todas essas etapas s~ao narradas suessivamente. E essa hist�oria apresenta, om umapreis~ao maior do que qualquer outra narrativa semelhante, um quadro da asens~ao magn���a deum povo superior, desde os n��veis da barb�arie. Durante esse tempo, os hineses passaram, de umasoiedade agr��ola primitiva para uma organiza�~ao soial mais elevada, abrangendo as idades, asmanufaturas, a metalurgia, as troas omeriais, o governo, a esrita, a matem�atia, a arte, a iêniae a imprensa.A iviliza�~ao antiga da ra�a amarela perdurou, assim, atrav�es dos s�eulos. J�a se passaram quasequarenta mil anos desde que os primeiros avan�os importantes foram feitos na ultura hinesa e, em-bora tenha havido muitos retroessos, a iviliza�~ao dos �lhos de Han est�a mais pr�oxima de apresentarum quadro ont��nuo de progresso at�e o s�eulo vinte. Os desenvolvimentos meânio e religioso dasra�as branas têm sido de ordem elevada, mas nuna ultrapassaram os hineses na lealdade familiar,na �etia grupal, nem na moralidade pessoal.Essa ultura antiga ontribuiu muito para a feliidade humana; milh~oes de seres humanos têm vi-vido e morrido aben�oados pelas suas realiza�~oes. Durante s�eulos, essa grande iviliza�~ao desansousobre os louros do passado, entretanto est�a redespertando ainda agora, para visualizar novamente,as metas transendentes da existênia mortal, para retomar a luta inessante por um progresso sem�m.[Apresentado por um Aranjo de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 80A Expans~ao Andita no OidenteEMBORA o homem azul europeu n~ao haja, por si pr�oprio, alan�ado uma grande iviliza�~ao ultural,ele proveu uma base biol�ogia que produziu, quando as suas ra�as de sangue adamizado meslaram-se om os �ultimos invasores anditas, uma das ra�as mais fortes e apazes de atingir uma iviliza�~aodinâmia a surgir em Urantia desde a �epoa da ra�a violeta e dos seus suessores anditas.Os povos branos modernos inorporaram as linhagens sobreviventes de sangue Adâmio, tornando-se misturados �as ra�as sangiques, om um pouo da ra�a vermelha e da amarela, por�em mais espei-almente da azul. H�a uma perentagem onsider�avel da linhagem andonita original em todas as ra�asbranas e mais ainda das ra�as noditas iniiais.80.1 Os Adamitas Entram na EuropaAntes dos �ultimos anditas serem expulsos do vale do Eufrates, muitos dos seus irm~aos haviam pe-netrado na Europa omo aventureiros, professores, omeriantes e guerreiros. Durante os primeirostempos da ra�a violeta, a baia do Mediterrâneo era protegida pelo istmo de Gibraltar e pela pontesiiliana de terra. Certos om�erios mar��timos bem primitivos do homem foram estabeleidos nesseslagos interiores, nos quais os homens azuis do norte e os homens do Saara, vindos do sul, enontraramos noditas e os adamitas vindos do Oriente.Na parte oriental da baia do Mediterrâneo, os noditas haviam estabeleido uma das suas maisvastas ulturas e, partindo dos entros destas, haviam penetrado, em uma erta medida, na Europa dosul e, mais espeialmente na �Afria do norte. Os s��rios noditas-andonitas, de abe�as avantajadas,introduziram, muito edo, a erâmia e a agriultura nas suas olônias, no delta do Nilo, um rioujo n��vel subia vagarosamente. E tamb�em importaram ovelhas, abras, bovinos e outros animaisdom�estios, e trouxeram m�etodos bastante aperfei�oados de metalurgia, pois a S��ria de ent~ao era oentro dessa ind�ustria.Durante mais de trinta mil anos, o Egito reebeu um uxo ont��nuo de mesopotâmios, que trou-xeram onsigo a sua arte e ultura para enriqueer as do vale do Nilo. Todavia, o ingresso de grandesn�umeros de povos do Saara deteriorou grandemente a iviliza�~ao primitiva ao longo do Nilo, de talforma que o Egito atingiu o seu n��vel ultural mais baixo h�a era de quinze mil anos.Contudo, durante tempos anteriores, pouo houve que impedisse a migra�~ao dos adamitas para ooeste. O Saara era um pasto aberto repleto de pastores e agriultores. Esses povos do Saara nunase empenharam na manufatura, nem eram onstrutores de idades. Eram um grupo negro-��ndigoque trazia uma linhagem muito extensa das ra�as verde e alaranjada extintas. E reeberam, por�em,uma quantidade muito limitada de heran�a violeta, antes que o desloamento, para ima, das terrase a mudan�a na dire�~ao dos ventos �umidos houvessem dispersado os remanesentes dessa iviliza�~ao857



pr�ospera e pa���a.O sangue de Ad~ao foi ompartilhado om a maioria das ra�as humanas, mas algumas delas as-seguraram para si mais do que outras. As ra�as misigenadas da �India e os povos mais esuros da�Afria n~ao apresentavam atrativos para os adamitas. Eles ter-se-iam misigenado livremente oma ra�a vermelha, n~ao estivesse ela t~ao distante nas Am�erias, e estavam amigavelmente dispostos amisigenar-se om a ra�a amarela, mas essa ra�a, do mesmo modo, era de dif��il aesso, pois estavana distante �Asia. E, portanto, quando impulsionados pela aventura, ou pelo altru��smo, ou quandoexpulsos do vale do Eufrates, muito naturalmente eles optaram pela uni~ao om as ra�as azuis daEuropa.Os homens azuis, ent~ao dominantes na Europa, n~ao tinham pr�atias religiosas que fossem repul-sivas aos primeiros imigrantes adamitas, e havia uma grande atra�~ao sexual entre as ra�as violeta eazul. O melhor dentre aqueles da ra�a azul onsiderava uma alta honraria que lhe fosse permitidoaasalar om os adamitas. Os homens azuis alimentavam a ambi�~ao de se tornarem su�ientementeh�abeis e art��stios a ponto de ganhar a afei�~ao de alguma mulher adamita, e a mais alta aspira�~aode uma mulher azul superior era reeber as aten�~oes de um adamita.Lentamente, esses �lhos migrantes do �Eden uniram-se om os tipos mais elevados da ra�a azul,revigorando as suas pr�atias ulturais e, ao mesmo tempo, exterminando, sem piedade, os tra�osresiduais do sangue Neandertal. Essa t�enia de mistura raial, ombinada om a elimina�~ao daslinhagens inferiores, produziu uma d�uzia, ou mais, de grupos viris e progressistas de homens azuissuperiores, uma das quais v�os denominastes os Cro-Magnons.As primeiras ondas da ultura mesopotâmia tomaram, por essas e outras raz~oes, das quais amenos importante foi o trajeto mais favor�avel de imigra�~ao, quase que exlusivamente, o aminhoda Europa. E foram essas irunstânias que determinaram os anteedentes da moderna iviliza�~aoeurop�eia.80.2 As Mudan�as Clim�atias e Geol�ogiasA expans~ao iniial da ra�a violeta para a Europa foi interrompida por ertas mudan�as lim�atiase geol�ogias bastante s�ubitas. Com o reuo dos ampos de gelo ao norte, os ventos que trazem ashuvas do oeste voltaram-se para o norte, gradualmente transformando as grandes regi~oes de pastoaberto do Saara em um deserto est�eril. Essa sea dispersou os habitantes do grande platô do Saara,que eram morenos e de baixa estatura, de olhos esuros, mas de abe�as alongadas.Os elementos ��ndigos mais puros mudaram-se para o sul, para as orestas da �Afria Central, onde,desde ent~ao, permaneeram. Os grupos mais misigenados espalharam-se em três dire�~oes: as tribossuperiores do oeste migraram para a Espanha e dali foram para as partes adjaentes da Europa,formando os n�uleos das posteriores ra�as morenas de rânios longos do Mediterrâneo. A divis~aomenos progressista do leste do platô do Saara migrou para a Ar�abia e, de l�a, atravessou o norte daMesopotâmia e da �India, indo para o distante Ceil~ao. O grupo entral foi para o norte e para o leste,para o vale do Nilo e para dentro da Palestina.�E esse substrato seund�ario da ra�a sangique que sugere um erto grau de parenteso om os povosmodernos espalhados desde o De~a e o Ir~a, �a Mesopotâmia, e ao longo de ambas as margens do marMediterrâneo.Por volta da �epoa dessas altera�~oes lim�atias na �Afria, a Inglaterra separou-se do ontinente,e a Dinamara emergiu do mar, enquanto o istmo de Gibraltar, protegendo a baia oeste do Me-diterrâneo, em onseq�uênia de um terremoto, deu aminho ao solevantamento r�apido, desse lagointerior, at�e o n��vel do oeano Atlântio. Em breve, a ponte de terra da Si��lia submergiu, fazendodo Mediterrâneo um mar e ligando-o om o oeano Atlântio. Esse atalismo da natureza alagou858



muitas olônias de humanos e oasionou a maior perda de vida por inunda�~ao, em toda a hist�oriado mundo.Esse engolfamento da baia do Mediterrâneo restringiu imediatamente os movimentos dos adami-tas para o oeste, enquanto o grande inuxo dos saarianos levou-os a busar sa��das para as popula�~oesresentes ao norte e a leste do �Eden. �A medida que os desendentes de Ad~ao deixaram os valesdo Tigre e do Eufrates, indo para o norte, eles enontraram barreiras montanhosas e o mar C�aspio,ent~ao expandido. E, por muitas gera�~oes, os adamitas a�aram, pastorearam e ultivaram o solonas vizinhan�as das suas olônias espalhadas pelo Turquest~ao. Vagarosamente, esse povo magn���oampliou o seu territ�orio na Europa. No entanto, agora os adamitas entravam na Europa vindos doleste, e enontraram a ultura do homem azul milhares de anos atrasada em rela�~ao �a da �Asia; poisessa regi~ao havia estado quase que inteiramente fora de ontato om a Mesopotâmia.80.3 O Homem Azul Cro-magnonOs entros antigos de ultura do homem azul eram loalizados ao longo de todos os rios da Europa,mas apenas o Somme agora orre no mesmo anal que u��a durante os tempos pr�e-glaiais.Ao referirmo-nos ao homem azul omo tendo permeado o ontinente europeu, veri�amos quehavia dezenas de tipos raiais. Mesmo h�a trinta e ino mil anos, as ra�as azuis europ�eias j�a eramum povo altamente misigenado, que trazia em si linhagens de sangue tanto vermelho quanto amarelo,enquanto, nas terras osteiras do Atlântio e nas regi~oes da R�ussia atual, eles haviam absorvido umaonsider�avel parela de sangue andonita e, ao sul, eles estiveram em ontato om os povos do Saara.Seria v~ao, ontudo, tentar enumerar os v�arios grupos raiais.A iviliza�~ao europ�eia desse per��odo iniial p�os-Adâmio foi uma ombina�~ao �unia do vigor e daarte dos homens azuis om a imagina�~ao riativa dos adamitas. Os homens azuis eram uma ra�ade grande vigor, mas deterioraram em muito o status ultural e espiritual dos adamitas. Foi muitodif��il para estes �ultimos imprimir aos romagnonianos a sua religi~ao, por ausa da tendênia demuitos deles de trapaear e de orromper as jovens virgens. Por dez mil anos, a religi~ao na Europaesteve em um n��vel baixo, se omparada aos desenvolvimentos realizados na �India e no Egito.Os homens azuis eram perfeitamente honestos em tudo o que faziam e eram totalmente isentosdos v��ios sexuais dos adamitas misigenados. Eles respeitavam a virgindade, apenas pratiando apoligamia quando a guerra gerava arênia de homens.Esses povos romagnonianos eram uma ra�a valente e previdente. Mantinham um sistema e�ientede edua�~ao das rian�as. Ambos os progenitores partiipavam desses trabalhos e os servi�os dasrian�as mais velhas eram plenamente utilizados. Cada rian�a era uidadosamente treinada notrato da arte, no trabalho om o s��lex e na vigilânia e uidado das avernas. Numa tenra idade, asmulheres j�a estavam versadas nas artes dom�estias e rudimentos da agriultura, enquanto os homenseram j�a h�abeis a�adores e guerreiros orajosos.Os homens azuis foram a�adores, pesadores e oletores de alimentos; foram h�abeis onstrutoresde baros. Faziam mahados de pedra, ortavam �arvores, erigiam abrigos de toras parialmente soba terra e om telhados de peles. E h�a povos que ainda fazem abrigos semelhantes na Sib�eria. OsCro-Magnons do sul, em geral, viviam em avernas e grutas.N~ao era inomum, durante os rigores do inverno, que as sentinelas montando guarda, de p�e �anoite, �a entrada das avernas, ongelassem at�e a morte. Eles tinham oragem, mas, aima de tudo,eram artistas; a meslagem Adâmia aelerou subitamente a imagina�~ao riativa. O auge da arte dohomem azul foi atingido h�a era de quinze mil anos, antes dos dias em que as ra�as de pele maisesura tivessem vindo da �Afria para o norte atrav�es da Espanha.Por volta de quinze mil anos atr�as, as orestas dos Alpes estavam-se espalhando extensamente. Os859



a�adores europeus estavam sendo onduzidos para os vales dos rios e para a beira-mar, pela mesmaoer�~ao lim�atia que havia transformado as afortunadas terras de a�a do mundo em desertos seose est�ereis. Ao mesmo tempo em que os ventos de huva mudaram-se para o norte, os grandes pastosabertos da Europa �aram obertos de orestas. Essas grandes modi�a�~oes lim�atias relativamentes�ubitas levaram as ra�as de a�adores em espa�o aberto da Europa, a transformar-se em pastores e,em uma erta medida, em pesadores e em ultivadores do solo.Essas mudan�as, embora resultando em avan�os ulturais, produziram algumas regress~oes biol�ogias.Durante a era anterior de a�a, as tribos superiores haviam-se asado om os tipos mais elevadosde prisioneiros de guerra e, invariavelmente, destru��do os que onsideravam inferiores. Contudo,quando ome�aram a estabeleer-se em olônias e a se engajar na agriultura e om�erio passaram apoupar a vida de muitos dos presos med��ores, mantendo-os omo esravos. E foi a progênie dessesesravos que, subseq�uentemente, deteriorou bastante todo o tipo romagnoniano. Esse retroessoultural ontinuou at�e reeber um impulso novo do Oriente, quando a invas~ao �nal e mai�a dosmesopotâmios varreu a Europa, absorvendo rapidamente o tipo e a ultura Cro-Magnon e iniiandoa iviliza�~ao das ra�as branas.
80.4 As Invas~oes Anditas na EuropaEnquanto os anditas espalharam-se na Europa, em um uxo ont��nuo, houve sete invas~oes maiores;os �ultimos a hegarem vindo a avalo, em três grandes levas. Alguns entraram na Europa peloaminho das ilhas do mar Egeu, subindo o vale do Dan�ubio, mas a maioria das primeiras e maispuras linhagens migrou para o noroeste da Europa pelas rotas do norte, atravessando as terras depastos dos rios Volga e Don.Entre a tereira e a quarta invas~ao, uma horda de andonitas vinda do norte entrou na Europa,provindo da Sib�eria pelo aminho dos rios russos e pelo B�altio. Eles foram assimilados imediatamentepelas tribos anditas do norte.As primeiras expans~oes da ra�a violeta mais pura foram muito mais pa���as do que as dos seusdesendentes anditas posteriores, semimilitarizados e amantes das onquistas. Os adamitas erampa���os; os noditas beligerantes. A uni~ao dessas ra�as, mais tarde misturadas �as ra�as sangiques,produziu os ompetentes e ativos anditas, que �zeram verdadeiras onquistas militares.Mas o avalo foi o fator evoluion�ario que determinou o dom��nio dos anditas no Oidente. Oavalo deu aos dispersivos anditas a vantagem at�e ent~ao inexistente da mobilidade, apaitando os�ultimos grupos de avaleiros anditas a progredirem rapidamente pelo mar C�aspio, para invadir todaa Europa. Todas as ondas anteriores de anditas haviam-se movimentado t~ao vagarosamente quetinham a tendênia de desagregar-se quando a uma grande distânia da Mesopotâmia. Todavia,essas �ultimas levas moviam-se t~ao rapidamente que alan�aram a Europa em grupos oesos, aindaonservando, em alguma medida, a mais alta ultura.Todo o mundo habitado, afora a China e a regi~ao do Eufrates, havia feito um progresso ulturalmuito limitado durante dez mil anos, quando os rudes e r�apidos avaleiros anditas surgiram nos�etimo e no sexto milênio antes de Cristo. �A medida que avan�aram para o Oidente, atrav�es dasplan��ies russas, absorvendo o que de melhor havia do homem azul e exterminando o pior, as ra�asse amalgamaram em um �unio povo. Esses foram os anestrais das hamadas ra�as n�ordias, osantepassados dos povos esandinavos, alem~aes e anglo-sax~oes.N~ao tardou muito para que as ra�as azuis superiores tivessem sido totalmente absorvidas pelosanditas, em todo o norte da Europa. Apenas na Lapônia (e, em uma erta medida, na Bretanha) oandonita mais antigo onservou algo omo uma identidade.860



80.5 A Conquista Andita do Norte da Europa
As tribos do norte da Europa estavam sendo ontinuamente refor�adas e elevadas pela �rme ondade migra�~ao da Mesopotâmia atrav�es das regi~oes russas do sul do Turquest~ao e, quando as �ultimasondas da avalaria andita varreram a Europa, j�a havia mais homens om heran�a andita naquelaregi~ao do que seriam enontrados em todo o resto do mundo.Durante três mil anos, a sede militar dos anditas do norte loalizou-se na Dinamara. Desse pontoentral, sa��ram as suessivas ondas de onquistas, que se tornaram ada vez menos anditas e adavez mais branas, pois o passar dos s�eulos testemunhou a misigena�~ao �nal dos onquistadoresmesopotâmios om os povos onquistados.Enquanto o homem azul havia sido absorvido no norte, e �nalmente havia suumbido aos ataquesda avalaria brana que penetrou no sul, as tribos da ra�a brana misturada, que avan�avam, enon-traram uma resistênia obstinada e prolongada dos Cro-Magnons, mas a sua inteligênia superior eas suas sempre resentes reservas biol�ogias apaitaram-nos a extinguir ompletamente a ra�a maisantiga.Lutas deisivas entre o homem brano e o homem azul foram travadas no vale do Somme. Ali,a or da ra�a azul, enfrentou, amarga e renhidamente, os anditas que progrediam na dire�~ao sul e,por mais de quinhentos anos, esses romagnonianos defenderam om êxito os seus territ�orios, antesde suumbir �a estrat�egia militar superior dos invasores branos. Tor, o omandante vitorioso dosex�eritos do norte, na batalha �nal do Somme, tornou-se o her�oi das tribos branas do norte e, maistarde, foi revereniado omo um deus por alguns deles.As fortalezas do homem azul, que perduraram por mais tempo, estavam no sul da Fran�a, mas a�ultima grande resistênia militar foi venida ao longo do Somme. A onquista seguinte progrediu pormeio da penetra�~ao omerial, pela press~ao populaional ao longo dos rios, e por meio de ont��nuosrelaionamentos de ordem matrimonial om os superiores, ombinado �a extermina�~ao impla�avel dosinferiores.Quando o onselho tribal dos ani~aes anditas determinava que um prisioneiro inferior era inapaz,ele era, por meio de uma erimônia elaborada, entregue aos saerdotes Xam~as, que o aompanhavamao rio e ministravam os ritos da iniia�~ao aos \felizes territ�orios de a�a" - o afogamento letal.Desse modo, os invasores branos da Europa exterminaram todos os povos que enontravam os quaisn~ao eram rapidamente absorvidos pelas suas pr�oprias �leiras, e assim os homens azuis hegaram aoexterm��nio - e rapidamente.O homem azul romagnoniano onstituiu a base biol�ogia para as ra�as europ�eias modernas, maseles sobreviveram apenas depois de absorvidos por estes �ultimos vigorosos onquistadores da suaterra natal. A linhagem azul trouxe muita robustez e muito vigor f��sio �as ra�as branas da Europa,mas o humor e a imagina�~ao das ra�as h��bridas dos povos europeus derivaram dos anditas. Essa uni~aodo andita om o homem azul, resultando nas ra�as branas do norte, produziu uma queda imediatada iviliza�~ao andita, um atraso de natureza transit�oria. Finalmente, a superioridade latente dessesb�arbaros do norte manifestou-se, ulminando na iviliza�~ao europ�eia atual.Por volta de 5 000 a.C., as ra�as branas em evolu�~ao eram predominantes em todo o norte daEuropa, inluindo a Alemanha do norte, o norte da Fran�a e as Ilhas Britânias. A Europa Central,durante algum tempo, foi ontrolada pelo homem azul e pelos andonitas de abe�a redonda. Estes�ultimos habitavam prinipalmente o vale do Dan�ubio e nuna foram, em realidade, inteiramentedesalojados pelos anditas. 861



80.6 Os Anditas ao Longo do NiloDesde os tempos das �ultimas migra�~oes anditas, a ultura esteve em del��nio no vale do Eufrates eo entro imediato da iviliza�~ao desloou-se para o vale do Nilo. O Egito tornou-se o suessor daMesopotâmia omo sede do grupo mais avan�ado da Terra.O vale do Nilo ome�ou a sofrer de inunda�~oes um pouo antes dos Vales da Mesopotâmia, entre-tanto saiu-se muito melhor. Tais ontratempos iniiais foram mais do que ompensados pela orrenteont��nua de imigrantes anditas e, assim, a ultura do Egito, embora seja derivada realmente da regi~aodo Eufrates, pareeu ir adiante. Contudo, por volta de 5 000 a.C., durante o per��odo das inunda�~oesna Mesopotâmia, havia sete grupos distintos de seres humanos no Egito; todos eles, exeto um,haviam vindo da Mesopotâmia.Quando oorreu o �ultimo êxodo do vale do Eufrates, o Egito foi afortunado em reeber muitosdentre os mais h�abeis artistas e artes~aos. Esses artes~aos anditas sentiram-se bastante em asa, poisestavam profundamente aostumados �as inunda�~oes, irriga�~oes e esta�~oes seas da vida ribeirinha.Apreiaram a posi�~ao protegida do vale do Nilo, onde �ariam bem menos sujeitos a ataques einvas~oes hostis do que ao longo do Eufrates. E aresentaram muito �a habilidade dos eg��pios om ametalurgia. Ali, eles trabalhavam os min�erios de ferro vindos do monte Sinai, em vez dos vindos dasregi~oes do mar Negro.Os eg��pios reuniram, muito edo, as deidades muniipais em um elaborado sistema naional dedeuses. Desenvolveram uma teologia extensa e possu��am um saerd�oio igualmente extenso, masopressivo. V�arios l��deres diferentes busaram reviver os remanesentes dos primeiros ensinamentosreligiosos dos setitas, mas esses esfor�os tiveram dura�~ao urta. Os anditas onstru��ram as primeirasestruturas de pedra no Egito. A primeira e a mais bela das pirâmides de pedra foi erigida porImhotep, um gênio da arquitetura andita, quando serviu omo primeiro ministro. As edi�a�~oesanteriores haviam sido feitas om tijolos e, embora muitas estruturas de pedra houvessem sido erigidasem partes diferentes do mundo, essa era a primeira no Egito. Todavia, a arte de onstruir deaiufortemente desde os dias desse grande arquiteto.Essa �epoa brilhante de ultura foi interrompida brusamente por guerras internas ao longo doNilo; e o pa��s foi logo invadido, omo o fora a Mesopotâmia, pelas tribos inferiores da in�ospita Ar�abiae pelos negros do sul. E, em resultado disso, o progresso soial esteve em ont��nuo del��nio durantemais de quinhentos anos.80.7 Os Anditas das Ilhas do MediterrâneoDurante o del��nio da ultura na Mesopotâmia, uma iviliza�~ao superior perdurou por algum temponas ilhas do leste do Mediterrâneo.Aproximadamente em 12 000 a.C., uma brilhante tribo andita migrou para Creta. Essa foi a �uniailha olonizada t~ao prematuramente por esse grupo superior e passaram-se quase dois mil anos antesque os desendentes desses marinheiros se espalhassem pelas ilhas vizinhas. Esse grupo era ompostode anditas de rânio estreito e de pequena estatura, que se haviam meslado, por asamento, om adivis~ao vanita dos noditas do norte. Todos tinham estaturas abaixo de um metro e oitenta e haviamsido literalmente expulsos do ontinente pelos seus ompanheiros maiores e inferiores. Esses imigran-tes em Creta eram altamente h�abeis na arte da teelagem, metalurgia, erâmia, enanamentos euso da pedra omo material de onstru�~ao. Eles faziam uso da esrita e ontinuaram omo pastorese agriultores.Quase dois mil anos depois da oloniza�~ao de Creta, um grupo dos desendentes de Adamson, deestatura elevada, hegou �a Gr�eia pelas ilhas do norte, vindo quase que diretamente do seu lar nos862



planaltos da Mesopotâmia. Esses progenitores dos gregos foram levados para o Oidente por Sato,um desendente direto de Adamson e de Ratta.O grupo que �nalmente se estabeleeu na Gr�eia onsistia de trezentos e setenta e ino dospovos seleionados e superiores, que faziam parte do �m da segunda iviliza�~ao dos Adamsonitas.Esses �lhos mais reentes de Adamson traziam as linhagens, ent~ao mais valiosas, das ra�as branasemergentes. De uma ordem inteletual elevada, eles eram, �siamente, onsiderados os mais belosdos homens desde os dias do primeiro �Eden.Dentro de pouo tempo, a Gr�eia e a regi~ao das ilhas do mar Egeu suederam �a Mesopotâmia eao Egito, omo entro oidental de om�erio, arte e ultura. Por�em, omo se deu no Egito, de novopratiamente toda arte e iênia do mundo Egeu vinha da Mesopotâmia, exeto pela ultura dosanestrais Adamsonitas dos gregos. Toda a arte e todo o gênio desses povos ulteriores s~ao um legadodireto �a posteridade de Adamson, o primeiro �lho de Ad~ao e Eva, e da sua extraordin�aria segundaesposa, uma �lha desendente direta da assessoria nodita pura do Pr��nipe Calig�astia. N~ao �e deadmirar-se, vendo as suas tradi�~oes mitol�ogias, que os gregos desendam diretamente dos deuses ede seres supra-humanos.A regi~ao do Egeu passou por ino est�agios ulturais distintos, ada um menos espiritualizadodo que o preedente e, em breve, a �ultima era gloriosa da arte pereeu sob o peso dos med��oresdesendentes, rapidamente multipliados, dos esravos danubianos que haviam sido importados pelasgera�~oes posteriores de gregos.Durante essa idade, em Creta, o ulto da m~ae entre os desendentes de Caim atingiu o seu auge.Esse ulto glori�ava Eva, na adora�~ao da \grande m~ae". As imagens de Eva estavam em toda parte.Milhares de santu�arios p�ublios foram erigidos em toda a Creta e na �Asia Menor. E esse ulto da m~aeperdurou at�e os tempos de Cristo; mais tarde se inorporando �a primitiva religi~ao do ristianismo,sob a forma da glori�a�~ao e adora�~ao de Maria, a m~ae terrena de Jesus.Por volta de 6 500 a.C., j�a havia oorrido um grande del��nio na heran�a espiritual dos anditas.Os desendentes de Ad~ao enontravam-se extremamente dispersados e haviam sido virtualmenteengolfados pelas ra�as humanas mais antigas e mais numerosas. E essa deadênia da iviliza�~aoandita, junto om o desapareimento dos seus padr~oes religiosos, deixou em ondi�~oes deplor�aveis asra�as espiritualmente empobreidas do mundo.Por volta de 5 000 a.C., as três linhagens mais puras dos desendentes de Ad~ao estavam naSum�eria, na parte norte da Europa e na Gr�eia. Toda a Mesopotâmia deteriorava-se, vagarosamente,pela auênia de ra�as misturadas e mais esuras que se in�ltravam, vindas da Ar�abia. E a vindadesses povos inferiores ontribuiu ainda para que os res��duos biol�ogios e ulturais dos anditas seespalhassem mais. Partindo de todo o resente f�ertil, os povos mais aventureiros foram para o oeste,at�e as ilhas. Esses imigrantes ultivavam tanto os gr~aos quanto os legumes, e trouxeram onsigoanimais domestiados.Por volta de 5 000 a.C., uma hoste poderosa de mesopotâmios progressistas saiu do vale doEufrates e estabeleeu-se na ilha de Chipre; essa iviliza�~ao foi eliminada era de uns dois mil anosdepois, pelas hordas dos b�arbaros vindas do norte.Outra grande olônia estabeleeu-se no Mediterrâneo, perto do loal onde ulteriormente Cartagoformar-se-ia. E, do norte da �Afria, grandes n�umeros de anditas entraram na Espanha e, mais tarde,meslaram-se, na Su���a, aos seus irm~aos que anteriormente haviam ido para a It�alia, vindos das ilhasdo mar Egeu.Quando o Egito seguiu a Mesopotâmia, em del��nio ultural, muitas das fam��lias mais apaitadase avan�adas fugiram para Creta, inrementando assim grandemente essa iviliza�~ao j�a avan�ada.Mais tarde, a hegada de grupos inferiores do Egito amea�ou a iviliza�~ao de Creta, e as fam��lias demaior ultura mudaram-se para o oeste, indo para a Gr�eia.863



Os gregos n~ao eram apenas grandes instrutores e artistas, eles eram tamb�em os maiores omerian-tes e olonizadores do mundo. Antes de suumbir �a mar�e enhente de oisas inferiores que �nalmenteengolfaram a sua arte e o seu om�erio, eles tiveram êxito em implantar tantos postos adiantadosde ultura, a oeste, que uma grande parte dos avan�os na iviliza�~ao grega primitiva perdurou juntoaos povos posteriores do sul da Europa, e muitos dos desendentes misigenados desses Adamsonitastornaram-se inorporados �as tribos das terras ontinentais adjaentes.80.8 Os Andonitas DanubianosOs povos anditas do vale do Eufrates migraram para o norte, at�e a Europa, onde se misturaramaos homens azuis, e para o oeste, para as regi~oes do Mediterrâneo, onde se misturaram om osremanesentes dos j�a misturados saarianos e om os homens azuis do sul. E esses dois ramos dara�a brana estiveram, e ainda est~ao, bastante separados pelos sobreviventes braqui�efalos das tribosandonitas anteriores da montanha, que outrora haviam habitado essas regi~oes entrais.Esses desendentes de Andon estavam dispersos pela maior parte das regi~oes montanhosas daEuropa entral e sudeste. Eles foram freq�uentemente refor�ados por aqueles que hegavam da �AsiaMenor, regi~ao essa que ouparam om uma for�a onsider�avel. Os antigos hititas eram origin�ariosdiretamente da linhagem andonita; as suas peles p�alidas e as abe�as amplas eram t��pias daquelara�a. Os anestrais de Abra~ao tinham essa linhagem, e ela ontribuiu muito para a aparênia�sionômia arater��stia dos seus desendentes judeus posteriores que, ainda que tendo uma ulturae uma religi~ao derivada dos anditas, falavam uma l��ngua muito diferente. A sua l��ngua era laramenteandonita.As tribos que moravam em asas erigidas sobre pilotis ou em pranhas de tronos, sobre os lagosda It�alia, da Su���a, e do sul da Europa, eram os postos avan�ados das migra�~oes afrianas, egeanase, mais espeialmente, danubianas.Os danubianos eram andonitas, lavradores e pastores que haviam hegado �a Europa, passando pelapen��nsula balânia, e que se desloaram lentamente na dire�~ao norte no vale do Dan�ubio. Faziamerâmia e ultivavam a terra, preferindo viver nos vales. A olônia danubiana mais ao norte foi ade Li�ege, na B�elgia. Essas tribos deterioraram-se rapidamente, ao afastar-se do entro e da fonteda sua ultura. Um produto dessas primeiras olônias �e uma erâmia da melhor qualidade.Os danubianos tornaram-se adoradores da m~ae por ausa do trabalho dos mission�arios de Creta.Essas tribos amalgamaram-se posteriormente om grupos de marinheiros andonitas, que vieram embaros, da osta da �Asia Menor, e que tamb�em eram adoradores da m~ae. Grande parte da Europaentral ahava-se, assim, logo olonizada por esses tipos mistos de ra�as de braqui�efalos branos,que pratiavam a adora�~ao materna e o rito religioso de remar os mortos, pois era h�abito dessesadoradores da m~ae queimar os seus mortos em abanas de pedra.80.9 As Três Ra�as BranasAs ombina�~oes raiais na Europa, ao �nal das migra�~oes anditas, podem ser generalizadas nas trêsra�as branas seguintes:1. A ra�a brana do norte. Essa ra�a, hamada n�ordia, onsistiu primariamente do homemazul mais o andita, mas tamb�em trazia uma quantidade onsider�avel de sangue andonita e, junto,quantidades menores do sangue dos sangiques vermelhos e amarelos. A ra�a brana do norte, assim,inorporou essas quatro entre as linhagens humanas mais desej�aveis. Contudo, sua maior heran�aproveio do homem azul. O n�ordio t��pio primitivo era dolio�efalo, alto e louro. Contudo, j�a h�amuito tempo, essa ra�a tornou-se profundamente meslada a todas as rami�a�~oes dos povos branos.864



A ultura primitiva da Europa, que foi enontrada pelos invasores n�ordios, era a dos danubianos,em retroesso, misturados ao homem azul. As ulturas n�ordio-dinamarquesa e danubiano-andonitaenontraram-se no Reno e amalgamaram-se ali, omo �e testemunhado pela existênia de dois gruposraiais na Alemanha, hoje.Os n�ordios deram ontinuidade ao om�erio do âmbar da osta b�altia, fazendo um grandeom�erio om os braqui�efalos do vale do Dan�ubio, atrav�es da passagem de Brenner. Esse ontatoextenso om os danubianos onduziu os n�ordios ao ulto da m~ae e, durante v�arios milhares de anos,a rema�~ao dos mortos foi quase universal na Esandin�avia. Isso explia por que os restos mortais dasra�as branas mais primitivas, embora enterrados em toda a Europa, n~ao s~ao enontr�aveis - apenas os~ao as suas inzas em urnas de pedra e argila. Esses homens branos tamb�em onstru��am habita�~oes;eles nuna viveram em avernas. E, novamente, isso explia por que h�a t~ao poua evidênia daultura primitiva do homem brano, embora a do tipo romagnoniano, anteedente dele, esteja bemonservada nas avernas e grutas, onde �ou seguramente selada. De qualquer modo, houve no norteda Europa, algum dia, uma ultura primitiva dos retr�ogrados danubianos e do homem azul e, emseguida, aquela que era de um homem brano, o qual apareeu subitamente e era bastante superior.2. A ra�a brana entral. Embora esse grupo inlua o sangue do homem azul, do amarelo e dosanditas, �e predominantemente andonita. Esse povo �e braqui�efalo, moreno e atarraado. Eles est~aooloados omo uma unha entre as ra�as n�ordias e as mediterrâneas: a ampla base dessa unharepousa na �Asia, om o v�ertie penetrando o leste da Fran�a.Durante quase vinte mil anos, os andonitas haviam sido empurrados ada vez mais para o norteda �Asia Central pelos anditas. Por volta de 3 000 a.C., uma aridez resente estava onduzindoesses andonitas de volta ao Turquest~ao. Esse empurr~ao reebido pelos andonitas, para a dire�~ao sul,ontinuou por mais de mil anos e, dividindo-se ao redor dos mares C�aspio e Negro, eles penetraramna Europa pelos aminhos dos Bal~as e da Urânia. Essa invas~ao inluiu os grupos restantes dosdesendentes de Adamson e, durante a metade posterior do seu per��odo, a invas~ao levou onsigo umn�umero onsider�avel de anditas iranianos, bem omo muitos dos desendentes dos saerdotes setitas.Por volta de 2 500 a.C., o urso para o oeste, que empurrava os andonitas, alan�ou a Europa.E essa invas~ao, de toda a Mesopotâmia, da �Asia Menor e da base do Dan�ubio, pelos b�arbaros dasmontanhas do Turquest~ao, onstituiu o mais s�erio e prolongado de todos os retroessos ulturais at�eaquela �epoa. Esses invasores de�nitivamente andonizaram o ar�ater das ra�as entro-europ�eias, asquais permaneeram, desde ent~ao, arateristiamente alpinas.3. A ra�a brana do sul. Essa ra�a morena mediterrânea onsistiu em uma ombina�~ao dos anditasom o homem azul, om um pouo menos de sangue andonita do que a do norte. Esse grupo tamb�emabsorveu uma onsider�avel quantidade de sangue sangique seund�ario, por interm�edio dos saarianos.Em �epoas posteriores, essa divis~ao sulina da ra�a brana reebeu uma infus~ao de fortes elementosanditas vindos do leste do Mediterrâneo.As regi~oes osteiras do Mediterrâneo, todavia, n~ao foram permeadas pelos anditas at�e os temposdas grandes invas~oes nômades de 2 500 a.C. O om�erio e o tr�afego por terra foram quase suspensosdurante esses s�eulos da invas~ao dos nômades �as regi~oes mediterrâneas do leste. Essa interferênianas viagens terrestres trouxe a grande expans~ao do tr�afego e do om�erio mar��timo. O om�erio noMediterrâneo, por via mar��tima, estava em plena atividade, h�a era de quatro mil e quinhentos anos.E esse desenvolvimento do tr�afego mar��timo resultou em uma expans~ao s�ubita dos desendentes dosanditas por todo o territ�orio osteiro da baia do Mediterrâneo.Essas misturas raiais onstitu��ram a base da ra�a do sul da Europa, a mais misigenada de todas.E, desde essa �epoa, essa ra�a tem sido submetida ainda a outras misigena�~oes, sobretudo omos povos anditas azul-amarelos da Ar�abia. Essa ra�a mediterrânea �e, na realidade, t~ao livrementemeslada om os povos vizinhos, a ponto de ser virtualmente indisern��vel omo um tipo separado,mas os seus membros, em geral, s~ao de estatura baixa, de abe�a alongada, e morenos.865



No norte, os anditas suprimiram os homens azuis por meio da guerra e do asamento, mas, no sul,eles sobreviveram em maior n�umero. Os basos e os b�erberes representam a sobrevivênia de doisramos dessa ra�a, mas mesmo esses povos misigenaram-se profundamente om os saarianos.Esse foi o quadro da misigena�~ao raial apresentado na Europa entral, por volta de 3 000 a.C.Apesar da falta Adâmia parial, os tipos mais elevados misigenarem-se.Esses foram os tempos da Nova Idade da Pedra, que se sobrepôs �a posterior Idade do Bronze.Na Esandin�avia, era j�a a Idade do Bronze, assoiada ao ulto da m~ae. No sul da Fran�a e naEspanha, era a Nova Idade da Pedra, assoiada �a adora�~ao do sol. Essa foi a �epoa da edi�a�~ao detemplos irulares e sem teto, para o sol. As ra�as branas europ�eias eram de onstrutores de muitaatividade, que se deliiavam em levantar grandes pedras omo memoriais ao sol, omo o �zeram,posteriormente, os seus desendentes, em Stonehenge. A voga da adora�~ao ao sol india que esse foium grande per��odo para a agriultura, no sul da Europa.As supersti�~oes dessa era de adora�~ao do sol, relativamente reente, ainda perduram junto aospovos da Bretanha. Embora j�a tenham sido ristianizados, h�a mais de mil e quinhentos anos, essesbret~oes ainda onservam os amuletos da Nova Idade da Pedra para afastar o mau-olhado. Elesainda onservam os aer�olitos, nas hamin�es, omo prote�~ao ontra relâmpagos. Os bret~oes nuna semeslaram om os n�ordios esandinavos. Eles s~ao sobreviventes dos habitantes andonitas originaisda Europa oidental, misturados ao sangue mediterrâneo.Todavia, �e uma fal�aia presumir lassi�ar os povos branos omo sendo n�ordios, alpinos e me-diterrâneos. Houve uma meslagem geral, forte e intensa demais, para permitir tais agrupamentos.Em um dado momento, houve uma divis~ao bastante bem de�nida da ra�a brana nesses tipos, mas,desde ent~ao, oorreu uma intermisigena�~ao bastante propagada, passando a n~ao ser mais poss��velidenti�ar essas diferenia�~oes om qualquer lareza. Mesmo em 3 000 a.C., os antigos grupos soiaisj�a n~ao eram de s�o uma ra�a, n~ao mais do que os atuais habitantes da Am�eria do Norte.Essa ultura europ�eia, durante ino mil anos, ontinuou expandindo-se e se intermeslando, emuma erta medida. A barreira da l��ngua, entretanto, impediu a reiproidade plena entre as v�ariasna�~oes oidentais. Durante o �ultimo s�eulo, essas ulturas vêm tendo uma oportunidade melhor,de ombina�~ao e meslagem, na popula�~ao osmopolita da Am�eria do Norte; e o futuro desseontinente ser�a determinado pela qualidade dos fatores raiais om os quais lhe �e permitido omporas suas popula�~oes atuais e futuras; bem omo pelo n��vel mantido na sua ultura soial.[Apresentado por um Aranjo de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 81O Desenvolvimento da Civiliza�~aoModernaAPESAR do malogro, heio de altos e baixos, no andamento projetado dos planos de aprimoramentodo mundo, nas miss~oes de Calig�astia e de Ad~ao, a evolu�~ao orgânia b�asia da esp�eie humanaontinuou a levar as ra�as adiante, na esala do progresso humano e do desenvolvimento raial. Aevolu�~ao pode ser retardada, mas n~ao pode ser detida.A inuênia da ra�a violeta, embora em n�umeros inferiores aos que haviam sido planejados, desdeos dias de Ad~ao, produziu um avan�o de iviliza�~ao que ultrapassou em muito o progresso alan�adopela humanidade durante toda a sua existênia anterior, de quase um milh~ao de anos.81.1 O Ber�o da Civiliza�~aoDurante era de trinta e ino mil anos depois dos dias de Ad~ao, o ber�o da iviliza�~ao foi o sudoesteda �Asia, estendendo-se desde o leste do vale do Nilo e ligeiramente para o norte, atrav�es do norte daAr�abia, pela Mesopotâmia e pelo Turquest~ao. E o lima foi o fator deisivo para o estabeleimentoda iviliza�~ao naquela �area.Foram as grandes mudan�as lim�atias e geol�ogias no norte da �Afria e no oeste da �Asia quepuseram �m �as primeiras migra�~oes dos adamitas, impedindo-os de hegarem �a Europa pelo Medi-terrâneo expandido e desviando a orrente de migra�~ao ao norte e ao leste, para dentro do Turquest~ao.Quando se ompletaram as eleva�~oes das terras e se deram as mudan�as lim�atias deorrentes, porvolta de 15 000 a.C., a iviliza�~ao estava em um estado de paralisa�~ao mundial, exeto pelos fermen-tos ulturais e pelas reservas biol�ogias dos anditas, ainda on�nados a leste pelas montanhas, na�Asia, e a oeste, pelas orestas em expans~ao da Europa.A evolu�~ao lim�atia agora est�a para realizar aquilo em que todos os outros esfor�os falharam, isto�e, ompelir o homem eurasiano a abandonar a a�a, fazendo-o atender aos apelos mais avan�ados dopastoreio e da agriultura. A evolu�~ao pode ser lenta, mas �e extremamente e�az.Posto que os agriultores primitivos empregassem t~ao generalizadamente os esravos, o lavrador,outrora, de um erto modo era menosprezado, tanto pelos a�adores quanto pelos pastores. Duranteidades, ultivar o solo foi onsiderado inferior; e da�� vem a id�eia de que o trabalho om o solo �e umamaldi�~ao, enquanto, na verdade, �e a maior de todas as bên�~aos. Mesmo nos dias de Caim e Abel,os sarif��ios de vida perpetrados pelos pastores ainda eram tidos em uma estima maior do que asoferendas dos agriultores.Em geral o homem evoluiu at�e a ondi�~ao de agriultor, vindo da ondi�~ao de a�ador e passandopelo per��odo de transi�~ao da era do pastoreio, e isso foi verdadeiro tamb�em entre os anditas; on-867



tudo, mais freq�uentemente, a oer�~ao evoluion�aria da neessidade lim�atia levaria tribos inteirasa passarem diretamente da ondi�~ao de a�adores para a de agriultores de êxito. Esse fenômeno,todavia, da passagem imediata da a�a �a agriultura oorreu apenas naquelas regi~oes em que haviaum grau elevado de mistura raial om a linhagem violeta.Os povos evoluion�arios (notadamente os hineses) aprenderam logo a plantar as sementes, eultivar o uidado pelas olheitas, mediante a observa�~ao do resimento das sementes aidentalmenteumedeidas ou que haviam sido oloadas nas sepulturas, omo alimento para os faleidos. Todavia,em todo o sudoeste da �Asia, ao longo dos leitos f�erteis dos rios e das plan��ies adjaentes, os anditasestavam levando adiante as t�enias avan�adas de agriultura, herdadas dos seus anestrais quehaviam feito da agriultura e da jardinagem os seus trabalhos prinipais, dentro das fronteiras dosegundo jardim.Durante milhares de anos, os desendentes de Ad~ao haviam ultivado o trigo e a evada, taisomo haviam sido aperfei�oados no Jardim, nos planaltos da fronteira superior da Mesopotâmia.Os desendentes de Ad~ao e de Adamson enontraram-se ali, �zeram om�erio e relaionaram-sesoialmente.Foram essas mudan�as for�adas nas ondi�~oes de vida que levaram uma parte t~ao grande da ra�ahumana a tornar-se on��vora na sua pr�atia alimentar. E a ombina�~ao de trigo, arroz e legumes oma arne dos rebanhos, na dieta, marou um grande passo adiante na sa�ude e no vigor desses povosantigos.81.2 Os Utens��lios da Civiliza�~aoO resimento da ultura baseia-se no desenvolvimento dos utens��lios da iviliza�~ao. E os instrumen-tos que o homem utilizou para a sua asens~ao desde a selvageria foram e�azes apenas na medidaem que liberaram a energia do homem para a realiza�~ao de tarefas mais elevadas.V�os, que viveis agora em meio �as enas atuais da ultura que brota e do progresso iniial nosassuntos soiais, e que tendes algum tempo livre para pensar de fato sobre a soiedade e a iviliza�~ao,n~ao deveis negligeniar o fato de que os vossos primeiros anestrais pouo ou nenhum tempo tiverampara um lazer que pudesse ser dediado �a reex~ao uidadosa e ao pensamento soial.Os primeiros quatro grandes avan�os na iviliza�~ao humana foram:1. O dom��nio do fogo.2. A domestia�~ao de animais.3. A esraviza�~ao dos prisioneiros.4. A propriedade privada.Embora a primeira grande desoberta, a do fogo, �nalmente haja deserrado as portas do mundoient���o, foi, nesse sentido, de poua valia para o homem primitivo. Pois se reusava ele a reonheeras ausas naturais omo sendo as explia�~oes para os fenômenos omuns.Na indaga�~ao sobre a origem do fogo, a hist�oria simples de Andon e da pedra foi substitu��da pelalenda de omo um erto Prometeu tê-lo-ia roubado do �eu. Os antigos busavam uma explia�~aosobrenatural para todos os fenômenos naturais que n~ao estavam dentro do alane da sua ompre-ens~ao pessoal; e muitos povos modernos ontinuam fazendo isso. A despessoaliza�~ao dos fenômenoshamados naturais tem durado idades, e ainda n~ao se ompletou. No entanto, a busa frana, ho-nesta e destemida das ausas verdadeiras deu origem �a iênia moderna: transformou a astrologiana astronomia, a alquimia na qu��mia e a magia em mediina.Na idade da pr�e-m�aquina, o �unio modo pelo qual o homem podia realizar um trabalho, sem que868



ele pr�oprio o �zesse, era usando um animal. A domestia�~ao de animais oloou, nas suas m~aos,instrumentos vivos ujo uso inteligente preparou o aminho para a agriultura e o transporte. E, semesses animais, o homem n~ao poderia ter avan�ado do seu estado primitivo at�e os n��veis subseq�uentesda iviliza�~ao.A maior parte dos animais adequados para a domestia�~ao era enontrada na �Asia, espeialmentenas regi~oes entral e sudoeste. Essa foi uma raz~ao pela qual a iviliza�~ao progrediu mais rapidamentenaquele loal, do que em outras partes do mundo. Muitos desses animais haviam sido domestiadospor duas vezes anteriormente e, na idade andita, eles o foram ainda uma vez. O ~ao, entretanto,havia permaneido om os a�adores desde ent~ao, sendo adotado pelo homem azul bastante tempoantes.Os anditas do Turquest~ao foram os primeiros povos a domestiar o avalo de um modo ompleto,e essa �e outra raz~ao pela qual a sua ultura foi predominante durante tanto tempo. Por volta de5 000 a.C., os agriultores da Mesopotâmia, do Turquest~ao e da China haviam iniiado a ria�~aode ovelhas, abras, vaas, amelos, avalos, aves e elefantes. E empregaram, omo bestas de arga,o touro, o amelo, o avalo e o boi do Tibete, o iaque. O homem havia sido, ele pr�oprio, duranteuma erta �epoa, a besta de arga. Um dos dirigentes da ra�a azul hegou a ter, erta vez, em milhomens na sua olônia de arregadores for�ados.As institui�~oes da esravid~ao e da propriedade privada de terras surgiram om a agriultura. Aesravid~ao elevou o padr~ao de vida dos donos e senhores e proporionou mais lazer para a ulturasoial.O selvagem �e um esravo da natureza, mas a iviliza�~ao ient���a est�a onferindo vagarosamenteuma liberdade resente �a humanidade. Por meio do fogo e da ajuda de animais, vento, �agua,eletriidade e outras fontes n~ao desobertas de energia, o homem tem-se libertado, e ontinuar�aa libertar-se da neessidade de trabalhar inansavelmente. A despeito dos problemas transit�oriosgerados por prol���as inven�~oes de m�aquinas, os benef��ios �nais que se derivar~ao dessas inven�~oesmeânias s~ao inestim�aveis. A iviliza�~ao n~ao poder�a oreser jamais, e muito menos se estabeleer,antes que o homem tenha tempo livre para pensar, planejar e imaginar novos e melhores modos defazer as oisas.O homem primeiro simplesmente apoderou-se do seu abrigo, viveu sob as saliênias de rohas ouresidiu em avernas. Em seguida, adaptou os materiais naturais, omo a madeira e a pedra, para riarabanas para a fam��lia. E, �nalmente entrou no est�agio riativo de onstruir a sua asa, aprendeu amanufaturar tijolos e outros materiais de onstru�~ao.Os povos dos planaltos do Turquest~ao foram os primeiros das ra�as mais modernas a onstruiras suas asas de madeira, asas n~ao muito diferentes das primitivas abanas de tronos dos olonospioneiros amerianos. Nas plan��ies, as habita�~oes humanas eram feitas de tijolos; mais tarde, detijolos queimados.As ra�as uviais mais antigas faziam as suas abanas oloando tronos altos no h~ao, irular-mente; os topos eram ent~ao oloados juntos e eram entrela�ados om junos transversais formando oesqueleto da abana e toda essa inven�~ao assemelhando-se a uma imensa esta invertida. Essa estru-tura podia ent~ao ser emplastrada om argila e, depois de sear ao sol, resultaria em uma habita�~aomuito �util �a prova de �agua.Foi dessas abanas primitivas que se originou, de modo independente, a id�eia subseq�uente deonfeionar v�arias esp�eies de estas. Dentro de um desses grupos, surgiu a id�eia de fazer a erâmia,depois que se observaram os efeitos de emplastrar essas molduras de mastros om a argila umedeida.A pr�atia de endureer a erâmia no fogo foi desoberta quando uma dessas abanas primitivasobertas de argila aidentalmente queimou-se. As artes dos dias antigos muitas vezes derivavam deoorrênias aidentais resultantes da vida otidiana dos povos primitivos. Ao menos isso foi quasetotalmente verdadeiro no que onerne ao progresso evoluion�ario da humanidade, at�e a vinda de869



Ad~ao.Enquanto a erâmia fora iniialmente introduzida pela assessoria do Pr��nipe, h�a era de meiomilh~ao de anos, a elabora�~ao de vasilhames de erâmia havia pratiamente essado durante mais deento e inq�uenta mil anos. Apenas os noditas pr�e-sum�erios da osta do golfo ontinuavam fabriandovasilhames de argila. A arte da erâmia foi revivida durante a �epoa de Ad~ao. A dissemina�~ao dessaarte foi simultânea om a amplia�~ao das �areas des�ertias da �Afria, da Ar�abia e da �Asia Central; eespalhou-se, em ondas suessivas de aprimoramento de t�enia, desde a Mesopotâmia at�e o hemisf�eriooriental.Essas iviliza�~oes da idade andita nem sempre podem ser reonheidas pelos est�agios da suaerâmia ou outras artes. O urso regular da evolu�~ao humana foi tremendamente ompliado pelosregimes tanto da Dalam�atia, quanto do �Eden. Oorre, om freq�uênia, que os vasos e os implementosmais reentes sejam inferiores aos produtos iniiais dos povos anditas mais puros.81.3 As Cidades, a Manufatura e o Com�erioA destrui�~ao, ausada pelo lima, das pradarias abertas e rias de a�a do Turquest~ao, ome�ando porvolta de 12 000 a.C., ompeliu os homens daquelas regi~oes a reorrerem a novas formas de ind�ustriae de manufatura bruta. Alguns se voltaram para o ultivo de rebanhos domestiados, outros setornaram agriultores ou oletores de alimentos ultivados pela �agua, mas o tipo mais elevado dointeleto andita esolheu engajar-se no om�erio e na manufatura. E tornou-se mesmo um ostumede tribos inteiras dediar-se ao desenvolvimento de uma �unia ind�ustria. Do vale do Nilo ao HindoKush e do Ganges at�e o rio Amarelo, o prinipal neg�oio das tribos superiores tornou-se o ultivo dosolo, om o om�erio omo uma segunda atividade.O resimento do om�erio e da manufatura de mat�erias b�asias, para v�arios artigos de om�erio,serviu �util e diretamente para ulminar naquelas omunidades primitivas e semipa���as que detanta inuênia foram na dissemina�~ao da ultura e das artes da iviliza�~ao. Antes da era doom�erio mundial amplo, as omunidades soiais eram tribais - grupos familiares expandidos. Oom�erio trouxe o relaionamento de tipos diferentes de seres humanos, ontribuindo, assim, paraum interâmbio mais r�apido entre as ulturas.H�a era de doze mil anos, a era das idades independentes estava surgindo. E essas idadesprimitivas de om�erio e de manufatura eram sempre eradas de zonas de agriultura e de ria�~aode gado. Se bem que seja verdade que a ind�ustria haja sido impulsionada pela eleva�~ao dos padr~oesde vida, n~ao dever��eis ter id�eias errôneas sobre os re�namentos na vida urbana primitiva. As ra�asiniiais n~ao eram exessivamente ordenadas, nem limpas; e a omunidade primitiva mediana �avamais alta, de trinta a sessenta ent��metros, a ada vinte e ino anos, por ausa da mera aumula�~aode sujeira e lixo. Algumas dessas antigas idades ent~ao �am mais elevadas em rela�~ao ao terrenovizinho rapidamente, porque as suas abanas de barro n~ao ozido duravam pouo e era ostumeonstruir novas habita�~oes diretamente sobre a ru��na das antigas.O uso difundido de metais era uma das arater��stias dessa era das primeiras idades industriaise omeriais. V�os j�a enontrastes uma ultura do bronze no Turquest~ao, que �e anterior a 9 000 a.C.,e os anditas muito edo aprenderam a trabalhar om o ferro, o ouro e tamb�em o obre. Todavia, asondi�~oes longe dos entros mais avan�ados da iviliza�~ao eram muito diferentes. N~ao houve per��odosdistintos, omo as idades da pedra, do bronze e do ferro; todas três existiram ao mesmo tempo, emloalidades diferentes.O ouro foi o primeiro metal a ser prourado pelo homem: era f�ail de trabalhar e, iniialmente, erausado apenas omo ornamento. O obre foi o pr�oximo a ser empregado, entretanto, n~ao de um modomais amplo, antes de misturado ao estanho para fazer o bronze, de maior dureza. A desoberta da870



mistura do obre e do estanho, para fazer o bronze, foi feita por um dos adamsonitas do Turquest~ao,uja mina de obre, nos planaltos, estava loalizada perto de uma jazida de estanho.Com o apareimento da manufatura rudimentar e om o ome�o da ind�ustria, o om�erio rapida-mente tornou-se uma inuênia mais forte para a dissemina�~ao da iviliza�~ao ultural. A aberturados anais de om�erio por terra e mar failitou grandemente as viagens e a ombina�~ao das ulturas,bem omo a fus~ao das iviliza�~oes. Por volta de 5 000 a.C., o avalo teve o seu uso generalizado nasterras ivilizadas e semiivilizadas. Essas ra�as posteriores n~ao apenas tinham o avalo domestiado,mas tamb�em v�arias esp�eies de arro�as e de arruagens. Idades antes, a roda havia sido usada,agora, todavia, os ve��ulos equipados om elas tornavam-se universalmente empregados no om�erioe na guerra.O omeriante que viajava e o explorador errante �zeram mais para o avan�o da iviliza�~aohist�oria do que todas as outras inuênias ombinadas. As onquistas militares, a oloniza�~ao eas empresas mission�arias, fomentadas pelas religi~oes posteriores, tamb�em foram fatores na disse-mina�~ao da ultura; mas todos esses foram fatores seund�arios para as rela�~oes de om�erio, as quaisforam mais aeleradas ainda om as artes e as iênias da ind�ustria em r�apido desenvolvimento.A infus~ao do sangue Adâmio nas ra�as humanas n~ao apenas aelerou o ritmo da iviliza�~ao, omoestimulou tamb�em, grandemente, as suas tendênias para a aventura e para a explora�~ao, a tal pontoque a maior parte da Eur�asia e do norte da �Afria, em breve, estaria oupada pelos desendentesmisigenados dos anditas em r�apida multiplia�~ao.81.4 As Ra�as MisigenadasNo momento em que se fez o ontato om o alvoreer dos tempos hist�orios, toda a Eur�asia, onorte da �Afria e as Ilhas do Pa���o estavam povoados om as ra�as ompostas da meslagem dahumanidade. E as ra�as de hoje resultaram da ombina�~ao e da reombina�~ao dos ino sangueshumanos b�asios de Urantia.Cada uma das ra�as de Urantia foi identi�ada por ertas arater��stias f��sias distintas. Osadamitas e os noditas tinham a abe�a longa; os andonitas tinham a abe�a larga. As ra�as sangiquestinham abe�as de tamanho mediano, os homens amarelos e os azuis tendendo a ter abe�as largas.As ra�as azuis, quando ombinadas om a linhagem andonita, deididamente �avam om as abe�asgrandes. Os sangiques seund�arios tinham a abe�a de tamanho mediano ou longo.Embora essas dimens~oes do rânio ajudem a deifrar as origens raiais, o esqueleto inteiro torna-sebem mais on��avel. No desenvolvimento iniial das ra�as de Urantia, havia originalmente ino tiposdistintos de estrutura do esqueleto:1. A andônia, a dos abor��gines de Urantia.2. A dos sangiques prim�arios, vermelhos, amarelos e azuis.3. A dos sangiques seund�arios, alaranjados, verdes e ��ndigos.4. A dos noditas, desendentes dos dalamatianos.5. A dos adamitas, a ra�a violeta.Posto que esses ino grandes grupos raiais se intermeslaram amplamente, a ombina�~ao ont��nuatendeu a obsureer o tipo andonita, por meio da dominânia da hereditariedade sangique. Oslapônios e os esquim�os s~ao ombina�~oes das ra�as andonitas e sangiques azuis. A estrutura doesqueleto de ambas �e a que mais se aproxima de haver preservado o tipo andônio abor��gene. Todavia,os adamitas e os noditas tornaram-se t~ao misigenados om as outras ra�as que eles podem serdetetados apenas omo uma ordem auas�oide generalizada.871



Em geral, por onseguinte, �a medida que s~ao desenterrados os remanesentes humanos dos �ultimosvinte mil anos, ser�a imposs��vel distinguir laramente os ino tipos originais. O estudo dessas estru-turas �osseas revelar�a que a humanidade est�a agora dividida em aproximadamente três lasses:1. A auas�oide - a mistura andita das linhagens noditas e Adâmias, modi�adas posteriormentepela mistura om os sangiques prim�arios e (alguns) seund�arios e por um ruzamento andônioonsider�avel. As ra�as branas oidentais, junto om alguns povos indianos e turanianos, est~aoinlu��das nesse grupo. O fator de uni�a�~ao dessa divis~ao �e a maior ou menor propor�~ao da heran�aandita.2. A mongol�oide - o tipo sangique prim�ario, inluindo as ra�as originais vermelha, amarela e azul.Os hineses e os amer��ndios pertenem a este grupo. Na Europa, o tipo mongol�oide foi modi�adopela mistura om os sangiques seund�arios e pela mistura andônia; e mais ainda pela infus~ao desangue andita. Os povos malaios e outros povos indon�esios est~ao inlu��dos nessa lassi�a�~ao, emboraontenham uma alta perentagem de sangue sangique seund�ario.3. A negr�oide - o tipo sangique seund�ario, que, originalmente, inlu��a a ra�a alaranjada, a verdee a ��ndigo. Esse tipo �e mais bem ilustrado pela ra�a negra, e ser�a enontrado na �Afria, na �India ena Indon�esia, nos loais em que as ra�as sangiques seund�arias estiverem loalizadas.No norte da China, h�a uma erta ombina�~ao dos tipos auas�oide e mongol�oide; no Levante, osauas�oides e os negr�oides meslaram-se entre si; na �India, omo na Am�eria do Sul, todos os trêstipos est~ao representados. E as arater��stias dos esqueletos dos três tipos que sobrevivem, aindaperduram e ajudam a identi�ar os anestrais mais reentes das ra�as humanas dos dias atuais.81.5 A Soiedade CulturalA evolu�~ao biol�ogia e a iviliza�~ao ultural n~ao est~ao neessariamente orrelaionadas; a evolu�~aoorgânia pode ontinuar desembara�adamente em qualquer idade, em meio at�e mesmo �a deadêniaultural. Todavia, quando per��odos longos da hist�oria humana s~ao pesquisados, ser�a observado que,�nalmente, a evolu�~ao e a ultura tornam-se relaionadas omo ausa e efeito. A evolu�~ao podeavan�ar na ausênia da ultura, mas a iviliza�~ao ultural n~ao orese sem um respaldo adequadode progresso raial anterior. Ad~ao e Eva n~ao introduziram nenhuma arte de iviliza�~ao estranha aoprogresso da soiedade humana, mas o sangue Adâmio aumentou a apaidade inerente �as ra�ase fez aelerar o ritmo do desenvolvimento eonômio e o progresso industrial. A d�adiva de Ad~aoaprimorou o poder erebral das ra�as, aelerando grandemente, om isso, os proessos da evolu�~aonatural.Mediante a agriultura, a domestia�~ao dos animais e o aprimoramento da arquitetura, a huma-nidade gradualmente esapou da pior fase da luta inessante pela sobrevivênia e ome�ou a busapara desobrir omo tornar mais doe o proesso da vida; e isso foi o ome�o dos esfor�os para atingirpadr~oes ada vez mais altos de onforto material. Por meio da manufatura e da ind�ustria, o homemest�a gradativamente aumentando o onte�udo de prazer da vida mortal.A soiedade ultural, entretanto, n~ao �e omo um grande lube bene�ente, de privil�egios herdados,no qual todos os homens j�a nasem om aesso livre e em total igualdade. �E pouo mais elevada queuma orpora�~ao de trabalhadores das terras, sempre em avan�o, admitindo nas suas �leiras apenas anobreza daqueles trabalhadores que lutam para fazer do mundo um lugar melhor onde os seus �lhos,e os �lhos dos seus �lhos, possam viver e avan�ar em idades subseq�uentes. E essa agremia�~ao daiviliza�~ao obra aras taxas de admiss~ao, imp~oe disiplinas estritas e rigorosas, pune om pesadaspenalidades a todos os dissidentes e n~ao onformistas; ao mesmo tempo s�o onferindo pouqu��ssimosprivil�egios ou lien�as pessoais, tais omo os de uma seguran�a maior ontra os perigos omuns e asamea�as raiais. 872



A omunidade soial �e uma forma de seguro de sobrevivênia, que os seres humanos aprenderampoder ser proveitosa; onseq�uentemente, a maior parte dos indiv��duos est�a disposta a pagar o ustodesse seguro om o auto-sarif��io e a redu�~ao da liberdade pessoal, os quais a soiedade obra dosseus membros em troa por essa alta prote�~ao grupal. Em resumo, o meanismo soial dos diasatuais �e um plano de seguro baseado na tentativa e no erro, destinado a proporionar algum grau deseguran�a e de prote�~ao ontra um retorno �as ondi�~oes terr��veis e anti-soiais que araterizaram asexperiênias iniiais da ra�a humana.A soiedade torna-se, assim, um esquema ooperativo para assegurar a liberdade ivil por in-term�edio de institui�~oes: a liberdade eonômia por meio do apital e da inven�~ao, a liberdade soialpor meio da ultura e a liberdade da violênia por meio da regulamenta�~ao poliial.O poder da for�a n~ao gera o direito, mas imp~oe os direitos omumente reonheidos de adagera�~ao que se suede. A miss~ao primeira do governo �e a de�ni�~ao do direito, da regulamenta�~aojusta e equânime das diferen�as de lasse, e a imposi�~ao da igualdade de oportunidades sob as regrasda lei. Todo direito humano est�a assoiado a um dever soial; o privil�egio grupal �e um meanismode seguran�a que infalivelmente demanda o pagamento total dos ustos rigorosos do servi�o grupal.E os direitos grupais, bem omo os do indiv��duo, devem ser protegidos; e deve-se inluir nisso aregulamenta�~ao das propens~oes sexuais.A liberdade sujeita �a regulamenta�~ao grupal �e a meta leg��tima da evolu�~ao soial. A liberdadesem restri�~oes �e um sonho v~ao e fantasioso das mentes humanas inst�aveis e vol�uveis.81.6 A Manuten�~ao da Civiliza�~aoConquanto a evolu�~ao biol�ogia haja sempre prosseguido avante, muito da evolu�~ao ultural saiudo vale do Eufrates, em ondas que suessivamente se enfraqueeram om o passar do tempo, at�eque toda a posteridade de pura linhagem Adâmia, �nalmente havia ido adiante proporionandoenriqueimento �as iviliza�~oes da �Asia e Europa. As ra�as n~ao se misturaram totalmente, as suasiviliza�~oes, ontudo, ombinaram-se em uma medida onsider�avel. A ultura espalhou-se lentamentepor todo o mundo. E essa iviliza�~ao deve ser mantida e fomentada, pois n~ao existem hoje novasfontes de ultura, nem novos anditas para revigorar e estimular o lento progresso da evolu�~ao daiviliza�~ao.A iviliza�~ao, omo agora se desenvolve em Urantia, naseu e baseou-se nos fatores seguintes:1. As irunstânias naturais. A natureza e a extens~ao da iviliza�~ao material �e, em grandemedida, determinada pelos reursos naturais dispon��veis. O lima, as ondi�~oes meteorol�ogias e asnumerosas ondi�~oes f��sias s~ao fatores na evolu�~ao da ultura.Quando da abertura da era andita, havia apenas duas �areas extensas e f�erteis de a�a livre emtodo o mundo. Uma, na Am�eria do Norte, totalmente oupada pelos amer��ndios; a outra, ao nortedo Turquest~ao, parialmente oupada por uma ra�a andônio-amarela. Os fatores deisivos para aevolu�~ao de uma ultura superior, no sudoeste da �Asia, foram a ra�a e o lima. Os anditas eram umgrande povo, mas o fator ruial na determina�~ao do urso da sua iviliza�~ao foi a aridez resentedo Ir~a, do Turquest~ao e do Sinkiang, e isso os for�ou a inventar e adotar m�etodos novos e avan�adospara arranar a sobrevivênia das suas terras ada vez menos f�erteis.A on�gura�~ao dos ontinentes e outras situa�~oes de arranjos das terras têm tido uma grandeinuênia na determina�~ao da paz ou da guerra. Pouqu��ssimos urantianos j�a tiveram uma oportuni-dade t~ao favor�avel para um desenvolvimento ont��nuo e sem perturba�~oes, omo o que foi desfrutadopelos povos da Am�eria do Norte - protegidos pratiamente de todos os lados por vastos oeanos.2. Os bens de apital. A ultura nuna se desenvolve sob ondi�~oes de pobreza; o lazer �e essenialao progresso da iviliza�~ao. O ar�ater individual de valor moral e espiritual pode ser adquirido873



na ausênia da riqueza material, mas uma iviliza�~ao ultural apenas deriva-se das ondi�~oes deprosperidade material que fomentam o lazer ombinando-o �a ambi�~ao.Durante os tempos primitivos, a vida em Urantia era uma quest~ao s�eria e sombria. E foi paraesapar dessa luta inessante e desse trabalho intermin�avel que a humanidade adotou a tendêniaonstante de desloar-se para os limas salubres dos tr�opios. Ainda que essas zonas mais quentesde habita�~ao proporionassem algum al��vio da luta intensa pela existênia, as ra�as e as tribos queassim busaram tal omodidade raramente utilizaram o seu tempo livre, imereido, para o avan�o daiviliza�~ao. O progresso soial invariavelmente tem surgido dos pensamentos e planos daquelas ra�asque têm aprendido, mediante o seu trabalho inteligente, omo onseguir viver da terra om menosesfor�o e om dias mais urtos de trabalho, �ando assim apazes para desfrutar de uma margembem mereida e proveitosa de lazer.3. O onheimento ient���o. Os aspetos materiais da iviliza�~ao devem sempre aguardar aaumula�~ao de dados ient���os. Depois da desoberta do aro, da eha e da utiliza�~ao da for�aanimal, muito tempo passou at�e que o homem aprendesse a aproveitar o vento e a �agua, vindo emseguida o emprego do vapor e da eletriidade. Lentamente, ontudo, as ferramentas da iviliza�~ao seaprimoraram. A teelagem, a erâmia, a domestia�~ao dos animais e a metalurgia foram seguidaspela idade da esrita e da imprensa.Conheimento �e poder. A inven�~ao sempre preede �a aelera�~ao do desenvolvimento ultural, emuma esala mundial. A iênia e a inven�~ao bene�iaram-se, mais do que tudo, da imprensa esrita; ea intera�~ao de todas essas atividades ulturais e inventivas aelerou enormemente o ritmo do avan�oultural.A iênia ensina o homem a falar a linguagem nova da matem�atia e adestra o seu modo de pensarem linhas de preis~ao exatas. E a iênia tamb�em estabiliza a �loso�a por meio da elimina�~ao doerro: enquanto puri�a a religi~ao, ao exterminar a supersti�~ao.4. Os reursos humanos. A for�a de trabalho do homem �e indispens�avel �a dissemina�~ao daiviliza�~ao. Em ondi�~oes de igualdade, um povo numeroso dominar�a a iviliza�~ao de uma ra�amenos numerosa. E da��, uma na�~ao que fraassa no resimento da sua popula�~ao impede, at�e ertoponto, a plena realiza�~ao do destino naional, mas h�a um ponto a partir do qual um resimento maiorda popula�~ao torna-se suiida. A multiplia�~ao at�e n�umeros al�em da propor�~ao �otima homem-terranormal tem de signi�ar ou um rebaixamento nos padr~oes de vida ou uma expans~ao imediata dasfronteiras territoriais, por meio da penetra�~ao pa���a ou da onquista militar ou oupa�~ao for�ada.V�os vos espantais, algumas vezes, om as devasta�~oes da guerra, mas dev��eis reonheer a neessi-dade da produ�~ao de mortais, em grandes quantidades, de modo a proporionar ampla oportunidadepara o desenvolvimento soial e moral; om tal fertilidade planet�aria, o problema s�erio da superpo-pula�~ao logo oorre. Os mundos habitados s~ao pequenos, na sua maior parte. Urantia est�a dentroda m�edia, talvez seja ligeiramente menor. A estabiliza�~ao �otima para a popula�~ao naional eleva aultura e impede a guerra. E s�abia �e a na�~ao que sabe quando essar o resimento.Entretanto, o ontinente mais rio em dep�ositos naturais, e mais avan�ado em equipamentosmeânios, ter�a pouo progresso se a inteligênia do seu povo estiver em del��nio. O onheimentopode ser alan�ado om a edua�~ao; mas a sabedoria indispens�avel �a verdadeira ultura apenas podeser assegurada por meio da experiênia e de homens e mulheres inatamente inteligentes. Um povoassim �e apaz de aprender da experiênia; e pode tornar-se verdadeiramente s�abio.5. A e��aia dos reursos materiais. Muitas oisas dependem da sabedoria, na utiliza�~ao dosreursos naturais, do onheimento ient���o, dos bens de apital e dos poteniais humanos. O fatorprinipal na iviliza�~ao primitiva foi a for�a exerida pelos s�abios mestres soiais; o homem primitivotinha a iviliza�~ao literalmente imposta a ele pelos seus ontemporâneos superiores. As minoriasbem organizadas e superiores têm governado amplamente este mundo.O poder da for�a n~ao gera o direito, mas a for�a gera tudo o que tem aonteido, e tudo o que �e,874



na hist�oria. S�o reentemente Urantia alan�ou o ponto em que a soiedade est�a disposta a debatera �etia do poder e do direito.6. A e��aia do idioma. A dissemina�~ao da iviliza�~ao deve resultar da l��ngua. As l��nguas vivas,e em resimento, asseguram a expans~ao do pensamento e do planejamento ivilizados. Durante asidades iniiais, avan�os importantes foram feitos na l��ngua. Hoje, h�a uma grande neessidade demaiores desenvolvimentos ling�u��stios, para failitar a express~ao do pensamento que evolui.As l��nguas evolu��ram a partir de assoia�~oes grupais, ada grupo loal desenvolvendo o seu pr�opriosistema de troa por meio das palavras. As l��nguas reseram por interm�edio dos gestos, sinais,gritos, sons imitativos, entona�~ao e aentos na voaliza�~ao dos alfabetos subseq�uentes. O idioma �e aferramenta mais importante para o homem, e mais �util ao pensamento; no entanto, nuna oreseuantes que grupos soiais onquistassem algum tempo de lazer. A tendênia de brinar om as palavrasdesenvolve novas palavras - a g��ria orrente. Se a maioria adota a g��ria, ent~ao o seu uso integra-ana l��ngua. A origem dos dialetos �e ilustrada pela indulgênia para om o \linguajar infantil" em umgrupo familiar.As diferen�as entre as l��nguas têm sido sempre a grande barreira �a expans~ao da paz. A onquistade dialetos deve preeder �a dissemina�~ao de uma ultura, para a ra�a, o ontinente ou o mundointeiro. Uma l��ngua universal promove a paz, assegura a ultura e aumenta a feliidade. Mesmoquando os idiomas de um mundo �am reduzidos a uns pouos, a mestria desses idiomas pelos povosde lideran�a ultural inuenia poderosamente a realiza�~ao de uma paz e de uma prosperidade dealane mundial.Embora pouqu��ssimo progresso haja sido onseguido em Urantia, no sentido de desenvolver umidioma internaional, muito tem sido realizado pelo estabeleimento das troas no om�erio interna-ional. E essas rela�~oes internaionais deveriam ser fomentadas, todas, pois elas envolvem os idiomas,o om�erio, a arte, a iênia, os jogos ompetitivos e a religi~ao.7. A e��aia dos equipamentos meânios. O progresso da iviliza�~ao est�a relaionado diretamenteao desenvolvimento e �a posse de equipamentos, m�aquinas e anais de distribui�~ao. Os equipamen-tos aperfei�oados, as m�aquinas engenhosas e e�ientes determinam a sobrevivênia dos grupos queompetem na arena da iviliza�~ao em avan�o.Nos tempos iniiais, a �unia energia apliada ao ultivo da terra era a energia humana. Foi uma lutarenhida a de substituir os homens pelos bois, j�a que isso deixa os homens sem emprego. Ultimamente,as m�aquinas ome�aram a desloar os homens, e ada avan�o desses ontribui diretamente para oprogresso da soiedade, pois libera a energia humana para realizar tarefas mais valiosas.A iênia, guiada pela sabedoria, pode tornar-se a grande liberadora soial do homem. Uma idademeânia pode tornar-se desastrosa apenas para uma na�~ao ujo n��vel inteletual �e baixo demaispara que se desubram os m�etodos s�abios, e as t�enias on��aveis, ao êxito do ajustamento �asdi�uldades da transi�~ao que adv�em da perda s�ubita do emprego por parte de grandes popula�~oes,em onseq�uênia da inven�~ao r�apida demais de novos tipos de maquin�ario eonomizador de m~ao-de-obra.8. O ar�ater da vanguarda que porta o arhote. A heran�a soial apaita o homem a �ar de p�enos ombros de todos aqueles que o preederam e que ontribu��ram om algo para a soma da ulturae do onheimento. Nessa tarefa de passar o arhote ultural para a pr�oxima gera�~ao, o lar ser�asempre a institui�~ao b�asia. Em seguida, vêm a vida soial e os jogos; a esola vindo por �ultimo,sendo ontudo igualmente indispens�avel em uma soiedade omplexa e altamente organizada.Os insetos nasem totalmente eduados e equipados para a vida - de fato levam uma existêniaestreita e puramente instintiva. O bebê humano nase sem uma edua�~ao; por onseguinte, o ho-mem possui a propriedade de, pelo ontrole eduaional da gera�~ao mais reente, poder modi�argrandemente o urso evoluion�ario da iviliza�~ao.875



No s�eulo vinte, as inuênias que mais ontribuem para o avan�o da iviliza�~ao e da ultura s~aoo resimento marante na mobilidade mundial do homem e o aprimoramento, sem paralelos, dosmeios de omunia�~ao. Contudo, o aprimoramento da edua�~ao n~ao se manteve �a altura da estruturasoial em expans~ao; nem a valora�~ao moderna da �etia desenvolveu-se �a altura do resimento feitoem dire�~oes mais puramente inteletuais e ient���as. E a iviliza�~ao moderna est�a estagnada quantoao desenvolvimento espiritual, bem omo quanto �a salvaguarda da institui�~ao do lar.9. Os ideais raiais. Os ideais de uma gera�~ao esulpem os anais do destino da posteridadeimediata. A qualidade da vanguarda soial, porta-arhotes, determinar�a se a iviliza�~ao ir�a para afrente ou para tr�as. Os lares, as igrejas e as esolas, em uma gera�~ao, predeterminam a tendêniado ar�ater da gera�~ao subseq�uente. O impulso moral e espiritual de uma ra�a, ou de uma na�~ao,determina amplamente a veloidade ultural dessa iviliza�~ao.Os ideais elevam a fonte do urso soial. E nenhum urso elevar-se-�a a uma altura maior do quea da sua fonte, n~ao importa a t�enia de press~ao ou de ontrole direional empregada. O poderimpulsor, mesmo dos aspetos mais materiais de uma iviliza�~ao ultural, reside nas realiza�~oesmenos materiais da soiedade. A inteligênia pode ontrolar o meanismo da iviliza�~ao, a sabedoriapode dirigi-lo, mas o idealismo espiritual �e a energia que realmente eleva e faz avan�ar a ulturahumana de um n��vel de realiza�~ao para outro.A prin��pio, a vida era uma luta pela existênia; agora, por um padr~ao de vida; em seguida, aluta ser�a pela qualidade do pensamento, que �e a pr�oxima meta terrena da existênia humana.10. A oordena�~ao dos espeialistas. A iviliza�~ao tem avan�ado enormemente devido a umadivis~ao iniial do trabalho e devido ao seu posterior orol�ario, o da espeializa�~ao. A iviliza�~aoagora depende da oordena�~ao e�az dos espeialistas. �A medida que a soiedade se expande, deveser enontrado algum m�etodo de reagrupar os v�arios espeialistas.Os espeialistas soiais, art��stios, t�enios e industriais ontinuar~ao a multipliar-se e a aumentaras suas habilidades e a sua destreza. A diversi�a�~ao da habilidade e a diversidade do seu emprego,�nalmente, ir~ao enfraqueer e desintegrar a soiedade humana, aso n~ao sejam desenvolvidos meiose�azes de oordena�~ao e de oopera�~ao. A inteligênia, que �e apaz de tal inventividade e de talespeializa�~ao, entretanto, deveria ser totalmente ompetente para entabular m�etodos adequados deontrole e de ajuste de todos os problemas que resultam do resimento r�apido da inven�~ao e doritmo aelerado da expans~ao ultural.11. Os meanismos para enontrar os empregos. A pr�oxima idade, do desenvolvimento soial,estar�a inorporada a uma ooperatividade e a uma oordena�~ao melhores e mais efetivas da espei-aliza�~ao sempre resente e em expans~ao. E omo o trabalho se diversi�a ada vez mais, algumast�enias para enaminhar os indiv��duos �as oupa�~oes adequadas devem ser delineadas. O maquin�arion~ao �e a �unia ausa do desemprego em meio aos povos ivilizados de Urantia. A omplexidadeeonômia e o aumento onstante da espeializa�~ao industrial e pro�ssional aumentam os problemasde oloa�~ao do trabalhador.N~ao �e su�iente treinar os homens para o trabalho; em uma soiedade omplexa, devem ser pro-vidos tamb�em os m�etodos e�azes para enontrar os seus loais de trabalho. Antes de treinar osidad~aos nas t�enias altamente espeializadas de omo ganhar a sobrevivênia, eles deveriam sertreinados em um ou mais m�etodos de trabalho omum, de om�erio ou de oupa�~oes, que lhes per-mitissem manter-se trabalhando mesmo estando transitoriamente desempregados nos seus trabalhosespeializados. Nenhuma iviliza�~ao pode sobreviver sustentando, por muito tempo, grandes gruposde desempregados. Com o tempo, at�e mesmo os melhores idad~aos tornar-se-~ao orrompidos e des-moralizados por aeitar o sustento do tesouro p�ublio. Mesmo a aridade privada torna-se perniiosa,quando apliada por muito tempo a idad~aos s~aos e apazes.Uma soiedade a tal ponto espeializada n~ao onsiderar�a om simpatia as antigas pr�atias omu-nais e feudais dos povos antigos. �E bem verdade que muitos servi�os omuns podem ser soializados876



de um modo aeit�avel e proveitoso, mas os seres humanos altamente treinados e ultra-espeializadospodem ser mais bem gereniados por alguma t�enia de oopera�~ao inteligente. A oordena�~ao mo-dernizada e a regulamenta�~ao fraternal produzir~ao uma oopera�~ao mais dur�avel do que os m�etodosmais antigos e mais primitivos de omunismo ou de institui�~oes reguladoras ditatoriais, baseadas nafor�a.12. A disposi�~ao de ooperar. Um dos grandes obst�aulos ao progresso da soiedade humana�e o onito entre os interesses e o bem-estar dos grupos humanos maiores e mais soializados, e odas assoia�~oes humanas menores, de mente opositora e assoial, para n~ao menionar os indiv��duosisolados e de mentalidade anti-soial.Nenhuma iviliza�~ao naional perdura, a menos que os seus m�etodos eduaionais e os seus ideaisreligiosos inspirem um tipo elevado de patriotismo inteligente e de devo�~ao naional. Sem essa esp�eiede patriotismo inteligente e de solidariedade ultural, todas as na�~oes tendem a desintegrar-se devidoaos i�umes provinianos e aos interesses ego��stas loais.Para que a iviliza�~ao mundial seja mantida, depende-se de que os seres humanos aprendam aviver juntos, em paz e fraternidade. Sem uma oordena�~ao e�iente, a iviliza�~ao industrial �asubmetida �as amea�as dos perigos da ultra-espeializa�~ao: a monotonia, a limita�~ao e a propens~aopara a provoa�~ao de deson�an�a e i�ume.13. Uma lideran�a e�iente e s�abia. Na iviliza�~ao, muito, muit��ssimo mesmo, depende de umesp��rito entusiasta e que onstitua uma lideran�a poderosa. Dez homens s~ao de pouo mais valia doque um s�o, para levantar um grande peso, a menos que o levantem juntos - todos ao mesmo tempo.E tal trabalho de equipe - a oopera�~ao soial - depende de uma lideran�a. As iviliza�~oes ulturaisdo passado e do presente têm-se baseado na oopera�~ao inteligente dos idad~aos para om os l��deress�abios e progressistas; e at�e que o homem evolua at�e n��veis mais elevados, a iviliza�~ao ontinuar�a adepender de uma lideran�a s�abia e vigorosa.As grandes iviliza�~oes nasem de uma orrela�~ao sagaz entre a riqueza material, a grandezainteletual, o valor moral, a ast�uia soial e o disernimento �osmio.14. As mudan�as soiais. A soiedade n~ao �e uma institui�~ao divina; �e um fenômeno da evolu�~aoprogressiva; e o progresso da iviliza�~ao �e sempre retardado, quando os seus l��deres s~ao lentos emfazer as mudan�as, na organiza�~ao soial, esseniais para que seja aompanhado o ritmo dos desen-volvimentos ient���os da �epoa. Por tudo isso, as oisas n~ao devem ser desprezadas apenas porquesejam velhas, nem uma id�eia deveria ser inondiionalmente adotada apenas porque �e original e nova.O homem deveria ser destemido para fazer experimentos om os meanismos da soiedade. Sem-pre, por�em, essas aventuras de ajuste ultural deveriam ser ontroladas pelos que est~ao plenamentefamiliarizados om a hist�oria da evolu�~ao soial; e esses inovadores deveriam sempre ser aonselha-dos pela sabedoria daqueles que tiveram experiênia pr�atia no dom��nio do experimento soial oueonômio em pauta. Nenhuma grande mudan�a soial ou eonômia deveria ser realizada subita-mente. O tempo �e essenial a todos os tipos de ajuste humano - f��sio, soial ou eonômio. Apenasos ajustes morais e espirituais podem ser feitos no impulso do momento, e mesmo estes requeremo passar do tempo para que oorra a manifesta�~ao plena das suas reperuss~oes materiais e soiais.Os ideais da ra�a s~ao o apoio e a seguran�a maiores durante os tempos r��tios em que a iviliza�~aoestiver na transi�~ao de um n��vel para o outro.15. A preven�~ao do olapso na transi�~ao. A soiedade �e fruto de idades ap�os idades de tentativae de erro; �e aquilo que sobreviveu aos ajustes e reajustes seletivos, nos est�agios suessivos da longaeleva�~ao da humanidade, desde os n��veis animais at�e os n��veis humanos, em todo o planeta. O grandeperigo para qualquer iviliza�~ao - em qualquer momento - �e a amea�a de olapso, durante a �epoa detransi�~ao dos m�etodos estabeleidos do passado para os proedimentos novos e melhores do futuro,os quais, todavia, n~ao est~ao ainda testados.A lideran�a �e vital para o progresso. A sabedoria, o disernimento interior e a previs~ao s~ao877



indispens�aveis para que as na�~oes perdurem. A iviliza�~ao s�o est�a realmente em perigo quando alideran�a apaz ome�a a desapareer. E a quantidade dessa lideran�a s�abia nuna exedeu a umpor ento da popula�~ao.E foi por esses degraus fortes da esada evoluion�aria que a iviliza�~ao esalou at�e o ponto emque tiveram in��io essas inuênias poderosas a ulminarem na ultura de expans~ao r�apida do s�eulovinte. E apenas mediante a sua ades~ao a esses fatores esseniais �e que o homem pode esperar manteras suas iviliza�~oes atuais, ontribuindo, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento ont��nuo e asobrevivênia segura delas.Essa �e a essênia da luta longu��ssima dos povos da Terra para implantar a iviliza�~ao, desde aidade de Ad~ao. A ultura dos dias atuais �e o resultado l��quido dessa evolu�~ao ardorosa. Antesda inven�~ao da imprensa, o progresso era relativamente lento, pois uma gera�~ao n~ao podia t~aorapidamente bene�iar-se das realiza�~oes dos seus predeessores. Agora, todavia, a soiedade humanaest�a saltando para a frente sob a for�a do momentum aumulado de todas as idades pelas quais aiviliza�~ao tem lutado.[Promovido por um Aranjo de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 82A Evolu�~ao do Matrimônio
O MATRIMÔNIO - o aasalamento - adv�em da bissexualidade. O asamento �e a rea�~ao de ajusta-mento do homem a essa bissexualidade, enquanto a vida familiar �e a soma total resultante de todos osajustes e adequa�~oes evoluion�arias. O matrimônio �e duradouro, n~ao �e inerente �a evolu�~ao biol�ogia;todavia, ele �e a base de toda evolu�~ao soial e tem, onseq�uentemente, assegurada a ontinua�~ao dasua existênia, de alguma forma. O asamento deu o lar �a humanidade, e o lar �e a gl�oria que oroatoda a longa e renhida luta evoluion�aria.Embora as institui�~oes religiosas, soiais e eduaionais sejam todas esseniais �a sobrevivênia daiviliza�~ao ultural, a fam��lia �e a mestra ivilizadora. Uma rian�a aprende a maior parte das oisasesseniais da vida om a sua fam��lia e os vizinhos.Os humanos dos tempos antigos n~ao possu��am uma iviliza�~ao soial muito ria, mas, �el e e�ien-temente, passaram aquela que tiveram �a pr�oxima gera�~ao. E v�os dever��eis reonheer que a maioriadas iviliza�~oes do passado ontinuou a evoluir om um m��nimo de outras inuênias instituionais,pois o lar funionava efetivamente. Hoje, a ra�a humana possui uma ria heran�a soial e ultu-ral, que deve ser, s�abia e e�ientemente, passada �as gera�~oes subseq�uentes. A fam��lia, omo umainstitui�~ao eduaional, deve ser mantida.82.1 O Instinto do AasalamentoApesar do abismo que separa a pessoalidade dos homens da das mulheres, o impulso do sexo �esu�iente para assegurar que se ajuntem para a reprodu�~ao das esp�eies. Esse instinto j�a atuavaom e��aia muito antes de os humanos experimentarem aquilo que posteriormente foi hamado deamor, devo�~ao e lealdade matrimonial. O aasalamento �e uma tendênia inata, e o matrimônio �e asua reperuss~ao evoluion�aria soial.O interesse e o desejo sexual n~ao foram paix~oes dominantes para os povos primitivos; eles simples-mente os aeitavam. A experiênia reprodutiva estava toda isenta de belezas imaginativas. A paix~aosexual todo-absorvente dos povos mais altamente ivilizados �e devida prinipalmente �as misturas dasra�as, espeialmente naquilo em que a natureza evoluion�aria foi estimulada, na imagina�~ao asso-iativa e na valora�~ao da beleza entre os noditas e os adamitas. Essa heran�a andita, ontudo, foiabsorvida pelas ra�as evoluion�arias em quantidades de tal modo limitadas que deixaram de pro-ver um autoontrole su�iente para as paix~oes animais, exitadas desse modo e estimuladas peladota�~ao de uma onsiênia sexual mais aguda e desejos mais fortes de aasalamento. Dentre asra�as evoluion�arias, o homem vermelho teve o �odigo sexual mais elevado.A regulamenta�~ao do sexo em rela�~ao ao asamento india:1. O progresso relativo da iviliza�~ao. A iviliza�~ao tem demandado que o sexo seja grati�ado,879



resentemente, segundo os anais da sua utilidade e de aordo om os ostumes.2. O teor de sangue andita em qualquer povo. Entre tais grupos, o sexo tornou-se a express~ao tantoda natureza mais elevada quanto da mais baixa, n~ao apenas f��sia, mas tamb�em emoionalmente.As ra�as sangiques tinham paix~oes animais normais, por�em elas demonstravam poua imagina�~aoou uma apreia�~ao baixa da beleza e da atra�~ao f��sia exerida pelo sexo oposto. Aquilo que �ehamado de atra�~ao sexual �e virtualmente ausente at�e mesmo nas ra�as primitivas dos dias atuais;esses povos n~ao misigenados têm um instinto de aasalamento de�nido, mas têm uma atra�~ao sexualinsu�iente para gerar problemas s�erios e que requeiram um ontrole soial.O instinto do aasalamento �e uma das for�as f��sias impulsoras dominantes dos seres humanos;�e a emo�~ao que, sob o disfare de uma grati�a�~ao individual, ilude efetivamente o homem ego��sta,levando-o a oloar o bem-estar da ra�a e a perpetua�~ao muito aima do sossego individual e daliberdade pessoal de esapar das responsabilidades.Como institui�~ao, o matrimônio, desde os seus prim�ordios at�e os tempos modernos, ilustra aevolu�~ao soial da tendênia biol�ogia da autoperpetua�~ao. A perpetua�~ao da esp�eie humana emevolu�~ao �e assegurada pela presen�a desse impulso raial de aasalamento, uma premênia que �e, emgeral, hamada de atra�~ao sexual. Essa grande neessidade biol�ogia torna-se o impulso motor detodas as esp�eies de instintos, emo�~oes e ostumes assoiados a ela - f��sios, inteletuais, morais esoiais.Entre os selvagens, o suprimento da alimenta�~ao era a motiva�~ao impulsora, entretanto, quando aiviliza�~ao assegura uma alimenta�~ao su�iente, o instinto do sexo muitas vezes torna-se um impulsopredominante e, onseq�uentemente, se oloa sempre omo neessitando de uma regulamenta�~aosoial. Com os animais, a periodiidade instintiva ontrola a tendênia ao aasalamento; om ohomem, entretanto, sendo muito amplamente um ser que se autoontrola, o desejo sexual n~ao �e detodo peri�odio, e por isso torna-se neess�ario que a soiedade imponha um autoontrole ao indiv��duo.Nenhuma emo�~ao ou impulso humano, quando n~ao ontrolado e quando tolerado nos exessos,pode produzir tantos danos e pesares quanto esse poderoso impulso sexual. A submiss~ao inteligentedesse impulso a regras da soiedade �e o teste supremo para a realiza�~ao de qualquer iviliza�~ao. Oautoontrole, e mais, um autoontrole maior, �e a exigênia sempre resente para a humanidade queavan�a. A reserva, a insineridade e a hiporisia podem velar os problemas sexuais, mas n~ao d~aosolu�~oes, nem servem para fazer progressos �etios.82.2 Os Tabus RestritivosA hist�oria da evolu�~ao do matrimônio �e simplesmente a hist�oria da onten�~ao sexual por meio dapress~ao das restri�~oes soiais, religiosas e ivis. A natureza di�ilmente reonhee indiv��duos; n~aotoma onheimento da hamada moralidade; est�a interessada �unia e exlusivamente na reprodu�~aoda esp�eie. A natureza insiste ompulsivamente na reprodu�~ao, mas, om indiferen�a, deixa asonseq�uênias problem�atias para serem resolvidas pela soiedade, riando, assim, um problemamaior sempre presente, para a humanidade evoluion�aria. Esse onito soial onsiste na guerrain�nd�avel entre os instintos b�asios e a �etia em evolu�~ao.Em meio �as ra�as primitivas, havia poua ou nenhuma regulamenta�~ao para as rela�~oes entre ossexos. E, em fun�~ao dessa lien�a sexual, a prostitui�~ao n~ao existia. Hoje, os pigmeus e outros gruposretr�ogrados n~ao têm nenhuma institui�~ao de matrimônio; um estudo desses povos revela ostumessimples de aasalamento, omo os usados pelas ra�as primitivas. Todos os povos antigos deveriam,ontudo, ser sempre estudados e julgados �a luz dos padr~oes morais dos ostumes da sua pr�opria�epoa.O amor livre, ontudo, nuna foi bem visto entre os povos que j�a haviam superado o estado880



da selvageria total. No momento em que grupos soiet�arios ome�aram a formar-se, teve in��io odesenvolvimento dos �odigos do matrimônio e restri�~oes maritais. O aasalamento, assim, progrediupor interm�edio de um sem n�umero de transi�~oes, desde um estado quase que de lien�a sexualompleta at�e os padr~oes do s�eulo vinte, om uma restritividade sexual relativamente ompleta.Nos est�agios primitivos do desenvolvimento tribal, os ostumes e os tabus restritivos eram muitogrosseiros; no entanto, mantinham os sexos separados - o que favoreia a tranq�uilidade, a ordem e aind�ustria - , e a longa evolu�~ao do matrimônio e do lar havia-se iniiado. Os ostumes sexuais dasvestimentas, adornos e pr�atias religiosas tiveram a sua origem nesses tabus primitivos, que de�niramo alane das liberdades sexuais e, assim, �nalmente, geraram os oneitos do v��io, do rime e dopeado. H�a muito, por�em, a pr�atia era suspender todas as regulamenta�~oes para o sexo nos dias defestividades importantes, espeialmente nos Dias de Maio.As mulheres sempre �aram sujeitas a tabus mais restritivos do que os homens. Os ostumesprimitivos onediam, �as mulheres n~ao asadas e aos homens, o mesmo grau de liberdade sexual,ontudo, sempre foi exigido das esposas que fossem ��eis aos seus maridos. O asamento primitivon~ao restringia em muito as liberdades sexuais do homem, mas ampliou os tabus quanto �a lien�asexual da esposa. As mulheres asadas sempre portaram alguma mara que as oloava �a parte,omo uma lasse separada, fosse o penteado, a roupa, o v�eu, o reato, os adornos ou an�eis.82.3 Os Costumes do Matrimônio PrimitivoO matrimônio �e a resposta instituional do organismo soial �a tens~ao biol�ogia sempre presente doimpulso ininterrupto de reprodu�~ao - a autopropaga�~ao. O aasalamento �e universalmente naturale, havendo a soiedade evolu��do do simples para o omplexo, houve uma evolu�~ao orrespondentenos ostumes do aasalamento, que �e a gênese da institui�~ao matrimonial. Onde quer que a evolu�~aosoial haja progredido at�e o est�agio em que os ostumes s~ao gerados, o matrimônio ser�a enontradoomo uma institui�~ao em evolu�~ao.Sempre houve e sempre haver�a dois âmbitos distintos do matrimônio: os ostumes, as leis queregem os aspetos externos do aasalamento e, de outro lado, as rela�~oes seretas e pessoais entreos homens e as mulheres. O indiv��duo sempre foi rebelde ontra as regras sexuais impostas pelasoiedade; e esta �e a raz~ao desse problema sexual milenar: a autopreserva�~ao �e individual, mas �eexerida pelo grupo; a autoperpetua�~ao �e soial, mas �e assegurada pelo impulso individual.Os ostumes, quando respeitados, têm amplo poder para restringir e ontrolar o impulso sexual,omo tem sido demonstrado em todas as ra�as. Os padr~oes do matrimônio têm sido sempre umindiador verdadeiro do poder orrente dos ostumes e da integridade funional do governo ivil.Todavia, os primitivos ostumes sexuais e do aasalamento eram uma massa de regras inonsistentese grosseiras. Os pais, os �lhos, os parentes e a soiedade, todos tinham interesses onitantes na re-gulamenta�~ao do matrimônio. A despeito de tudo isso, por�em, as ra�as que exaltaram e pratiaram omatrimônio evolu��ram naturalmente at�e n��veis mais elevados, e sobreviveram em n�umeros resentes.Nos tempos primitivos, o matrimônio era o pre�o da posi�~ao soial; a posse de uma esposa era umemblema de distin�~ao. O selvagem enarava o dia do seu asamento omo se marasse o seu ingressona responsabilidade e no estado adulto. Em uma �epoa, o matrimônio foi enarado omo um deversoial; em outra omo uma obriga�~ao religiosa; e, ainda em outra, omo um quesito pol��tio paraprover idad~aos para o estado.Muitas tribos primitivas exigiam fa�anhas de roubos omo quali�a�~ao para o matrimônio; maistarde, os povos substitu��ram essas pilhagens por ompeti�~oes atl�etias e jogos ompetitivos. Aosvenedores, nessas ompeti�~oes, era onedido o primeiro prêmio - a esolha de uma das noivas daesta�~ao. Entre os a�adores de abe�as, um jovem n~ao podia asar-se antes que tivesse ao menos881



uma abe�a, se bem que algumas vezes esses rânios pudessem ser omprados. Quando a ompradas esposas deaiu, elas passaram a ser ganhas em torneios de adivinha�~oes, pr�atias essas que aindasobrevivem entre muitos agrupamentos dos homens negros.Com o avan�o da iviliza�~ao, ertas tribos oloaram nas m~aos das mulheres as provas severas deresistênia masulina, ondi�~oes que eram para o matrimônio; assim elas eram apazes de favoreeros homens da sua esolha. Essas provas abrangiam a habilidade para a a�a, a luta e a apaidadede provimento para uma fam��lia. Exigiu-se do noivo, durante muito tempo, que ele entrasse paraa fam��lia da noiva por um ano, ao menos, para trabalhar, viver e provar ser digno da esposa quealmejava.As quali�a�~oes de uma esposa eram a habilidade de exeutar o trabalho pesado e de gerar �lhos.Era exigido que ela exeutasse uma erta tarefa de trabalho na agriultura, dentro de um tempodeterminado. E se ela tivesse tido um �lho antes do asamento, era ainda mais valiosa, pois a suafertilidade estava assegurada.O fato de que os povos antigos onsideravam uma desgra�a, ou mesmo um peado, n~ao se asar,explia a origem de asamentos entre rian�as; j�a que se devia ser asado e, quanto mais edo,melhor. Era tamb�em uma ren�a generalizada a de que as pessoas solteiras n~ao podiam entrar naterra dos esp��ritos, e isso era outro inentivo para o asamento entre rian�as, mesmo no momento donasimento e algumas vezes antes do nasimento, dependendo do sexo. Os antigos areditavam quemesmo os mortos deviam asar-se. Os asamenteiros originais foram empregados para negoiar osmatrimônios para os indiv��duos mortos. Um pai arranjaria para que esses intermedi�arios efetuassemo matrimônio de um �lho morto om uma �lha morta de outra fam��lia.Em meio aos povos mais reentes, a puberdade era a idade omum do matrimônio, o que, noentanto, avan�ou na propor�~ao direta do progresso da iviliza�~ao. Muito edo, na evolu�~ao soial,ordens peuliares e elibat�arias de homens e de mulheres surgiram, e foram iniiadas e mantidas porindiv��duos que, em um grau maior ou menor, areiam do impulso sexual normal.Muitas tribos permitiam aos membros do grupo governante ter rela�~oes sexuais om a noiva umpouo antes que ela fosse dada ao seu marido. Cada um desses homens daria �a mo�a um presente, eessa foi a origem do ostume de dar presentes de asamento. Em meio a alguns grupos, esperava-seque uma jovem mulher ganhasse o seu dote, o que onsistia nos presentes reebidos em reompensapelo servi�o sexual no sal~ao de exibi�~ao da noiva.Algumas tribos asavam os homens jovens om as vi�uvas e mulheres mais velhas e, ent~ao, quandosubseq�uentemente tornavam-se vi�uvos, permitir-se-ia a eles asarem-se om as garotas jovens, as-segurando, assim, tal omo esperavam, que os pais n~ao fossem feitos de tolos, pois julgavam elesque isso aonteeria se se permitisse que os muito jovens se asassem. Outras tribos limitavam oaasalamento a grupos de idades semelhantes. Foi a limita�~ao do matrimônio a grupos de uma ertaidade que iniialmente deu origem �as id�eias de inesto (na �India, ainda hoje, n~ao existem restri�~oesde idade para o matrimônio).Segundo ertos ostumes, a viuvez devia ser muito temida e, ent~ao, se mandava matar as vi�uvas ouse permitia que ometessem sui��dio nas ovas dos seus maridos, pois se supunha que elas deveriamir para a terra dos esp��ritos junto om os seus esposos. A vi�uva que sobrevivia levava, quase queinvariavelmente, a ulpa pela morte do seu marido. Algumas tribos queimavam-nas vivas. Se umavi�uva ontinuava a viver, a sua vida era de luto ont��nuo e de restri�~oes soiais insuport�aveis, poisum novo asamento em geral era desaprovado.Nos tempos de outrora, muitas pr�atias, hoje onsideradas imorais, foram enorajadas. N~ao erainfreq�uente que as esposas primitivas sentissem um grande orgulho das rela�~oes dos seus maridos omoutras mulheres. A astidade nas donzelas era um grande obst�aulo para o matrimônio; oneberum �lho antes do matrimônio aumentava em grande parte os atrativos da mulher omo esposa, j�aque o homem �ava erto de ter uma ompanheira f�ertil.882



Muitas tribos primitivas sanionaram o matrimônio experimental at�e que a mulher �asse gr�avida,quando, ent~ao, a erimônia regular de asamento teria lugar; entre outros grupos, as bodas n~ao eramelebradas at�e que o primeiro �lho nasesse. Se uma esposa fosse est�eril, ela deveria ser retomadapelos seus pais, e o asamento era anulado. Os ostumes exigiam que todos os asais tivessem �lhos.Esses matrimônios experimentais primitivos eram inteiramente livres de qualquer semelhan�a oma lieniosidade; eram simplesmente testes sineros de feundidade. Os indiv��duos que ontra��am omatrimônio faziam-no de forma permanente, assim que a fertilidade fosse estabeleida. Quandoos pares modernos asam-se, om o pensamento da onveniênia de um div�orio, no fundo dassuas mentes, se n~ao �arem totalmente ontentes om a sua vida de asados, na realidade, estar~aoadotando uma forma de matrimônio experimental, forma esta muito abaixo do status das aventurashonestas dos seus anestrais menos ivilizados.82.4 O Matrimônio Sob a Pr�atia da Propriedade PrivadaO matrimônio tem estado sempre ligado, muito de perto, tanto �a propriedade quanto �a religi~ao. Apropriedade tem sido o estabilizador do matrimônio; a religi~ao, o moralizador.O asamento primitivo era um investimento, uma espeula�~ao eonômia; era mais uma quest~aode neg�oio do que um aso de namoro. Os antigos ontra��am o matrimônio pela vantagem e pelo bem-estar do grupo; por essa raz~ao, os seus matrimônios eram planejados e arranjados pelo grupo, pelosseus pais e pelos mais velhos. E, se os ostumes da propriedade privada eram e�azes na estabiliza�~aoda institui�~ao do matrimônio, isso naseu do fato de que o asamento era mais permanente entre astribos primitivas do que o �e entre muitos dos povos modernos.�A medida que a iviliza�~ao avan�ou e a propriedade privada ganhou maior reonheimento dosostumes, o roubo passou a ser um grande rime. O adult�erio era reonheido omo uma forma deroubo, uma infra�~ao ontra os direitos de propriedade do marido; e, por isso, n~ao est�a espei�amentemenionado nos �odigos e ostumes mais primitivos. A mulher ome�ou omo propriedade do seu pai,o qual transferia o seu t��tulo ao marido dessa �lha, e todas as rela�~oes sexuais legalizadas surgiramdesses direitos preexistentes de propriedade. O Antigo Testamento trata as mulheres omo umaforma de propriedade; o Alor~ao ensina a sua inferioridade. O homem tinha o direito de emprestara sua mulher a um amigo ou onvidado, e esse ostume ainda persiste entre alguns povos.O i�ume sexual moderno n~ao �e inato; �e um produto da evolu�~ao dos ostumes. O homem primitivon~ao era iumento da sua esposa; ele estava apenas resguardando a sua propriedade. O motivo, dese manter a esposa sob limita�~oes sexuais mais restritas do que as impostas ao marido, era o fatode que a in�delidade marital dela envolveria a desendênia e a heran�a. Muito edo, na marhada iviliza�~ao, foi m�a a reputa�~ao do �lho ileg��timo. A prin��pio, apenas a mulher era punida peloadult�erio; posteriormente, os ostumes tamb�em deretaram a puni�~ao do seu pareiro e, duranteum longo tempo, o marido ofendido, ou o pai protetor, tinha o direito pleno de matar o invasormasulino. Os povos modernos mantêm esses ostumes que toleram os rimes hamados de honrasob uma lei t�aita.Desde que o tabu da astidade teve a sua origem omo uma fase dos ostumes que regem apropriedade, ele apliou-se iniialmente �as mulheres asadas, mas n~ao �as mo�as solteiras. Anos maistarde, a astidade era mais exigida pelo pai do que pelo pretendente; uma virgem era um bem maisomerial para o pai, pois aarretava um pre�o mais alto. Como a astidade passou a ser maisexigida, a pr�atia era pagar ao pai da noiva um pre�o em reonheimento do servi�o de eduarapropriadamente a noiva, de um modo asto, para o futuro marido. Uma vez surgida essa id�eiada astidade da mulher arraigou-se tanto entre as ra�as que se tornou pr�atia enjaular literalmenteas mo�as, prendendo-as de fato durante anos a �m de assegurar a sua virgindade. E, desse modo,os padr~oes mais reentes e as provas da virgindade deram origem automatiamente �a lasse das883



prostitutas pro�ssionais; elas eram as noivas rejeitadas, aquelas mulheres que as m~aes dos noivosveri�aram n~ao serem mais virgens.
82.5 A Endogamia e a ExogamiaMuito edo, os selvagens observaram que a mistura raial aprimorava a qualidade da progênie. N~aoque a onsang�uinidade fosse sempre m�a, mas que a exogamia resultava sempre melhor, omparativa-mente; e, pois, os ostumes tenderam a ristalizar a restri�~ao das rela�~oes sexuais entre os parentespr�oximos. Era reonheido que a exogamia aumentava grandemente a oportunidade seletiva de va-ria�~ao evoluion�aria e de avan�o. Os indiv��duos produtos da exogamia eram mais vers�ateis e tinhammais habilidade para sobreviver em um mundo hostil; os indiv��duos produzidos pela endogamia,junto om os seus ostumes, desapareeram gradualmente. Este foi um desenvolvimento lento; osselvagens n~ao pensaram onsientemente nessas quest~oes. Contudo, os povos mais reentes e adian-tados �zeram-no, e eles tamb�em observaram que uma fraqueza geral algumas vezes era o resultadode uma endogamia exessiva.Ainda que a endogamia, na boa linhagem, algumas vezes haja produzido tribos fortes, os asosespetaulares de maus resultados, devidos a defeitos heredit�arios na endogamia, impressionaram maisfortemente a mente do homem, e o resultado foi que os ostumes, em onstante avan�o, formularammais e mais tabus ontra os matrimônios entre parentes pr�oximos.H�a muito, a religi~ao tem sido uma barreira efetiva ontra a exogamia; muitos ensinamentos re-ligiosos têm prosrito o asamento fora da f�e. A mulher geralmente tem favoreido a pr�atia daendogamia; o homem, a da exogamia. A propriedade sempre inueniou o matrimônio e, algumasvezes, em um esfor�o para onservar a propriedade dentro de um l~a, têm surgido ostumes queobrigam as mulheres a esolher maridos dentro das tribos dos seus pais. Esse tipo de legisla�~aolevou a uma grande prolifera�~ao de matrimônios entre primos. A endogamia foi tamb�em pratiadaem um esfor�o para preservar os segredos artesanais; os artes~aos mais h�abeis prouravam manter oonheimento da sua arte dentro da fam��lia.Os grupos superiores, quando isolados, sempre voltavam ao aasalamento onsang�u��neo. Durantemais de ento e inq�uenta mil anos, os noditas foram um dos maiores grupos endogâmios. Osostumes endogâmios mais reentes foram inueniados enormemente pela tradi�~ao da ra�a violeta,segundo a qual, no in��io, os aasalamentos eram feitos, for�osamente, entre irm~ao e irm~a. E osmatrimônios entre irm~ao e irm~a eram omuns no Egito, na S��ria e na Mesopotâmia primitivos e,tamb�em, nas terras uma vez oupadas pelos anditas. Os eg��pios pratiaram, durante muito tempo,o matrimônio entre irm~ao e irm~a, em um esfor�o de manter puro o sangue real; e esse ostumeperdurou por mais tempo ainda na P�ersia. Entre os mesopotâmios, antes dos dias de Abra~ao, osmatrimônios entre primos eram obrigat�orios; os primos tinham direitos de prioridade para asarementre si. O pr�oprio Abra~ao asou-se om uma meio-irm~a, mas essas uni~oes n~ao eram permitidas pelosostumes mais reentes dos judeus.O primeiro passo ontra os matrimônios entre irm~aos foram dados em meio aos ostumes dapluralidade de esposas, porque a esposa-irm~a arrogantemente dominava as outras esposas. Algunsostumes tribais proibiram o matrimônio om a vi�uva de um irm~ao morto, mas exigiam que o irm~aovivo gerasse �lhos no lugar do seu irm~ao morto. N~ao existem instintos biol�ogios ontra qualquergrau de endogamia; essas restri�~oes s~ao inteiramente uma quest~ao de tabu.A exogamia �nalmente dominou porque foi preferida pelo homem, pois onseguir uma esposa defora assegurava maior liberdade em rela�~ao aos sogros. A familiaridade gera o desprezo; assim, �amedida que o elemento da livre esolha individual ome�ou a dominar o aasalamento, tornou-se umh�abito esolher pareiros de fora da tribo. 884



Muitas tribos �nalmente proibiram os matrimônios dentro do l~a; outras limitaram o aasalamentoa ertas lasses. O tabu, ontra o matrimônio om uma mulher do pr�oprio totem, deu for�a aosostumes de raptar as mulheres das tribos vizinhas. Posteriormente, os matrimônios passaram a serregulamentados mais de aordo om o territ�orio de residênia do que pelo parenteso. Muitos passosforam aonteendo na evolu�~ao do matrimônio endogâmio, at�e a pr�atia moderna da exogamia.Mesmo depois de estabeleido o tabu da endogamia entre as pessoas omuns, ainda era permitido,aos hefes e aos reis, asarem-se om os parentes pr�oximos, no intuito de manter o sangue realonentrado e puro. Os ostumes geralmente têm permitido aos soberanos algumas lien�as nasquest~oes sexuais.A subsistênia dos povos anditas mais reentes muito tem a ver om o aumento do desejo das ra�assangiques de aasalar-se fora das pr�oprias tribos. Todavia, n~ao foi poss��vel �a exogamia prevaleerantes que os grupos vizinhos houvessem aprendido a viver juntos, em uma paz relativa.A exogamia, em si pr�opria, foi uma promotora da paz; os matrimônios entre as tribos reduziam ashostilidades. A exogamia levou �a oordena�~ao tribal e �as alian�as militares; e tornou-se predominante,porque trazia maior for�a; foi uma edi�adora de na�~oes. A exogamia foi tamb�em bastante favoreidapelos ontratos de om�erio em profus~ao; a aventura e a explora�~ao ontribu��ram para a amplia�~aodos limites impostos ao aasalamento e failitaram grandemente a fertiliza�~ao intermeslada dasulturas raiais.As inonsistênias, inexpli�aveis de outro modo, dos ostumes do matrimônio raial s~ao devidas,na sua maior parte, a esse h�abito de exogamia, om os seus respetivos raptos e ompras de esposasdas tribos vizinhas, resultando tudo em uma ombina�~ao dos diferentes ostumes tribais. Que essestabus relativos �a endogamia foram soiol�ogios, e n~ao biol�ogios, �e bastante bem ilustrado pelostabus que envolvem os matrimônios entre ontraparentes, que abrangiam muitos graus de rela�~oesentre parentes, asos que n~ao representavam absolutamente nenhuma rela�~ao de sangue.82.6 As Misturas RaiaisHoje n~ao h�a ra�as puras no mundo. Os povos evoluion�arios primitivos e originais de or têm apenasduas ra�as representativas que perduram neste mundo: o homem amarelo e o homem negro. E,mesmo essas duas ra�as, est~ao muito misturadas om os extintos povos de or. Ao mesmo tempoem que a hamada ra�a brana desende predominantemente do antigo homem azul, ela �e mais oumenos misturada om todas as outras ra�as, tanto quanto o �e o homem vermelho das Am�erias.Das seis ra�as sangiques oloridas, três eram prim�arias e três eram seund�arias. Embora asra�as prim�arias - azul, vermelha e amarela - fossem superiores, sob muitos aspetos, aos três povosseund�arios, deve-se lembrar que essas ra�as seund�arias tinham muitos tra�os desej�aveis os quaisteriam elevado onsideravelmente os povos prim�arios, aso as suas melhores linhagens pudessem tersido absorvidas.O preoneito atual ontra os \h��bridos", os \mesti�os" e os \de meia-asta" surge porque a mis-igena�~ao raial moderna aontee, na sua maior parte, entre as linhagens grosseiramente inferioresdas ra�as envolvidas. Tamb�em uma progênie insatisfat�oria adv�em quando se misturam linhagensdegeneradas da mesma ra�a.Caso pudessem livrar-se da maldi�~ao dos seus substratos mais baixos, de esp�eimes deteriorados,anti-soiais, debilitados mentalmente e p�arias, haveria poua obje�~ao �a amalgama�~ao raial limitadapara as ra�as atuais de Urantia. E, se tais misturas raiais pudessem aonteer entre os tipos maiselevados das v�arias ra�as, haveria menos obje�~oes ainda.A hibrida�~ao nas linhagens superiores e dissimilares �e o segredo da ria�~ao de linhagens novas emais vigorosas. E isso �e verdadeiro om as plantas, os animais, e a esp�eie humana. A hibrida�~ao885



aumenta o vigor e amplia a fertilidade. As misturas raiais dos substratos medianos ou superioresde v�arios povos inrementam grandemente o potenial riativo, omo �e mostrado na popula�~ao atualdos Estados Unidos da Am�eria do Norte. Quando tais aasalamentos aonteem entre os substratosmais baixos ou inferiores, a riatividade diminui, omo �e mostrado pelos povos atuais do sul da �India.A ombina�~ao das ra�as ontribui grandemente para o surgimento s�ubito de novas arater��stiase, se tal hibrida�~ao adv�em da uni~ao de linhagens superiores, ent~ao essas novas arater��stias tamb�emser~ao de tra�os superiores.Enquanto as ra�as atuais estiverem t~ao sobrearregadas de linhagens inferiores e degeneradas, ameslagem das ra�as, em uma esala ampla, h�a de ser altamente prejudiial, mas a maior partedas obje�~oes a tais experimentos repousa nos preoneitos soiais e ulturais mais do que eman�alises biol�ogias. Mesmo entre as linhagens inferiores, os h��bridos geralmente representam umaperfei�oamento dos seus anestrais. A hibrida�~ao olabora para o aprimoramento das ra�as, de-vido ao papel dos genes dominantes. A meslagem inter-raial aumenta a probabilidade de que umn�umero maior dos genes dominantes desej�aveis esteja presente no resultado h��brido.Durante os �ultimos em anos, tem havido mais hibrida�~ao raial em Urantia do que oorreu emmilhares de anos. O perigo de desarmonias grosseiras resultantes da feunda�~ao ruzada de sangueshumanos foi bastante exagerado. Os maiores problemas da \mesti�agem" s~ao devidos a preoneitossoiais.A experiênia Pitairn, de meslar a ra�a brana e a ra�a polin�esia, deu resultados bastante bons,porque os homens branos e as mulheres polin�esias eram de linhagens raiais relativamente boas.A meslagem entre os mais elevados tipos da ra�a brana, da ra�a vermelha e da ra�a amarelatraria imediatamente �a existênia muitas arater��stias novas e biologiamente e�azes. Esses trêspovos pertenem �as ra�as sangiques prim�arias. Misturas da ra�a brana e da ra�a negra n~ao s~ao t~aodesej�aveis pelos seus resultados imediatos, nem essa progênie mulata �e t~ao digna de obje�~oes omo oquerem fazer pareer os preoneitos soiais e raiais. Fisiamente, tais produtos h��bridos de branose negros s~ao esp�eimes exelentes de seres humanos, n~ao obstante a sua ligeira inferioridade quantoa alguns outros aspetos.Quando uma ra�a prim�aria sangique ombina-se om uma ra�a sangique seund�aria, a �ultima �eaprimorada onsideravelmente �as ustas da primeira. E em uma esala menor - estendendo-se porper��odos longos de tempo - pode haver pouas obje�~oes s�erias a essa ontribui�~ao sari�ada, feitapelas ra�as prim�arias para o aprimoramento dos grupos seund�arios. Considerando-se biologiamente,os sangiques seund�arios, sob alguns pontos de vista, eram superiores �as ra�as prim�arias.A�nal, o verdadeiro perigo para a esp�eie humana dever�a estar na multiplia�~ao sem restri�~oes daslinhagens inferiores e degeneradas dos v�arios povos ivilizados, mais do que qualquer perigo supostoadvindo das misturas raiais em si.[Apresentado pelo Comandante dos Sera�ns estaionado em Urantia.℄
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Cap��tulo 83A Institui�~ao do MatrimônioA NARRATIVA dos prim�ordios da institui�~ao do matrimônio se onstitui assim: progrediu de modo�rme, partindo dos aasalamentos desobrigados e prom��suos da gente, por interm�edio de muitasvaria�~oes e adapta�~oes, at�e o surgimento daquele asamento padr~ao que, �nalmente, ulminou narealiza�~ao de aasalamentos de pares, a uni~ao de um homem e uma mulher, que estabeleeu o lar daordem soial mais elevada.O matrimônio tem estado em perigo v�arias vezes; e os ostumes do matrimônio têm apeladoviolentamente tanto para a propriedade quanto para a religi~ao, omo apoio; a inuênia real, ontudo- que, para sempre, salvaguarda o matrimônio e a fam��lia resultante - , �e o fato biol�ogio simples einato de que os homens e as mulheres positivamente n~ao viver~ao uns sem os outros, sejam eles osselvagens mais primitivos ou os mortais mais ultos.�E por ausa do impulso sexual que o homem ego��sta �e seduzido a fazer de si algo melhor do que umanimal. A rela�~ao sexual satisfaz o orpo e grati�a o amor-pr�oprio, entretanto aarreta ertas on-seq�uênias de abnega�~ao e assegura que se assumam numerosos deveres altru��stas e responsabilidadespara om o lar, que bene�iam a ra�a. Nisso, o sexo tem sido um ivilizador, n~ao reonheido masinsuspeito, para o selvagem; e esse mesmo impulso do sexo, autom�atia e inequivoamente, obriga ohomem a pensar e �nalmente, pois, o leva a amar.83.1 O Matrimônio omo uma Institui�~ao da SoiedadeO matrimônio �e o meanismo da soiedade destinado a regular e a ontrolar muitas das rela�~oeshumanas que surgem do fato f��sio da bissexualidade. Como uma institui�~ao, assim, o asamentofuniona em duas dire�~oes:1. Para regular as rela�~oes sexuais pessoais.2. Para regular a desendênia, a heran�a, a suess~ao e a ordem soial; sendo esta a sua fun�~aomais antiga e original.A fam��lia que rese no matrimônio �e, em si mesma, um estabilizador da institui�~ao do asamento,junto om os ostumes ligados �as propriedades. Outros fatores poderosos para a estabilidade domatrimônio s~ao orgulho, vaidade, avalheirismo, dever e onvi�~oes religiosas. Todavia, onquanto osasamentos possam ser aprovados ou desaprovados do alto, di�ilmente eles s~ao feitos de ima, no �eu.A fam��lia humana �e uma institui�~ao muito laramente humana, um desenvolvimento evoluion�ario. Omatrimônio �e uma institui�~ao da soiedade, n~ao um departamento para as igrejas. Bem verdade �e quea religi~ao deveria inueni�a-lo poderosamente, mas n~ao deveria enarregar-se, apenas e uniamenteela, de ontrol�a-lo e regul�a-lo.O matrimônio primitivo foi industrial, primariamente; e, mesmo nos tempos modernos, �e freq�uen-887



temente um assunto soial ou de neg�oios. Por interm�edio da inuênia da mistura do sangue anditae, em onseq�uênia dos ostumes da iviliza�~ao em aprimoramento, o matrimônio est�a-se tornandolentamente m�utuo, romântio, paternal, po�etio, afetuoso, �etio e at�e mesmo idealista. A sele�~aoe o hamado amor romântio, ontudo, eram m��nimos no asamento primitivo. Durante as �epoasprimitivas, o marido e a esposa n~ao onviviam juntos por muito tempo; nem mesmo omiam juntosom tanta freq�uênia. Entre os antigos, por�em, o afeto pessoal n~ao era ligado fortemente �a atra�~aosexual; passavam a gostar um do outro em grande parte porque viviam e trabalhavam juntos.83.2 A Corte e o NoivadoOs asamentos primitivos eram sempre planejados pelos pais do rapaz e da mo�a. O est�agio detransi�~ao entre esse ostume e os tempos da esolha livre foi oupado pelos agentes matrimoniais, ouseja, os asamenteiros pro�ssionais. A prin��pio tais asamenteiros foram os barbeiros; e, mais tardeos saerdotes. O matrimônio, originalmente, era um assunto grupal; depois, uma quest~ao de fam��lia;apenas reentemente tornou-se uma aventura individual.A oer�~ao, n~ao a atra�~ao, foi o aminho de aesso ao matrimônio primitivo. Nos tempos primitivos,a mulher n~ao sentia indiferen�a sexual; apenas a inferioridade sexual imposta pelos ostumes. Assimomo o saque preedeu ao om�erio, o matrimônio pelo rapto preedeu ao matrimônio por ontrato.Algumas mulheres eram oniventes om o rapto, para esapar �a domina�~ao dos homens mais idososda pr�opria tribo; preferiam air nas m~aos dos homens de outras tribos, mas da mesma idade delas.Essa falsa fuga foi o est�agio de transi�~ao entre o rapto for�ado e a subseq�uente orte para a sedu�~ao.O tipo primitivo de erimônia de asamento foi omo uma enena�~ao de um rapto, uma esp�eiede ensaio de fuga que erta vez foi a pr�atia omum. Mais tarde, o rapto simulado tornou-se umaparte da erimônia normal de asamento. O �ngimento de uma mo�a moderna de resistir ao \rapto"e de ser retiente, quanto ao asamento, �e todo um remanesente dos ostumes antigos. Carregar amulher atrav�es do limiar da porta �e uma reminisênia das in�umeras pr�atias antigas, entre outras,dos dias dos raptos de esposas.Durante muito tempo, foi negada �a mulher a plena liberdade de dispor de si pr�opria no asamento,mas as mulheres mais inteligentes têm sido sempre apazes de ontornar essa restri�~ao, mediante oexer��io sagaz da perspi�aia. O homem omumente tem tomado a iniiativa da orte, mas nemsempre. A mulher, algumas vezes, tanto enoberta quanto abertamente, toma a iniiativa. E, �amedida que a iviliza�~ao tem progredido, as mulheres têm tido uma partiipa�~ao resente em todasas fases da orte e do matrimônio.O amor ada vez maior, o romane e a esolha pessoal na orte pr�e-marital s~ao uma ontribui�~aodos anditas �as ra�as do mundo. As rela�~oes entre os sexos est~ao evoluindo favoravelmente; mui-tos povos em avan�o est~ao gradativamente substituindo as motiva�~oes mais antigas, de utilidade epropriedade, pelo oneito, de algum modo idealizado, da atra�~ao sexual. O impulso sexual e ossentimentos de afeto est~ao ome�ando a substituir o g�elido alulismo na esolha dos pareiros.O ompromisso originalmente era equivalente ao matrimônio; e, em meio aos povos primitivos,as rela�~oes sexuais eram parte da onven�~ao durante o ompromisso. Em tempos mais reentes, areligi~ao estabeleeu um tabu sexual para o per��odo entre o ompromisso e o matrimônio.83.3 A Compra e o DoteOs antigos n~ao on�avam no amor, nem nas promessas; julgavam que as uni~oes perdur�aveis deviamser garantidas por alguma seguran�a tang��vel omo a propriedade. Por essa raz~ao, o pre�o de omprade uma noiva era onsiderado um penhor ou dep�osito que o marido se via ondenado a perder, em aso888



de div�orio ou deser�~ao. Uma vez pago o pre�o da ompra de uma noiva, muitas tribos permitiam quea mara-a-ferro-quente do marido fosse ravada nela. Os afrianos ainda ompram as suas esposas.Uma esposa por amor, ou a esposa de um homem brano, eles a omparam a um gato, porque n~aousta nada.As feiras de noivas eram oasi~oes para vestir e ornar as �lhas na exibi�~ao p�ublia, om o �to deelevar os seus pre�os de esposas. Todavia, n~ao eram vendidas omo animais - entre as tribos maisreentes, a esposa n~ao era transfer��vel. Nem sempre a sua ompra foi uma transa�~ao fria ligada aodinheiro; o servi�o era equivalente a dinheiro vivo, na ompra de uma esposa. Se um andidato,desej�avel por outros motivos, n~ao pudesse pagar pela sua esposa, poderia ser adotado omo �lhopelo pai da mo�a e ent~ao se asar. E, se um homem pobre busasse uma esposa sem poder ararom o pre�o, pedido por um pai ambiioso, os ani~aes da tribo freq�uentemente faziam press~ao paraque o pai modi�asse as suas exigênias, ou ent~ao poderia haver uma fuga.�A medida que a iviliza�~ao progrediu, os pais passaram a n~ao gostar de pareer estarem vendendoas suas �lhas, e assim, ainda que ontinuando a aeitar o pre�o de ompra da noiva, deram in��io aoostume de dar aos noivos presentes valiosos que se igualavam quase ao pre�o da ompra. E, om adesontinuidade posterior do pagamento pela noiva, esses presentes tornaram-se o seu dote.O dote existia para dar a impress~ao de independênia da noiva, para sugerir um grande avan�o emrela�~ao aos tempos das esposas-esravas e das ompanheiras que eram uma propriedade. Um homemn~ao poderia divoriar-se de uma esposa om dote sem que este fosse devolvido integralmente. Emmeio a algumas tribos, um dep�osito m�utuo era feito junto aos pais, tanto da noiva quanto do noivo,para ser resgatado no aso em que algum deles abandonasse o outro; na realidade, era um ontratode asamento. Durante o per��odo de transi�~ao entre a ompra e o dote, se a esposa fosse omprada,as rian�as perteniam ao pai; se n~ao, perteniam �a fam��lia da esposa.83.4 A Cerimônia NupialA erimônia de asamento naseu do fato de que o matrimônio era originalmente um assunto daomunidade, n~ao uma simples ulminânia da deis~ao de dois indiv��duos. O aasalamento era tantouma preoupa�~ao do grupo quanto uma fun�~ao pessoal.A magia, o ritual e a erimônia eravam toda a vida dos antigos, e o matrimônio n~ao era umaexe�~ao. �A medida que a iviliza�~ao avan�ou e �a medida que o matrimônio passou a ser onsideradomais seriamente, a erimônia de asamento tornou-se ada vez mais pretensiosa. O asamento pri-mitivo tinha um papel no direito das propriedades, omo o �e hoje, e, portanto, exigia uma erimônialegal; e o status soial das rian�as que adviessem, requeria a maior publiidade poss��vel. O homemprimitivo n~ao tinha registros; a erimônia do matrimônio devia, pois, ser testemunhada por muitaspessoas.A prin��pio, a erimônia de asamento era mais algo da ordem de um ompromisso que onsistiaapenas na noti�a�~ao p�ublia da inten�~ao de viver junto; mais tarde, onsistiu em um ompartilharformal da omida. Em algumas tribos, os pais simplesmente levavam as suas �lhas at�e o marido; emoutros asos a �unia erimônia era uma troa formal de presentes, depois da qual o pai da noiva aapresentaria ao noivo. Entre muitos povos levantinos, o ostume era dispensar todas as formalidadese o matrimônio era onsumado pelas rela�~oes sexuais. O homem vermelho foi o primeiro a desenvolveruma elebra�~ao mais elaborada dos matrimônios.A infeundidade era bastante temida e, posto que a esterilidade fosse atribu��da a maquina�~oesdo esp��rito, os esfor�os para assegurar a feundidade tamb�em levaram �a liga�~ao do matrimônio aertos erimoniais m�agios ou religiosos. E, nesse esfor�o para assegurar um matrimônio feliz e f�ertil,muitos amuletos foram empregados; at�e os astr�ologos eram onsultados para averiguar das estrelas889



sobre a feundidade para as partes ontratantes. Houve uma �epoa em que o sarif��io humano eraum tra�o regular de todos os asamentos entre as pessoas abastadas.Os dias de sorte eram busados. A quinta-feira era vista muito favoravelmente, e os asamentoselebrados na lua heia eram onsiderados omo exepionalmente afortunados. Era ostume demuitos povos do Oriente Pr�oximo jogar gr~aos nos re�em-asados; isso era um rito m�agio parasupostamente assegurar a feundidade. Alguns povos orientais usavam o arroz para esse �m.O fogo e a �agua foram sempre onsiderados os melhores meios de resistir aos fantasmas e aos mausesp��ritos; e da�� os fogos no altar e as velas aesas estarem omumente em evidênia nos matrimônios,tanto quanto a aspers~ao da �agua benta no batismo. Por um longo tempo, era ostumeiro estabeleerum dia falso para o asamento e ent~ao adiar subitamente o evento, de modo a desviar os fantasmase os esp��ritos.As brinadeiras feitas om os re�em-asados e as traquinagens da lua-de-mel s~ao, todas elas,reminisênias daqueles dias long��nquos em que se pensava ser melhor pareer infeliz e doente aosolhos dos esp��ritos, para evitar despertar neles a inveja. O uso do v�eu �e uma reminisênia dostempos em que era onsiderado neess�ario disfar�ar a noiva para que os fantasmas n~ao a pudessemreonheer, e tamb�em para esonder a sua beleza do olhar �xo de outros esp��ritos que pudessem �ariumentos e invejosos. Os p�es da noiva n~ao deviam nuna toar o h~ao, pouo antes da erimônia.Mesmo no s�eulo vinte ainda �e usual, sob os ostumes rist~aos, estiar tapetes do arro ao altar daigreja.Uma das formas mais antigas da erimônia de asamento era que um saerdote aben�oasse oleito nupial para assegurar a fertilidade da uni~ao; isso j�a era feito muito antes de ser estabeleidoqualquer ritual formal de asamento. Durante esse per��odo, na evolu�~ao dos ostumes do matrimônio,esperava-se que os onvidados se en�leirassem no quarto nupial �a noite, onstituindo-se assim astestemunhas legais da onsuma�~ao do matrimônio.O elemento de sorte que, a despeito de todos os testes pr�e-maritais, fazia om que alguns asa-mentos n~ao tivessem êxito, levou o homem primitivo a busar a prote�~ao do seguro ontra o fraassono asamento; levou-o a sair em busa dos saerdotes e da magia. E esse movimento ulminou dire-tamente nos asamentos modernos nas igrejas. No entanto, por um longo per��odo, o matrimônio foireonheido em geral omo onsistindo nas deis~oes dos pais que o ontratavam - e, mais tarde, nasdo asal - , enquanto nos �ultimos quinhentos anos a igreja e o estado assumiram a jurisdi�~ao e agorapresumem fazer os pronuniamentos do matrimônio.83.5 Os Matrimônios PluraisNa hist�oria iniial do matrimônio, as mulheres n~ao asadas perteniam aos homens da tribo. Maistarde, uma mulher tinha apenas um marido por vez. Essa pr�atia de um homem por vez foi o primeiropasso para esapar da promisuidade da tribo. Se bem que n~ao fosse permitido a uma mulher sen~aoter um homem, o seu marido poderia romper esse relaionamento tempor�ario segundo a sua vontade.Todavia, essas liga�~oes vagamente regulamentadas foram o primeiro passo no sentido de uma vidade asal, em ontraste om a vida no rebanho. Nesse est�agio do desenvolvimento do matrimônio, os�lhos em geral perteniam �a m~ae.O pr�oximo passo na evolu�~ao do aasalamento foi o asamento grupal. Essa fase omunit�aria doasamento teve de interpor-se ao desenvolvimento da vida familiar, porque os ostumes do matrimônion~ao estavam ainda fortes o su�iente para fazer om que as liga�~oes dos asais fossem permanentes.Os asamentos entre irm~ao e irm~a perteneram a esse grupo; ino irm~aos de uma fam��lia asar-se-iamom ino irm~as de uma outra. Em todo o mundo, as formas mais vagas de asamentos omunit�ariosgradualmente evolu��ram para v�arios tipos de asamento grupal. E as assoia�~oes grupais omo tal890



eram amplamente regulamentadas pelos ostumes do totem. A vida familiar desenvolveu-se lenta eseguramente, porque a regulamenta�~ao do sexo e do matrimônio favoreeu a sobrevivênia da pr�opriatribo, assegurando a sobrevivênia de um maior n�umero de rian�as.Os asamentos grupais gradativamente ederam aminho diante das pr�atias emergentes da po-ligamia - a poligenia e a poliandria - entre as tribos mais avan�adas. A poliandria, por�em, nunafoi geral, sendo limitada usualmente a rainhas e mulheres rias; ademais, uma esposa para v�ariosirm~aos ostumeiramente seria um assunto de fam��lia. As restri�~oes de astas e de eonomia algu-mas vezes �zeram tornar-se neess�ario que v�arios homens se ontentassem om uma esposa. Mesmoent~ao a mulher asar-se-ia apenas om um deles, os outros sendo vagamente tolerados omo \tios"da progênie onjunta.O ostume judeu exigindo que um homem se onsoriasse �a vi�uva do seu irm~ao faleido, om oprop�osito de \fazer reser uma semente para o seu irm~ao", era um ostume em mais da metadedo mundo antigo. Essa era uma reminisênia do tempo em que o matrimônio era uma quest~ao dafam��lia, mais do que uma liga�~ao individual.A institui�~ao da poligenia reonheeu, em v�arias �epoas, quatro esp�eies de esposas:1. As esposas erimoniais ou legais.2. As esposas por afei�~ao e permiss~ao.3. As onubinas, esposas ontratuais.4. As esposas esravas.A verdadeira poligenia, na qual todas as esposas têm um status igual e todos os �lhos s~ao iguais,tem sido bastante rara. Geralmente, mesmo nos asamentos plurais, o lar seria dominado pela esposaprinipal, a ompanheira estatut�aria. Apenas ela teve as erimônias das bodas rituais, e apenas os�lhos dessa esposa omprada ou reebida, om um dote, poderiam ser os herdeiros, a menos que se�zesse um arranjo espeial om a esposa estatut�aria.A esposa estatut�aria n~ao era neessariamente a esposa pelo amor; nos tempos primitivos, emgeral, n~ao era. A esposa amada, ou a mais querida, n~ao apareeu at�e que as ra�as estivessemonsideravelmente avan�adas, mais partiularmente depois da misigena�~ao das tribos evoluion�ariasom os noditas e os adamitas.A esposa tabu - uma esposa de status legal - gerou os ostumes do onubinato. Sob essesostumes, um homem poderia ter apenas uma esposa, mas poderia manter rela�~oes sexuais omqualquer n�umero de onubinas. O onubinato foi o trampolim para a monogamia, o primeiropasso de afastamento da poligenia. As onubinas entre os judeus, os romanos e os hineses erammuito freq�uentemente as servas da esposa. Mais tarde, omo entre os judeus, a esposa legal eraenarada omo a m~ae de todos os �lhos nasidos do marido.Os tabus antigos sobre as rela�~oes sexuais om uma esposa gr�avida ou em amamenta�~ao tiverama tendênia de fomentar grandemente a poligenia. As mulheres primitivas envelheiam muito edo,por ausa dos partos freq�uentes e do trabalho pesado. (E, sobrearregadas, tais esposas onseguiamexistir apenas em virtude do fato de que eram oloadas em isolamento durante uma semana pormês, quando n~ao estivessem gr�avidas.) E a esposa freq�uentemente �ava ansada de oneber �lhose pedia ao seu marido para tomar uma segunda esposa, mais jovem, e que fosse apaz de ajudartanto na onep�~ao de �lhos quanto no trabalho dom�estio. As novas esposas eram, pois, geralmenteaolhidas om alegria pelas esposas mais velhas; nada existia que fosse da ordem do i�ume sexual.O n�umero de esposas era limitado apenas pela apaidade que o homem tinha de sustent�a-las. Oshomens abastados e apazes queriam um grande n�umero de �lhos e, posto que a mortalidade infantilfosse bem elevada, era neess�ario um grupo de esposas para ter-se uma grande fam��lia. Muitas dessasm�ultiplas esposas eram meras trabalhadoras, esposas esravas.891



Os ostumes humanos evoluem, mas muito lentamente. O prop�osito de um har�em foi onstruirum orpo forte e numeroso de fam��lias de sangue, para ser o suporte do trono. Um erto hefe foi,erta vez, onvenido de que n~ao devia ter um har�em, de que deveria ontentar-se om uma s�o esposae, assim, prontamente desfez o seu har�em. As esposas insatisfeitas foram para as suas asas e os seusparentes ofendidos a��ram irados em ima do hefe e mataram-no ali, no mesmo instante.83.6 A Verdadeira Monogamia - O Matrimônio de um CasalA monogamia �e um monop�olio; �e boa para aqueles que alan�am esse estado de modo desej�avel, mastende a impor uma priva�~ao biol�ogia �aqueles que n~ao s~ao t~ao afortunados. A despeito, por�em, doefeito sobre o indiv��duo, a monogamia �e deididamente melhor para os �lhos.As primeiras monogamias foram devidas �a for�a das irunstânias, �a pobreza. A monogamia�e ultural e soial, arti�ial e n~ao natural, isto �e, n~ao-natural para o homem evoluion�ario. Foiinteiramente natural para os noditas e os adamitas mais puros e tem sido de grande valor ulturalpara todas as ra�as avan�adas.As tribos ald�eias reonheiam o direito que a esposa tem de impor uma promessa pr�e-matrimonial,de que o seu esposo n~ao tomaria uma segunda esposa ou onubina; os gregos e os romanos favore-eram o asamento monogâmio. A adora�~ao dos anestrais tem sempre fomentado a monogamia,omo o tem o ristianismo, no seu equ��voo de onsiderar o matrimônio omo um saramento. Mesmoa eleva�~ao do padr~ao de vida tem militado onsistentemente ontra a pluralidade de esposas. Na�epoa do advento de Mihael em Urantia, pratiamente todo o mundo ivilizado havia atingido on��vel da monogamia te�oria. Contudo, essa monogamia passiva n~ao signi�ou que a humanidade setivesse tornado habituada �a pr�atia do matrimônio omposto de um verdadeiro asal.Ao perseguir o objetivo monogâmio daquele matrimônio ideal, onstitu��do de um asal, o que�e, a�nal, algo omo uma assoia�~ao sexual monopolizadora, a soiedade n~ao deve omitir-se sobre asitua�~ao n~ao invej�avel daqueles homens e mulheres desafortunados que n~ao onseguem enontrar umlugar nessa ordem soial nova e melhor, ainda que havendo dado o melhor de si para ooperar omela e orresponder aos seus requisitos. O fraasso em onseguir um ompanheiro na arena soial daompeti�~ao pode ser devido a di�uldades insuper�aveis ou a m�ultiplas restri�~oes que os ostumesorrentes tenham imposto. Verdadeiramente, a monogamia �e ideal para aqueles que se mantêm nela,mas deve inevitavelmente representar uma grande di�uldade para aqueles que s~ao deixados de fora,no frio da existênia solit�aria.Sempre uns pouos desafortunados tiveram que sofrer para que a maioria pudesse avan�ar sob odesenvolvimento dos ostumes na iviliza�~ao em evolu�~ao; mas a maioria favoreida deveria sempreenarar om ternura e onsidera�~ao os seus semelhantes menos afortunados, que devem pagar o pre�oda impossibilidade de enontrar um lugar nas �leiras daquelas liga�~oes sexuais ideais que permitema satisfa�~ao de todos os seus impulsos biol�ogios; e sob a aprova�~ao dos ostumes mais elevados daevolu�~ao soial adiantada.A monogamia tem sido sempre, �e agora, e para sempre ser�a a meta idealista da evolu�~ao sexualhumana. Esse ideal do verdadeiro matrimônio de um s�o par, ompreende o auto-sarif��io e, portanto,t~ao freq�uentemente fraassa exatamente porque uma ou ambas as partes ontratantes s~ao de�ientesnaquilo que �e o �apie de todas as virtudes humanas: um autoontrole rigoroso.A monogamia �e a unidade de medida do avan�o da iviliza�~ao soial, omo pode ser difereniadada evolu�~ao puramente biol�ogia. A monogamia n~ao �e neessariamente biol�ogia ou natural, mas �eindispens�avel �a manuten�~ao imediata e ao desenvolvimento posterior da iviliza�~ao soial. Contribuipara uma deliadeza de sentimentos, para um re�namento do ar�ater moral e para um resimentoespiritual, todos os quais ompletamente imposs��veis na poligamia. Umamulher nuna poder�a tornar-892



se uma m~ae ideal, quando, todo o tempo, �a obrigada a entrar em rivalidades na busa do afeto doseu marido.O matrimônio que se restringe a um �unio par favoree e fomenta uma ompreens~ao ��ntima eoopera�~ao efetiva que s~ao melhores para a feliidade dos pais, para o bem-estar dos �lhos e paraa e�iênia soial. O matrimônio iniiado na oer�~ao rua est�a gradativamente evoluindo para umamagn���a institui�~ao de autoultivo, autoontrole, auto-express~ao e autoperpetua�~ao.83.7 A Dissolu�~ao do V��nulo MatrimonialNa evolu�~ao iniial dos ostumes maritais, o matrimônio foi uma uni~ao vaga que podia terminar �avontade, e os �lhos sempre seguiam a m~ae; pois os la�os entre m~ae e �lho s~ao instintivos e funionamindependentemente do est�agio do desenvolvimento dos ostumes.Em meio aos povos primitivos, apenas era da metade dos asamentos mostrou-se satisfat�oria. Amais freq�uente ausa da separa�~ao era a esterilidade, sempre atribu��da �a esposa; e areditava-se queas esposas sem �lhos transformar-se-iam em obras, no mundo do esp��rito. Sob os ostumes maisprimitivos, o div�orio era obtido por op�~ao apenas do homem e esse padr~ao perdurou at�e o s�eulovinte em meio a alguns povos.�A medida que evolu��ram os ostumes, algumas tribos desenvolveram duas formas de matrimônio:a omum, que permitia o div�orio; e o asamento saerdotal, que n~ao permitia a separa�~ao. Ainstaura�~ao da ompra e do dote da esposa om a introdu�~ao de uma penalidade de propriedade, emaso de fraasso do matrimônio, em muito reduziu a separa�~ao. E, de fato, muitas uni~oes modernass~ao estabilizadas por esse antigo fator de propriedade.A press~ao soial do status na omunidade e os privil�egios de propriedade têm sempre sido fortesna manuten�~ao dos ostumes e tabus do matrimônio. Atrav�es das idades, o matrimônio fez um �rmeprogresso e est�a em uma posi�~ao avan�ada no mundo moderno, n~ao obstante haver sido ataadoamea�adoramente por uma insatisfa�~ao muito difundida entre aqueles povos para os quais a esolhaindividual - uma nova liberdade - a�gura-se omo mais importante. Ainda que esses transtornos noajustamento surjam entre as ra�as mais progressistas, omo resultado da evolu�~ao soial subitamenteaelerada entre os povos menos avan�ados, o matrimônio ontinua oresendo e aprimorando-selentamente sob a orienta�~ao dos ostumes mais antigos.A nova e s�ubita substitui�~ao do motivo do amor, mais ideal, mas extremamente individualista, nomatrimônio, em lugar do motivo da propriedade, mais antigo e mais estabeleido, levou a institui�~aodo matrimônio a tornar-se, de forma inevit�avel, temporariamente inst�avel. Os motivos do homempara o asamento têm, de longe, transendido sempre �a moral fatual do matrimônio e, nos s�eulosdezenove e vinte, o ideal oidental de matrimônio subitamente ultrapassou, em muito, os impulsossexuais autoentrados das ra�as, mas autoontrolados sempre apenas parialmente. A presen�a deum grande n�umero de pessoas n~ao asadas, em qualquer soiedade, india uma ruptura tempor�ariados ostumes ou uma transi�~ao deles.A prova verdadeira para o matrimônio, ao longo de todas as idades, tem sido aquela intimidadeont��nua da qual nenhuma vida familiar pode esapar. Dois jovens, superprotegidos e estragados pormimos, eduados na expetativa de todas as indulgênias e grati�a�~oes plenas �a sua vaidade e aoseu ego, di�ilmente podem esperar um grande êxito no asamento e na edi�a�~ao de um lar - umaassoia�~ao vital��ia de auto-anula�~ao, ompromisso, devo�~ao e dedia�~ao altru��sta �a ria�~ao de �lhos.O alto grau de imagina�~ao e romane fant�astio que entra nos namoros �e amplamente respons�avelpelas tendênias resentes ao div�orio entre os povos modernos oidentais; e tudo isto ainda setorna mais ompliado om o aumento da liberdade pessoal da mulher e sua liberdade eonômia.O div�orio failmente obtido, resultado da falta de autoontrole ou fraasso no ajuste normal entre893



as pessoalidades, apenas onduz diretamente de volta �aqueles est�agios rudes da soiedade dos quais,s�o muito reentemente, o homem emergiu, e omo resultado de muita ang�ustia pessoal e sofrimentoraial.Todavia, enquanto a soiedade falha em eduar apropriadamente as rian�as e os jovens, enquantoa ordem soial deixa de prover a edua�~ao pr�e-marital adequada e enquanto o idealismo juvenilpouo s�abio e imaturo for o �arbitro para o ingresso no matrimônio, nessa mesma medida, o div�orioontinuar�a prevaleendo. E, enquanto o grupo soial deixar de prover a prepara�~ao dos jovens para oasamento, nessa extens~ao, o div�orio dever�a funionar omo a v�alvula de seguran�a soial a impedirsitua�~oes ainda piores durante as idades do r�apido avan�o dos ostumes em evolu�~ao.Quer pareer que os antigos hajam levado o matrimônio t~ao a s�erio quanto alguns povos dos diasatuais o fazem. E n~ao paree que muitos dos asamentos apressados e mal-suedidos dos temposmodernos representem qualquer aperfei�oamento das pr�atias antigas para quali�ar os jovens rapazese mo�as para o aasalamento. A grande inonsistênia da soiedade moderna �e exaltar o amor eidealizar o matrimônio, e ao mesmo tempo desaprovar um exame mais ompleto de ambos.83.8 A Idealiza�~ao do MatrimônioO matrimônio que ulmina no lar �e de fato a institui�~ao mais elevada do homem. Contudo, sendoessenialmente humana, n~ao deveria nuna ter sido onsiderado um saramento. Os saerdotes setitas�zeram do matrimônio um ritual religioso; mas, por milhares de anos, depois do �Eden, o aasalamentoontinuou omo uma institui�~ao puramente soial e ivil.A assimila�~ao das liga�~oes humanas �as liga�~oes divinas �e bastante infeliz. A uni~ao de marido eesposa em um relaionamento matrimônio-lar �e uma fun�~ao material para os mortais dos mundosevoluion�arios. De fato, �e verdade que muito progresso espiritual pode advir em onseq�uênia dosesfor�os humanos sineros de marido e esposa, para progredir; mas isso n~ao signi�a que o matrimônioseja neessariamente sagrado. O progresso espiritual aompanha o esfor�o sinero apliado a outrosampos da atividade humana.Nem pode o matrimônio ser verdadeiramente omparado �a rela�~ao do Ajustador om o homem,nem om a fraternidade entre Cristo Mihael e os seus irm~aos humanos. Em quase nenhum ponto,tais rela�~oes podem ser omparadas �a assoia�~ao entre marido e esposa. E �e bastante impr�oprio quea onep�~ao humana errônea desses relaionamentos haja gerado tanta onfus~ao quanto ao status domatrimônio.Tamb�em infeliz �e que alguns grupos de mortais hajam onebido o matrimônio omo sendo on-sumado pela a�~ao divina. Tais ren�as levam diretamente ao oneito da indissolubilidade do estadomarital, independentemente das irunstânias ou dos desejos das partes ontratantes. Mas o fatomesmo da dissolu�~ao do asamento, por si, india que a Deidade n~ao �e uma parte onjunta em taisuni~oes. Uma vez que Deus haja unido quaisquer duas oisas ou pessoas, elas permaneer~ao assimunidas at�e a �epoa em que a vontade divina derete uma separa�~ao. Todavia, no que onerne aomatrimônio, que �e uma institui�~ao humana, quem ir�a presumir julgar, e dizer, quais asamentos s~aoas uni~oes que podem ser aprovadas pelos supervisores do universo e quais delas, ao ontr�ario, s~aopuramente humanas em natureza e origem?Entretanto, existe um ideal de matrimônio nas esferas do alto. Na apital de ada sistema loal,os Filhos e Filhas Materiais de Deus retratam o ponto m�aximo dos ideais da uni~ao, do homem oma mulher, nos la�os do matrimônio, e om o prop�osito de proriar e eduar uma progênie. A�nal, omatrimônio mortal ideal �e humanamente sagrado.O matrimônio sempre tem sido e ainda �e o sonho supremo na idealidade temporal do homem.Embora esse belo sonho raramente seja realizado integralmente, permanee omo um ideal glorioso,894



levando sempre a humanidade em progresso a esfor�os maiores na dire�~ao da feliidade humana.Contudo, alguma oisa das realidades do asamento deveria ser ensinada aos jovens rapazes e mo�as,antes que eles se lan�assem nas exigênias severas das interassoia�~oes da vida familiar; a idealiza�~aojuvenil deveria ser temperada, em algum grau, pelas desilus~oes pr�e-maritais.A idealiza�~ao juvenil do matrimônio n~ao deveria, ontudo, ser desenorajada; tais sonhos s~aouma visualiza�~ao da futura meta da vida familiar. Essa atitude n~ao s�o �e estimulante omo se torna�util, desde que n~ao produza uma insensibilidade �a ompreens~ao dos quesitos pr�atios e omuns domatrimônio e da vida familiar subseq�uente.Os ideais do matrimônio têm feito um grande progresso em tempos reentes; em meio a algunspovos, a mulher desfruta de direitos pratiamente iguais aos do seu onsorte. Em oneito, aomenos, a fam��lia est�a-se tornando uma pareria leal para riar a prole, aompanhada da �delidadesexual. Todavia, mesmo essa vers~ao mais nova do matrimônio n~ao preisa presumir o ponto extremode onferir o monop�olio m�utuo de toda a pessoalidade e individualidade. O matrimônio n~ao �eapenas um ideal individualista; �e a pareria soial, em evolu�~ao, entre um homem e uma mulher,existindo e funionando sob os ostumes em vigor, restringidos pelos tabus e ompelidos pelas leis eregulamenta�~oes da soiedade.Os matrimônios no s�eulo vinte est~ao em um n��vel alto em rela�~ao ao das idades passadas, n~aoobstante a institui�~ao do lar estar agora passando por uma prova s�eria, em fun�~ao dos problemas t~aosubitamente jogados sobre a organiza�~ao soial, pelo aumento preipitado de liberdades da mulher,om direitos por tanto tempo a ela negados durante a evolu�~ao lenta dos ostumes nas gera�~oespassadas.[Apresentado pelo Comandante dos Sera�ns estaionados em Urantia.℄
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Cap��tulo 84O Matrimônio e a Vida FamiliarA NECESSIDADE material fundou o matrimônio, o apetite sexual embelezou-o, a religi~ao sanionou-o e exaltou-o, o estado exigiu-o e regulamentou-o; e em tempos mais reentes o amor evoluiu eome�ou at�e a justi�ar e glori�ar o matrimônio omo sendo o anestral e o riador da institui�~aomais �util e sublime da iviliza�~ao: o lar. A edi�a�~ao do lar deveria, ent~ao, ser o entro e a essêniade todo esfor�o eduaional.O aasalamento �e, sobretudo, um ato de autoperpetua�~ao assoiado a v�arios graus de autogra-ti�a�~ao; o matrimônio, om a edi�a�~ao do lar em grande parte existe para automanuten�~ao daesp�eie e implia a evolu�~ao da soiedade. A soiedade �e, em si mesma, a estrutura que agrega asunidades familiares. Os indiv��duos s~ao muito tempor�arios, omo fatores planet�arios - s~ao as fam��liasque promovem a ontinuidade da evolu�~ao soial. A fam��lia �e o anal atrav�es do qual ui o rio daultura e do onheimento, de uma gera�~ao a outra.O lar �e, basiamente, uma institui�~ao soiol�ogia. O matrimônio reseu da oopera�~ao para aautomanuten�~ao e da assoia�~ao para a autoperpetua�~ao; nele, o elemento da autograti�a�~ao �ebastante inidental. Entretanto, o lar abrange todas as três fun�~oes esseniais da existênia humana;enquanto a propaga�~ao da vida faz dele a institui�~ao humana fundamental, e o sexo torna-o distintode todas as outras atividades soiais.84.1 As Assoia�~oes Primitivas dos CasaisO matrimônio n~ao se baseou nas rela�~oes sexuais; elas foram inidentais a ele. O matrimônio n~ao sefazia neess�ario ao homem primitivo, pois este dava ao apetite sexual um urso livre, sem inumbir-sedas responsabilidades da esposa, dos �lhos e do lar.Em vista da liga�~ao f��sia e emoional om a sua prole, a mulher depende da oopera�~ao dohomem; e isso a levou a neessitar da prote�~ao que �e onstitu��da no abrigo do matrimônio. Contudo,nenhuma neessidade biol�ogia direta levou o homem ao matrimônio - e menos ainda o manteve nele.N~ao foi o amor que tornou o asamento atraente para o homem, mas a fome de alimento que primeiroatraiu o homem selvagem para a mulher e para o abrigo primitivo, ompartilhado om os �lhos dela.O matrimônio n~ao foi gerado nem mesmo pela tomada de onsiênia das obriga�~oes das rela�~oessexuais. O homem primitivo n~ao ompreendia a onex~ao entre a permiss~ao dada ao sexo e osubseq�uente nasimento de um �lho. Outrora, uma ren�a universal era que uma virgem pode-ria engravidar-se. O selvagem onebeu muito edo a id�eia de que as rian�as fossem geradas naterra dos esp��ritos; areditava-se que a gravidez resultava de uma mulher reebendo um esp��rito, umfantasma em evolu�~ao. Areditava-se que tanto a dieta quanto o mau-olhado fossem tamb�em apazesde levar uma virgem ou uma mulher solteira �a gravidez, enquanto as ren�as posteriores ligavam o897



ome�o da vida �a respira�~ao e �a luz do sol.Muitos povos primitivos assoiavam os fantasmas ao oeano e, por isso, as virgens eram muitorestringidas nas suas pr�atias de banhos; as jovens mulheres tinham muito mais medo de banhos demar, na mar�e alta, do que de ter rela�~oes sexuais. Bebês prematuros ou deformados eram onsideradosanimaizinhos que enontraram entrada no orpo de uma mulher, em onseq�uênia de um banhodesuidado ou por meio da atividade perversa de algum esp��rito. Os selvagens, evidentemente, n~aose importavam de estrangular essa prole no nasimento.O primeiro passo de eslareimento veio om a ren�a de que as rela�~oes sexuais abriam o aminhopara o fantasma da gravidez entrar na mulher. Desde ent~ao, o homem desobriu que o pai e a m~aeontribuem igualmente omo fatores da heran�a da vida que iniia a progênie. Todavia, mesmo nos�eulo vinte, muitos pais ainda tentam manter os seus �lhos em uma ignorânia maior ou menorquanto �a origem da vida humana.Uma esp�eie simples de fam��lia �ava assegurada om o fato de que a fun�~ao reprodutora requeirauma rela�~ao entre a m~ae e o �lho. O amor da m~ae �e instintivo; n~ao se originou nos ostumes, omo omatrimônio. O amor maternal �e, entre todos os mam��feros, um dom inerente dos esp��ritos ajudantesda mente do universo loal e, em for�a e em devo�~ao, �e sempre diretamente proporional �a dura�~aodo per��odo, na infânia da esp�eie, em que a dependênia total �e mantida.A rela�~ao entre a m~ae e o �lho �e natural, forte, instintiva e, onseq�uentemente, �e tal que obrigaas mulheres primitivas a submeterem-se a muitas ondi�~oes estranhas e passarem por provas de umaseveridade indesrit��vel. Essa ompuls~ao ao amor materno �e a emo�~ao limitadora que sempre temoloado a mulher em uma desvantagem imensa em todas as suas lutas om o homem. Apesar disso,o instinto materno, na esp�eie humana, n~ao �e irresist��vel, pois pode ser ontrariado pela ambi�~ao,pelo ego��smo e a onvi�~ao religiosa.Ainda que a assoia�~ao entre a m~ae e o �lho n~ao seja nem o matrimônio, nem o lar, �e o n�uleo doqual ambos surgiram. O grande avan�o na evolu�~ao do aasalamento adveio quando essas liga�~oestempor�arias duraram o su�iente para riar a progênie resultante, pois nisso estava a forma�~ao dolar.Independentemente dos antagonismos desses asais primitivos e n~ao obstante a inonsistênia daliga�~ao deles, as probabilidades de sobrevivênia estavam j�a muito aumentadas por essas assoia�~oesentre o homem e a mulher. Um homem e uma mulher em oopera�~ao, ainda que fora da fam��lia eda progênie, s~ao bastante superiores, em muitos sentidos, a dois homens ou a duas mulheres. Essaombina�~ao dos sexos aumenta a sobrevivênia e foi o ome�o mesmo da soiedade humana. Adivis~ao do trabalho entre os sexos tamb�em olaborou para o onforto e para aumentar a feliidade.84.2 O Matriarado PrimitivoA hemorragia peri�odia da mulher e a onseq�uente perda de sangue no parto sugeriu, iniialmente,que o sangue seria o riador da rian�a (e mesmo o assento da alma) e deu origem ao oneito dov��nulo sang�u��neo nas rela�~oes humanas. Em �epoas primitivas, toda a desendênia era julgada pelalinha feminina, sendo essa a �unia parte da heran�a que estava assegurada de qualquer maneira.A fam��lia primitiva que surgia do v��nulo sang�u��neo biol�ogio instintivo da m~ae e do �lho, ine-vitavelmente, era uma fam��lia matriaral; e muitas tribos ativeram-se, por muito tempo, a essaorganiza�~ao. A fam��lia matriaral foi a �unia transi�~ao poss��vel do est�agio do matrimônio grupal, nahorda, para a vida do lar, posterior e melhorada, das fam��lias patriarais poligâmias e monogâmias.A fam��lia matriaral era natural e biol�ogia; a fam��lia patriaral �e soial, eonômia e pol��tia. Apersistênia da fam��lia matriaral entre os homens vermelhos da Am�eria do Norte �e uma das raz~oesprinipais pelas quais os iroqueses, progressistas em outras oisas, nuna se onstitu��ram em um898



verdadeiro estado.Sob os ostumes da fam��lia matriaral, a m~ae da esposa desfrutava de uma autoridade virtualmentesuprema no lar; mesmo os irm~aos da esposa e os seus �lhos eram mais ativos na supervis~ao da fam��liado que o marido. Os pais, freq�uentemente, reebiam um novo nome, o do seu pr�oprio �lho.As ra�as mais primitivas atribu��ram pouo r�edito ao pai, onsiderando o �lho omo vindo apenasda m~ae. Eles areditavam que os �lhos pareiam-se om o pai, em onseq�uênia da liga�~ao, ou queeles tinham sido \marados" desse modo, porque a m~ae desejava que eles se pareessem om o pai.Mais tarde, quando se passou do matriarado para o patriarado, o pai reebia todo o r�edito pelo�lho, e muitos dos tabus sobre uma mulher gr�avida foram subseq�uentemente estendidos, inluindoo seu marido. O pai em perspetiva parava de trabalhar quando se aproximava a �epoa do parto e,no momento do nasimento, ia ele para a ama, junto om a esposa, permaneendo em resguardo detrês a oito dias. A esposa podia levantar-se no dia seguinte e retomar o seu trabalho pesado, mas omarido permaneia na ama para reeber os parab�ens; e isso foi uma parte dos ostumes primitivosdestinados a estabeleer o direito que o pai tem ao �lho.A prin��pio, era ostume que o homem fosse para a tribo da sua esposa, ontudo, em temposposteriores, depois que um homem houvesse pagado, ou trabalhado para pagar, o pre�o da esposa,ele podia lev�a-la e os �lhos de volta ao seu pr�oprio povo. A transi�~ao do matriaralismo para opatriaralismo explia as proibi�~oes, de outro modo sem signi�ado, de alguns tipos de asamentosentre primos, enquanto outros, de parenteso igual, s~ao aprovados.Com o �m dos ostumes dos a�adores, quando o pastoreio deu ao homem o ontrole do prinipalsuprimento de alimento, o per��odo matriaral da fam��lia hegou rapidamente a um �m. E extinguiu-se, simplesmente porque n~ao poderia, om êxito, ompetir om o reente patriarado. O poder detidopelos homens, parentes da m~ae, n~ao podia ompetir om o poder onentrado no pai e marido. Amulher n~ao estava �a altura de fazer frente �as tarefas onjuntas de riar os �lhos e de exerer aautoridade ont��nua, om o poder dom�estio ada vez maior. As pr�atias insurgentes do rapto e, emseguida, as da ompra da esposa aeleraram o desapareimento da fam��lia matriaral.A mudan�a prodigiosa do matriarado para o patriarado �e um dos ajustes mais radiais e om-pletos jamais exeridos pela ra�a humana. Essa mudan�a levou imediatamente a express~oes soiaismaiores e a uma aventura familiar mais ampla.84.3 A Fam��lia Sob o Dom��nio do PaiAinda que o instinto da maternidade possa ter sido o que levou a mulher ao matrimônio, ontudo, foi amaior for�a do homem, aliada �a inuênia dos ostumes, o que a obrigou virtualmente a permaneerna vida onjugal. A vida pastoral tinha tendênia a riar um novo sistema de ostumes, o tipopatriaral de vida familiar; e, a base da unidade da fam��lia, sob os ostumes dos pastores e dosprimeiros agriultores, foi a autoridade inquestion�avel e arbitr�aria do pai. Toda a soiedade, sejanaional, seja familiar, passou pelo est�agio da autoridade autor�atia de ordem patriaral.A esassa ortesia dediada �as mulheres, durante a era do Antigo Testamento, �e um reexo verda-deiro dos ostumes dos pastores. Os patriaras hebreus eram todos pastores, omo �a testemunhadoom o ditado: \O Senhor �e meu Pastor".Mas n~ao h�a que se ulpar o homem, mais do que �a mulher, pelo baixo oneito desta durante asidades passadas. Ela n~ao onseguiu o reonheimento soial durante os tempos primitivos, porquen~ao funionava em uma emergênia; ela n~ao era um her�oi, nem era espetaular, durante uma rise.Na luta pela existênia, a maternidade gerava uma inapaidade lara; o amor materno gerava umadesvantagem para as mulheres na defesa tribal.As mulheres primitivas tamb�em riavam, n~ao intenionalmente, a sua dependênia do var~ao, por899



ausa da admira�~ao e do aplauso que davam �a sua ombatividade e virilidade. Essa exalta�~ao doguerreiro glori�ou o ego masulino, ao mesmo tempo desvalorizando o ego da mulher tornando-amais dependente. Um uniforme militar ainda exita fortemente as emo�~oes femininas.Entre as ra�as mais avan�adas, as mulheres n~ao s~ao t~ao grandes nem t~ao fortes quanto os homens.A mulher, sendo a mais fraa, adquiriu, portanto, mais tato; muito edo aprendeu a negoiar om osseus enantos sexuais. Tornou-se mais alerta e onservadora do que o homem, embora ligeiramentemenos profunda. O homem era superior �a mulher no ampo de batalha e na a�a; mas, em asa,geralmente, a mulher assumia o omando, mesmo entre os mais primitivos dos homens.Os pastores ontavam om os seus rebanhos para o sustento, mas, durante as eras pastorais, amulher devia ainda prover o alimento vegetal. O homem primitivo fugia do trabalho om o solo; poiseste era de todo por demais pa���o, pouo aventureso. E tamb�em havia uma velha supersti�~aode que as mulheres ultivavam as melhores plantas; elas eram m~aes. Em v�arias tribos retr�ogradasde hoje, os homens ozinham a arne e as mulheres os vegetais e, quando as tribos primitivas daAustr�alia est~ao em desloamento, mulheres nuna v~ao �a a�a e um homem nuna p�ara para extrairuma raiz.A mulher sempre teve de trabalhar; ao menos at�e os tempos modernos, ela tem sido uma verdadeiraprodutora. O homem, em geral, esolheu o aminho mais f�ail; e essa desigualdade tem existidodurante toda a hist�oria da ra�a humana. A mulher tem sempre sido a besta de arga, arregando aspropriedades da fam��lia e atendendo aos �lhos, deixando assim as m~aos dos homens livres para lutare a�ar.A primeira libera�~ao da mulher veio quando o homem onsentiu em ultivar o solo, onordandoem fazer aquilo que at�e ent~ao havia sido onsiderado o trabalho das mulheres. Um grande passo �afrente foi dado quando se deixou de matar prisioneiros masulinos, passando-se a esraviz�a-los omoagriultores. Isso trouxe a libera�~ao da mulher, de um modo tal que ela podia devotar mais do seutempo �as oisas do lar e �a edua�~ao dos �lhos.A provis~ao do leite para os pequenos levou a um desmame mais preoe dos bebês e, onseq�uente-mente, as m~aes, algumas vezes livres da sua esterilidade tempor�aria, podiam ser levadas �a onep�~aode mais �lhos, ao mesmo tempo em que o uso do leite das vaas e das abras reduziu, em grandeparte, a mortalidade infantil. Antes da era pastoral da soiedade, as m~aes mantinham o h�abito deamamentar os seus �lhos at�e os quatro ou ino anos de idade.A redu�~ao da freq�uênia das guerras primitivas diminuiu em muito a disparidade na divis~ao dotrabalho baseada no sexo. As mulheres, entretanto, ainda tinham de fazer os trabalhos verdadeiros,enquanto o homem uidava das tarefas tempor�arias. Nenhum ampo ou vilarejo podia ser deixadosem guarda dia e noite; ontudo, mesmo essa tarefa foi aliviada pela domestia�~ao do ~ao. Em geral,o advento da agriultura aumentou o prest��gio da mulher e a sua posi�~ao soial; ou ao menos issofoi verdadeiro at�e a �epoa em que o pr�oprio homem se tornou um agriultor. E, t~ao logo o homemdediou-se ao ultivo do solo, imediatamente seguiram-se grandes aperfei�oamentos nos m�etodos daagriultura, que perduraram por suessivas gera�~oes. Na a�a e na guerra, o homem tinha aprendidoa valorizar a organiza�~ao e introduziu essas t�enias na ind�ustria e, mais tarde, ao assumir muitosdos trabalhos das mulheres, aperfei�oou, em muito, os m�etodos desregrados nos trabalhos feitos porelas.84.4 O Status da Mulher na Soiedade PrimitivaEm geral, o status da mulher em qualquer idade mostra bem a medida do progresso evoluion�ariodo matrimônio enquanto institui�~ao soial e, nessa mesma medida, o progresso do matrimônio em si�e uma forma razoavelmente aurada de registro dos avan�os da iviliza�~ao humana.900



O status da mulher tem sempre sido um paradoxo soial; ela tem sempre sido uma manipuladoraastuta dos homens; tem sempre apitalizado o instinto sexual mais forte do homem, segundo os seuspr�oprios interesses e para o seu pr�oprio avan�o. Ao valorizar sutilmente os pr�oprios enantos sexuais,tem sido apaz de exerer freq�uentemente um poder dominador sobre o homem, mesmo quandomantida por ele sob uma abjeta esravid~ao.A mulher primitiva n~ao era uma amiga para o homem, nem um amor, uma amante ou umapareira; antes era um objeto de propriedade, uma serva ou uma esrava e, mais tarde, uma s�oiaeonômia, um brinquedo e uma geradora de �lhos. Entretanto, rela�~oes sexuais onvenientes esatisfat�orias sempre envolveram o elemento de esolha e oopera�~ao da parte da mulher, e isso temsempre dado �as mulheres inteligentes uma inuênia onsider�avel na sua posi�~ao pessoal verdadeira, adespeito da posi�~ao soial do seu sexo. Mas a deson�an�a masulina e a suspeita n~ao foram aliviadaspelo fato de que as mulheres foram sempre obrigadas a reorrer �a esperteza, nos seus esfor�os paraminorar a pr�opria esravid~ao.Os sexos têm tido grandes di�uldades para ompreenderem um ao outro. O homem aha dif��ilompreender a mulher, onsiderando-a om uma mistura estranha de deson�an�a ignorante e defasina�~ao amedrontada, na suspeita e no desprezo. Muitas tradi�~oes tribais e raiais remontamos problemas a Eva, a Pandora, ou a outra representante da feminilidade. E tais narrativas foramsempre distoridas de modo a fazer pareer que a mulher trouxe o mal ao homem; e tudo isso indiaque a deson�an�a que se teve da mulher j�a deve ter sido universal. Entre as raz~oes itadas parasustentar-se um saerd�oio elibat�ario, a prinipal foi a baixeza da mulher. O fato de que as supostasbruxas, na sua maioria, eram mulheres, n~ao melhora a antiga reputa�~ao desse sexo.Os homens têm, h�a muito, onsiderado as mulheres omo peuliares, anormais mesmo. Elesareditaram at�e que as mulheres n~ao tivessem almas; e por isso lhes era negado ter nomes. Duranteos tempos primitivos existiu um grande medo da primeira rela�~ao sexual om uma mulher. Por essaraz~ao, tornou-se ostume que um saerdote tivesse a primeira rela�~ao om uma virgem. At�e mesmoa sombra de uma mulher era onsiderada perigosa.Outrora, onsiderava-se em geral que a gravidez tornava a mulher perigosa e impura. E muitosostumes tribais ditavam que a m~ae devia passar por longas erimônias de puri�a�~ao depois donasimento de um �lho. Exeto em grupos nos quais o marido partiipava do parto, permaneendodeitado, a m~ae gr�avida era evitada e deixada a s�os. Os antigos evitavam mesmo que a rian�anasesse na asa. Finalmente, foi permitido que as mulheres mais velhas ajudassem a m~ae duranteo trabalho de parto; e essa pr�atia deu origem �a pro�ss~ao de parteira. Durante as dores, falava-se efazia-se um punhado de oisas tolas, no esfor�o de failitar o parto. Era ostume aspergir �agua bentano re�em-nasido, para impedir a interferênia de fantasmas.Em meio �as tribos n~ao misigenadas, o nasimento de um �lho era relativamente simples, tomandoapenas duas ou três horas; raramente �e t~ao simples assim, nas ra�as misigenadas. Se uma mulhermorria no parto, espeialmente durante o parto de gêmeos, areditava-se que ela teria sido ulpadade adult�erio espiritual. Mais tarde, as tribos mais elevadas enaravam a morte no parto omo sendouma vontade do �eu; tais m~aes eram onsideradas omo tendo pereido por uma ausa nobre.A hamada mod�estia das mulheres para vestir-se, evitando mostrar o seu orpo, surgiu do medomortal de ser observada, durante o per��odo menstrual. Ser surpreendida nesse estado era um peadograve, era a viola�~ao de um tabu. Sob os ostumes dos tempos antigos, toda mulher, desde aadolesênia at�e o �m de um per��odo de gravidez, estava sujeita �a ompleta quarentena familiar esoial, por uma semana inteira a ada mês. Tudo em que ela toasse, se assentasse ou sobre a qualdeitasse �ava \maulado". Por muito tempo, foi ostume bater brutalmente em uma menina depoisde ada per��odo mensal, no esfor�o para tirar o esp��rito impuro do seu orpo. Todavia, quando umamulher passava da idade da onep�~ao, geralmente, era tratada om mais onsidera�~ao, sendo-lheatribu��dos maiores direitos e privil�egios. Por ausa de tudo isso, n~ao era estranho que as mulheresfossem menosprezadas. Mesmo os gregos tinham a mulher na menstrua�~ao omo uma das três grandes901



ausas de impureza, as outras duas eram a arne de poro e o alho.Por mais tolas que essas no�~oes antigas fossem, algum bem elas traziam ao dar �as mulheresextenuadas, ao menos enquanto eram jovens, uma semana a ada mês de um desanso bem-vindo e demedita�~ao proveitosa. Assim, elas podiam a�ar a sua sabedoria para lidar om os seus ompanheirosmasulinos, no restante do tempo. Essa quarentena das mulheres tamb�em protegia os homens dea��rem nos exessos sexuais; e isso ontribu��a, indiretamente, para a restri�~ao da popula�~ao e paraaumentar o autoontrole.Um grande avan�o foi feito quando foi negado ao homem o direito de matar a sua esposa segundofosse da sua vontade. Do mesmo modo, um passo �a frente foi dado quando foi permitido �a mulherpossuir os presentes de asamento. Mais tarde ela ganhou o direito legal de possuir, ontrolar emesmo dispor da propriedade; mas, durante muito tempo, permaneeu despojada do direito de terum posto, fosse na igreja, fosse no estado. A mulher tem sido sempre tratada mais ou menos omouma propriedade, at�e o s�eulo vinte depois de Cristo, e mesmo nele. Ela ainda n~ao onseguiu liberar-se, em esala mundial, de estar em relus~ao e sob o ontrole do homem. Mesmo em meio a povosavan�ados, at�e mesmo as tentativas do homem de proteger a mulher têm sempre sido uma a�rma�~aot�aita de superioridade.As mulheres primitivas, todavia, n~ao tinham piedade de si pr�oprias, omo as suas irm~as maisreentemente liberadas habituaram-se a ter. Elas eram, a�nal, relativamente felizes e ontentes; en~ao ousavam visualizar um modo melhor ou diferente de existir.84.5 A Mulher Sob os Costumes em DesenvolvimentoPara a autoperpetua�~ao a mulher �e igual ao homem, mas, na pareria da automanuten�~ao, elatrabalha om uma desvantagem lara; e esse obst�aulo, da maternidade for�ada, apenas pode serompensado sob ostumes eslareidos, em uma iviliza�~ao adiantada, e pelo senso resente dejusti�a do homem.�A medida que a soiedade evoluiu, os padr~oes sexuais tornaram-se mais importantes entre asmulheres, porque elas sofreram mais as onseq�uênias da transgress~ao dos ostumes sexuais. Ospadr~oes sexuais do homem melhoraram apenas tardiamente, em onseq�uênia do simples senso dejusti�a que a iviliza�~ao demanda. A natureza nada sabe sobre a justi�a - faz a mulher sofrer sozinhaas dores do parto.A id�eia moderna da igualdade dos sexos �e bela e digna de uma iviliza�~ao em progresso, masn~ao �e enontrada na natureza. Quando uma for�a gera o seu pr�oprio direito, o homem a imp~oe �amulher; quando a justi�a, a paz e a eq�uidade mais prevaleem, a mulher emerge gradualmente daesravid~ao e da obsuridade. A sua posi�~ao soial tem variado, em geral, de modo inverso ao do n��velde militariza�~ao de qualquer na�~ao ou �epoa.O homem, todavia, nem onsiente, nem intenionalmente, tirou os direitos da mulher para, ent~ao,gradual e relutantemente, d�a-los de volta a ela. Tudo isso aonteeu omo um epis�odio inonsientee n~ao planejado na evolu�~ao soial. Quando hegou, realmente, a �epoa de a mulher desfrutarde mais direitos, ela os obteve, e de um modo totalmente independente da atitude onsiente dohomem. Lenta, mas seguramente, os ostumes mudam, de modo a prover os ajustamentos soiaisque onstituem uma parte da evolu�~ao persistente da iviliza�~ao. Lentamente, os ostumes em avan�oproporionaram �as mulheres um tratamento ada vez melhor; as tribos que persistiram na rueldadepara om elas n~ao sobreviveram.Os adamitas e os noditas onferiam �as mulheres um reonheimento resente, e os grupos que eraminueniados pelos anditas migrantes tinham a tendênia de serem inueniados pelos ensinamentosedênios sobre o lugar da mulher na soiedade. 902



Os hineses primitivos e os gregos tratavam as mulheres melhor do que a maioria dos povosvizinhos. Mas os hebreus eram exessivamente deson�ados delas. A mulher, no Oidente, temtido uma asens~ao dif��il sob as doutrinas de Paulo, ligadas ao ristianismo, embora o ristianismohaja avan�ado om os ostumes ao impor obriga�~oes sexuais mais estritas ao homem. O estado damulher �e quase desesperador, sob a degrada�~ao peuliar ligada a elas no maometismo; e �e ainda maismaltratada sob os ensinamentos de v�arias outras religi~oes orientais.A iênia, n~ao a religi~ao, realmente emanipou a mulher; foi a f�abria moderna que a libertouamplamente dos on�ns do lar. As apaidades f��sias do homem deixaram de ser um elemento vitalessenial para o novo meanismo de manuten�~ao; e a iênia mudou de tal modo as ondi�~oes da suavida, que o poder do homem nuna mais seria t~ao superior ao poder da mulher.Essas mudan�as tiveram a tendênia de liberar a mulher da esravid~ao dom�estia e trouxeram umatal modi�a�~ao de status que agora ela desfruta de um grau de liberdade pessoal e de determina�~aosexual que pratiamente a iguala ao homem. Outrora, o valor de uma mulher onsistia na suaapaidade de produzir alimento, mas as inven�~oes e a riqueza apaitaram-na para riar um novomundo no qual funionar - as esferas da gra�a e do enanto. Assim, a ind�ustria ganhou a sua lutainonsiente e involunt�aria na emanipa�~ao soial e eonômia da mulher. E novamente a evolu�~aoteve êxito em efetivar o que nem mesmo a revela�~ao onseguiu realizar.A rea�~ao dos povos eslareidos ontra os ostumes injustos que regulamentaram sobre o lugarda mulher na soiedade, de fato, tem tido os seus extremos, e tem osilado, omo o movimento deum pêndulo. Entre as ra�as industrializadas, ela tem reebido quase todos os direitos e desfruta daisen�~ao de muitas obriga�~oes, tais omo o servi�o militar. Cada failidade na luta pela existênia temredundado na liberta�~ao da mulher; e ela tem-se bene�iado diretamente em ada avan�o em dire�~aoda monogamia. O mais frao sempre teve ganhos desproporionais em ada ajuste de ostumes, naevolu�~ao progressiva da soiedade.Quanto aos ideais do asamento onstitu��do de um asal �unio, a mulher �nalmente ganhou oreonheimento, a dignidade, a independênia, a igualdade e a edua�~ao; todavia, ser�a que ela sedemonstrar�a digna de toda essa onquista nova e sem preedentes? Responder�a, a mulher moderna,a essa grande realiza�~ao de liberta�~ao soial om a indolênia, a indiferen�a, a esterilidade e ain�delidade? Hoje, no s�eulo vinte, a mulher est�a sendo submetida ao teste mais ruial da sua longaexistênia no mundo!A mulher �e a pareira igual do homem na reprodu�~ao raial, sendo, pois, de suma importâniano desenvolvimento da evolu�~ao raial; por isso a evolu�~ao tem trabalhado ada vez mais para arealiza�~ao dos direitos da mulher. Mas os direitos da mulher n~ao s~ao, de nenhum modo, os direitosdo homem. A mulher n~ao pode prosperar, tendo os direitos dos homens, mais do que o homem podeprosperar desfrutando dos direitos das mulheres.Cada sexo tem o seu pr�oprio âmbito distinto de existênia, junto om os seus pr�oprios direitosnesse âmbito. Se a mulher aspira a desfrutar literalmente de todos os direitos do homem, ent~ao, maisedo ou mais tarde, uma ompeti�~ao fria e sem piedade ertamente substituir�a o avalheirismo e aonsidera�~ao espeial de que muitas mulheres agora desfrutam, e que t~ao reentemente ganharamdos homens.A iviliza�~ao nuna pode obliterar o abismo de omportamento existente entre os sexos. De idadeem idade, os ostumes mudam, mas o instinto, n~ao. A afei�~ao materna inata nuna permitir�a quea mulher emanipada se torne uma rival s�eria do homem na ind�ustria. Para sempre, ada sexopermaneer�a supremo no seu pr�oprio dom��nio; dom��nio este determinado pela diferenia�~ao biol�ogiae pela dessemelhan�a mental.Cada sexo ter�a sempre a sua pr�opria esfera espeial, e, de quando em quando, ambos sobrepor-se-~ao. Apenas soialmente homens e mulheres ompetem em termos de igualdade.903



84.6 A Pareria do Homem om a MulherO impulso da reprodu�~ao leva infalivelmente homens e mulheres a unirem-se para a autoperpetua�~ao;todavia, por si s�o, isso n~ao assegura que permane�am juntos, em oopera�~ao m�utua - na funda�~aode um lar.Todas as institui�~oes humanas de êxito abrangem antagonismos de interesse pessoal, ajustadosna harmonia da pr�atia do trabalho; e os trabalhos de asa n~ao s~ao exe�~ao. O matrimônio, abase da edi�a�~ao do lar, �e a mais alta manifesta�~ao dessa oopera�~ao entre antagonistas, que t~aofreq�uentemente arateriza os ontatos da natureza e da soiedade. O onito �e inevit�avel. Oaasalamento �e inerente e natural. O matrimônio, ontudo, n~ao �e biol�ogio; �e soiol�ogio. A paix~aoassegura que homem e mulher se re�unam, mas o instinto, menos forte, da paternidade e os ostumessoiais mantêm-nos juntos.Se onsiderados, na pr�atia, o maho e a fêmea s~ao duas variedades distintas da mesma esp�eie;vivendo em assoia�~ao pr�oxima e ��ntima. Os seus pontos de vista e rea�~oes vitais s~ao todos essen-ialmente diferentes; eles s~ao totalmente inapazes de uma ompreens~ao m�utua, plena e real. Umentendimento ompleto entre os sexos n~ao �e alan��avel.As mulheres pareem ter mais intui�~ao do que os homens, mas tamb�em demonstram ser um tantomenos l�ogias. A mulher, ontudo, tem sempre sido o esteio moral e tem tido a lideran�a espiritualda humanidade. �E a m~ao que embala o ber�o e que ainda onfraterniza om o destino.As diferen�as de natureza, rea�~ao, ponto de vista e pensamento, entre homens e mulheres, longede oasionar preoupa�~ao, deveriam ser onsideradas omo altamente ben�e�as �a humanidade, tantoindividual quanto oletivamente. Muitas ordens de riaturas do universo s~ao riadas em fases duaisde manifesta�~ao de pessoalidade. Essa diferen�a �e desrita omo o maho e a fêmea, entre os mortais,os Filhos Materiais e os midsonitas; entre os sera�ns, os querubins e os Companheiros Moroniais,tem sido denominada positiva ou ativa, e negativa ou reservada. Tais assoia�~oes duais multipliamgrandemente a versatilidade e superam limita�~oes inerentes, omo o fazem algumas assoia�~oes trinasno sistema Para��so-Havona.Homens e mulheres neessitam uns dos outros, nas suas arreiras moroniais e espirituais, exata-mente omo nas suas arreiras mortais. As diferen�as de ponto de vista entre o maho e a fêmeaperduram mesmo al�em da primeira vida e durante as asens~oes do universo loal e do superuniverso.E, mesmo em Havona, os peregrinos que uma vez foram homens e mulheres ainda estar~ao ajudando-se mutuamente na asens~ao at�e o Para��so. Nuna, mesmo no Corpo de Finalidade, a riatura ir�ametamorfosear-se tanto, a ponto de obliterar os tra�os de pessoalidade que os humanos hamam demasulinos e femininos; sempre essas duas varia�~oes b�asias da humanidade ontinuar~ao a intrigar,estimular, enorajar e ajudar-se mutuamente; sempre ser~ao mutuamente dependentes da oopera�~aopara a solu�~ao dos problemas desonertantes do universo e a supera�~ao das m�ultiplas di�uldades�osmias.Embora os sexos nuna possam esperar entender-se mutuamente, eles s~ao efetivamente omple-mentares e, embora a oopera�~ao seja om freq�uênia mais ou menos antagônia pessoalmente, ela �eapaz de manter e de reproduzir a soiedade. O matrimônio �e uma institui�~ao destinada a omporas diferen�as dos sexos, ao mesmo tempo em que efetua a ontinua�~ao da iviliza�~ao e assegura areprodu�~ao da ra�a.O matrimônio �e a m~ae de todas as institui�~oes humanas, pois onduz diretamente �a funda�~aoe manuten�~ao do lar, que �e a base estrutural da soiedade. A fam��lia est�a vitalmente ligada aomeanismo da autopreserva�~ao; �e a �unia esperan�a de perpetua�~ao da ra�a sob os ostumes daiviliza�~ao e ao mesmo tempo provê, de modo bastante e�az, algumas formas de autograti�a�~aosu�ientemente satisfat�orias. A fam��lia �e a mais elevada realiza�~ao puramente humana, ombinando,omo o faz, a evolu�~ao das rela�~oes biol�ogias de maho e fêmea nas rela�~oes soiais entre o marido904



e a esposa.84.7 Os Ideais da Vida FamiliarO aasalamento sexual �e instintivo, os �lhos s~ao o resultado natural e, assim, a fam��lia automati-amente vem �a existênia. Tais omo s~ao as fam��lias da ra�a ou na�~ao, assim �e a soiedade. Se asfam��lias s~ao boas, do mesmo modo a soiedade o �e. A grande estabilidade ultural do povo judeu edos hineses repousa na for�a dos seus grupos familiares.O instinto que a mulher tem de amar as rian�as, e de uidar delas, onspirou para fazer damulher a parte interessada em promover o asamento e a vida familiar primitiva. O homem foifor�ado �a edi�a�~ao do lar apenas pela press~ao dos ostumes mais reentes e das onven�~oes soiais;e demorou a interessar-se pelo estabeleimento do matrimônio e do lar, porque o ato sexual n~ao lheimp~oe onseq�uênias biol�ogias.A assoia�~ao sexual �e natural, mas o matrimônio �e soial, e tem sido sempre regulado pelos ostu-mes. Os ostumes (religiosos, morais e �etios), junto om a propriedade, o orgulho e o avalheirismo,estabilizam as institui�~oes do matrimônio e da fam��lia. Sempre que os ostumes utuam, h�a umautua�~ao na estabilidade da institui�~ao do lar-matrimônio. O matrimônio est�a atualmente passandoda era da propriedade para a era pessoal. Anteriormente, o homem protegia a mulher porque estaera uma posse sua, e ela lhe obedeia pela mesma raz~ao. Independentemente dos seus m�eritos, essesistema trouxe a estabilidade. Agora, a mulher n~ao mais �e enarada omo uma propriedade, e est~aoemergindo novos ostumes, destinados a estabilizar a institui�~ao do matrimônio-lar:1. O novo papel da religi~ao - no ensinamento de que a experiênia de progenitores �e essenial,vem a id�eia de proriar idad~aos �osmios, a ompreens~ao ampliada do privil�egio da proria�~ao - dedar �lhos ao Pai.2. O novo papel da iênia - a proria�~ao est�a tornando-se mais e mais volunt�aria, sujeita aoontrole do homem. Nos tempos antigos, a falta de ompreens~ao assegurava o apareimento de�lhos, na ausênia de qualquer desejo de tê-los.3. A nova fun�~ao das atra�~oes do prazer - isso introduz um novo fator �a sobrevivênia raial; ohomem antigo levava os �lhos n~ao desejados �a morte; os modernos reusam-se a onebê-los.4. A eleva�~ao do instinto de paternidade. Cada gera�~ao agora tende a eliminar, da orrente dereprodu�~ao da ra�a, aqueles indiv��duos para os quais o instinto paternal n~ao �e forte o su�iente paraassegurar a proria�~ao dos �lhos, os pais prospetivos da gera�~ao seguinte.Contudo, o lar omo uma institui�~ao, uma pareria entre um homem e uma mulher, data maisespei�amente dos dias da Dalam�atia, de h�a era de meio milh~ao de anos; as pr�atias monogâmiasde Andon e dos seus desendentes imediatos haviam sido abandonadas tempos atr�as. Contudo, n~aohavia muito para se orgulhar da vida familiar, antes dos dias dos noditas e dos posteriores adamitas.Ad~ao e Eva exereram uma inuênia duradoura sobre toda a humanidade; pela primeira vez, nahist�oria do mundo, homens e mulheres foram vistos trabalhando lado a lado no Jardim. O idealEdênio de toda uma fam��lia de jardineiros era um novo ideal em Urantia.A fam��lia primitiva englobava um grupo ligado pelo trabalho, inluindo os esravos, todos morandoem uma �unia habita�~ao. O matrimônio e a vida familiar n~ao têm sempre sido idêntios, mas,por neessidade, ambos têm estado estreitamente relaionados. A mulher sempre quis a fam��liaindividualizada e, �nalmente, ganhou o aminho para tanto.O amor da progênie �e quase universal e tem um valor espeial para a sobrevivênia. Os antigossempre sari�avam os interesses da m~ae pelo bem-estar do �lho; uma m~ae esquim�o, ainda hoje,lambe o seu bebê, em vez de lav�a-lo. As m~aes primitivas, ontudo, apenas nutriam e uidavam dos905



seus �lhos enquanto ainda muito jovens e, omo os animais, desartavam-se deles t~ao logo resiam.As liga�~oes humanas duradouras e ont��nuas nuna têm sido baseadas apenas em afetos biol�ogios.Os animais amam os seus �lhos; o homem - o homem ivilizado - ama os �lhos dos seus �lhos. Quantomais elevada for a iviliza�~ao, maior o ontentamento dos pais om o progresso e o êxito dos �lhos;assim, vem �a existênia a realiza�~ao nova e mais elevada do orgulho do nome.As fam��lias grandes, entre os povos antigos, n~ao eram neessariamente sentimentais. Ter muitos�lhos era uma oisa desejada, porque:1. Eles eram valiosos omo trabalhadores.2. Os �lhos eram a seguran�a para a velhie.3. As �lhas eram vend�aveis.4. O orgulho da fam��lia exigia que o nome fosse expandido.5. Os �lhos proporionavam prote�~ao e defesa.6. O medo dos fantasmas gerava o pavor da solid~ao.7. Algumas religi~oes exigiam uma progênie.Os adoradores dos anestrais viam a ausênia de �lhos omo a alamidade suprema para todo otempo e para a eternidade. Eles desejavam, aima de tudo o mais, ter �lhos que o�iassem nas festasdepois da morte, para ofereerem os sarif��ios exigidos pelo progresso dos fantasmas na terra dosesp��ritos.Em meio aos selvagens antigos, a disiplina dos �lhos ome�ava muito edo; e edo tamb�em arian�a ompreendia que a desobediênia signi�ava o fraasso, ou mesmo a morte, exatamente omoaonteia aos animais. �E a prote�~ao que a iviliza�~ao d�a �a rian�a, ontra as onseq�uênias naturaisde uma onduta tola, que ontribui tanto para a insubordina�~ao moderna.As rian�as esquim�os progridem om t~ao poua disiplina e orre�~oes, simplesmente porque s~aonaturalmente omo animaizinhos d�oeis; os �lhos, tanto dos homens vermelhos quanto dos ama-relos, s~ao igualmente f�aeis. Todavia, nas ra�as que ontêm heran�a andita, as rian�as n~ao s~aot~ao pl�aidas; tais jovens mais imaginativos e aventureiros exigem mais edua�~ao e disiplina. Osproblemas modernos da edua�~ao das rian�as tornaram-se resentemente dif��eis, por ausa de:1. Um grande grau de mistura raial.2. Uma edua�~ao arti�ial e super�ial.3. A inapaidade de a rian�a adquirir ultura imitando os pais - os pais �avam ausentes doonv��vio da fam��lia por muito tempo.As id�eias antigas de disiplina familiar eram biol�ogias, vinham da ompreens~ao de que os paiseram os riadores da existênia da rian�a. Os ideais avan�ados da vida familiar est~ao levando aooneito de que trazer uma rian�a ao mundo, em vez de onferir ertos direitos aos pais, implia aresponsabilidade suprema da existênia humana.A iviliza�~ao onsidera que os pais assumam todos os deveres, a rian�a possuindo todos osdireitos. O respeito da rian�a pelos seus pais surge, n~ao do onheimento da obriga�~ao que �e geradapela proria�~ao parental, mas rese naturalmente, omo resultado dos uidados, da edua�~ao e doafeto, demonstrados amorosamente na assistênia dada �a rian�a para vener a batalha da vida. Osverdadeiros pais est~ao empenhados em uma ministra�~ao de servi�o ont��nua, que a rian�a s�abiaaaba por reonheer e apreiar.Na era industrial e urbana atual, a institui�~ao do matrimônio est�a evoluindo ao longo de linhaseonômias novas. A vida familiar tornou-se ada vez mais ara, enquanto as rian�as, que outroraeram um ativo �naneiro, passaram a ser uma responsabilidade eonômia. Contudo, a seguran�a906



da pr�opria iviliza�~ao ainda repousa na disposi�~ao resente que uma gera�~ao tem de investir nobem-estar das pr�oximas e futuras gera�~oes. E qualquer tentativa de transferir a responsabilidade dospais para o estado ou para a igreja revelar-se-�a suiida para o bem-estar e o avan�o da iviliza�~ao.O matrimônio om �lhos e a onseq�uente vida familiar estimulam os poteniais mais elevados nanatureza humana e, simultaneamente, forneem a via ideal de express~ao desses atributos vivi�adosda pessoalidade mortal. A fam��lia provê a perpetua�~ao biol�ogia da esp�eie humana. O lar �e a arenasoial natural em que a �etia da irmandade onsang�u��nea pode ser ompreendida pela rian�a emresimento. A fam��lia �e a unidade fundamental da fraternidade, na qual os pais e os �lhos aprendemas li�~oes da paiênia, altru��smo, tolerânia e indulgênia, t~ao esseniais �a realiza�~ao da irmandadeentre todos os homens.A soiedade humana em muito seria aperfei�oada aso as ra�as ivilizadas retornassem de ummodo mais geral �as pr�atias anditas de um onselho familiar. Os anditas n~ao mantinham a formapatriaral ou autor�atia de governo familiar. Eles eram bastante fraternos e assoiativos, disutindolivre e franamente qualquer proposta ou regulamenta�~ao de natureza familiar. E eram fraternaisde um modo ideal, em todo o seu governo familiar. Numa fam��lia ideal os afetos �lial e paternal s~aoaumentados pela devo�~ao fraterna.A vida familiar �e progenitora da verdadeira moralidade, �e o anestral da onsiênia da lealdadeao dever. As assoia�~oes for�adas da vida familiar estabilizam a pessoalidade e estimulam o seuresimento por meio da obriga�~ao de um ajuste indispens�avel �as pessoalidades outras e diversas.E ainda mais, uma verdadeira fam��lia - uma boa fam��lia - revela aos pais proriadores a atitude doCriador para om os seus �lhos, ao mesmo tempo em que esses verdadeiros pais transmitem aos seus�lhos a primeira de uma longa s�erie de revela�~oes asendentes do amor do Pai, do Para��so, de todosos �lhos do universo.84.8 Os Perigos da Autograti�a�~aoA grande amea�a ontra a vida familiar �e a inquietante mar�e montante de autograti�a�~ao, a maniamoderna do prazer. O inentivo primordial ao matrimônio ostumava ser eonômio; a atra�~aosexual era seund�aria. O matrimônio, baseado na automanuten�~ao, onduziu �a autopreserva�~ao e,onomitantemente, trouxe uma das formas mais desej�aveis de autograti�a�~ao. �E a �unia institui�~aoda soiedade humana que engloba todos os três grandes inentivos da vida.Originalmente, a propriedade era a institui�~ao b�asia da automanuten�~ao, enquanto o matrimôniofunionava omo a singular institui�~ao de autoperpetua�~ao. Apesar de a satisfa�~ao trazida pelaomida, jogos e humor, e o deleite do sexo peri�odio, serem todos meios de autograti�a�~ao, ontinuasendo um fato que os ostumes em evolu�~ao hajam fraassado em edi�ar qualquer outra institui�~aode autograti�a�~ao. E �e devido a tal fraasso, de fazer evoluir t�enias espeializadas de desfrutesagrad�aveis, que todas as institui�~oes humanas est~ao ompletamente impregnadas dessa busa doprazer. A aumula�~ao de propriedades est�a-se tornando um instrumento para aumentar todas asformas de autograti�a�~ao e, ao mesmo tempo, o matrimônio muitas vezes �e visto apenas omo ummeio para o prazer. E essa indulgênia exessiva, essa mania de prazer, t~ao amplamente disseminada,onstitui hoje a maior amea�a jamais dirigida �a institui�~ao evoluion�aria soial da vida familiar: olar.A ra�a violeta introduziu uma arater��stia nova na experiênia ainda imperfeitamente realizadada humanidade: o instinto l�udio, ombinado ao senso de humor. Entre os sangiques e os andonitasele existia, em uma erta medida; mas a linhagem Adâmia elevou essa propens~ao primitiva aoauge do potenial do prazer, uma nova e glori�ada forma de autograti�a�~ao. O tipo b�asio deautograti�a�~ao, afora o apaziguamento da fome, �e a grati�a�~ao sexual, e essa forma de prazersensual foi enormemente elevada om a mistura de sangiques e anditas.907



H�a um perigo real na ombina�~ao da inquieta�~ao, da uriosidade, da aventura e do abandono aoprazer, arater��stios das ra�as p�os-anditas. A fome da alma n~ao pode ser satisfeita por meio dosprazeres f��sios; o amor do lar e das rian�as n~ao aumenta om uma busa pouo s�abia do prazer.Embora possais exaurir os reursos da arte, da or, do som, do ritmo, da m�usia e dos adornospessoais; n~ao podeis, om isso, esperar elevar a alma ou nutrir o esp��rito. A vaidade e a moda nadapodem onferir �a edi�a�~ao do lar e �a edua�~ao dos �lhos; o orgulho e a rivalidade s~ao impotentespara elevar as qualidades de sobrevivênia das gera�~oes que se suedem.Todos os seres elestes em avan�o desfrutam do repouso e da ministra�~ao dos diretores da revers~ao.Todos os esfor�os para obter divers~oes sadias e pratiar jogos que elevam s~ao saud�aveis; o sonorestaurador, o repouso, a rerea�~ao e todos os passatempos que evitam o enfado da monotonia valema pena. Os jogos ompetitivos, as narrativas de hist�orias e mesmo o gosto da boa omida podem-seonstituir em formas de autograti�a�~ao. (Quando usais o sal para dar sabor �a omida, pausai eonsiderai que, durante quase um milh~ao de anos, o homem apenas podia obter o sal mergulhandoo seu alimento nas inzas.)Que o homem goze a vida; que a ra�a humana enontre o prazer de mil e uma maneiras; quea humanidade evoluion�aria explore todas as formas de leg��tima autograti�a�~ao, fruto da longaluta biol�ogia de eleva�~ao. O homem fez por onde ganhar alguns dos seus j�ubilos e prazeres atuais.Prestai, por�em, muita aten�~ao �a meta do destino! Os prazeres s~ao suiidas, de fato, se tiverem êxitoem destruir a propriedade que se tornou a institui�~ao da automanuten�~ao; e as autograti�a�~oester~ao de fato ustado um pre�o fatal, se aarretarem o olapso do matrimônio, a deadênia da vidafamiliar e a destrui�~ao do lar - a aquisi�~ao evoluion�aria suprema do homem, e a �unia esperan�a desobrevivênia da iviliza�~ao.[Apresentado pelo Comandante dos Sera�ns, estaionado em Urantia.℄
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Cap��tulo 85As Origens da Adora�~ao
A RELIGI~AO primitiva teve uma origem biol�ogia, um desenvolvimento evoluion�ario natural, in-dependentemente das onjun�~oes morais e de todas as inuênias espirituais. Os animais, mesmo ossuperiores, têm medos, mas n~ao têm ilus~oes e, onseq�uentemente, nenhuma religi~ao. O homem riaas suas religi~oes primitivas dos pr�oprios temores e por meio das suas ilus~oes.Na evolu�~ao da esp�eie humana, a adora�~ao, nas suas manifesta�~oes primitivas, apareeu muitoantes que a mente do homem fosse apaz de formular os oneitos mais omplexos de vida os quaisagora, e futuramente, mereem ser hamados de religi~ao. A religi~ao primitiva tinha uma naturezatotalmente inteletual e era baseada inteiramente em irunstânias de relaionamento. Os objetos daadora�~ao eram sempre sugestivos; onsistiam de oisas da natureza que estavam �a m~ao, ou oupavamlugar bem omum na experiênia dos urantianos primitivos de mentes simples.Quando evoluiu al�em da adora�~ao da natureza, a religi~ao adquiriu ra��zes de origem espiritual;entretanto, foi ainda sempre ondiionada pelo ambiente soial. �A medida que se desenvolveu aadora�~ao da natureza, o homem imaginou oneitos de uma divis~ao do trabalho para o mundosupramortal; havia esp��ritos da natureza para os lagos, �arvores, ahoeiras, huva e entenas deoutros fenômenos terrestres omuns.Em uma �epoa ou em outra, o homem mortal adorou tudo sobre a fae da Terra, inluindo a sipr�oprio. E adorou tamb�em tudo o que fosse imagin�avel, no �eu e sob a superf��ie da Terra. O homemprimitivo temia todas as manifesta�~oes de poder; e adorou a todos os fenômenos naturais que n~aopodia ompreender. As for�as naturais poderosas, tais omo as tempestades, enhentes, terremotos,deslizamentos de terra, vul~oes, fogo, alor e frio, omo observadas pelo homem, impressionaram emmuito a sua mente em expans~ao. As oisas inexpli�aveis da vida ainda s~ao hamadas de \atos deDeus" e de \dispensa�~oes misteriosas da Providênia".85.1 A Adora�~ao de Pedras e MontanhasO primeiro objeto a ser adorado pelo homem em evolu�~ao foi uma pedra. Hoje, o povo Kateri, do sulda �India, ainda adora uma pedra, omo o fazem numerosas tribos no norte da �India. Ja�o dormiusobre uma pedra porque ele a venerava; e at�e mesmo a ungiu. Raquel esondia um bom n�umero depedras sagradas na sua tenda.As pedras impressionaram o homem primitivo, primeiro, por serem extraordin�arias, em vista domodo pelo qual t~ao subitamente apareiam na superf��ie de um ampo ultivado ou um pasto. Oshomens n~ao levavam em onta a eros~ao, nem os resultados dos arados sobre o solo. As pedrastamb�em impressionaram muito aos povos primitivos, pela sua freq�uente semelhan�a om animais.A aten�~ao do homem ivilizado det�em-se em numerosas forma�~oes de pedras, nas montanhas que909



tanto se assemelham �as faes de animais e mesmo de homens. Contudo, a inuênia mais profundafoi exerida pelos meteoros, os quais os humanos primitivos viam entrar na atmosfera, em umagrandiosidade amejante. A estrela adente era atemorizante para o homem primitivo, que areditavaom failidade que aqueles risos amejantes maravam a passagem de um esp��rito a aminho daTerra. N~ao �e de ausar surpresa que os homens fossem levados a adorar tais fenômenos, espeialmentequando desobriram subseq�uentemente os meteoros. E isso levou a uma reverênia ainda maior atodas as outras pedras. Em Bengala muitos adoram um meteoro que aiu na Terra em 1 880 d.C.Todos os l~as e tribos antigas tiveram as suas pedras sagradas; e a maior parte dos povos modernosmanifesta uma erta venera�~ao por alguns tipos de pedras - as suas j�oias. Um grupo de inopedras foi revereniado na �India; na Gr�eia, um agrupamento de trinta delas; em meio aos homensvermelhos, era omum um ��rulo de pedras. Os romanos sempre atiravam uma pedra para o ar,quando invoavam J�upiter. Na �India, at�e hoje, uma pedra pode ser usada omo testemunha. Emalgumas regi~oes, uma pedra pode ser empregada omo um talism~a da lei, e um transgressor podeser levado ao tribunal pelo seu prest��gio. Todavia, os simples mortais nem sempre identi�am aDeidade om um objeto revereniado om erimônia. Tais fetihes s~ao, muitas vezes, meros s��mbolosdo objeto real da adora�~ao.Os antigos tinham uma onsidera�~ao peuliar pelos orif��ios nas pedras. Supunha-se que as rohasporosas fossem inusitadamente e�azes para urar doen�as. As orelhas n~ao eram perfuradas para oporte de pedras, mas as pedras eram oloadas ali para manter os furos das orelhas abertos. Mesmonos tempos modernos, as pessoas superstiiosas fazem furos nas moedas. Na �Afria, os nativos fazemgrande alarde dos seus fetihes pelas pedras. De fato, em meio a todas as tribos e povos atrasados,as pedras s~ao ainda mantidas sob uma venera�~ao superstiiosa. A adora�~ao das pedras ainda agorase enontra muito disseminada por todo o mundo. A pedra tumular �e um s��mbolo sobrevivente deimagens e ��dolos esulpidos, em vista das ren�as nos fantasmas e esp��ritos dos ompanheiros que seforam.A adora�~ao de olinas veio depois da adora�~ao da pedra, e as primeiras olinas a serem veneradasforam grandes forma�~oes de rohas. Em seguida, tornou-se h�abito areditar que os deuses habitavamnas montanhas, de um modo tal que as altas eleva�~oes de terras eram adoradas por mais essa raz~ao.Com o passar do tempo, sendo assoiadas a ertos deuses, ertas montanhas tornavam-se sagradas.Os abor��gines ignorantes e superstiiosos areditavam que as avernas levavam ao submundo, om osseus esp��ritos e demônios malignos e, ao ontr�ario, as montanhas, eram identi�adas om os oneitos,num desenvolvimento mais reente, das deidades e dos esp��ritos bons.
85.2 A Adora�~ao de Plantas e �ArvoresAs plantas primeiro foram temidas e depois adoradas, por ausa dos t�oxios que se derivavam delas. Ohomem primitivo areditava que a intoxia�~ao fazia om que algu�em se tornasse divino. Supunhamhaver algo de inusitado e sagrado em tal experiênia. Mesmo nos tempos modernos, o �alool �eonheido omo \esp��rito".O homem primitivo via a semente germinando om um temor e um respeito superstiioso. Oap�ostolo Paulo n~ao foi o primeiro a retirar li�~oes espirituais profundas da semente germinando, e apregar ren�as religiosas sobre ela.Os ultos de adora�~ao de �arvore est~ao nos grupos das religi~oes mais antigas. Todos os asamentosprimitivos eram feitos sob as �arvores e, quando as mulheres desejavam ter �lhos, algumas vezes iam�as orestas abra�ar afetuosamente um robusto arvalho. Muitas plantas e �arvores foram veneradaspelos seus poderes mediinais, reais ou imagin�arios. O selvagem areditava que todos os efeitosqu��mios fossem devidos �a atividade direta de for�as sobrenaturais.910



As id�eias sobre os esp��ritos das �arvores variavam muito entre as tribos e ra�as diferentes. Algumas�arvores eram habitadas por esp��ritos af�aveis; outras abrigavam esp��ritos ru�eis e enganosos. Os�nlandeses areditavam que a maior parte das �arvores era oupada por esp��ritos bons. Os su���os h�amuito deson�avam das �arvores, areditando que ontinham esp��ritos trai�oeiros. Os habitantes da�India e da R�ussia Oriental onsideravam os esp��ritos das �arvores omo sendo ru�eis. Os patagôniosainda adoram �arvores, omo o �zeram os semitas primitivos. Muito depois de essarem de adorar as�arvores, os hebreus ontinuaram a venerar as suas v�arias deidades dos bosques. Exeto na China,houve um ulto universal �a �arvore da vida.A ren�a de que a �agua, bem omo os metais preiosos, debaixo da superf��ie da Terra, podemser detetados por um divinat�orio ramo de madeira �e uma lembran�a dos antigos ultos �as �arvores.O mastro de Primeiro de maio, a �arvore de Natal e a pr�atia superstiiosa de bater na madeiraperpetuam alguns dos antigos ostumes de adora�~ao das �arvores e dos seus ultos mais reentes.Muitas das formas mais primitivas de venera�~ao da natureza ombinaram-se a t�enias de adora�~aoposteriores, em evolu�~ao, mas os tipos mais primitivos de adora�~ao, ativados pelos esp��ritos ajudantesda mente, estavam funionando muito antes de a natureza religiosa re�em-despertada da humanidadese tornar plenamente sens��vel ao est��mulo das inuênias espirituais.
85.3 A Adora�~ao de AnimaisO homem primitivo possuiu um sentimento peuliar e fraternal para om os animais superiores. Osseus anestrais haviam vivido om eles e haviam, at�e mesmo, se aasalado om eles. No sul da �Asiaareditou-se primitivamente que as almas dos homens voltavam �a Terra, na forma animal. Essaren�a era um remanesente da pr�atia ainda mais primitiva de adorar os animais.Os homens primitivos revereniavam os animais pelo seu poder e ast�uia. Julgavam que os apu-rados sentidos do olfato e da vis~ao de ertas riaturas fosse um sinal de orienta�~ao espiritual. Osanimais têm sido adorados por uma ra�a ou por outra, em um momento ou em outro. Entre essesobjetos de adora�~ao, estavam riaturas que foram onsideradas omo meio humanas e meio animais,tais omo o entauro e a sereia.Os hebreus adoravam serpentes at�e os dias do rei Ezequias; os indianos ainda mantêm rela�~oesamig�aveis om as suas obras aseiras. A adora�~ao hinesa ao drag~ao �e um remanesente dos ultosdas obras. A sabedoria da serpente era um s��mbolo da mediina grega e �e ainda empregado omoum emblema pelos m�edios modernos. A arte do enantamento das obras tem sido transmitidadesde a �epoa das xam~as femininas do ulto de amor �as obras, e, omo resultado das piadas di�ariasdas obras, elas tornavam-se imunes; de fato, se tornaram verdadeiras dependentes do veneno, semo qual n~ao podiam viver.A adora�~ao dos insetos e outros animais foi promovida por uma m�a interpreta�~ao da regra dourada- de fazer aos outros (toda a forma de vida) omo gostar��eis que fosse feito a v�os. Os antigos, erta�epoa, areditaram que todos os ventos seriam produzidos pelas asas de p�assaros e, por isso, tantotemiam omo adoravam todas as riaturas om asas. Os n�ordios primitivos julgavam que os elipseseram ausados por um lobo que devorara um peda�o do sol ou da lua. Os hindus freq�uentementemostram Vishnu om uma abe�a de avalo. Muitas vezes, o s��mbolo de um animal representa umdeus esqueido ou um ulto extinto. Primitivamente, na religi~ao evoluion�aria, o ordeiro tornou-seo animal t��pio do sarif��io, e a pomba, o s��mbolo da paz e do amor.Na religi~ao, o simbolismo pode ser bom ou mau, na mesma medida em que o s��mbolo substitui oun~ao a id�eia original adorada. E o simbolismo n~ao deve ser onfundido om a idolatria diretamente,na qual o objeto material �e direta e fatualmente adorado.911



85.4 A Adora�~ao dos ElementosA humanidade tem adorado a terra, o ar, a �agua e o fogo. As ra�as primitivas veneraram fontese adoraram rios. E, ainda agora, na Mong�olia, orese o ulto de um rio importante. O batismotornou-se um erimonial religioso na Babilônia, e os gregos pratiavam o ritual anual do banho. F�ailera que os antigos imaginassem os esp��ritos residindo nas nasentes borbulhantes, nas fontes efusivas,nos rios uentes e torrentes intensas. As �aguas em movimento ausavam impress~oes v��vidas nessasmentes simples, que areditavam na anima�~ao dos esp��ritos e no poder sobrenatural. Algumas vezes,a um homem que se afogava era negado o soorro, por medo de ofender algum deus do rio.Muitas oisas e numerosos aonteimentos têm funionado omo est��mulos religiosos para povosdiferentes, em �epoas diferentes. Um aro-��ris ainda �e adorado por muitas das tribos das montanhasna �India. Tanto na �India quanto na �Afria, o aro-��ris �e onsiderado omo sendo uma obra elestialgigantesa; os hebreus e os rist~aos onsideram-no o \aro da promessa". Do mesmo modo, inuêniasonsideradas omo ben�e�as, em uma parte do mundo, podem ser onsideradas malignas em outrasregi~oes. O vento oriental �e um deus na Am�eria do Sul, pois traz a huva; na �India, �e um demônio,porque traz a poeira e ausa a sea. Os bedu��nos antigos areditavam que um esp��rito da naturezaproduzia os redemoinhos de areia e, mesmo na �epoa de Mois�es, a ren�a em esp��ritos da naturezafoi forte o su�iente a ponto de assegurar a sua perpetua�~ao na teologia hebraia, omo anjos dofogo, da �agua e do ar.As nuvens, a huva e o granizo têm sido todos temidos e adorados por numerosas tribos primitivase por muitos dos ultos primitivos da natureza. As tempestades de vento om trov~oes e relâmpagosaterrorizavam o homem primitivo. T~ao impressionado ele �ava om as perturba�~oes dos elementos,que o trov~ao era onsiderado a voz de um deus irado. A adora�~ao do fogo e o temor dos relâmpagoseram ligados um ao outro e foram bem disseminados entre muitos grupos primitivos.O fogo esteve assoiado �a magia nas mentes dos mortais dominados pelo medo. Um devoto damagia lembrar�a vividamente de um resultado por aaso positivo, na pr�atia das suas f�ormulas m�agiase, ao mesmo tempo, se esquee, indiferentemente, de uma s�erie de resultados negativos, de fraassosabsolutos. A reverênia ao fogo atingiu o seu apogeu na P�ersia, onde perdurou por muito tempo.Algumas tribos adoravam o fogo omo uma deidade em si; outras revereniavam-no omo o s��mboloamejante do esp��rito da puri�a�~ao e da purga�~ao das suas deidades veneradas. As virgens vestaiseram enarregadas do dever de vigiar os fogos sagrados; e as velas, no s�eulo vinte, ainda queimamomo uma parte do ritual de muitos servi�os religiosos.85.5 A Adora�~ao de Corpos CelestesA adora�~ao de rohas, montanhas, �arvores e animais desenvolveu-se naturalmente por meio da ve-nera�~ao amedrontada dos elementos, at�e a dei�a�~ao do sol, da lua e das estrelas. Na �India e emoutros lugares, as estrelas eram onsideradas omo as almas glori�adas de grandes homens que ha-viam partido da vida na arne. Os ultuadores aldeus das estrelas onsideravam-se omo sendo os�lhos do pai-�eu e da m~ae-terra.A adora�~ao da lua preedeu a adora�~ao do sol. A venera�~ao da lua esteve no seu auge durante a erada a�a, enquanto a adora�~ao do sol tornou-se a prinipal erimônia religiosa das idades agriulturaissubseq�uentes. A adora�~ao solar arraigou-se extensivamente na �India, iniialmente, e ali perduroupor mais tempo. Na P�ersia, a venera�~ao do sol deu origem ao ulto mitraio posterior. Entre muitospovos, o sol foi onsiderado o anestral dos seus reis. Os aldeus oloavam o sol no entro dos \sete��rulos do universo". Mais tarde, as iviliza�~oes honraram o sol, dando o seu nome ao primeiro diada semana.Supunha-se que o deus do sol fosse o pai m��stio dos �lhos do destino, nasidos de uma virgem, os912



quais, de tempos em tempos, se outorgavam omo salvadores das ra�as favoreidas. Esses infantessobrenaturais eram sempre enontrados, �a deriva, em algum rio sagrado, para serem resgatadosde um modo extraordin�ario, depois do que reseriam para tornar-se pessoalidades miraulosas elibertadores dos seus povos.85.6 A Adora�~ao do HomemTendo adorado tudo o mais sobre a fae da Terra, e nos �eus aima, o homem n~ao hesitou em honrara si pr�oprio om tal adora�~ao. O selvagem de mente simples n~ao faz distin�~ao lara entre as bestas,os homens e os deuses.O homem primitivo tinha omo supra-humanas todas as pessoas inusitadas e, assim, ele temiatais seres, a ponto de ter por eles um respeito reverente; em uma erta medida, literalmente osadorava. At�e o fato de dar irm~aos gêmeos �a luz era onsiderado ou de muita sorte ou de muita faltade sorte. Os lun�atios, os epil�etios e os de mente d�ebil eram freq�uentemente adorados pelos seussemelhantes de mentes normais, que areditavam que tais seres anormais eram resididos por deuses.Saerdotes, reis e profetas foram adorados; os homens sagrados de outrora eram onsiderados omosendo inspirados pelas deidades.Os hefes tribais eram dei�ados quando mortos. Posteriormente, almas que se distinguiram eramsanti�adas depois de faleidas. A evolu�~ao, sem ajuda, nuna originou deuses mais elevados doque os esp��ritos glori�ados, exaltados e evolu��dos dos humanos mortos. Na evolu�~ao primitiva, areligi~ao ria os seus pr�oprios deuses. No urso da revela�~ao, os Deuses formulam religi~oes. A religi~aoevolutiva ria os seus deuses �a imagem e semelhan�a do homem mortal; a religi~ao reveladora busaevoluir e transformar o homem mortal �a imagem e �a semelhan�a de Deus.Os deuses fantasmas, que se sup~oe serem de origem humana, deveriam distinguir-se dos deusesda natureza, pois a adora�~ao da natureza fez evoluir um pante~ao - de esp��ritos da natureza elevados�a posi�~ao de deuses. Os ultos da natureza ontinuaram a desenvolver-se junto om os ultos dosfantasmas, que surgiram posteriormente, e ada um exereu uma inuênia sobre os outros. Muitossistemas religiosos adotaram um oneito dual de deidade; os deuses da natureza e os deuses fantas-mas; em algumas teologias, esses oneitos est~ao entrela�ados onfusamente, omo �e ilustrado porTor, um her�oi fantasma que foi tamb�em o mestre do relâmpago.A adora�~ao do homem pelo homem, todavia, teve o seu apogeu quando os governantes temporaisexigiam uma grande venera�~ao dos seus s�uditos e, para dar substânia a essas exigênias, reinvindi-avam desender da deidade.85.7 Os Ajudantes da Adora�~ao e da SabedoriaA adora�~ao da natureza paree ter surgido natural e espontaneamente nas mentes dos homens emulheres primitivos, e assim foi; mas, ao mesmo tempo, estava atuando sobre essas mesmas mentesprimitivas o sexto esp��rito ajudante da mente, esp��rito este que foi outorgado a esses povos omo umainuênia orientadora dessa fase da evolu�~ao humana. E esse esp��rito esteve sempre estimulando oimpulso da adora�~ao da esp�eie humana, n~ao importando qu~ao primitiva a sua primeira manifesta�~aopudesse ser. O esp��rito da adora�~ao deu uma origem de�nida ao impulso da adora�~ao, n~ao obstanteaquele medo animal motivasse a express~ao da adora�~ao, e aquela pr�atia iniial houvesse sido entradaem objetos da natureza.Deveis lembrar-vos de que o sentimento, e n~ao o pensamento, foi a inuênia que guiou e ontroloutodo o desenvolvimento evoluion�ario. Para a mente primitiva, h�a poua diferen�a entre temer,esquivar-se, honrar e adorar. 913



Quando o impulso da adora�~ao est�a disiplinado e �e dirigido pela sabedoria - do pensamentomeditativo e experienial - , ent~ao ele ome�a a desenvolver-se no fenômeno da verdadeira religi~ao.Quando o s�etimo esp��rito ajudante, o esp��rito da sabedoria, alan�a uma ministra�~ao efetiva, ent~aoo homem em adora�~ao ome�a a afastar-se da natureza e dos objetos naturais, para voltar-se para oDeus da natureza e para o Criador eterno de todas as oisas naturais.[Apresentado por um Brilhante Estrela Vespertino de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 86A Evolu�~ao Primitiva da Religi~ao
A EVOLUC� ~AO da religi~ao a partir do impulso anterior primitivo de adora�~ao n~ao depende darevela�~ao. O funionamento normal da mente humana, sob as inuênias diretivas do sexto e dos�etimo ajudantes da mente, dons que s~ao do esp��rito universal, �e totalmente su�iente para asseguraresse desenvolvimento.O mais antigo medo pr�e-religioso das for�as da natureza, da parte do homem, tornou-se gradati-vamente religioso quando a natureza passou a ser pessoalizada, espiritualizada e �nalmente dei�adapara a onsiênia humana. A religi~ao do tipo primitivo foi, portanto, onseq�uênia biol�ogia naturalda in�eria psiol�ogia das mentes animais em evolu�~ao, depois que tais mentes haviam j�a admitidooneitos sobrenaturais.86.1 O Aaso: Boa Sorte e M�a Sorte�A parte o impulso natural da adora�~ao, a religi~ao evoluion�aria primitiva teve as suas ra��zes origin�ariasnas experiênias humanas om o aaso - a hamada sorte, os aonteimentos omuns. O homemprimitivo foi um a�ador de alimentos. Os resultados da a�a variam sempre, e isso ertamente d�aorigem a experiênias que o homem interpreta omo boa sorte e m�a sorte. O infort�unio era umgrande fator nas vidas dos homens e mulheres que viviam onstantemente no limite inerto de umaexistênia pre�aria e aossada.O horizonte inteletual limitado do selvagem onentra de tal forma a aten�~ao no aaso, que asorte torna-se um fator onstante na sua vida. Os urantianos primitivos lutavam pela existênia, n~aopor um padr~ao de vida; eles levavam vidas perigosas, nas quais o aaso exeria um papel importante.O pavor onstante da alamidade desonheida ou n~ao vis��vel pairava sobre esses selvagens omouma nuvem de desespero que efetivamente elipsava ada prazer. Assim, eles viviam no onstantepavor de fazer algo que pudesse trazer a m�a sorte. Os selvagens superstiiosos sempre temeram umper��odo longo de boa sorte, onsiderando tal fortuna omo preursora erta de alamidade.Esse pavor, sempre presente, da m�a sorte era paralisante. Por que trabalhar duro e olher omoreompensa a m�a sorte - nada por alguma oisa - quando se poderia deixar ir e enontrar a boa sorte- alguma oisa por nada? Os homens irreetidos esqueem-se da boa sorte - aeitam-na omo erta- e dolorosamente se lembram da m�a sorte.O homem primitivo vivia na inerteza e no medo onstante do aaso - da m�a sorte. A vida erauma aposta exitante de risos; toda a existênia era um jogo. N~ao �e de se espantar que povosparialmente ivilizados ainda reiam no aaso e evideniem predisposi�~oes remanesentes para ojogo. O homem primitivo alternava-se entre dois interesses poderosos: a paix~ao de onseguir algopor nada e o medo de n~ao ganhar nada em troa de algo. E esse jogo da existênia era o interesse915



prinipal e a fasina�~ao suprema para a mente selvagem primitiva.Os pastores de �epoas posteriores tinham a mesma vis~ao do aaso e da sorte, ao passo que os agri-ultores ainda mais reentes foram ada vez mais onsientes de que as olheitas eram inueniadas,de modo imediato, por muitas oisas sobre as quais o homem tinha pouo ou nenhum ontrole. Oagriultor via-se v��tima da sea, enhentes, granizo, tempestades, pestes e doen�as das plantas, bemomo alor e frio. E, omo todas essas inuênias naturais afetavam a prosperidade do indiv��duo,eram enaradas omo boa ou m�a sorte.Essa no�~ao do aaso e da sorte impregnou fortemente a �loso�a de todos os povos antigos. Mesmoem �epoas reentes, na Sabedoria de Salom~ao, �e dito: \Eu voltei e vi que a orrida n~ao �e dos velozes,nem a batalha dos fortes, nem o p~ao dos s�abios, nem as riquezas dos homens de ompreens~ao, nemo favoreimento dos homens de habilidade; mas o destino e o aaso a todos atingem. Pois o homemn~ao onhee o seu destino; do mesmo modo que os peixes s~ao olhidos em uma rede m�a, e os p�assaross~ao apanhados em uma armadilha, tamb�em os �lhos dos homens aem nas malhas de um tempomau, quando este se abate subitamente sobre eles".86.2 A Personi�a�~ao do AasoA ansiedade era o estado natural da mente selvagem. Quando homens e mulheres transformam-se emv��timas da ansiedade exessiva, est~ao simplesmente retornando ao estado natural dos seus anestraislong��nquos; e, quando a ansiedade torna-se de fato dolorosa, ela inibe a atividade e, infalivelmente,leva a mudan�as evoluion�arias e a adapta�~oes biol�ogias. A dor e o sofrimento s~ao esseniais �aevolu�~ao progressiva.A luta pela vida �e t~ao dolorosa que algumas tribos retr�ogradas, mesmo hoje, bramem e lamentam-se a ada novo amanheer. O homem primitivo onstantemente perguntava-se: \Quem me est�aatormentando?" N~ao enontrando uma fonte material para as suas m�agoas, enontrou uma explia�~aono esp��rito. E, assim, a religi~ao naseu do medo do misterioso, do temor do invis��vel e do pavor dodesonheido. O medo da natureza tornou-se, pois, um fator na luta pela existênia; primeiro, porausa do aaso e, depois, por ausa do mist�erio.A mente primitiva era l�ogia, mas tinha pouas id�eias fruto da assoia�~ao inteligente; a menteselvagem era inulta, totalmente ingênua. Se um aonteimento vinha depois de outro, o selvagemonsiderava-os omo ausa e efeito. O que o homem ivilizado onsidera omo supersti�~ao, era s�oignorânia pura, no selvagem. A humanidade tem sido lenta em ompreender que n~ao h�a neessari-amente qualquer rela�~ao entre prop�ositos e resultados. Os seres humanos est~ao apenas ome�andoa ompreender que as rea�~oes da existênia surgem entre os atos e suas onseq�uênias. O selvagemesfor�a-se para pessoalizar tudo o que �e intang��vel e abstrato e, assim, tanto a natureza quanto oaaso tornam-se pessoalizados omo fantasmas - esp��ritos - e, mais tarde, deuses.O homem tende naturalmente a rer naquilo que julga ser o melhor para si pr�oprio, aquilo que �edo seu interesse imediato ou remoto; o interesse pr�oprio obsuree, em muito, a l�ogia. A diferen�aentre as mentes dos selvagens e a dos homens ivilizados �e mais de onte�udo do que de natureza, degrau mais do que de qualidade.Continuar a atribuir oisas de ompreens~ao dif��il a ausas sobrenaturais, ontudo, nada mais �edo que um modo pregui�oso e onveniente de evitar todas as formas de trabalho inteletual pesado.A sorte �e um termo forjado meramente para enobrir o inexpli�avel em qualquer �epoa da existêniahumana; ela designa aqueles fenômenos que os homens s~ao inapazes ou n~ao se disp~oem a penetrar.Usar a palavra sorte signi�a que o homem �e ignorante demais, ou indolente em exesso, paradeterminar ausas. Os homens onsideram uma oorrênia natural omo sendo um aidente, oum�a sorte, apenas quando s~ao desprovidos de uriosidade e de imagina�~ao, quando falta iniiativa e916



aventura �as ra�as. A explora�~ao dos fenômenos da vida, mais edo ou mais tarde, destr�oi a ren�a dohomem no aaso, na sorte e nos hamados aidentes; e, onseq�uentemente, esses fenômenos passama oupar o lugar de um universo de lei e de ordem, em que todos os efeitos s~ao preedidos por ausasde�nidas. Assim, o medo da existênia �e substitu��do pelo j�ubilo de viver.O selvagem via toda a natureza omo sendo viva, omo sendo possu��da por algo. O homemivilizado ainda huta e pragueja ontra os objetos inanimados que entram na sua frente e hoam-se om ele. O homem primitivo nuna enarou nada omo aidental; tudo foi sempre intenional.Para o homem primitivo, o dom��nio do destino, fun�~ao da sorte, mundo dos esp��ritos, era tudo t~aodesorganizado e sujeito ao aaso, quanto o era a soiedade primitiva. A sorte era onsiderada omouma rea�~ao aprihosa e temperamental do mundo do esp��rito; e, mais tarde, ausa do humor dosdeuses.Contudo, nem todas as religi~oes se desenvolveram do animismo. Outros oneitos do sobrenaturalforam ontemporâneos do animismo, e essas ren�as tamb�em onduziram �a adora�~ao. O naturalismon~ao �e uma religi~ao - ele nase da religi~ao.86.3 A Morte - O Inexpli�avelA morte foi o hoque supremo para o homem em evolu�~ao, a ombina�~ao mais desonertante deaaso e mist�erio. N~ao a santidade da vida, mas o hoque da morte �e que inspirava o medo e, assim,fomentava efetivamente a religi~ao. Em meio aos povos selvagens, a morte, omumente, era ausadapela violênia, de um modo tal que a morte n~ao violenta tornou-se ada vez mais misteriosa. A morte,omo um �m natural e esperado para a vida, n~ao era algo que estivesse laro para a onsiênia dospovos primitivos; e foram neess�arias idades e mais idades para que o homem ompreendesse a suainevitabilidade.O homem primitivo aeitou a vida omo um fato, ao mesmo tempo que onsiderava a morteomo uma visita�~ao de alguma esp�eie. Todas as ra�as possuem suas lendas sobre homens que n~aomorriam, vest��gios das tradi�~oes da atitude iniial para om a morte. Na mente humana, existia j�ao oneito nebuloso de um mundo do esp��rito, obsuro e n~ao organizado, um dom��nio de onde vinhatudo o que �e inexpli�avel na vida humana; e a morte onstava dessa longa lista de fenômenos semexplia�~ao.Areditava-se, iniialmente, que todas as doen�as humanas, bem omo a morte natural, se deves-sem �a inuênia do esp��rito. E, ainda no presente, algumas ra�as ivilizadas enaram a doen�a omotendo sido produzida pelo \inimigo", e dependem das erimônias religiosas para efetuar a sua ura.Sistemas mais reentes e omplexos de teologia ainda atribuem a morte �a a�~ao do mundo do esp��rito;e tudo isso aarretou doutrinas tais omo a do peado original e a da queda do homem.Foi a ompreens~ao da impotênia diante das for�as poderosas da natureza, junto om o reonhe-imento da fraqueza humana diante das visita�~oes da doen�a e da morte, que impeliu o selvagema busar ajuda do mundo supramaterial, vagamente visualizado omo a fonte dessas viissitudesmisteriosas da vida.86.4 O Coneito de uma Sobrevivênia ap�os a MorteO oneito de uma fase supramaterial da pessoalidade mortal naseu da assoia�~ao inonsiente, epuramente aidental, entre oorrênias da vida di�aria e sonhos om esp��ritos. Quando v�arios membrosde uma tribo sonhavam, simultaneamente, om o hefe que j�a estava morto, isso pareia onstituiruma evidênia onvinente de que o velho hefe havia, realmente, voltado, sob alguma forma. Tudo917



era muito real, para o selvagem, quando, molhado de suor, aordava desses sonhos, tremendo egritando.A origem da ren�a em uma existênia futura explia a tendênia de sempre imaginar as oisasn~ao vis��veis nos termos das oisas vis��veis. E, logo, esse oneito novo de uma vida-futura-do-fantasma-on��rio transformou-se, efetivamente, no ant��doto para o medo da morte, assoiado aoinstinto biol�ogio de autopreserva�~ao.O homem primevo tamb�em se preoupava muito om o ar expirado, espeialmente nos limasfrios, quando a exala�~ao sa��a omo uma nuvem. O sopro da vida foi onsiderado omo o fenômenoque difereniava os vivos dos mortos. Ele sabia que o seu sopro podia deixar o orpo e que seussonhos, de estar fazendo toda esp�eie de oisas estranhas, enquanto adormeido, onveniam-no deque havia algo imaterial em um ser humano. A id�eia mais primitiva da alma humana, o fantasma,derivou desse sistema de id�eias gerado pela respira�~ao e pelos sonhos.Finalmente, o selvagem onebeu a si pr�oprio omo um ser duplo - o orpo e a respira�~ao. O sopro,menos o orpo, era igual ao esp��rito, igual a um fantasma. Embora tivessem uma origem humanabastante de�nida, os fantasmas, ou os esp��ritos, eram onsiderados supra-humanos. E essa ren�a,na existênia de esp��ritos fora dos orpos, pareia expliar a oorrênia do inusitado, extraordin�ario,infreq�uente e inexpli�avel.A doutrina primitiva da sobrevivênia depois da morte n~ao era neessariamente uma ren�a naimortalidade. Seres que n~ao podiam ontar aima de vinte, di�ilmente poderiam oneber a in�ni-tude e a eternidade; pensavam, antes, em repetidas enarna�~oes.A ra�a alaranjada era espeialmente dada a areditar na transmigra�~ao e na reenarna�~ao. Essaid�eia, a da reenarna�~ao, originou-se na observânia da semelhan�a heredit�aria e nos tra�os entre aprogênie e os anestrais. O ostume de hamar os �lhos pelos nomes dos av�os e outros anestrais eradevido �a ren�a na reenarna�~ao. Algumas ra�as bem reentes areditavam que o homem morria detrês a sete vezes. Essa ren�a (que remonta aos ensinamentos de Ad~ao sobre os mundos das mans~oes),bem omo muitas outras, que s~ao remanesentes da religi~ao revelada, podem ser enontradas entreas doutrinas absurdas, por outros motivos, dos b�arbaros do s�eulo vinte.O homem primitivo n~ao alimentou id�eias de um inferno, nem de puni�~oes futuras. O selvagemvia a vida futura exatamente omo via esta, menos toda a m�a sorte. Mais reentemente, um destinodiferente para os bons esp��ritos e para os maus esp��ritos - o �eu e o inferno - foi onebido. Todavia,j�a que muitas ra�as primitivas areditavam que o homem entrava na pr�oxima vida exatamente omohavia deixado esta, a id�eia de tornarem-se velhos e der�epitos n~ao lhes era agrad�avel. O idoso preferiamuito ser morto, antes de tornar-se enfermo demais.Os grupos, quase todos, alimentavam id�eias diferentes a respeito do destino do fantasma da alma.Os gregos areditavam que os homens fraos deviam ter almas fraas e, sendo assim, inventaram oHades omo um lugar adequado para reeber essas almas anêmias; supunha-se tamb�em que essesesp�eimes, pouo robustos, tivessem sombras menores. Os primeiros anditas ahavam que os seusfantasmas retornavam para as terras anestrais. Chineses e eg��pios areditaram outrora que a almae o orpo permaneiam juntos. Entre os eg��pios, isso levou a onstru�~oes aprimoradas de tumbase a esfor�os para se preservar os orpos. Mesmo os povos modernos busam evitar a deomposi�~aodos mortos. Os hebreus onebiam que uma r�eplia do fantasma do indiv��duo desia at�e o Sheol, en~ao podia voltar �a terra dos vivos. E oneberam esse avan�o importante na doutrina da evolu�~aoda alma.
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86.5 O Coneito da Alma-fantasmaA parte n~ao-material do homem tem sido denominada de v�arios modos: fantasma, esp��rito, sombra,vis~ao, espetro e, mais reentemente, alma. A alma erta vez foi o sonho que o homem primitivotinha, do seu ser dupliado; era, em todos os sentidos, exatamente omo o pr�oprio mortal, a n~ao serpelo fato de n~ao ser sens��vel ao toque. A ren�a nesses duplos on��rios levou diretamente �a no�~ao deque todas as oisas, animadas e inanimadas, tinham almas tanto quanto os homens. Esse oneito,durante muito tempo, levou �a perpetua�~ao das ren�as em esp��ritos da natureza; os esquim�os aindaaham que tudo na natureza tem um esp��rito.A alma fantasma podia ser ouvida e vista, mas n~ao toada. Gradualmente, a vida que a ra�a tinhadurante os sonhos desenvolveu e expandiu, assim, as atividades desse mundo espiritual em evolu�~ao,e de um tal modo, que a morte, �nalmente, foi onsiderada omo \entregar a alma". Todas as tribosprimitivas, exetuando-se aquelas s�o pouo aima dos animais, desenvolveram algum oneito dealma. �A medida que a iviliza�~ao avan�a, esse oneito superstiioso da alma �e destru��do, e o homemtorna-se inteiramente dependente da revela�~ao e da experiênia religiosa pessoal, para a sua novaid�eia da alma, omo uma ria�~ao onjunta, feita pela mente mortal sabedora de Deus, monitoradapelo seu esp��rito interior divino residente, o Ajustador do Pensamento.Os mortais primitivos, em geral, n~ao onseguiram difereniar o oneito do esp��rito residente,separando-o do oneito da alma de natureza evoluion�aria. O selvagem se onfundia muito quanto�a alma fantasma naser junto om o orpo ou quanto a ser um agente externo que tomava posse doorpo. A ausênia de um pensamento raional, ao lado da perplexidade, explia as inonsistêniasgrosseiras da vis~ao selvagem sobre as almas, os fantasmas e os esp��ritos.Pensou-se na alma omo sendo relaionada ao orpo, omo o perfume est�a para a or. Os antigosareditavam que a alma podia deixar o orpo de v�arios modos, tais omo:1. No desmaio omum e passageiro.2. Dormindo, no sonho natural.3. No estado de oma e inonsiênia, ligado �a doen�a e aidentes.4. Na morte, a sua partida permanente.O selvagem onsiderava o espirro omo uma tentativa abortada da alma de esapar do orpo.Estando desperto e alerta, o orpo era apaz de frustrar a tentativa feita pela alma de esapar.Posteriormente, o espirro foi sempre aompanhado por alguma express~ao religiosa, tal omo \Deuso aben�oe!"Nos prim�ordios da evolu�~ao, o adormeer foi onsiderado omo uma prova de que a alma fantasmapoderia estar ausente do orpo, e areditou-se que podia ser hamada de volta, falando-se ou gritando-se o nome do adormeido. Em outras formas de inonsiênia, julgava-se que a alma estivesse maislonge, talvez tentando esapar para sempre - a morte iminente. Os sonhos eram onsiderados omoas experiênias da alma, durante o sono, enquanto estava temporariamente ausente do orpo. Oselvagem rê que os seus sonhos sejam t~ao reais quanto quaisquer partes da sua experiênia navig��lia. Os antigos tinham a pr�atia de aordar os adormeidos gradativamente, de modo que a almapudesse ter tempo de re-enaixar-se no orpo.Em todas as �epoas, os homens amedrontavam-se om as apari�~oes em horas noturnas; e os hebreusn~ao foram nenhuma exe�~ao. Areditavam verdadeiramente que Deus falava a eles, em sonhos, apesardas determina�~oes de Mois�es ontra tal id�eia. E Mois�es estava erto, pois os sonhos omuns n~ao s~aoo meio mais empregado pelas pessoalidades do mundo espiritual, quando busam omuniar-se omos seres materiais.Os antigos areditavam que as almas podiam entrar nos animais ou mesmo nos objetos inanimados.Essa identi�a�~ao om os animais ulminou na id�eia de lobisomens. Um indiv��duo podia ser um919



idad~ao da lei durante o dia, mas, quando adormeia, a sua alma podia entrar em um lobo ou outroanimal e perambular em depreda�~oes noturnas.Os homens primitivos ahavam que a alma estivesse assoiada �a respira�~ao, e que por meio destaas suas qualidades podiam ser omuniadas ou transferidas. O valente hefe sopraria sobre a rian�are�em-nasida, om isso ministrando-lhe a oragem. Entre os primeiros rist~aos, a erimônia deonferir o Esp��rito Santo era aompanhada de sopros nos andidatos. Disse o salmista: \Pela palavrado Senhor, os �eus foram feitos e todas as Suas hostes, por meio do sopro da Sua boa". �E antigo oostume de um �lho primogênito tentar aptar o �ultimo sopro do seu pai �a morte.A sombra, mais tarde, veio a ser temida, e revereniada, do mesmo modo que a respira�~ao. Oreexo de si pr�oprio na �agua, tamb�em, algumas vezes, foi visto omo evidênia do duplo eu; e osespelhos enarados om um respeito superstiioso. E, mesmo hoje, muitas pessoas ivilizadas viramos espelhos ontra a parede, em aso de morte. Algumas tribos retr�ogradas ainda areditam que asfotos, desenhos, modelos, ou imagens, retiram toda ou parte da alma do orpo; por isso, tais oisas�am proibidas.Ahava-se geralmente que a alma fosse identi�ada om a respira�~ao; mas, tamb�em, v�arios povosa loalizaram na abe�a, abelo, ora�~ao, f��gado, sangue e gordura. O \grito que saiu do sanguede Abel, no h~ao", exprime a ren�a, de outrora, na presen�a do fantasma no sangue. Os semitasensinavam que a alma residia na gordura do orpo e, entre muitos deles, omer gordura animal eraum tabu. Um modo de apturar a alma do inimigo seria a�ar a sua abe�a, omo o foi retirar oesalpe. Em tempos reentes, os olhos têm sido enarados omo sendo janelas da alma.Aqueles que sustentavam a doutrina de três ou quatro almas areditavam que a perda de uma almasigni�ava desonforto, de duas, a doen�a, e de três, a morte. Uma alma vivia na respira�~ao, outra,na abe�a, a tereira, nos abelos, e a quarta, no ora�~ao. Os doentes reebiam o onselho de passearao ar livre, na esperan�a de reapturar as suas almas desgarradas. Os maiores dos urandeiros deviamtroar a alma adoentada de uma pessoa enferma por uma nova, o que era um \novo nasimento".Os �lhos de Badonan desenvolveram a ren�a em duas almas: a respira�~ao e a sombra. Asprimeiras ra�as noditas onsideravam que o homem onsistia de duas pessoas: alma e orpo. Essa�loso�a da existênia humana, mais tarde, reetiu-se no ponto de vista grego. E os pr�oprios gregosmesmo areditavam em três almas: a vegetativa, que residia no estômago; a animal, no ora�~ao; ainteletual, na abe�a. Os esquim�os areditam que o homem tem três partes: orpo, alma e nome.86.6 O Meio Ambiente dos Esp��ritos-fantasmasO homem herdou um meio ambiente natural, adquiriu um ambiente soial e imaginou um ambientefantasma. O estado �e a rea�~ao do homem ao seu meio ambiente natural; o lar, a sua rea�~ao ao seuambiente soial; a igreja, a sua rea�~ao ao seu ambiente-fantasma ilus�orio.Muito edo, na hist�oria da humanidade, as realidades do mundo imagin�ario, dos fantasmas e dosesp��ritos, tornaram-se universalmente areditadas; e tal mundo espiritual re�em-imaginado tornou-seum poder na soiedade primitiva. A vida mental e moral de toda a humanidade foi modi�ada parasempre pelo surgimento desse novo fator no pensamento e nos atos humanos.Dentro dessa premissa maior, na ilus~ao e na ignorânia, o medo do mortal empaotou todas assupersti�~oes e religi~oes subseq�uentes dos povos primitivos. E foi essa a �unia religi~ao do homem at�e a�epoa da revela�~ao, e, hoje, muitas das ra�as do mundo têm apenas tal religi~ao imatura, provenienteapenas da evolu�~ao.Com o avan�o da evolu�~ao, a boa sorte �ou assoiada aos bons esp��ritos, e a m�a sorte, aosesp��ritos maus. O desonforto de uma adapta�~ao for�ada a um ambiente em muta�~ao foi enaradoomo m�a sorte, o desontentamento dos fantasmas esp��ritos. O homem primitivo, aos pouos, fez a920



sua religi~ao evoluir, sa��da do seu impulso inato de adora�~ao e da sua onep�~ao errônea do aaso. Ohomem ivilizado riou esquemas de seguran�a para superar os aonteimentos ao aaso; a iêniamoderna, em lugar de esp��ritos �t��ios e deuses aprihosos, oloa os ompêndios e as estat��stiasapoiando-as em �alulos matem�atios.Cada gera�~ao que passa sorri das supersti�~oes tolas dos seus anestrais, alimentando, ao mesmotempo, as fal�aias de pensamento e adora�~ao que ir~ao ser o motivo dos risos futuros da posteridademais eslareida.Finalmente, por�em, a mente do homem primitivo foi oupada por pensamentos que transenderama todos os seus impulsos biol�ogios inerentes; a�nal, o homem hegou a ponto de fazer evoluir umaarte de viver, baseada em algo mais do que uma resposta a est��mulos materiais. Os prim�ordios deuma pol��tia primitiva de vida �los�o�a estavam surgindo. Um padr~ao sobrenatural de vida estavapara apareer, pois se, quando o fantasma esp��rito est�a em f�uria, ele traz a m�a sorte, e quando noprazer, ele traz a boa sorte, ent~ao, a onduta humana deve ser regulada onsiderando isso. O oneitodo erto e do errado havia, a�nal, evolu��do; e, tudo isso, muito antes da �epoa de qualquer revela�~aona Terra.Com o surgimento desses oneitos, foi iniiada a longa e destrutiva luta para apaziguar osesp��ritos, sempre desontentes, e iniiou-se a pris~ao esravizadora ao medo religioso evoluion�ario,que se onstituiu de todos os esfor�os humanos, longos e desperdi�ados, gastos em t�umulos, templos,sarif��ios e saerd�oios. Foi um pre�o terr��vel, e assustador, o que se pagou; mas valeu todo o seuusto, pois, nisso, o homem alan�ou um estado natural de onsiênia do erto e do errado relativos;e, desse modo, a �etia humana havia nasido!86.7 A Fun�~ao da Religi~ao PrimitivaO selvagem sentia a neessidade de seguran�a e, onseq�uentemente, pagava om boa disposi�~ao osseus pesados pre�os, na forma de medo, supersti�~ao, pavor e donativos aos saerdotes; e isso eraa sua pol��tia de magia omo seguro ontra a m�a sorte. A religi~ao primitiva era simplesmente opagamento do prêmio ao seguro ontra os perigos das orestas. O homem ivilizado paga prêmiosmateriais ontra os aidentes da ind�ustria e os risos dos modos modernos de vida.A soiedade moderna est�a retirando o neg�oio dos seguros das m~aos dos saerdotes e da religi~ao,oloando-o sob o ontrole da eonomia. A religi~ao est�a-se oupando, ada vez mais, om a seguran�ada vida al�em da sepultura. Os homens modernos, ao menos aqueles que pensam, n~ao mais pagamdispendiosos prêmios para ontrolar a sorte. A religi~ao, vagarosamente, est�a asendendo a patamares�los�o�os mais elevados, se a sua fun�~ao for omparada �a atua�~ao anterior, de esquema de seguran�aontra a m�a sorte.Contudo tais id�eias antigas, da religi~ao, impediram os homens de tornarem-se fatalistas e deses-peradamente pessimistas; ao menos, eles areditaram que poderiam fazer algo para inueniar odestino. A religi~ao, por meio do medo dos fantasmas, transmitiu aos homens a erteza de que elesdeveriam regular sua onduta, de que havia um mundo supramaterial que mantinha ontrole sobreo destino humano.As ra�as ivilizadas modernas est~ao, agora, deixando de lado esse medo de fantasmas, omoexplia�~ao para a sorte e para as desigualdades t~ao omuns da existênia. A humanidade est�a onse-guindo emanipar-se da servid~ao, deixando de expliar a m�a sorte por meio de esp��ritos fantasmas.Entretanto, ao mesmo tempo em que os homens est~ao desistindo da doutrina errônea de uma ausaespiritual para as viissitudes da vida, eles demonstram uma disposi�~ao surpreendente para aeitarum ensinamento, quase t~ao falaioso, que os onita a atribuir toda a desigualdade humana ao de-sajuste pol��tio, �a injusti�a soial e �a ompeti�~ao industrial. No entanto, uma nova legisla�~ao, uma921



�lantropia resente e uma reorganiza�~ao mais industrial, por melhores que forem, por si pr�oprias,n~ao ir~ao remediar os fatos do nasimento e dos aidentes da vida. Apenas a ompreens~ao dos fatose uma manipula�~ao mais s�abia, dentro das leis da natureza, apaitar~ao o homem a onseguir o queele almeja e evitar o que ele n~ao quer. O onheimento ient���o, que onduz �a a�~ao ient���a, �e o�unio ant��doto ontra os hamados males aidentais.A ind�ustria, a guerra, a esravid~ao e o governo ivil surgiram, em resposta �a evolu�~ao soialdo homem, no seu meio ambiente natural; a religi~ao surgiu, do mesmo modo, omo uma respostasua ao ambiente ilus�orio do mundo imagin�ario dos fantasmas. A religi~ao foi um desenvolvimentoevoluion�ario de automanuten�~ao, e tem funionado n~ao obstante haver sido originalmente errôneaem oneito, e totalmente il�ogia.Por interm�edio da for�a poderosa e intimidante de um falso medo, a religi~ao primitiva preparou osolo da mente humana para o reebimento de uma for�a espiritual autêntia, de origem sobrenatural:a d�adiva do Ajustador do Pensamento. E os Ajustadores divinos, desde ent~ao, têm trabalhado paratransmutar o temor de Deus em amor a Deus. A evolu�~ao pode ser lenta, mas �e infalivelmente e�az.[Apresentado por um Estrela Vespertino de N�ebadon.
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Cap��tulo 87Os Cultos dos Fantasmas ou EspetrosO CULTO dos fantasmas evoluiu omo uma ompensa�~ao pelos risos da m�a sorte; a sua pr�atiareligiosa primitiva resultou da ansiedade em vista da m�a sorte e do medo desregrado dos mortos.Nenhuma dessas religi~oes primitivas era relaionada ao reonheimento da Deidade, nem �a reverêniaao supra-humano; os seus ritos eram, em sua maioria, negativos e destinados a evitar, expulsar ouoagir os fantasmas. O ulto dos fantasmas nada mais era do que uma seguran�a ontra o desastre;n~ao havia nenhuma rela�~ao om o investimento que �e destinado a busar retornos futuros maiselevados.O homem tem mantido uma luta longa e amarga ontra o ulto dos fantasmas. Nada, na hist�oriahumana, inspira mais piedade do que esse quadro de esravid~ao abjeta do homem ao medo do esp��rito-fantasma. No entanto, foi om o nasimento desse medo que a humanidade iniiou a sua trajet�oriaasendente de evolu�~ao religiosa. A imagina�~ao humana abandonou as margens do eu e n~ao voltariaa lan�ar ânoras nele antes de hegar ao oneito de uma verdadeira Deidade, de um Deus real.87.1 O Medo dos FantasmasA morte era temida, porque signi�ava que um novo fantasma seria liberado do orpo f��sio. Osantigos davam o melhor de si para impedirem a morte e evitarem o problema de ter de lutar omum novo fantasma. E �avam sempre ansiosos para induzi-lo a deixar a ena da morte e embararna sua viagem para a terra dos mortos. O fantasma era mais temido que tudo, durante o supostoper��odo de transi�~ao entre o seu surgimento, na hora da morte, e a sua partida posterior para a terrados fantasmas; que era um oneito vago e primitivo de um falso �eu.Embora o selvagem atribu��sse poderes sobrenaturais aos fantasmas, di�ilmente onebia-os omodotados de uma inteligênia sobrenatural. Muitos truques e estratagemas eram pratiados em umesfor�o de iludi-los e engan�a-los; o homem ivilizado ainda oloa muita f�e na esperan�a de que umamanifesta�~ao externa de piedade, de alguma maneira, engane at�e mesmo a uma Deidade onisiente.Os primitivos temiam a doen�a, porque eles observavam que, muitas vezes, era ela que anuniavaa morte. Se o urandeiro da tribo falhava em urar um indiv��duo aigido, o homem adoentadogeralmente era removido da tenda da fam��lia e levado para uma menor, ou deixado em loal aberto,para morrer a s�os. Uma asa na qual a morte havia oorrido, em geral, era destru��da; se n~ao ofosse, era sempre evitada; e esse medo impedia o homem primitivo de onstruir moradas dur�aveis. Etamb�em atuava ontra o estabeleimento de vilas e idades permanentes.Os selvagens velavam e onversavam a noite inteira quando um membro do l~a morria; eles temiamque pudessem morrer tamb�em, aso dormissem perto de um ad�aver. O ont�agio do ad�aver justi�-ava o medo do morto; e todos os povos, em uma �epoa ou outra, pratiaram minuiosas erimônias923



de puri�a�~ao, destinadas a limpar um indiv��duo depois do ontato om o morto. Os antigos aredi-tavam que se deveria manter um ad�aver sob a luz; o orpo de um morto n~ao devia nuna permaneerno esuro. No s�eulo vinte, velas ainda s~ao queimadas nas âmaras mortu�arias; e os homens aindavelam os seus mortos. O hamado homem ivilizado ainda n~ao eliminou ompletamente, da sua�loso�a de vida, o medo dos orpos mortos.A despeito de todo esse medo, os homens ainda busavam enganar os fantasmas. Se a tendada morte n~ao fosse destru��da, o ad�aver era removido por meio de um burao na parede, nunasaindo pela porta. Tais medidas eram tomadas para onfundir o fantasma, para impedir que ele�asse naquele loal e para assegurar-se de que n~ao voltaria. Aqueles que iam a um funeral tamb�emretornavam dali por um aminho diferente, para que o fantasma n~ao os seguisse. Muitas outrast�atias, omo dar as ostas, eram pratiadas para assegurar que o fantasma n~ao voltasse da ova.Freq�uentemente, troava-se de roupas entre os sexos, para enganar o fantasma. Antes, o h�abito doluto destinava-se a disfar�ar os sobreviventes e, mais tarde, a demonstrar respeito pelos mortos eapaziguar os fantasmas, desse modo.87.2 O Aplaamento dos FantasmasNa religi~ao, o programa de restri�~oes negativas para o apaziguamento dos fantasmas preedeu emmuito ao programa positivo de oa�~ao e s�uplias aos esp��ritos. Os primeiros atos do ulto humanoforam fenômenos de defesa, n~ao de reverênia. O homem moderno onsidera s�abio o seguro ontrao fogo; o selvagem, do mesmo modo, onsiderava s�abio assegurar-se ontra a m�a sorte vinda dosfantasmas. Os esfor�os para assegurar essa prote�~ao onstitu��ram as t�enias e os rituais do ultoaos fantasmas.J�a se pensou que o maior desejo de um fantasma era ser rapidamente enterrado, de modo tal quepudesse ir sem empeilhos para a terra dos mortos. Qualquer erro de exeu�~ao ou omiss~ao, nos atosdos vivos, dentro do ritual de enterrar os fantasmas, ertamente retardava o seu progresso para aterra dos fantasmas. Areditava-se que isso era um desprazer para o fantasma, e supunha-se que umfantasma enfureido fosse uma fonte de alamidade, infort�unio e infeliidade.O servi�o f�unebre originou-se do esfor�o do homem para induzir a alma-fantasma a partir paraa sua asa futura, e o serm~ao f�unebre foi originalmente destinado a instruir o novo fantasma sobreomo hegar l�a. Era ostume prover o fantasma de roupas e omida para a sua viagem, oloando-seobjetos dentro ou perto da ova. O selvagem areditava serem neess�arios de três dias a um ano para\enterrar o fantasma" - para afast�a-lo da vizinhan�a da sepultura. Os esquim�os ainda rêem que aalma �a om o orpo por três dias.O silênio ou o luto era observado depois de um faleimento, para evitar que o fantasma fosseatra��do de volta para a sua asa. As autotorturas - as feridas - eram uma forma omum de luto.Muitos instrutores avan�ados tentaram aabar om isso, mas n~ao onseguiram. Supunha-se que ojejum e outras formas de auto-sarif��io fossem do agrado dos fantasmas, que obtinham prazer omo desonforto dos vivos, durante o per��odo de transi�~ao em que eles ainda pairavam nas imedia�~oes,antes da sua partida real para a terra dos mortos.Os per��odos longos e freq�uentes de inatividade pelo luto foram um dos grandes obst�aulos aoavan�o da iviliza�~ao. Semanas, e mesmo meses, de ada ano eram literalmente desperdi�ados nesseluto improdutivo e in�util. O fato de que eram ontratadas arpideiras pro�ssionais para as oasi~oesdos funerais india que o luto era um rito, n~ao uma evidênia da tristeza. O homem moderno podeprantear o morto por respeito e luto, mas os antigos faziam-no por medo.Os nomes dos mortos nuna eram pronuniados. De fato, muitas vezes, eram banidos da fala.Esses nomes tornavam-se um tabu e, desse modo, as l��nguas �avam onstantemente empobreidas.924



E isso, �nalmente, produzia uma multiplia�~ao de express~oes orais simb�olias e �gurativas, tais omo\o nome ou o dia que nuna se meniona".Os antigos eram t~ao ansiosos para livrar-se de um fantasma, que lhe ofereiam tudo o que estepoderia haver desejado durante a vida. Os fantasmas queriam esposas e servos, um selvagem de possesesperava que ao menos uma esrava-esposa fosse enterrada viva om ele, por oasi~ao da sua morte.Mais tarde tornou-se ostume uma vi�uva ometer sui��dio na sepultura do seu marido. Quando umarian�a morria a sua m~ae, a tia ou a av�o, era, muitas vezes, estrangulada, para que um fantasmaadulto pudesse aompanhar o fantasma infantil e uidar dele. E aqueles que assim ediam as suasvidas usualmente faziam-no voluntariamente; de fato, se vivessem, violando o ostume, o seu medoda ira do fantasma despojaria a sua vida dos pouos prazeres desfrutados pelo homem primitivo.Era ostumeiro despahar um grande n�umero de s�uditos para aompanhar o hefe morto; esravoseram mortos quando os seus donos morriam, para que pudessem servi-los na terra dos fantasmas. Osind��genas de Born�eu ainda d~ao ao morto um mensageiro por ompanhia; um esravo �e morto omuma lan�a para fazer a viagem dos fantasmas om o seu dono. Areditava-se que o fantasma de umapessoa assassinada deliiava-se de ter o fantasma do seu assassino omo esravo; essa no�~ao motivavaos homens a a�ar abe�as.Supunha-se que os fantasmas gostavam do odor de omida; as oferendas de alimentos em festasf�unebres j�a foram universais. O m�etodo primitivo de dar gra�as era, antes de omer, jogar um pouode omida no fogo, om o prop�osito de apaziguar os esp��ritos, murmurando uma f�ormula m�agia.Supunha-se que os mortos fossem usar os fantasmas das ferramentas e das armas que haviam usadoem vida. E quebrar um desses objetos era omo \mat�a-lo", liberando, assim, o seu fantasma, para quepassasse a servir na terra dos fantasmas. O sarif��io das propriedades tamb�em era feito queimando-as, ou enterrando-as. O desperd��io nos funerais antigos era enorme e, nesses sarif��ios para osmortos, ra�as mais reentes faziam modelos em papel e desenhos substitutos para objetos e pessoasreais. Foi um grande avan�o para a iviliza�~ao, quando a heran�a dos parentes substituiu a queimae o enterro das propriedades. Os ��ndios iroqueses �zeram muitas reformas quanto ao desperd��io nosfunerais. E essa onserva�~ao da propriedade apaitou-os a tornar-se os mais poderosos dos homensvermelhos do norte. Sup~oe-se que o homem moderno n~ao tema os fantasmas, mas o h�abito havendosido forte, muitos dos bens terrenos ainda s~ao onsumidos nos rituais f�unebres e erimônias para osmortos.87.3 O Culto dos AnestraisO progresso do ulto aos fantasmas tornou inevit�avel a adora�~ao dos anestrais, j�a que se tornou oelo de liga�~ao entre os fantasmas omuns e os esp��ritos mais elevados, os quais eram os deuses emevolu�~ao. Os deuses primitivos sendo simplesmente humanos, quando mortos eram glori�ados.A adora�~ao aos anestrais originalmente aonteia mais omo um medo do que omo um ulto e,tais ren�as ontribu��ram de�nitivamente para uma dissemina�~ao ulterior do medo e adora�~ao dosfantasmas. Os devotos dos ultos primitivos dos anestrais-fantasmas temiam at�e mesmo dar umboejo, sob pena de que um fantasma maligno entrasse nos seus orpos nesse momento.O ostume de adotar rian�as existia para assegurar-se de que algu�em �zesse oferendas depois damorte, para a paz e o progresso da alma. Os selvagens onviviam om o medo dos fantasmas dosseus semelhantes e passavam o seu tempo livre planejando o salvo-onduto do seu pr�oprio fantasma,depois da morte.A maioria das tribos institu��a uma festa para todas as almas, ao menos uma vez por ano. Osromanos tinham doze festas de fantasmas por ano, e as erimônias orrespondentes. A metadedos dias do ano era dediada a alguma esp�eie de erimônia assoiada a esses antigos ultos. Um925



imperador romano tentou reformar essas pr�atias, reduzindo o n�umero de dias de festas a 135 porano.O ulto dos fantasmas estava em ont��nua evolu�~ao. �A medida que se visualizava que os fantasmaspassavam de uma fase inompleta para uma fase mais elevada de existênia, o ulto �nalmenteprogrediu at�e a adora�~ao de esp��ritos, e mesmo de deuses. No entanto, independentemente das v�ariasren�as em esp��ritos mais avan�ados, todas as tribos e ra�as no passado areditaram em fantasmas.87.4 Esp��ritos-fantasmas Bons e MausO medo de fantasmas foi a nasente de todas as religi~oes do mundo; e, durante eras, muitas tribossempre se agarraram �a velha ren�a em alguma esp�eie de fantasmas. Ensinavam que o homem tinhaboa sorte, quando o fantasma estava satisfeito e, m�a sorte, quando ele estava irado.�A medida que o ulto do temor do fantasma se expandia, veio o reonheimento de tipos maiselevados de esp��ritos, ou seja, de esp��ritos n~ao identi��aveis nitidamente om qualquer indiv��duohumano. Eles eram os fantasmas graduados ou glori�ados, que haviam progredido al�em do dom��nioda terra dos fantasmas para os Reinos mais elevados de terras espirituais.A no�~ao da existênia de duas esp�eies de esp��ritos-fantasmas fez um progresso lento, mas erto,em todo o mundo. Esse novo espiritismo dual n~ao foi disseminado de uma tribo para outra; brotouindependentemente em todas as partes do mundo. Ao inueniar a mente evoluion�aria em expans~ao,o poder de uma id�eia n~ao repousa na sua realidade ou razoabilidade, mas antes na intensidade e nauniversalidade da sua aplia�~ao pronta e simples.Um pouo mais tarde, a imagina�~ao do homem visualizou o oneito dos agentes sobrenaturaisbons e maus; alguns fantasmas nuna evolu��ram at�e o n��vel dos esp��ritos bons. O mono-espiritismoiniial do medo dos fantasmas foi gradualmente evoluindo para um espiritismo dual, um oneito novodo ontrole invis��vel dos assuntos terrenos. Finalmente, a boa sorte e a m�a sorte foram retratadasomo tendo os seus respetivos ontroladores. E, entre as duas lasses, areditava-se que o grupo quetrazia a m�a sorte era o mais ativo e numeroso.Quando �nalmente amadureeu, a doutrina dos bons e maus esp��ritos tornou-se a mais amplamentedisseminada e persistente de todas as ren�as religiosas. Esse dualismo representou um grande avan�oreligioso-�los�o�o, porque apaitou o homem a expliar a boa e a m�a sorte e, ao mesmo tempo, aareditar em seres supramortais que, at�e erto ponto, tinham um omportamento onsistente. Podia-se ontar om os esp��ritos omo sendo bons e maus; e n~ao se pensava que eram seres ompletamentetemperamentais, omo os fantasmas iniiais do mono-espiritismo, da onep�~ao das religi~oes maisprimitivas. O homem, en�m, foi apaz de oneber for�as supramortais de omportamento oerente;e isso foi, na verdade, uma das desobertas mais importantes em toda a hist�oria da evolu�~ao dareligi~ao e expans~ao da �loso�a humana.A religi~ao evoluion�aria, entretanto, pagou um pre�o terr��vel pelo oneito do espiritismo dualista.A �loso�a primitiva do homem era apaz de reoniliar a onstânia espiritual om as viissitudes dasorte temporal, apenas postulando duas esp�eies de esp��ritos, uma, a boa, e outra, a m�a. E, se bemque essa ren�a haja apaitado o homem a reoniliar as vari�aveis do aaso om um oneito defor�as imut�aveis supramortais, essa doutrina, desde ent~ao, tornou dif��il, para os religiosos, onebera unidade �osmia. Os deuses da religi~ao evoluion�aria têm enontrado oposi�~ao, em geral, nas for�asdas trevas.A trag�edia de tudo isso repousa no fato de que, quando essas id�eias estavam riando ra��zes namente primitiva do homem, n~ao havia realmente esp��ritos maus ou desarmoniosos em todo o mundo.E tal situa�~ao desafortunada somente se desenvolveu ap�os a rebeli~ao de Calig�astia e perdurou apenasat�e Penteostes. Mesmo no s�eulo vinte, o oneito de bem e mal, omo oordenadas �osmias,926



permanee muito vivo na �loso�a humana; a maioria das religi~oes do mundo ainda traz essa maraultural de nasen�a, de dias long��nquos, de quando emergiram os ultos dos fantasmas.87.5 O Avan�o do Culto dos FantasmasO homem primitivo imaginava os esp��ritos e os fantasmas om direitos quase ilimitados, mas semnenhum dever; julgava-se que, para os esp��ritos, era o homem quem possu��a muitos deveres, masnenhum direito. Areditava-se que os esp��ritos tinham um erto desprezo pelos homens, porque estesestavam onstantemente fraassando no desempenho dos seus deveres espirituais. Era ren�a geralda humanidade que os fantasmas obravam um tributo ont��nuo de servi�o omo pre�o pela n~ao-interferênia nos assuntos humanos; e o menor peral�o era atribu��do �as atividades dos fantasmas.Os humanos primitivos eram t~ao temerosos de que pudessem esqueer-se de alguma honra devida aosdeuses, que, depois de haver feito sarif��ios a todos os esp��ritos onheidos, eles repetiam o ulto,dirigindo-o aos \deuses desonheidos", s�o para �arem mais seguros.E ent~ao o simples ulto dos fantasmas foi logo seguido das pr�atias do ulto mais avan�ado erelativamente omplexo dos esp��ritos-fantasmas, onsistindo em servir e adorar os esp��ritos maiselevados, tal omo evolu��ram na imagina�~ao primitiva do homem. Os erimoniais religiosos deviammanter-se no ritmo da evolu�~ao e progresso espiritual. A amplia�~ao do ulto n~ao era sen~ao a arteda autopreserva�~ao, pratiada em rela�~ao �a ren�a em seres sobrenaturais, uma auto-adapta�~ao aoambiente espiritual. As organiza�~oes industriais e militares foram adapta�~oes ao ambiente natural esoial. Assim omo o asamento surgiu para fazer frente �as demandas da bissexualidade, do mesmomodo a organiza�~ao religiosa evoluiu em resposta �a ren�a em for�as e seres espirituais mais elevados.A religi~ao representa o ajustamento do homem �as suas ilus~oes sobre o mist�erio do aaso. O medodos esp��ritos e sua adora�~ao subseq�uente foram adotados omo um seguro ontra a m�a sorte, omouma ap�olie de prosperidade.O selvagem visualiza os esp��ritos bons uidando dos seus pr�oprios assuntos, soliitando pouo dosseres humanos. S~ao os fantasmas e os esp��ritos maus que devem ser apaziguados. Desse modo, ospovos primitivos davam mais aten�~ao aos seus fantasmas mal�evolos do que aos seus esp��ritos benignos.Supunha-se que a prosperidade humana provoasse espeialmente a inveja dos esp��ritos maus, eque os seus m�etodos de retalia�~ao fossem dar uma r�eplia, por interm�edio de um agente humano, pelat�enia do mau olhado. Aquela fase do ulto que prourava evitar os maus esp��ritos preoupava-semuito om as maquina�~oes do mau olhado. E o medo do mau olhado tornou-se quase mundial.As mulheres belas usavam v�eus, para serem protegidas do mau olhado; em onseq�uênia, muitasmulheres que desejavam ser onsideradas belas adotaram essa pr�atia. Em vista desse medo dosesp��ritos maus, raramente permitia-se �as rian�as sa��rem depois que esureesse, e as prees matinaissempre inlu��am o pedido: \livrai-nos do mau olhado".O Cor~ao ont�em um ap��tulo inteiro devotado ao mau olhado e aos feiti�os m�agios, e os judeusareditavam plenamente neles. Todo o ulto f�alio reseu omo uma defesa ontra o mau olhado.Os �org~aos da reprodu�~ao eram onsiderados omo sendo o �unio fetihe que poderia torn�a-lo semefeito. O mau olhado deu origem �as primeiras supersti�~oes sobre maras pr�e-natais nas rian�as,impress~oes maternais, e em erto momento esse ulto hegou a ser quase universal.A inveja �e uma arater��stia humana bem arraigada, e �e por isso que o homem primitivo atribu��a-a aos seus deuses primitivos. Pelo fato de o homem haver enganado os fantasmas, logo ome�ou aenganar os esp��ritos. Ele dizia: \se os esp��ritos s~ao iumentos da nossa beleza e prosperidade, n�osnos des�guraremos e falaremos pouo do nosso suesso". A humildade primitiva n~ao era, portanto,mera depreia�~ao do ego, mas antes uma tentativa de despistar e de enganar os esp��ritos invejosos.O m�etodo adotado para impedir os esp��ritos de tornarem-se iumentos da prosperidade humana927



era lan�ar vitup�erios sobre alguma pessoa ou oisa muito amadas ou de muita sorte. Da�� a origemdo h�abito de se fazer observa�~oes depreiativas sobre si pr�oprio ou sobre a pr�opria fam��lia, evoluindo,�nalmente, para a mod�estia, a reserva e a ortesia na iviliza�~ao. Pelo mesmo motivo, tornou-se modapareer feio. A beleza despertava a inveja dos esp��ritos, e denotava um orgulho humano peaminoso.Os selvagens adotavam nomes desagrad�aveis. Esse aspeto do ulto foi um grande impedimento parao avan�o da arte, e manteve, durante um longo per��odo, o mundo na sombra e na fealdade.Sob o ulto dos esp��ritos, a vida era no m�aximo um jogo, o resultado do ontrole dos esp��ritos.O futuro de algu�em n~ao era resultado de esfor�o, engenhosidade, nem do talento, exeto quandoestes podiam ser utilizados para inueniar os esp��ritos. As erimônias de propiia�~ao aos esp��ritosonstitu��am uma pesada arga, tornando a vida tediosa, pratiamente insuport�avel. Atrav�es dostempos, e de gera�~ao em gera�~ao, as ra�as, umas ap�os as outras, prouraram melhorar essa doutrinado superfantasma, mas nenhuma gera�~ao jamais ousou rejeit�a-la integralmente.A inten�~ao e a vontade dos esp��ritos foram estudadas por interm�edio dos press�agios, or�aulos es��mbolos. E essas mensagens dos esp��ritos foram interpretadas pela adivinha�~ao, profeias, magias,sari�ios e astrologia. Todo o ulto era um esquema destinado a aplaar, satisfazer e omprar osesp��ritos, por interm�edio de subornos disfar�ados.E assim reseu e expandiu-se uma nova �loso�a mundial, que onsistia nos aspetos que seseguem:1. O dever - aquelas oisas que devem ser feitas para manter os esp��ritos em uma disposi�~aofavor�avel, ou, ao menos, neutra.2. O erto - as ondutas e as erimônias orretas destinadas a ganhar dos esp��ritos uma posi�~aoativa no interesse pr�oprio.3. A verdade - o entendimento justo dos esp��ritos e uma atitude orreta para om eles, e, portanto,para om a vida e a morte.N~ao era meramente por uriosidade que os antigos busavam saber o futuro; queriam esquivar-seda m�a sorte. A adivinha�~ao era simplesmente uma tentativa de evitar os problemas. Durante essa�epoa, os sonhos eram enarados omo prof�etios, e tudo fora do ordin�ario era onsiderado omopress�agio. E, ainda hoje, a ren�a em s��mbolos, amuletos e outros remanesentes superstiiosos doulto dos fantasmas de antigamente �e um agelo para as ra�as ivilizadas. O homem �e lento demaispara abandonar aqueles m�etodos pelos quais ele asendeu t~ao gradativa e penosamente na esalaevoluion�aria da vida.87.6 A Coer�~ao e o ExorismoQuando os homens areditavam apenas em fantasmas, o ritual religioso era mais pessoal, menos orga-nizado, mas, para o reonheimento dos esp��ritos mais elevados e para lidar om eles, era neess�ario ouso de \m�etodos espirituais mais elevados". Essa tentativa de melhorar e elaborar a t�enia da pro-piia�~ao espiritual levou diretamente �a ria�~ao de defesas ontra os esp��ritos. Na verdade, o homemsentiu-se desamparado diante das for�as inontrol�aveis que atuam na vida terrena, e o seu sentimentode inferioridade levou-o a tentar enontrar alguma adapta�~ao ompensadora, alguma t�enia paraequilibrar as probabilidades na luta unilateral do homem ontra o osmo.Nos dias iniiais do ulto, os esfor�os do homem para inueniar a a�~ao do fantasma limitavam-se�a propiia�~ao, �as tentativas por meio do suborno, para eliminar a m�a sorte. �A medida que o ultodos fantasmas evoluiu, alan�ando o oneito de bons esp��ritos, bem omo de maus esp��ritos, essaserimônias transformaram-se em tentativas de uma natureza mais positiva, em esfor�os para ganhara boa sorte. A religi~ao do homem n~ao era mais totalmente negativista, nem o homem deixou de ladoos esfor�os para onquistar a boa sorte; um pouo mais tarde, ome�ou a inventar esquemas por meio928



dos quais pudesse ompelir o esp��rito a ooperar om ele. O religioso n~ao permanee mais indefesoperante as demandas inessantes dos esp��ritos fantasmag�orios da sua pr�opria ria�~ao; o selvagemest�a ome�ando a inventar armas para obrigar os esp��ritos �a a�~ao e for�ar sua ajuda.Os primeiros esfor�os de defesa do homem foram dirigidos ontra os fantasmas. �A medida queas idades passaram, os vivos ome�aram a inventar m�etodos de resistir aos mortos. Muitas t�eniasforam desenvolvidas para amedrontar os fantasmas e afast�a-los; e, entre essas, podem ser itadas asque se seguem:1. Cortar a abe�a e atar o orpo �a sepultura.2. Atirar pedras �a asa do morto.3. Castrar ou quebrar as pernas do ad�aver.4. Enterrar o ad�aver sob as pedras; essa �e uma das origens das modernas l�apides sepulrais.5. Cremar; oisa que foi uma inven�~ao mais reente, para impedir as maquina�~oes dos fantasmas.6. Lan�ar o orpo ao mar.7. Expor o orpo para ser omido por animais selvagens.Supunha-se que os fantasmas �assem perturbados e amedrontados om o barulho; gritos, sinos etambores afastavam-nos dos vivos, e tais m�etodos antigos ainda est~ao em voga, hoje, nos \vel�orios"dos mortos. Misturas de odores f�etidos eram utilizadas para banir os esp��ritos indesej�aveis. Imagenshorr��veis dos esp��ritos eram onstru��das para que fugissem depressa, quando ontemplassem a sipr�oprios. Areditava-se que os ~aes podiam detetar a aproxima�~ao de fantasmas, oisa que avisavamom uivos; e que os galos antavam quando estivessem por perto. O uso do galo nos ata-ventos veioperpetuar essa supersti�~ao.A �agua era onsiderada omo a melhor prote�~ao ontra os fantasmas. A �agua benta era superior atodas as outras formas; tamb�em a �agua na qual os saerdotes haviam lavado os seus p�es. Areditava-se que tanto a �agua quanto o fogo onstitu��ssem barreiras intranspon��veis para os fantasmas. Osromanos andavam em torno de um ad�aver, por três vezes, om �agua; no s�eulo vinte, o orpo �easpergido om �agua benta; e lavar as m~aos no emit�erio ainda �e um ritual judeu. O batismo foium aspeto mais reente do rito da �agua; o banho primitivo era uma erimônia religiosa. Apenasreentemente, o banho tornou-se uma pr�atia de higiene.Contudo, o homem n~ao se limitou �a oagir os fantasmas; por meio do ritual religioso e de outraspr�atias, ele logo tentou ompelir o esp��rito �a a�~ao. O exorismo era o emprego de um esp��ritopara ontrolar ou banir outro, e essas t�atias eram tamb�em utilizadas para amedrontar os fantasmase esp��ritos. O oneito do espiritismo-dual, de for�as boas e m�as, ofereeu ao homem uma amplaoportunidade de opor um agente ao outro, pois, se um homem poderoso pode vener outro mais frao,ent~ao, ertamente, um esp��rito forte poderia dominar um fantasma inferior. A maldi�~ao primitivaera uma pr�atia oeritiva destinada a intimidar os esp��ritos menores. Posteriormente, esse ostumeexpandiu-se, levando �a pr�atia de lan�ar maldi�~oes aos inimigos.Durante muito tempo, areditou-se que retomando-se os usos dos ostumes mais antigos, osesp��ritos e os semideuses seriam for�ados a agir segundo os desejos dos homens. O homem mo-derno �e ulpado do mesmo proedimento. V�os falais uns om os outros em uma linguagem otidianaomum, mas, quando orais, v�os reorreis a um estilo mais antigo e de uma outra gera�~ao, o estilohamado de solene.Essa doutrina tamb�em explia muito das regress~oes de rito religioso de fundo sexual, tais omo aprostitui�~ao no templo. E as regress~oes a ostumes primitivos eram onsideradas omo uma prote�~aosegura ontra muitas alamidades. Entre os povos de mentes simples, todas essas manifesta�~oesestavam inteiramente isentas do que o homem moderno hamaria de promisuidade.Em seguida, veio a pr�atia de votos rituais, logo seguida das promessas religiosas e juramentos929



sagrados. A maioria desses juramentos era aompanhada de autotortura e automutila�~ao; e, maistarde, do jejum e ora�~ao. O auto-sarif��io, subseq�uentemente, foi enarado omo sendo uma oer�~aoerta; e isso foi espeialmente verdadeiro na quest~ao da absten�~ao sexual. E, assim, o homemprimitivo desenvolveu muito edo uma austeridade lara e deidida nas suas pr�atias religiosas, umaren�a na e��aia da autotortura e do auto-sarif��io, omo rituais apazes de oagir os esp��ritosrefrat�arios a reagir favoravelmente ante tais sofrimentos e priva�~oes.O homem moderno n~ao mais tenta oagir abertamente os esp��ritos, embora ainda evidenie umadisposi�~ao para barganhar om a Deidade. E ainda jura, bate na madeira, ruza os dedos e pronuniauma frase sem sentido depois de um espirro; pois tudo isso j�a foi uma f�ormula m�agia.87.7 A Natureza dos CultosO tipo de organiza�~ao soial baseado nos ultos sobreviveu, porque ele provia um simbolismo depreserva�~ao e um est��mulo aos sentimentos morais e �as lealdades religiosas. O ulto reseu om astradi�~oes das \fam��lias antigas" e foi perpetuado omo uma institui�~ao estabeleida; todas as fam��liastêm um ulto de alguma esp�eie. Todo ideal inspirador busa atingir algum simbolismo perpetrador- proura alguma t�enia de manifesta�~ao ultural que ir�a assegurar a sobrevivênia e aumentar arealiza�~ao - , e o ulto alan�a esse �m grati�ando e estimulando a emo�~ao.Desde o alvoreer da iviliza�~ao, todo movimento atraente na ultura soial ou no progressoreligioso desenvolveu um ritual, um erimonial simb�olio. Quanto mais inonsiente haja sido oresimento desse ritual, tanto mais fortemente teria atra��do os seus devotos. O ulto preservou osentimento e satisfez �as emo�~oes, mas ele tem sido o maior obst�aulo para a reonstru�~ao soial epara o progresso espiritual.N~ao obstante o ulto haver sempre retardado o progresso soial, �e lament�avel que tantos rentesmodernos nos padr~oes morais e ideais espirituais n~ao tenham nenhum simbolismo adequado - nenhumulto de suporte m�utuo - nada a que possam pertener. Contudo, um ulto religioso n~ao pode serfabriado; ele tem de reser. Os ultos de dois grupos quaisquer n~ao podem ser idêntios, a menosque os seus rituais sejam arbitrariamente padronizados pela autoridade.O ulto rist~ao iniial foi o mais e�az, atraente e duradouro entre todos os rituais jamais one-bidos ou legados, mas muito do seu valor foi destru��do em uma idade ient���a, pela aniquila�~ao demuitos dos seus prin��pios originais subjaentes. O ulto rist~ao tem sido desvitalizado pela perdade muitas das suas id�eias fundamentais.No passado, a verdade reseu rapidamente e expandiu-se livremente, quando o ulto n~ao erael�astio e o simbolismo era expans��vel. A verdade abundante e um ulto ajust�avel favoreerama rapidez da progress~ao soial. Um ulto sem sentido viia a religi~ao, quando tenta suplantar a�loso�a e esravizar a raz~ao; um ulto genu��no rese.A despeito dos inonvenientes e desvantagens, ada nova revela�~ao da verdade tem dado surgi-mento a um novo ulto e, mesmo o pronuniamento novo da religi~ao de Jesus, deve desenvolver umsimbolismo novo e apropriado. O homem moderno deve enontrar algum simbolismo adequado paraas suas id�eias, ideais e lealdades, novos e expandidos. Esse s��mbolo mais elevado deve surgir davida religiosa, da experiênia espiritual. E esse simbolismo mais enalteido, para uma iviliza�~aomais elevada, deve ser pregado sobre o oneito da Paternidade de Deus e deve estar impregnado dopoderoso ideal da irmandade dos homens.Os velhos ultos foram demasiado egoêntrios; o novo ulto deve ser fruto da aplia�~ao do amor. Onovo ulto deve, omo os antigos, dar for�a ao sentimento, satisfazer �a emo�~ao e promover a lealdade,mas deve fazer mais: deve failitar o progresso espiritual, enalteer os signi�ados �osmios, elevaros valores morais, enorajar o desenvolvimento soial e estimular um tipo elevado de vida pessoal930



religiosa. O novo ulto deve estabeleer metas supremas de vida que sejam tanto temporais quantoeternas - soial e espiritualmente.Nenhum ulto pode perdurar e ontribuir para o progresso da iviliza�~ao soial e para a realiza�~aoespiritual individual, a menos que seja baseado na signi�a�~ao biol�ogia, soiol�ogia e religiosa do lar.Um ulto que queira sobreviver deve simbolizar aquilo que �e permanente, em presen�a da mudan�ainessante; deve glori�ar aquilo que uni�a o uir da sempre mutante metamorfose soial. Devereonheer os verdadeiros signi�ados, exaltar as belas rela�~oes e glori�ar os bons valores de nobrezaautêntia.Todavia, a grande di�uldade de enontrar um simbolismo novo e satisfat�orio est�a em que oshomens modernos, enquanto grupo, aderem �a atitude ient���a, evitam a supersti�~ao e abominama ignorânia, ao passo que, enquanto indiv��duos, anseiam pelo mist�erio e veneram o desonheido.Nenhum ulto pode sobreviver, a menos que inorpore algum mist�erio magistral e oulte algo ina-ting��vel, mas digno de ser almejado. Ou seja, o novo simbolismo n~ao deve ser signi�ativo somentepara o grupo, mas deve tamb�em ter signi�ado para o indiv��duo. As formas de qualquer simbolismo�util devem ser aquelas que o indiv��duo possa levar adiante, por iniiativa pr�opria, e das quais elepossa tamb�em desfrutar om os seus semelhantes. Se o novo ulto pudesse apenas ser dinâmio, emvez de est�atio, ele poderia realmente ontribuir om algo de valioso para o progresso da humanidade,tanto temporal quanto espiritualmente.Um ulto, no entanto - um simbolismo de ritos, lemas ou metas - n~ao funionar�a, se for muitoomplexo. �E neess�ario que ele omporte a exigênia da devo�~ao, de resposta �a lealdade. Cada religi~aoe�az desenvolve, infalivelmente, um simbolismo ondigno; e os seus devotos deveriam impedir aristaliza�~ao de ritos em erimônias estereotipadas, entorpeedoras, paralisadoras e sufoantes, queapenas impedem e retardam todo progresso soial, moral e espiritual. Nenhum ulto pode sobreviverse ele retardar o resimento moral e se deixar de fomentar o progresso espiritual. O ulto �e oesqueleto estrutural em torno do qual rese o orpo vivo e dinâmio da experiênia espiritual pessoal- a verdadeira religi~ao.[Apresentado por um Brilhante Estrela Vespertino de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 88Fetihes, Enantos e MagiasO CONCEITO de um esp��rito entrando em um objeto inanimado, um animal ou um ser humano,�e uma ren�a muito antiga e que mereeu muitas honras, tendo prevaleido desde os prim�ordiosda evolu�~ao da religi~ao. A doutrina da possess~ao por um esp��rito �e nada mais nada menos do quefetihismo. O selvagem n~ao adora neessariamente o fetihe; adora e reverenia muito logiamente oesp��rito que reside nesse fetihe.A prin��pio, areditava-se que o esp��rito de um fetihe era o fantasma de um homem morto;posteriormente, supunha-se que esp��ritos mais elevados residiam nos fetihes. E, assim, o ulto dofetihe �nalmente inorporou todas as id�eias primitivas dos fantasmas, almas, esp��ritos e possess~aodemon��aa.88.1 A Cren�a nos FetihesO homem primitivo sempre quis transformar todas as oisas extraordin�arias em fetihes; e, por isso,o aaso deu origem a muitos deles. Um homem est�a doente, algo aontee, e ele �a bom. A mesmaoisa �e verdadeira sobre a reputa�~ao de muitos mediamentos e m�etodos oasionais de tratar a doen�a.Os objetos ligados aos sonhos podiam ser onvertidos em fetihes. Vul~oes, mas n~ao as montanhas,transformaram-se em fetihes; ometas, mas n~ao estrelas. O homem primitivo onsiderava as estrelasadentes e meteoros omo indiativos da hegada na Terra de esp��ritos visitantes espeiais.Os primeiros fetihes foram pedregulhos om maras peuliares, e as \pedras sagradas" têm sido,desde ent~ao, busadas pelo homem; um olar de ontas hegou a ser uma ole�~ao de pedras sagradas,uma bateria de amuletos. Muitas tribos tinham pedras fetihes, mas pouas sobreviveram, omoa Kaaba e a Pedra de Sone. O fogo e a �agua estavam tamb�em entre os fetihes primitivos, e aadora�~ao do fogo, junto om a ren�a na �agua benta, ainda sobrevive.As �arvores fetihes tiveram um desenvolvimento posterior, e, em meio a algumas tribos, a per-sistênia da adora�~ao da natureza levou �a ren�a em amuletos habitados por alguma esp�eie deesp��rito da natureza. Quando as plantas e frutas tornaram-se fetihes, elas transformaram-se emum tabu, omo alimento. A ma�~a esteve entre as primeiras a entrar para essa ategoria; nuna foiomida pelos povos do Levante.Se um animal omia arne humana, ele tornava-se um fetihe. Dessa maneira, o ~ao tornou-seum animal sagrado para os persas. Se o fetihe �e um animal e o fantasma reside permanentementenele, ent~ao o fetihismo pode ter onseq�uênias para a reenarna�~ao. De muitos modos os selvagensinvejavam os animais; mas n~ao se sentiam superiores aos animais e freq�uentemente levavam os nomesdas suas bestas favoritas.Quando os animais tornavam-se fetihes, seguia-se o tabu de omer a arne do animal fetihe. Os933



monos e os s��mios, por ausa da sua semelhan�a om o homem, tornaram-se animais fetihes muitoedo; posteriormente, obras, p�assaros e su��nos foram onsiderados do mesmo modo. A vaa, emuma erta �epoa, foi um fetihe, o leite sendo tabu, enquanto os seus exrementos eram tidos emalta onta. A serpente foi revereniada na Palestina, espeialmente pelos fen��ios, que, junto om osjudeus, onsideravam-na omo sendo porta-voz dos esp��ritos do mal. At�e muitos dos povos modernosareditam nos poderes de enanto dos r�epteis. A serpente foi venerada desde a Ar�abia, passandopela �India, at�e a dan�a da tribo Moqui dos homens vermelhos.Alguns dias da semana foram fetihes. Durante idades, a sexta-feira tem sido enarada omo umdia de m�a sorte e o n�umero treze omo um mau n�umero. Os n�umeros de sorte, o três e o sete,vieram de revela�~oes posteriores; o quatro era o n�umero de sorte do homem primitivo e derivava doreonheimento primitivo dos quatro pontos da b�ussola. Era onsiderado de m�a sorte ontar o gadoou outras posses; os antigos sempre se opuseram a fazer os ensos, a \numerar o povo".O homem primitivo n~ao fez do sexo um fetihe exagerado; a fun�~ao reprodutora reebia apenasuma quantidade limitada de aten�~ao. O selvagem tinha a mente natural, nem obsena, nem lasiva.A saliva era um fetihe poderoso; os demônios poderiam ser retirados se se uspisse em umapessoa. Que um ani~ao ou um superior uspisse em algu�em era o mais alto umprimento. Algumaspartes do orpo humano eram vistas omo fetihes poteniais, partiularmente o abelo e as unhas.As unhas longas dos dedos das m~aos dos hefes tinham um grande valor, e as aparas delas eramum fetihe poderoso. A ren�a nos rânios omo fetihes �e respons�avel, posteriormente, por grandeparte dos a�adores-de-abe�as. O ord~ao umbilial era um fetihe altamente valorizado; mesmohoje, ele �e visto assim na �Afria. O primeiro brinquedo da humanidade foi um ord~ao umbilial quese onservou. Ornado de p�erolas, omo era sempre feito, foi o primeiro olar do homem.Corundas e rian�as aleijadas eram onsideradas omo fetihes; areditava-se que os lun�atioseram toados pela lua. O homem primitivo n~ao podia distinguir entre o gênio e a insanidade;os idiotas ou eram espanados at�e a morte ou revereniados omo pessoalidades fetihes. A histeriaon�rmava ada vez mais a ren�a popular na bruxaria; os epil�etios freq�uentemente foram saerdotese urandeiros. A embriaguez era onsiderada omo uma forma de possess~ao espiritual; quando umselvagem fazia uma farra, oloava uma folha no seu abelo om o prop�osito de retirar de si aresponsabilidade pelos seus atos. Os venenos e os t�oxios tornaram-se fetihes; onsiderava-se queeles fosem ausa de possess~ao.Muitos povos enaravam os gênios omo pessoalidades fetihes, possu��das por um esp��rito s�abio.E esses talentosos humanos logo aprenderam a reorrer �a fraude e trapa�as para servir aos seusinteresses ego��stas. Um homem fetihe era onsiderado omo sendo mais do que humano; era divino,e mesmo infal��vel. E assim �e que os hefes, reis, saerdotes, profetas e dirigentes de igrejas �nalmenteaabaram por desfrutar de um grande poder, exerendo uma autoridade sem limites.88.2 A Evolu�~ao do FetiheSupunha-se haver uma preferênia dos fantasmas por residir em alguns objetos que lhes haviampertenido quando estavam vivos na arne. Essa ren�a explia a e��aia de muitas rel��quias moder-nas. Os antigos sempre revereniavam os ossos dos seus l��deres, e os restos do esqueleto de santose her�ois ainda s~ao onsiderados om um respeito superstiioso por muitas pessoas. Ainda hoje, asperegrina�~oes s~ao feitas aos t�umulos de grandes homens.A ren�a em rel��quias �e uma onseq�uênia do antigo ulto dos fetihes. As rel��quias, nas religi~oesmodernas, representam uma tentativa de raionalizar o fetihe do selvagem e assim elev�a-lo a umlugar de dignidade e respeitabilidade nos sistemas religiosos modernos. �E um ato de paganismoareditar em fetihes e magia, mas, supostamente, nada de errado h�a em aeitar rel��quias e milagres.934



O fogo - a lareira do lar - tornou-se mais ou menos um fetihe, um lugar sagrado. Os santu�arios eos templos a prin��pio eram lugares fetihes, porque os mortos eram enterrados ali. A abana-fetihedos hebreus foi elevada por Mois�es ao n��vel de abrigar um superfetihe, o oneito ent~ao existenteda lei de Deus. Os israelitas, por�em, nuna abandonaram a ren�a peuliar dos ananeus no altarde pedra: \E esta pedra, que eu estabelei omo pilar, ser�a a asa de Deus". Eles areditavamverdadeiramente que o esp��rito do seu Deus residia em tais altares de pedra, que eram fetihes, narealidade.As primeiras imagens foram feitas para preservar a aparênia e a mem�oria dos mortos ilustres;na realidade, eram monumentos. Os ��dolos foram um re�namento do fetihismo. Os primitivosareditavam que uma erimônia de onsagra�~ao onduziria o esp��rito a entrar na imagem; do mesmomodo, quando ertos objetos eram aben�oados, eles se transformariam em amuletos.Mois�es, quando agregou o segundo mandamento ao antigo �odigo moral da Dalam�atia, fez umesfor�o para ontrolar a adora�~ao de fetihes entre os hebreus. Ele indiou uidadosamente que elesn~ao �zessem esp�eie alguma de imagem que pudesse ser onsagrada omo um fetihe. E deixou laro:\N~ao fareis nenhuma imagem gravada ou nenhuma esultura �a semelhan�a de qualquer oisa queest�a no �eu aima, nem na terra abaixo, ou nas �aguas da Terra". Se bem que esse mandamento hajafeito muito para atrasar a arte entre os judeus, ele diminuiu o ulto dos fetihes. Mois�es, ontudo,era s�abio demais para tentar desalojar subitamente os antigos fetihes e, portanto, onsentiu que sedeixassem ertas rel��quias, dentro da lei, no altar h��brido de guerra e de templo religioso, que era aara.As palavras �nalmente tornaram-se fetihes, mais espeialmente aquelas que eram onsideradasomo sendo palavras de Deus; e desse modo os livros sagrados de muitas religi~oes tornaram-se pris~oesfetihistas a enarerar a imagina�~ao espiritual do homem. Os pr�oprios esfor�os de Mois�es ontraos fetihes tornaram-se um fetihe supremo; os seus mandamentos, mais tarde, foram usados paraestulti�ar a arte e retardar o prazer e a adora�~ao do belo.Nos tempos antigos, a palavra fetihe da autoridade era uma doutrina inspiradora de medo, a maisterr��vel de todas as tiranias que esravizam os homens. Um fetihe doutrin�ario onduzir�a o homemmortal a trair a si pr�oprio, aindo nas garras de alguma beatie, fanatismo, supersti�~ao, intolerâniae nas mais atrozes das rueldades b�arbaras. O respeito moderno pela sabedoria e a verdade n~ao �esen~ao uma fuga mais reente �a tendênia elaboradora de fetihes, levada aos n��veis mais altos dopensar e do raioinar. Quanto aos esritos fetihes aumulados, os quais tantos religiosos têm omolivros sagrados, n~ao se aredita apenas que o que est�a no livro seja verdade, mas tamb�em que todaa verdade esteja ontida no livro. Se um desses livros sagrados por aaso fala da Terra omo sendoplana, ent~ao, durante v�arias gera�~oes, homens e mulheres sensatos reusar~ao a aeitar as evidêniaspositivas de que o planeta �e redondo.A pr�atia de abrir um desses livros sagrados e deixar que os olhos aiam sobre uma passagemque, se oloada em pr�atia, pode determinar importantes deis~oes de vida ou projetos, nada mais �edo que um ompleto fetihismo. Fazer um juramento sobre um \livro sagrado", ou jurar por algumobjeto de venera�~ao suprema, �e uma forma re�nada de fetihismo.Todavia, de fato, foi um progresso evoluion�ario real avan�ar do temor fetihista das lasas deunhas do aique selvagem, para a adora�~ao de uma esplêndida ole�~ao de artas, leis, lendas, ale-gorias, mitos, poemas e rônias, que reetem a�nal a detalhada sabedoria moral de muitos s�eulosantes do momento e do evento da sua reuni~ao omo um \livro sagrado".Para transformar-se em fetihes, as palavras tinham de ser onsideradas inspiradas, e a invoa�~aode esritos supostamente de inspira�~ao divina levou diretamente ao estabeleimento da autoridadeda igreja, enquanto a evolu�~ao de formas ivis levou ao desabrohamento da autoridade do estado.
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88.3 O TotemismoO fetihismo impregnou todos os ultos primitivos, desde a ren�a primitiva em pedras sagradas,passando pela idolatria, o anibalismo e o ulto �a natureza, e at�e o totemismo.O totemismo �e uma ombina�~ao de observânias soiais e religiosas. Originalmente, pensou-seque o respeito pelo animal totem de suposta origem biol�ogia assegurava o suprimento de alimento.Totens eram ao mesmo tempo s��mbolos do grupo e do seu deus. Esse deus era o l~a personi�ado.O totemismo foi uma fase de tentativa de soializa�~ao da religi~ao, que, ao ontr�ario, �e pessoal. Ototem �nalmente evoluiu, transformando-se na bandeira, ou no s��mbolo naional dos v�arios povosmodernos.Uma bolsa fetihe, uma bolsa de mediamentos, era uma saola ontendo um sortimento res-peit�avel de artigos impregnados pelos fantasmas, e o urandeiro de outrora nuna permitia que a suabolsa, o s��mbolo do seu poder, toasse o h~ao. Os povos ivilizados no s�eulo vinte uidam para queas suas bandeiras, emblemas da onsiênia naional, do mesmo modo, nuna toquem o h~ao.As ins��gnias dos argos saerdotais e reais foram �nalmente enaradas omo fetihes, e o fetihedo estado supremo passou por muitos est�agios de desenvolvimento, dos l~as para as tribos, de su-seranias a soberanias, de totens a bandeiras. Os reis fetihes têm reinado por \direito divino", eassim muitas outras formas de governo têm prevaleido. Os homens tamb�em �zeram da demoraiaum fetihe, exalta�~ao e adora�~ao das id�eias do homem omum oletivamente hamadas de \opini~aop�ublia". A opini~ao de um homem, quando tomada isoladamente em si mesma, n~ao �e onsideradaomo tendo muito valor, mas, quando muitos homens funionam oletivamente omo uma demora-ia, esse mesmo julgamento ainda que med��ore �e tomado omo sendo o �arbitro da justi�a e o padr~aode retid~ao.88.4 A MagiaO homem ivilizado enfrenta problemas do meio ambiente real mediante a sua iênia; o homemselvagem tentou resolver os problemas reais de um meio-ambiente-fantasma-ilus�orio por meio damagia. A magia era a t�enia de manipula�~ao de um meio determinado ambiente espiritual, ujasmaquina�~oes expliavam onstantemente o inexpli�avel; era a arte de obter a oopera�~ao espiritualvolunt�aria e de for�ar a ajuda espiritual involunt�aria por meio do uso de fetihes ou outros esp��ritosmais poderosos.Os objetivos da magia, feiti�aria e neromania eram duplos:1. Assegurar uma vis~ao sobre o futuro.2. Inueniar favoravelmente o meio ambiente.Os objetivos da iênia s~ao idêntios aos da magia. A humanidade est�a progredindo da magia paraa iênia, n~ao por meio da medita�~ao e do raio��nio, mas por interm�edio de uma experiênia longa,gradual e dolorosa. O homem avan�a gradativamente at�e a verdade, n~ao sem reuos; ome�andopelo erro, progredindo no erro, e �nalmente alan�ando o limiar da verdade. Apenas om o adventodo m�etodo ient���o ele voltou o seu olhar para a frente. Contudo, o homem primitivo tinha deexperimentar ou pereer.A fasina�~ao da supersti�~ao primitiva foi m~ae da uriosidade ient���a posterior. Havia umaemo�~ao dinâmia progressiva - medo mais uriosidade - nessas supersti�~oes primitivas; havia umafor�a motriz progressiva na magia de outrora. Essas supersti�~oes representavam a emergênia dodesejo humano de onheer e ontrolar o meio ambiente planet�ario.A magia ganhou forte dom��nio sobre o selvagem, porque ele n~ao podia ompreender o oneito936



da morte natural. A id�eia posterior de um peado original em muito ajudou a enfraqueer a for�ada magia sobre a ra�a, porque ela expliava a morte natural. Numa erta �epoa, n~ao era de todoinomum que dez pessoas inoentes fossem ondenadas a morrer pela sua suposta responsabilidadepor uma morte natural. Essa �e uma raz~ao pela qual as popula�~oes dos antigos n~ao aumentavam maisdepressa, e isso ainda �e verdadeiro para algumas tribos afrianas. O indiv��duo ausado, em geral,onfessava ulpa, ainda que tivesse de enfrentar a morte.A magia �e natural para um selvagem. Ele rê que um inimigo pode, de fato, ser morto pelapr�atia da feiti�aria, por meio de uma meha do seu abelo ou lasas das suas unhas. A fatalidadedas mordidas de obras era atribu��da �a magia do feitieiro. A di�uldade de ombater a magiavem do fato de que o medo pode matar. Os povos primitivos temiam tanto a magia, que ela defato matava; e tais resultados eram su�ientes para onsubstaniar essa ren�a errônea. No aso defraasso, havia sempre alguma explia�~ao plaus��vel; a ura para a magia imperfeita era mais magiaainda.88.5 Os Amuletos M�agiosPosto que tudo o que se relaionasse ao orpo poderia tornar-se um fetihe, a magia mais primitivatinha a ver om o abelo e om as unhas. O segredo que erava as sere�~oes orporais naseu dotemor de que um inimigo pudesse apossar-se de algo que se derivasse do orpo e empregar aquilonegativamente em uma magia; toda exre�~ao do orpo era, portanto, uidadosamente enterrada.Abstinha-se de uspir em p�ublio, em vista do medo de que a saliva pudesse ser usada na magiadelet�eria; o uspe era sempre oberto. Mesmo as sobras de omida, roupa e ornamentos poderiamtransformar-se em instrumentos para a magia. O selvagem nuna deixava nenhum remanesente dasua refei�~ao �a mesa. E tudo isso era feito mais por medo de que os inimigos pudessem usar tais oisasem ritos de magia, do que por qualquer apreia�~ao do valor higiênio de tais pr�atias.Os amuletos m�agios eram preparados om uma grande variedade de oisas: arne humana, garrasde tigre, dentes de roodilo, sementes de plantas venenosas, veneno de obra e abelo humano. Osossos dos mortos eram muito m�agios. Mesmo o p�o das pegadas podia ser usado na magia. Osantigos eram grandes rentes nos amuletos de amor. O sangue e todas as formas de sere�~oes doorpo seriam apazes de assegurar a inuênia m�agia do amor.As imagens eram onsideradas omo sendo e�azes na magia. Ef��gies eram feitas e, quandotratadas, bem ou mal, areditava-se que os mesmos efeitos rea��am sobre a pessoa real. Quandofaziam ompras, pessoas superstiiosas mastigavam um peda�o de madeira dura om o �to de amaiaro ora�~ao do vendedor.O leite de uma vaa negra era altamente m�agio; e tamb�em os gatos negros. Eram m�agios osetros e as varinhas, e tamb�em tambores, sinos e n�os. Todos os objetos antigos eram amuletosm�agios. As pr�atias de uma iviliza�~ao nova ou mais elevada eram vistas desfavoravelmente, emvista da sua suposta natureza de magia maligna. Durante muito tempo, assim foram onsideradas aesrita, a imprensa, as imagens e os retratos.O homem primitivo areditava que os nomes deviam ser tratados om respeito, espeialmenteos nomes dos deuses. O nome era onsiderado omo uma entidade, uma inuênia distinta dapessoalidade f��sia; era tido na mesma estima que a alma e a sombra. Os nomes eram empenhadospara se obter empr�estimos; um homem n~ao podia usar o seu nome at�e que este fosse redimido omo pagamento de um empr�estimo. Atualmente, assina-se o pr�oprio nome em uma nota de d�ebito. Onome de um indiv��duo logo se tornou importante para a magia. O selvagem tinha dois nomes; onome sendo importante era onsiderado omo sagrado demais para ser usado em oasi~oes ordin�arias,o segundo nome, onseq�uentemente, era o nome de todo-dia - um apelido. Ele nuna dizia o seuverdadeiro nome a estranhos. Qualquer experiênia de natureza inusitada levava-o a mudar de nome;937



algumas vezes, isso era feito em um esfor�o para urar doen�as e dar �m �a m�a sorte. O selvagempodia onseguir um novo nome, omprando-o do hefe tribal; os homens ainda investem em t��tulos ediplomas. Contudo, entre as tribos mais primitivas, tais omo os bosqu��manos da �Afria, os nomesindividuais n~ao existem.88.6 A Pr�atia da MagiaA magia foi pratiada om o uso de varas, rituais, \mediamentos" e enantamentos, e era ostumeiroao pratiante trabalhar despido. Entre os magos primitivos, o n�umero de mulheres era maior do queo de homens. Na magia, a palavra \mediina" signi�a mist�erio, n~ao tratamento. O selvagem nunaurava a si pr�oprio; nuna usava mediamentos a n~ao ser a onselho dos espeialistas em magia. Eos urandeiros vodus do s�eulo vinte s~ao tipiamente omo os magos de outrora.Havia tanto um lado p�ublio quanto um lado privado da magia. Aquela que era exeutada pelosurandeiros, xam~as, ou saerdotes era, supunha-se, para o bem de toda a tribo. As feitieiras, bruxose magos exeriam a magia privada, pessoal e ego��sta, que era empregada omo um m�etodo oeritivopara trazer o mal aos inimigos. O oneito do espiritismo dual, segundo o qual h�a bons e mausesp��ritos, deu origem �as ren�as posteriores na magia brana e na magia negra. Com a evolu�~ao dareligi~ao, a magia passou a ser um termo apliado a opera�~oes espirituais feitas fora do pr�oprio ultoe tamb�em se referia a ren�as mais antigas nos fantasmas.A ombina�~ao de palavras, num ritual de antos e enantamentos, era altamente m�agia. Algunsenantamentos primitivos �nalmente evolu��ram, transformando-se em ora�~oes. Em seguida, a magiaimitativa era pratiada; as ora�~oes eram representadas; as dan�as m�agias nada mais eram do queora�~oes dramatizadas. A pree gradualmente substituiu a magia omo assoiada ao sarif��io.A express~ao gestual, sendo mais antiga do que a fala, era mais santa e m�agia, e reditava-se�a m��mia um forte poder m�agio. Os homens vermelhos freq�uentemente enenavam uma dan�a deb�ufalos, na qual um deles faria o papel de um b�ufalo o qual, ao ser apturado, asseguraria o êxitoda a�ada que viria. As festividades sexuais do Primeiro de Maio eram simplesmente uma magiaimitativa, um apelo sugestivo �as paix~oes sexuais do mundo das plantas. A bonea foi empregadapela primeira vez omo um talism~a m�agio pela esposa est�eril.A magia foi um ramo da �arvore religiosa evoluion�aria que, �nalmente, teve omo fruto uma eraient���a. A ren�a na astrologia levou ao desenvolvimento da astronomia; a ren�a em uma pedra�losofal levou �a mestria om os metais, enquanto a ren�a em n�umeros m�agios fundamentou aiênia da matem�atia.No entanto, um mundo t~ao repleto de enantamentos muito fez para destruir toda a ambi�~ao einiiativa pessoal. Os frutos do trabalho extra ou da diligênia eram vistos omo se fossem m�agios.Se um homem tinha mais gr~aos no seu ampo do que o seu vizinho, ele podia ser levado diante doaique e ausado de haver atra��do esses gr~aos a mais do ampo do vizinho indolente. De fato, nosdias da barb�arie, era perigoso saber muito; havia sempre uma possibilidade de ser exeutado omoum mago negro.Gradualmente, a iênia est�a retirando da vida o elemento de riso. Todavia, se os m�etodosmodernos de edua�~ao falharem, haver�a quase imediatamente uma revers~ao de volta �as ren�asprimitivas na magia. Essas supersti�~oes ainda perambulam pelas mentes de muitos dos hamadospovos ivilizados. Os idiomas ontêm muitas express~oes fossilizadas, palavras que atestam que a ra�adesde muito tempo tem estado imersa na supersti�~ao da magia, tais omo: enfeiti�ado, de m�a-estrela,possess~ao, inspira�~ao, tirar o esp��rito, ingenuidade, êxtase, pasmo e assombrado. E seres humanosinteligentes ainda areditam em boa sorte, mau olhado e astrologia.A magia antiga foi o asulo da iênia moderna, indispens�avel na sua �epoa, no entanto agora938



em nada mais �e �util. E assim os fantasmas da supersti�~ao ignorante agitaram as mentes primitivasdos homens, at�e que os oneitos da iênia pudessem naser. Hoje, Urantia est�a no alvoreer daevolu�~ao inteletual. Metade do mundo est�a tentando avidamente alan�ar a luz da verdade e osfatos das desobertas ient���as, enquanto a outra metade est�a languidamente jogada nos bra�os dasupersti�~ao antiga e de uma magia disfar�ada apenas de um modo tênue.[Apresentado por um Brilhante Estrela Vespertino de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 89Peado, Sarif��io e Expia�~aoO HOMEM primitivo via a si mesmo em onstante d�ebito para om os esp��ritos, e em neessidade dereden�~ao. Segundo o modo omo os selvagens enaravam esse fato, por justi�a os esp��ritos poderiamenviar-lhes mais m�a sorte ainda. Com o passar do tempo, esse oneito desenvolveu-se at�e a doutrinado peado e salva�~ao. A alma era enarada omo tendo vindo ao mundo possuindo uma falta - opeado original. E a alma teria de ser redimida; um bode-expiat�orio deveria ser provideniado. Oa�ador de abe�as, al�em de pratiar o ulto de adora�~ao �a aveira, era apaz de prover um substitutopara a sua pr�opria vida: um homem-expiat�orio.O selvagem foi, logo nos seus prim�ordios, possu��do pela no�~ao de que os esp��ritos têm uma sa-tisfa�~ao suprema om a vis~ao da mis�eria, sofrimento e humilha�~ao humana. No prin��pio, o homemestava preoupado apenas om os peados ometidos, mais tarde, todavia, ele inquietou-se tamb�emom o peado da omiss~ao. E todo um sistema subseq�uente de sarif��ios reseu em torno dessas duasid�eias. Esse novo ritual tinha a ver om a observânia das erimônias de propiia�~ao para o sarif��io.O homem primitivo areditava que algo espeial devia ser feito para onquistar o favoreimento dosdeuses; apenas a iviliza�~ao avan�ada reonhee um Deus oerentemente equilibrado e benevolente.A propiia�~ao era mais um seguro ontra a m�a sorte imediata do que um investimento na bên�~aofutura. E os rituais do livramento, exorismo, oer�~ao e propiia�~ao, todos, ombinam-se uns omos outros.89.1 O TabuA observânia de um tabu foi o esfor�o do homem para evitar a m�a sorte, para livrar-se de ofenderos fantasmas espirituais, evitando v�arias oisas. Os tabus iniialmente foram n~ao-religiosos, mas logoadquiriram a aprova�~ao dos fantasmas ou dos esp��ritos e, quando refor�ados assim, transformaram-senos elaboradores das leis e institui�~oes. O tabu �e a fonte dos padr~oes dos erimoniais e o anestraldo autoontrole primitivo. Foi a mais primitiva forma de regulamenta�~ao soiet�aria e, por um longoper��odo de tempo, a �unia; e ainda se mant�em omo unidade b�asia da estrutura soial reguladora.O respeito que essas proibi�~oes inulavam na mente do selvagem igualava-se exatamente aomedo que ele tinha dos poderes que supunha estar impondo-as. Os tabus iniialmente surgiramem onseq�uênia da experiênia asual om a m�a sorte; mais tarde foram propostos pelos hefes exam~as - homens-fetihes que se pensava serem orientados por um fantasma espiritual, ou mesmopor um deus. O medo da puni�~ao dos esp��ritos era t~ao grande na mente do homem primitivo que,algumas vezes, ele morria de medo quando violava um tabu; e esse epis�odio dram�atio refor�avaenormemente o poder do tabu nas mentes daqueles que sobreviviam.Entre as mais antigas proibi�~oes estavam as restri�~oes quanto �a apropria�~ao de mulheres e outraspropriedades. �A medida que a religi~ao ome�ou a exerer um papel maior na evolu�~ao do tabu, o941



artigo que �ava banido era onsiderado sujo e, subseq�uentemente, profano. Os registros dos hebreusest~ao heios de men�~oes a oisas limpas e sujas, santas e profanas; ontudo as suas ren�as nessasdire�~oes foram sempre muito menos embara�osas e amplas do que as de muitos outros povos.Os sete mandamentos da Dalam�atia e do �Eden, bem omo as dez obriga�~oes dos hebreus eramtabus de�nidos, expressos todos na mesma forma negativa das mais antigas proibi�~oes. Esses �odigosmais novos, entretanto, tiveram uma inuênia verdadeiramente emanipadora, pois tomaram o lugarde milhares de tabus preexistentes. E, mais que isso, tais mandamentos mais reentes de�nitivamenteprometiam algo em reompensa pela obediênia.Os tabus primitivos sobre os alimentos originaram-se do fetihismo e totemismo. Os su��nos eramsagrados para os fen��ios, a vaa para os indianos. O tabu eg��pio sobre a arne de poro foiperpetuado pelas f�es hebraia e islâmia. Uma variante do tabu dos alimentos foi a ren�a de que seuma mulher gr�avida pensasse muito sobre um determinado alimento, a sua rian�a, quando nasesse,seria um eo daquele alimento, o qual seria um tabu para a rian�a.Os m�etodos da alimenta�~ao logo se �zeram um tabu, e assim originaram-se as etiquetas antigas emodernas �a mesa. Os sistemas de astas e n��veis soiais s~ao vest��gios de antigas proibi�~oes. Os tabuseram altamente e�azes para organizar a soiedade, mas eram terrivelmente opressivos; o sistemade proibi�~ao negativa n~ao apenas mantinha regulamenta�~oes �uteis e onstrutivas omo tamb�em ostabus obsoletos, antiquados e in�uteis.N~ao havia, ontudo, uma soiedade ivilizada a restringir o homem primitivo a n~ao ser por essestabus bem difundidos e variados; e o tabu nuna teria perdurado, n~ao fossem as pr�oprias san�~oesdas religi~oes primitivas que os sustentavam. Muitos dos fatores esseniais �a evolu�~ao do homem têmsido altamente dispendiosos, têm ustado vastos tesouros de esfor�os, de sarif��ios e de ren�unias,mas essas realiza�~oes no sentido do autoontrole foram os verdadeiros degraus por meio dos quais ohomem subiu a esada asendente da iviliza�~ao.89.2 O Coneito de PeadoO medo do aaso e o pavor da m�a sorte dirigiram literalmente o homem �a inven�~ao da religi~aoprimitiva omo um suposto seguro ontra as alamidades. Da m�agia e dos fantasmas, a religi~aoevoluiu por meio dos esp��ritos e fetihes, at�e os tabus. Todas as tribos primitivas tinham a sua�arvore de fruta proibida, literalmente a ma�~a, mas �gurativamente onsistia de milhares de ramossobrearregados de todas as esp�eies de tabus. E a �arvore proibida dizia sempre: \Tu n~ao..."�A medida que a mente selvagem evoluiu at�e o ponto em que podia idealizar os bons e os mausesp��ritos, e quando o tabu reebeu a san�~ao solene da religi~ao que evolu��a, o en�ario preparou-se parao apareimento da nova onep�~ao de peado. A id�eia do peado foi universalmente estabeleida nomundo antes que a religi~ao revelada tivesse feito a sua entrada. Apenas por meio do oneito dopeado �e que a morte natural tornou-se l�ogia para a mente primitiva. O peado era a transgress~aodo tabu; e a morte, a penalidade para o peado.O peado era ritual, n~ao raional; um ato, n~ao um pensamento. E todo esse oneito de peado foifomentado pelas tradi�~oes residuais do Dilmun e dos dias do pequeno para��so na Terra. As tradi�~oesde Ad~ao e do Jardim do �Eden tamb�em emprestaram substânia ao sonho de uma erta \idadedourada" havida no alvoreer da ra�a. E tudo isso on�rmou as id�eias expressas posteriormente naren�a de que o homem teve a sua origem em uma ria�~ao espeial, de que ele ome�ou a sua arreirana perfei�~ao, e de que a transgress~ao dos tabus - o peado - levara-o a air na sua situa�~ao dolorosamais reente.A viola�~ao habitual de um tabu tornou-se um v��io; a lei primitiva fez do v��io um rime; areligi~ao o transformou em um peado. Entre as tribos primitivas a viola�~ao de um tabu era uma942



ombina�~ao de rime e peado. A alamidade da omunidade era onsiderada sempre omo umapuni�~ao para o peado tribal. Para aqueles que areditavam que a prosperidade e a retid~ao v~aojuntas, a prosperidade aparente dos perversos ausava tanta preoupa�~ao que foi neess�ario inventaros infernos para punir o violador do tabu; os n�umeros desses lugares de puni�~ao futura têm variadode um a ino.A id�eia da on�ss~ao e do perd~ao surgiu muito edo na religi~ao primitiva. Os homens pediriamo perd~ao em uma reuni~ao p�ublia pela inten�~ao que tinham de ometer na semana vindoura. Aon�ss~ao era meramente um rito de remiss~ao, e tamb�em uma noti�a�~ao p�ublia de viola�~ao, umritual de gritos: \impuro, impuro!" Ent~ao, se seguiam todos os esquemas ritual��stios de puri�a�~ao.Todos os povos antigos pratiavam tais erimônias sem sentido. Muitos ostumes aparentementehigiênios das tribos primitivas haviam vindo, quase sempre, de erimoniais.89.3 Ren�unia e Humilha�~aoA ren�unia veio omo o pr�oximo passo na evolu�~ao religiosa; o jejum era uma pr�atia omum.Logo, a absten�~ao de muitas formas de prazer f��sio se tornou um ostume; e espeialmente os denatureza sexual. O ritual do jejum estava profundamente arraigado em muitas religi~oes antigas e foitransmitido a pratiamente todos os sistemas modernos de pensamento teol�ogio.Na �epoa em que o homem b�arbaro estava exatamente reuperando-se da pr�atia esbanjadora dequeimar e enterrar as posses junto om os mortos, em um momento em que a estrutura eonômiadas ra�as estava ome�ando a tomar forma, essa nova doutrina religiosa da ren�unia surgiu, e dezenasde milhares de almas sineras ome�aram a ortejar a pobreza. A propriedade foi enarada omouma desvantagem espiritual. Tais no�~oes de perigo espiritual da posse material foram alimentadasamplamente na �epoa de Filo e Paulo, e inueniaram maradamente a �loso�a europ�eia desde ent~ao.A pobreza era apenas uma parte do ritual da morti�a�~ao da arne, o que, infelizmente, tornou-seinorporado aos esritos e ensinamentos de muitas religi~oes; e, notadamente, aos do ristianismo. Apenitênia �e a forma negativa desse ritual, muitas vezes tolo, de ren�unia. Mas tudo isso ensinouao selvagem o autoontrole, que funionou omo um avan�o que valeu a pena na evolu�~ao soial. Aren�unia e o autoontrole foram dois dos maiores ganhos soiais da religi~ao evoluion�aria primitiva.O autoontrole deu ao homem uma nova �loso�a de vida; ensinando-lhe a arte de aumentar a fra�~aoque orresponde �a sua etapa de vida, diminuindo o denominador das demandas pessoais, em vez detentar sempre aumentar o numerador da grati�a�~ao ego��sta.Essas antigas id�eias de autodisiplina abrangeram o autoagelo e todos os tipos de torturas f��sias.Os saerdotes do ulto da m~ae enontravam-se espeialmente empenhados no ensino da virtude dosofrimento f��sio, dando o testemunho disso ao submeterem-se �a astra�~ao. Os hebreus, hindus ebudistas eram devotos sineros dessa doutrina de humilha�~ao f��sia.Durante toda a antiguidade os homens busaram, om esses omportamentos de autonega�~ao eren�unia, os r�editos extraordin�arios nos registros dos seus deuses. Era ostumeiro, quando sob al-guma tens~ao emoional, fazer votos de ren�unia e autotortura. Com o tempo esses votos assumirama forma de ontratos om os deuses e, nesse sentido, representaram um verdadeiro progresso evolu-ion�ario, pois se supunha que os deuses �zessem algo de�nido em reompensa a essa autotortura emorti�a�~ao da arne. Os votos eram tanto de nega�~ao quanto de a�rma�~ao positiva. As promessasdessa natureza extrema e prejudiial s~ao, ainda hoje, bastante observadas em meio a ertos gruposda �India.Nada mais do que natural era que o ulto da ren�unia e humilha�~ao devesse dar aten�~ao �a gra-ti�a�~ao sexual. O ulto da ontinênia sexual originou-se omo um ritual entre os soldados, antesde entrarem nas batalhas; em dias posteriores tornou-se a pr�atia dos \santos". Esse ulto tolerava943



o asamento apenas omo um mal menor do que a fornia�~ao. Muitas grandes religi~oes do mundotêm sido inueniadas adversamente por esse ulto antigo, mas nenhuma mais maradamente doque o ristianismo. O ap�ostolo Paulo foi um devoto desse ulto; a sua vis~ao pessoal �e reetida nosensinamentos que vinulou �a teologia rist~a: \�E bom para um homem n~ao toar em uma mulher".\Gostaria que todos os homens fossem omo eu". \Digo, pois, aos que n~ao s~ao asados e aos vi�uvos,ser bom para eles permaneerem omo eu." Paulo sabia muito bem que esses ensinamentos n~aoeram uma parte da boa nova do evangelho de Jesus; e o seu reonheimento disso �e ilustrado poresta delara�~ao sua: \E me permito dizer isso, mas isso n~ao me foi passado omo um mandado oumandamento". E tal ulto levou Paulo a desprezar as mulheres. E o pior de tudo isso �e que a suaopini~ao pessoal vem, h�a muito, inueniando os ensinamentos de uma grande religi~ao mundial. Se osonselhos do fabriante de tendas e professor tivessem sido obedeidos literal e universalmente, ent~aoa ra�a humana teria hegado a um �m s�ubito e ingl�orio. Ademais, o envolvimento de uma religi~aoom esse antigo ulto de ontinênia onduz diretamente a uma guerra ontra o asamento e o lar;ontra as verdadeiras funda�~oes da soiedade e institui�~oes b�asias do progresso humano. E n~ao �ede admirar-se que todas essas ren�as hajam fomentado a forma�~ao de saerd�oios elibat�arios nasv�arias religi~oes de muitos povos.Algum dia o homem deveria aprender omo desfrutar da liberdade sem lien�a, da nutri�~ao semglutonaria e do prazer sem devassid~ao. O autoontrole �e uma pol��tia de regulamenta�~ao do om-portamento humano melhor do que a ren�unia extrema. E Jesus jamais passou aos seus seguidorestais vis~oes pouo razo�aveis.89.4 As Origens do Sarif��ioO sarif��io omo parte das devo�~oes religiosas, tal omo muitos outros rituais de adora�~ao, n~aoteve uma origem simples nem �unia. A tendênia de inlinar-se diante do poder e de prostrar-se emadora�~ao na presen�a do mist�erio est�a prognostiada no servilismo do ~ao diante do seu dono. Umpasso apenas separa o impulso da adora�~ao, do ato do sarif��io. O homem primitivo media o valor doseu sarif��io pela dor que sofria. Quando a id�eia do sarif��io pela primeira vez ligou-se ao erimonialreligioso, nenhuma oferenda ontemplada deixava de produzir a dor. Os primeiros sarif��ios foramatos omo arranar os abelos, ortar a arne, fazer mutila�~oes, arranar os dentes e ortar foraos dedos. �A medida que a iviliza�~ao avan�ou, esses oneitos rudes de sarif��io elevaram-se aon��vel dos rituais de autoabnega�~ao, asetismo, jejum, priva�~ao e, na doutrina rist~a mais reente, desanti�a�~ao por meio do pesar, de sofrimento e morti�a�~ao da arne.Muito edo, na evolu�~ao da religi~ao, existiram duas onep�~oes de sarif��io: a id�eia do sarif��io-d�adiva, que onotava uma atitude de agradeimento, e o sarif��io-d�ebito, que abrangia a id�eia dereden�~ao. Mais tarde a no�~ao da substitui�~ao foi desenvolvida.Mais adiante o homem onebeu que o seu sarif��io, de qualquer natureza que fosse, poderiafunionar omo um portador de mensagem aos deuses; poderia ser omo um doe perfume para asnarinas da deidade. Isso trouxe o inenso e outros aspetos est�etios aos rituais de sarif��io quese desenvolveram omo festejos de sarif��ios, ada vez mais elaborados e ornados om o passar dotempo.�A medida que a religi~ao evoluiu, os ritos do sarif��io de onilia�~ao e propiia�~ao substitu��ram osm�etodos mais antigos de preven�~ao, aplaamento e exorismo.A id�eia iniial do sarif��io era a de um imposto de neutralidade, arreadado pelos esp��ritos an-estrais; apenas mais tarde a id�eia da expia�~ao veio a desenvolver-se. �A medida que o homemdistaniou-se da no�~ao da origem evoluion�aria da ra�a e, �a medida que as tradi�~oes da �epoa doPr��nipe Planet�ario e da permanênia de Ad~ao foram �ltrando-se om o passar do tempo, o oneitode peado e do peado original foram tornando-se difundidos, de modo que o sarif��io por peados944



aidentais e pessoais evoluiu at�e a doutrina do sarif��io pela expia�~ao do peado raial. A expia�~aopelo sarif��io era um dispositivo de seguran�a que abrangia at�e mesmo os ressentimentos e o i�umede um deus desonheido.Rodeado de tantos esp��ritos sens��veis e deuses �avidos, o homem primitivo enfrentava uma tal hostede deidades redoras que requeria todos os saerdotes, rituais e sarif��ios durante uma vida inteira,para isent�a-lo de d�ebitos espirituais. A doutrina do peado original, ou ulpa da ra�a, fazia om quetodas as pessoas ome�assem j�a om um s�erio d�ebito para om os poderes espirituais.Presentes e subornos s~ao dados aos homens; mas quando se os oferee aos deuses, eles s~ao desritosomo sendo dediados, tornados sagrados ou ent~ao hamados de sarif��ios. A ren�unia era a formanegativa de propiia�~ao; o sarif��io tornou-se a forma positiva. O ato de propiia�~ao inlu��a louva�~ao,glori�a�~ao, adula�~ao e at�e mesmo entretenimento. E s~ao os remanesentes das pr�atias positivas dovelho ulto de propiia�~ao que onstituem as formas modernas de adora�~ao divina. As formas atuaisde adora�~ao s~ao simplesmente a ritualiza�~ao dessas antigas t�enias de sarif��ios de propiia�~aopositiva.O sarif��io dos animais signi�ava muito mais para o homem primitivo do que poderia jamaissigni�ar para as ra�as modernas. Esses b�arbaros onsideravam os animais omo parentes verdadeirose pr�oximos seus. Com o passar do tempo, o homem tornou-se astuto nos seus sarif��ios, parandode ofereer os seus animais de trabalho. A prin��pio sari�ava o melhor de tudo, inluindo os seusanimais domestiados.N~ao foi uma jatânia sem fundamento, que erto dirigente eg��pio teve ao delarar que tinhasari�ado 113 433 esravos, 493 386 abe�as de gado, 88 baros, 2 756 imagens de ouro, 331 702jarras de mel e �oleo, 228 380 jarras de vinho, 680 714 gansos, 6 744 428 p~aes e 5 740 352 saos demoedas. E para fazer isso ele teve de arreadar at�e os impostos sofridos dos seus s�uditos submetidosa um trabalho exaustivo.A mera neessidade �nalmente levou os semi-selvagens a omerem parte material dos seus sa-rif��ios; os deuses havendo desfrutado j�a da alma deles. E esse ostume enontrou a sua justi�a�~aosob o pretexto do antigo banquete sagrado, um servi�o de omunh~ao de aordo om os usos modernos.89.5 Sarif��ios e CanibalismoAs id�eias modernas do anibalismo primitivo s~ao inteiramente errôneas; ele era uma parte dos os-tumes da soiedade primitiva. Do mesmo modo que o anibalismo �e tradiionalmente horr��vel paraa iviliza�~ao moderna, era parte da estrutura soial e religiosa da soiedade primitiva. Os interessesgrupais ditavam a pr�atia do anibalismo. Ele naseu instigado pela neessidade e perdurou devido�a esravid~ao, supersti�~ao e ignorânia. Era um ostume soial, eonômio, religioso e militar.Sendo anibal, o homem primitivo gostava da arne humana e, pois, a ofereia omo um presentealiment��io aos seus esp��ritos e deuses primitivos. J�a que os esp��ritos fantasmas eram apenas homensmodi�ados, e posto que a omida era a maior neessidade humana, ent~ao o alimento deveria tamb�emser a maior neessidade de um esp��rito.O anibalismo hegou a ser quase universal entre as ra�as em evolu�~ao. Todos os sangiques eramanibais, mas originalmente os andonitas n~ao o eram, nem os noditas, nem os adamitas; nem osanditas o foram at�e o momento em que se misturaram bastante om as ra�as evoluion�arias.O gosto pela arne humana aumenta. Tendo ome�ado por meio da fome; por amizade, vingan�aou ritual religioso, omer a arne humana transforma-se no anibalismo habitual. O anibalismosurgiu por ausa da esassez de alimento, embora esta haja sido, pouas vezes, a raz~ao fundamental.Os esquim�os e os andonitas primitivos, entretanto, raramente eram anibais, exeto em �epoas defome. Os homens vermelhos, espeialmente na Am�eria Central, eram anibais. Chegou a ser uma945



pr�atia generalizada que as m~aes primitivas matassem e omessem os seus pr�oprios �lhos, para renovaras energias perdidas na onep�~ao, e em Queensland o primeiro �lho ainda �e assim freq�uentementemorto e devorado. Em tempos reentes o anibalismo tem sido deliberadamente adotado por muitastribos afrianas omo uma medida de guerra, uma esp�eie de atroidade om a qual aterrorizar osvizinhos.Um erto anibalismo resultou da degenera�~ao de algumas linhagens superiores; mas prevaleeu,sobretudo, em meio �as ra�as evoluion�arias. Comer a arne humana ome�ou em uma �epoa em queos homens experimentaram emo�~oes intensas e amargas a respeito dos seus inimigos, e tornou-se umaparte de uma erimônia solene de vingan�a; areditava-se que o fantasma de um inimigo poderia,desse modo, ser destru��do ou fundido om aquele de quem omia. Foi uma ren�a bem difundida ade que os feitieiros alan�avam os seus poderes omendo arne humana.Alguns grupos de anibais onsumiam apenas os da sua pr�opria tribo, omo uma esp�eie deendogamia pseudo-espiritual que se supunha aentuar a solidariedade tribal. Mas tamb�em omiamos inimigos omo vingan�a e embalados pela id�eia de apropriar-se da sua for�a. Era onsiderada umahonra para a alma de um amigo ou ompanheiro tribal que o seu orpo fosse omido e, ao mesmotempo, devorar o inimigo nada mais era do que uma puni�~ao para om ele. A mente selvagem n~aotinha pretens~oes de ser oerente.Entre algumas tribos os pais idosos busavam ser omidos pelos seus �lhos; entre outras eraostumeiro evitar omer parentes pr�oximos, os seus orpos sendo vendidos ou troados pelos deestranhos. Havia um om�erio onsider�avel de mulheres e rian�as que haviam sido engordadas paraserem abatidas. Quando a doen�a ou a guerra deixava de exerer o ontrole da popula�~ao, o exessoera omido sem erimônias.O anibalismo tem desapareido gradualmente por ausa das seguintes inuênias:1. �As vezes, assumir responsabilidade oletiva por inigir-se a pena de morte a um ompanheirode tribo tornava-se uma erimônia omunit�aria. A ulpa pelo sangue derramado deixa de ser umrime quando todos �am envolvidos nessa ulpa, quando se torna um ato da soiedade. As �ultimasmanifesta�~oes de anibalismo na �Asia foram as de omer riminosos exeutados.2. Tornou-se muito edo um ritual religioso, mas o resimento do medo do fantasma nem semprefunionou para reduzir o anibalismo.3. Finalmente progrediu a um ponto em que apenas ertas partes ou �org~aos do orpo eramomidos; e tais partes, supostamente, ontinham a alma ou por�~oes do esp��rito. Beber o sanguetornou-se omum; e era ostumeiro misturar as partes \omest��veis" do orpo aos rem�edios.4. Tornou-se irunsrito aos homens; as mulheres eram proibidas de omer a arne humana.5. Em seguida �ou irunsrito aos hefes, saerdotes e xam~as.6. Ent~ao, tornou-se um tabu entre as tribos superiores. O tabu do anibalismo originou-se naDalam�atia e gradualmente disseminou-se pelo mundo. Os noditas enorajavam a rema�~ao omoum meio de ombater o anibalismo, j�a que ent~ao era uma pr�atia omum desenterrar os orpos eomê-los.7. O sarif��io humano fez soar o dobrado de morte do anibalismo. A arne humana, havendo-setornado omida para os homens superiores, os hefes, �ou �nalmente reservada aos esp��ritos aindamais superiores; e assim a oferta de sarif��ios humanos efetivamente pôs um �m ao anibalismo,exeto entre as tribos inferiores. Quando o sarif��io humano �ou plenamente estabeleido, o a-nibalismo tornou-se um tabu; a arne humana era alimento apenas para os deuses; o homem podiaomer apenas uma pequena por�~ao erimonial, omo um saramento.Finalmente generalizou-se o uso de substitutos animais nos sarif��ios e, mesmo nas tribos maisatrasadas, omiam-se ~aes, o que reduziu grandemente o anibalismo. O ~ao, o primeiro animal946



domestiado, era tido em grande estima, tanto omo amigo, quanto omo omida.89.6 A Evolu�~ao do Sarif��io HumanoO sarif��io humano foi um resultado indireto do anibalismo, bem omo a sua ura. O fato de proverompanhia espiritual para ir ao mundo do esp��rito levou tamb�em �a diminui�~ao do anibalismo, poisnuna foi ostume omer os orpos dos sarif��ios de morte. Nenhuma ra�a esteve totalmente livre dapr�atia do sarif��io humano de alguma forma e em algum momento, embora os andonitas, noditase adamitas tivessem sido os menos viiados no anibalismo.O sarif��io humano tem sido virtualmente universal; ele perdurou nos ostumes religiosos doshineses, hindus, eg��pios, hebreus, mesopotâmios, gregos, romanos e muitos outros povos e mesmoat�e tempos reentes, entre as tribos afrianas e australianas atrasadas. Os ��ndios amerianos maisreentes tiveram uma iviliza�~ao que emergiu do anibalismo, sendo, portanto, repleta de sarif��ioshumanos, espeialmente na Am�eria Central e Am�eria do Sul. Os aldeus estavam entre os primeirosa abandonar o sarif��io humano nas oasi~oes omuns, substituindo-o pelo sarif��io de animais.Cera de dois mil anos atr�as um imperador japonês de bom ora�~ao introduziu imagens de argilapara oupar o lugar dos humanos sari�ados, mas foi h�a menos de mil anos que esses sarif��iosterminaram no norte da Europa. Entre algumas tribos retr�ogradas, o sarif��io humano �e aindaefetuado por volunt�arios, em uma esp�eie de sui��dio ritual religioso. Um xam~a erta vez ordenouo sarif��io de um velho homem muito respeitado de uma erta tribo. O povo revoltou-se; e todosreusaram-se a obedeê-lo. Ent~ao o velho homem fez om que o seu pr�oprio �lho o matasse; osantigos realmente areditavam nesse ostume.N~ao existe registro de uma experiênia mais tr�agia e pat�etia, e que ilustra as dolorosas ontendasentre os ostumes religiosos antigos e honrados e as exigênias ontr�arias da iviliza�~ao em avan�o,do que a narrativa hebraia de Jeft�e e sua �unia �lha. Como era um ostume omum, esse homembem-intenionado fez um voto tolo, tendo barganhado om o \deus das batalhas", onordando empagar um erto pre�o pela vit�oria sobre os seus inimigos. E esse pre�o era sari�ar a primeira pessoaque sa��sse da sua asa para enontr�a-lo quando voltasse ao seu lar. Jeft�e pensou que um dos seuson��aveis esravos estaria �a m~ao para saud�a-lo, mas aonteeu que a sua �unia �lha saiu para dar-lheas boas-vindas ao lar. E assim, mesmo em uma data reente e em meio a um povo supostamenteivilizado, essa bela jovem, depois de dois meses lamentado o seu destino, foi de fato ofereida omoum sarif��io humano, pelo seu pai, e om a aprova�~ao dos seus ompanheiros de tribo. E tudo issofoi feito enfrentando as rigorosas ordens de Mois�es ontra a oferenda de sarif��io humano. Homens emulheres, todavia, obstinam-se no v��io de fazer votos tolos e desneess�arios; e os homens de outroratinham essas promessas omo altamente sagradas.Nos tempos antigos, quando a onstru�~ao de um novo pr�edio de alguma importânia era iniiada,era ostume matar um ser humano omo um \sarif��io �a funda�~ao". Isso provia para que um esp��ritofantasma vigiasse e protegesse a estrutura. Quando os hineses se preparavam para fundir um sino,o ostume deretava o sarif��io de uma jovem, ao menos, om o prop�osito de melhorar o tom dosino; a mo�a esolhida era jogada viva no metal derretido.Muitos grupos h�a muito mantinham a pr�atia de inorporar esravos vivos a paredes importan-tes. Em tempos mais reentes as tribos do norte da Europa passaram a usar a sombra de algu�emque passava, nesse ostume de inorporar pessoas vivas nas paredes de novos pr�edios. Os hinesesenterravam em uma parede aqueles trabalhadores que morriam enquanto a onstru��am.Ao onstruir as paredes de Jeri�o, um pequeno rei da Palestina \lan�ou a funda�~ao sobre Abiram,o seu primogênito, e fez os port~oes sobre o seu �lho mais jovem, Segub". Naquela data reente, n~aoapenas esse pai pôs dois dos seus �lhos vivos nos buraos da funda�~ao dos port~oes da idade, masesse ato �e tamb�em registrado omo estando \de aordo om a palavra do Senhor". Mois�es havia947



proibido tais sarif��ios nas funda�~oes; os israelitas, ontudo, voltaram a eles pouo depois da suamorte. A erimônia do s�eulo vinte, de depositar berloques e presentes na pedra fundamental de umnovo edif��io, �e uma reminisênia dos sarif��ios primitivos das funda�~oes.Durante um longo tempo foi ostume de muitos povos dediar os primeiros frutos aos esp��ritos. Eessas observânias, atualmente mais ou menos simb�olias, s~ao todas reminisênias das erimôniasprimitivas que envolviam o sarif��io humano. A id�eia de ofereer o primogênito em sarif��io erabem difundida entre os antigos, espeialmente entre os fen��ios, que foram os �ultimos a abandon�a-la.Usava-se dizer durante o sarif��io, \a vida pela vida". E, agora, v�os dizeis quando da morte, \do p�oao p�o".O espet�aulo de Abra~ao oagido a sari�ar o seu �lho Isaa, ainda que hoante para as suseti-bilidades ivilizadas, n~ao era uma id�eia nova nem estranha para os homens daqueles tempos. Haviasido pr�atia omum que os pais, em tempos de grandes press~oes emoionais, sari�assem os seus�lhos primogênitos. Muitos povos têm uma tradi�~ao an�aloga �a dessa hist�oria, pois erta vez existiuuma ren�a mundial profunda de que era neess�ario ofertar um sarif��io humano quando qualqueroisa extraordin�aria ou inusitada aonteia.
89.7 As Modi�a�~oes do Sarif��io HumanoMois�es tentou dar um �m aos sarif��ios humanos inaugurando omo substituto o sistema de resgate.Ele estabeleeu um programa sistem�atio que permitia ao seu povo esapar dos piores resultadosdos seus votos imprudentes e tolos. Terras, propriedades e �lhos podiam ser redimidos segundoas esp�ortulas estabeleidas, pag�aveis aos saerdotes. Os grupos que deixaram de sari�ar os seusprimogênitos logo estavam em grandes vantagens sobre os vizinhos menos avan�ados, que ontinu-avam om esses atos de atroidade. Muitas dessas tribos atrasadas foram n~ao apenas grandementeenfraqueidas pela perda de �lhos, omo tamb�em a suess~ao da lideran�a era freq�uentemente inter-rompida.Uma onseq�uênia do sarif��io de �lhos, que j�a passava, foi o ostume de lambuzar as ombreirasdas portas da asa om sangue para proteger os primogênitos. Isto era freq�uentemente feito em umadas festas sagradas do ano, e essa erimônia existiu na maior parte do mundo, do M�exio ao Egito.Mesmo depois que a maioria dos grupos havia essado a matan�a ritual de �lhos, era ostumeabandonar um infante na selva ou em um pequeno baro na �agua. Se a rian�a sobrevivesse, julgava-se que os deuses haviam intervindo para preserv�a-la, omo nas tradi�~oes de Sargon, Mois�es, Ciroe Rômulo. Ent~ao veio a pr�atia de dediar os �lhos primogênitos, onsiderando-os sagrados ousari��aveis, permitindo-lhes reser e depois os exilando em vez de sari��a-los; essa foi a origemda oloniza�~ao. Os romanos aderiram a esse ostume no seu esquema de oloniza�~ao.Muitas das liga�~oes exêntrias, de libertinagem sexual ombinada �a adora�~ao primitiva, tiveram asua origem no sarif��io humano. Nos tempos de outrora, se uma mulher deparava-se om a�adoresde abe�as, ela podia salvar a sua vida rendendo-se sexualmente. Posteriormente, uma donzela,onsagrada aos deuses em sarif��io, poderia esolher salvar a sua vida dediando o seu orpo �avida no servi�o do sexo sagrado nos templos; desse modo ela podia ganhar o dinheiro neess�ario�a sua reden�~ao. Os antigos onsideravam omo sendo altamente elevado ter rela�~oes sexuais omuma mulher engajada assim em resgatar a sua vida. A rela�~ao om tais donzelas sagradas era umaerimônia religiosa e, al�em do que, todo esse ritual proporionava uma desulpa aeit�avel para agrati�a�~ao sexual omum. Essa era uma esp�eie sutil de enganar a si pr�oprio, que tanto as donzelasquanto os seus onsortes deliiavam-se de pratiar entre si. Os ostumes est~ao sempre atrasados emrela�~ao aos progressos evoluion�arios da iviliza�~ao, e, assim sendo, sanionam as pr�atias sexuaismais primitivas e selvagens das ra�as em evolu�~ao.948



A prostitui�~ao nos templos �nalmente difundiu-se no sul da Europa e na �Asia. O dinheiro ganhopelas prostitutas dos templos era onsiderado sagrado por todos os povos - uma alta d�adiva a serapresentada aos deuses. Mulheres do mais alto n��vel enhiam os merados sexuais dos templos; e,pois, devotavam os seus ganhos a todas as esp�eies de servi�os sagrados e trabalhos de benef��iop�ublio. Muitas das melhores lasses de mulheres oletavam seus dotes por meio do servi�o do sexotempor�ario nos templos, e a maior parte dos homens preferia ter essas mulheres omo esposas.89.8 Reden�~ao e Alian�asA reden�~ao por meio do sarif��io e a prostitui�~ao nos templos, na realidade, foram modi�a�~oes dosarif��io humano. Em seguida veio o simularo do sarif��io das �lhas. Essa erimônia onsistia emuma sangria, om a dedia�~ao de virgindade vital��ia, e foi uma rea�~ao moral �a antiga prostitui�~ao nostemplos. Em tempos mais reentes as virgens dediavam-se ao servi�o de manter os fogos sagradosdos templos.Os homens �nalmente oneberam a id�eia de que ofereer alguma parte do orpo poderia tomar olugar do antigo e ompleto sarif��io humano. A mutila�~ao f��sia era tamb�em onsiderada omo umasubstituta aeit�avel. Cabelos, unhas, sangue e at�e mesmo os dedos de m~aos e p�es eram sari�ados.O rito posterior, mas tamb�em antigo e quase universal, da irunis~ao, foi uma onseq�uênia do ultodo sarif��io parial; aonteia puramente por sarif��io, nenhum pensamento de higiene era ligado aele. Os homens eram irunidados; as mulheres tinham as suas orelhas furadas.Ulteriormente tornou-se ostume atar os dedos em vez de ort�a-los. Raspar a abe�a, ou ortar oabelo tamb�em foi uma forma de devo�~ao religiosa. Fazer eunuos, a prin��pio, foi uma modi�a�~aoda id�eia do sarif��io humano. Furar nariz e l�abios ainda �e oisa pratiada na �Afria, e as tatuagenss~ao uma evolu�~ao art��stia da iatriza�~ao primitiva e rua do orpo.O ostume do sarif��io �nalmente tornou-se assoiado, omo resultado dos ensinamentos emavan�o, �a id�eia da alian�a. A�nal, onebia-se que os deuses estavam entrando em aordos reais omo homem; e isso foi um grande passo na estabiliza�~ao da religi~ao. A lei ou alian�a toma o lugar dasorte, do medo e da supersti�~ao.O homem n~ao poderia sequer sonhar em elebrar ontratos om a Deidade, antes que o seuoneito de Deus tivesse avan�ado at�e o n��vel em que os ontroladores do universo fossem onsideradoson��aveis. E a id�eia primitiva que o homem fazia de Deus era t~ao antropom�or�a que ele tornou-seinapaz de oneber uma Deidade on��avel at�e que tivesse, ele pr�oprio, tornado-se relativamenteon��avel, moral e etiamente.Mas a id�eia de elebrar uma alian�a om os deuses �nalmente passou a existir. O homem evolu-ion�ario �nalmente adquiriu uma dignidade moral tal que o fez atrever-se a barganhar om os seusdeuses. E assim o tr�a�o de oferendas de sarif��ios gradualmente desenvolveu-se, hegando ao jogoda barganha �los�o�a do homem om Deus. E tudo isso representou um novo reurso para fazer oseguro ontra a m�a sorte ou, antes, uma t�enia aperfei�oada para adquirir a prosperidade de modomais de�nido. N~ao deveis nutrir a id�eia errônea de que os sarif��ios primitivos tivessem sido umad�adiva livre e gratuita aos deuses, uma oferenda espontânea de gratid~ao ou agradeimento; n~ao, n~aoeram a express~ao da verdadeira adora�~ao.As formas primitivas de ora�~ao nada mais eram do que barganhas om os esp��ritos, um jogo deargumentos om os deuses. Era uma esp�eie de permuta, na qual pleito e persuas~ao foram substitu��dospor algo mais tang��vel e preioso. O om�erio em desenvolvimento entre as ra�as havia inulado oesp��rito da troa e desenvolvido a ast�uia da permuta; e agora esses aspetos ome�avam a apareernos m�etodos de ultos realizados pelo homem. E, omo alguns homens eram melhores negoiantesque outros, desse modo alguns eram onsiderados melhores rezadores do que outros. A pree de um949



homem justo era tida em alta estima. Um homem justo era aquele que havia pagado todas as suasontas aos esp��ritos, que se tinha desinumbido plenamente de toda obriga�~ao ritual para om osdeuses.A pree primitiva n~ao era adora�~ao; era uma peti�~ao em forma de barganha para onseguir-sesa�ude, riqueza e vida. E, em muitos aspetos, as prees n~ao têm mudado muito om o passar dasidades. Ainda s~ao lidas em livros, reitadas formalmente e esritas para serem oloadas nas rodasou para serem dependuradas nas �arvores, onde o soprar dos ventos ir�a poupar ao homem o trabalhode gastar o pr�oprio alento.89.9 Sarif��ios e SaramentosO sarif��io humano, ao longo do urso da evolu�~ao dos rituais urantianos, tem avan�ado das mani-festa�~oes sangrentas do anibalismo at�e n��veis mais elevados e simb�olios. Os rituais primitivos desarif��ios deram origem �as erimônias posteriores do saramento. Em �epoas mais reentes apenas osaerdote ompartilharia de um pequeno peda�o do sarif��io anibaleso ou de uma gota do sanguehumano, e ent~ao todos omeriam do animal substituto. Essas id�eias primitivas sobre o resgate, re-den�~ao e alian�as têm evolu��do, hegando aos servi�os dos saramentos reentes. E toda essa evolu�~aodo erimonial tem exerido uma inuênia poderosamente soializadora.Durante o ulto da M~ae de Deus, no M�exio e em outros lugares, bolos e vinho foram utilizados�nalmente omo saramentos em lugar da arne e do sangue dos antigos sarif��ios humanos. Oshebreus pratiaram esse ritual durante muito tempo omo parte das suas erimônias de P�asoa; e foiesse erimonial que posteriormente deu origem �a vers~ao rist~a desse tipo de saramento.As antigas fraternidades soiais eram baseadas no rito de se beber sangue; a fraternidade judaiaprimitiva era uma quest~ao de sarif��io de sangue. Paulo ome�ou a onstruir um novo ulto rist~aono \sangue da alian�a eterna". E, onquanto possa ele haver sobrearregado desneessariamente aristandade om ensinamentos sobre sangue e sarif��io, de uma vez por todas, oloou um �m �asdoutrinas da reden�~ao por interm�edio de sarif��ios humanos ou animais. As oness~oes teol�ogiasfeitas por Paulo indiam que mesmo a revela�~ao deve submeter-se ao ontrole gradativo da evolu�~ao.Segundo Paulo, Cristo fez o sarif��io �ultimo, e totalmente su�iente por si; o Juiz divino est�a, agora,e para sempre, plenamente satisfeito.E assim, ap�os longas idades, o ulto do sarif��io evoluiu at�e o ulto do saramento. Assim, ossaramentos das religi~oes modernas s~ao os suessores leg��timos das erimônias primitivas hoantesde sarif��io humano e dos ainda mais primitivos rituais anibalesos. Muitos ainda ontam dependerdo sangue para a salva�~ao, mas isso se tornou, ao menos, �gurativo, simb�olio e m��stio.89.10 O Perd~ao do PeadoO homem da antiguidade apenas alan�ou a onsiênia do favoreimento de Deus por meio dosarif��io. O homem moderno deve desenvolver novas t�enias para alan�ar a autoonsiênia dasalva�~ao. A onsiênia do peado perdura na mente dos mortais, mas os padr~oes dos seus pensa-mentos sobre a salva�~ao desse peado entraram em desuso e tornaram-se antiquados. A realidade daneessidade espiritual subsiste, mas o progresso inteletual destruiu os m�etodos antigos de assegurarpaz e onsolo �a mente e �a alma.O peado deve ser rede�nido omo uma deslealdade deliberada para om a Deidade. E h�a grausde deslealdade: a lealdade parial da indeis~ao; a lealdade dividida do onito; a lealdade moribundada indiferen�a; e a morte da lealdade demonstrada pela devo�~ao a ideais sem Deus.950



O sentido ou o sentimento de ulpa vem da onsiênia de haver-se violado os ostumes; o quen~ao �e neessariamente um peado. N~ao h�a peado verdadeiro quando h�a a ausênia de deslealdadeonsiente �a Deidade.A possibilidade de reonheimento do sentido de ulpa �e um sinal de distin�~ao transendentalpara a humanidade. Ela n~ao mara o homem omo um meio, mas, antes, oloa-o em separado omouma riatura de grandeza potenial e gl�oria sempre-asendente. Um tal sentido de indignidade �e oest��mulo iniial que deveria levar r�apida e seguramente �aquela onquista da f�e que translada a mentemortal aos n��veis magn���os de nobreza moral, disernimento �osmio e viver espiritual; e assimtodos os signi�ados da existênia humana mudam do temporal para o eterno, e todos os valoreselevam-se do humano para o divino.A on�ss~ao do peado �e um rep�udio orajoso �a deslealdade, mas de nenhum modo mitiga asonseq�uênias no espa�o-tempo de tal deslealdade. Mas a on�ss~ao - o reonheimento sinero danatureza do peado - �e essenial ao resimento religioso e ao progresso espiritual.O perd~ao do peado, da parte da Deidade, �e a renova�~ao das rela�~oes de lealdade, a qual vem emseguida �aquele per��odo em que a onsiênia humana teve um lapso nas suas rela�~oes de �delidadepor onseq�uênia da rebeli~ao onsiente. O perd~ao n~ao tem de ser busado, apenas reebido, omoa onsiênia do restabeleimento das rela�~oes de lealdade entre a riatura e o Criador. E todos os�lhos leais de Deus s~ao felizes, amantes do servi�o e sempre progridem na asens~ao ao Para��so.[Apresentado por um Brilhante Estrela Vespertino de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 90O Xamanismo - Os Curandeiros e osSaerdotesA EVOLUC� ~AO das observânias religiosas progrediu do aplaamento, restri�~ao, exorismo, oer�~ao,onilia�~ao e propiia�~ao at�e o sarif��io, expia�~ao e reden�~ao. A t�enia do ritual religioso passoudas formas primitivas de ulto aos fetihes at�e a magia e os milagres; e, �a medida que o ritual setornou mais intrinado, para responder ao oneito ada vez mais omplexo que o homem fazia dosreinos supranaturais, ele �ou inevitavelmente dominado pelos urandeiros, xam~as e saerdotes.Com o progresso dos oneitos do homem primitivo, o mundo espiritual aabou por ser onsideradoomo n~ao sendo sens��vel aos mortais omuns. Apenas os seres exepionais, dentre os humanos,podiam hegar ao ouvido dos deuses; apenas os homens e as mulheres extraordin�arias poderiamser ouvidos pelos esp��ritos. A religi~ao, assim, entra em uma nova fase, um est�agio em que elagradativamente passa �as m~aos dos intermedi�arios; sempre um urandeiro, um xam~a ou um saerdoteinterp~oe-se entre o religioso e o objeto da sua adora�~ao. E, hoje, a maioria dos sistemas de ren�asreligiosas organizadas em Urantia est�a passando por esse n��vel de desenvolvimento evoluion�ario.A religi~ao evoluion�aria nase de um medo simples e todo-poderoso, o medo que surge na mentehumana quando ela se onfronta om o desonheido, o inexpli�avel e o inompreens��vel. A religi~ao�nalmente alan�a a ompreens~ao profundamente simples de um amor todo-poderoso, o amor queinvade a alma humana de um modo irresist��vel, quando ela desperta para a onep�~ao da afei�~aoilimitada do Pai Universal pelos �lhos do universo. Todavia, entre o ome�o e a onsuma�~ao daevolu�~ao religiosa, interp~oe-se a longa era dos xam~as, os quais presumem oloar-se entre o homeme Deus omo intermedi�arios, int�erpretes e interessores.90.1 Os Primeiros Xam~as - Os CurandeirosO xam~a era o urandeiro mais eminente, o homem fetihe das erimônias e a pessoalidade foo detodas as pr�atias da religi~ao evoluion�aria. Em muitos grupos, o xam~a hegou a ser superior aohefe guerreiro, assinalando o ome�o da domina�~ao da igreja sobre o estado. O xam~a algumas vezesfunionava omo um saerdote e mesmo omo um rei-saerdote. Algumas das tribos mais reentespossu��am ambos, os primitivos xam~as-urandeiros (videntes) e os xam~as-saerdotes, que surgiramposteriormente. E, em muitos asos, o of��io do xam~a tornou-se heredit�ario.Uma vez que nos tempos antigos qualquer oisa de anormal era atribu��da �a possess~ao de esp��ritos,qualquer anormalidade not�avel, mental ou f��sia, onstitu��a uma quali�a�~ao para ser urandeiro.Muitos desses homens eram epil�eptios e hist�erias as mulheres, e esses dois tipos justi�am uma boaparte do que se tem omo a inspira�~ao antiga, tanto quanto as possess~oes de esp��ritos e demônios.Dentre esses saerdotes primitivos, n~ao eram pouos os que perteniam a uma lasse que tem sido953



denominada omo paran�oia.Embora possa haver exerido pr�atias fraudulentas em quest~oes menores, a grande maioria dosxam~as areditava no fato da pr�opria possess~ao espiritual. Mulheres que eram apazes de se lan�ar emum transe, ou em um ataque atal�eptio, tornaram-se xam~as poderosas; mais tarde, tais mulherestornaram-se profetas e m�ediuns espirituais. Os seus transes atal�eptios usualmente envolviam aspretensas omunia�~oes om os espetros ou fantasmas dos mortos. Muitas xam~as eram tamb�emdan�arinas pro�ssionais.Contudo, nem todos os xam~as se auto-iludiam; muitos eram trapaeiros astutos e sagazes. Como desenvolvimento da pro�ss~ao, exigia-se que um novi�o servisse omo aprendiz, durante dez anosde prova�~oes severas e de ren�unia, para quali�ar-se omo urandeiro. Os xam~as desenvolveramum modo de vestir pr�oprio e simulavam uma onduta misterioso-afetada. Freq�uentemente, emprega-vam drogas para induzir ertos estados f��sios que impressionavam e misti�avam os ompanheirosda tribo. Truques de prestidigitadores eram onsiderados omo sobrenaturais pela gente omum, ealguns saerdotes astutos foram os primeiros a usar a ventriloquia. Muitos dos antigos xam~as inad-vertidamente a��ram no hipnotismo; outros induziam a auto-hipnose, por meio de olhar �xamente opr�oprio umbigo.Conquanto muitos deles reorressem a esses truques e fraudes, a sua reputa�~ao omo uma lasse,a�nal, teve um êxito aparente. Quando um xam~a falhava nos seus trabalhos, se ele n~ao pudesseapresentar uma desulpa plaus��vel, ou ele era rebaixado ou matavam-no. Assim os xam~as honestospereiam logo; apenas os atores astutos sobreviviam.Foi o xamanismo que tomou o omando exlusivo dos assuntos tribais das m~aos dos mais velhose fortes, entregando-o nas m~aos dos astutos, dos espertos e dos perspiazes.90.2 As Pr�atias XamanistasA onjura�~ao de esp��ritos era um proedimento muito preiso e altamente ompliado, ompar�avelaos rituais das igrejas de hoje onduzidos em uma l��ngua antiga. A ra�a humana muito edo busoua ajuda supra-humana para a revela�~ao; e os homens areditavam que os xam~as reebiam de fatotais revela�~oes. Se bem que os xam~as utilizassem o grande poder da sugest~ao no seu trabalho, eraquase que invariavelmente sugest~ao negativa; apenas em tempos muito reentes, a t�enia de sugest~aopositiva tem sido empregada. No desenvolvimento iniial da sua pro�ss~ao, os xam~as ome�aram aespeializar-se em voa�~oes tais omo fazer hover, urar doen�as e desvendar rimes. Curar asdoen�as n~ao era, ontudo, a fun�~ao prinipal de um urandeiro xamanista, e sim onheer e ontrolaros risos da vida.A magia negra antiga, tanto a religiosa quanto a seular, era hamada de magia brana quandopratiada por saerdotes, videntes, xam~as ou urandeiros. Os pratiantes da magia negra eram ha-mados de feitieiros, magos, bruxos e bruxas, enantadores, neromantes, onjuradores e adivinhos.Com o passar dos tempos, todos esses supostos ontatos om o sobrenatural foram lassi�ados debruxaria ou xamanismo.A bruxaria abrangia a magia exeutada pelos esp��ritos mais primitivos, irregulares e n~ao reo-nheidos; o xamanismo tinha a ver om os milagres realizados pelos esp��ritos omuns e pelos deusesreonheidos da tribo. Nos tempos posteriores, as bruxas tornaram-se assoiadas ao demônio, e assimo en�ario �ou pronto para as tantas exibi�~oes relativamente reentes de intolerânia religiosa. Abruxaria era uma religi~ao para muitas tribos primitivas.Os xam~as eram grandes rentes na miss~ao do aaso omo revelador da vontade dos esp��ritos; elesfreq�uentemente tiravam a sorte para tomar deis~oes. Os res��duos modernos dessa propens~ao paratirar a sorte s~ao ilustrados, n~ao apenas nos muitos jogos de azar, mas tamb�em nas bem onheidas954



rimas de \elimina�~ao". Houve �epoa em que a pessoa sorteada por elimina�~ao devia morrer; agora,apenas em alguns jogos infantis isso aontee. Aquilo que era um assunto s�erio, para o homemprimitivo, sobreviveu omo uma divers~ao da rian�a moderna.Os urandeiros depositavam uma grande on�an�a nos sinais e press�agios, tais omo: \Quandoouvires um som de sussurro vindo do topo das amoreiras, ent~ao trata de agir". Muito edo, nahist�oria da ra�a, os xam~as voltaram a sua aten�~ao para as estrelas. A astrologia primitiva foi umaren�a e uma pr�atia mundial; a interpreta�~ao de sonhos tamb�em se tornou difundida. Tudo issofoi logo seguido do apareimento das mulheres xam~as temperamentais, as quais professavam seremapazes de omuniar-se om os esp��ritos dos mortos.Embora de origem antiga, os xam~as que traziam as huvas, ou xam~as do tempo, perduraramatrav�es das idades. Uma sea severa signi�ava a morte para os agriultores primitivos; o ontroledo tempo foi o objetivo de muita magia antiga. O homem ivilizado ainda faz do tempo um t�opiousual para a onversa. Os povos antigos todos areditavam no poder do xam~a de trazer a huva;mas era ostumeiro mat�a-lo quando ele fraassava, a menos que pudesse apresentar uma desulpaplaus��vel �a qual atribuir o fraasso.V�arias vezes, os �esares baniram os astr�ologos, mas eles voltavam invariavelmente por ausa daren�a popular nos seus poderes. Eles n~ao podiam ser expulsos, e at�e mesmo no s�eulo dezesseisdepois de Cristo os dirigentes das igrejas e dos estados do Oidente foram patronos da astrologia.Milhares de pessoas supostamente inteligentes ainda areditam que uma pessoa pode naser sob aregênia de uma estrela de boa ou de m�a sorte; que a justaposi�~ao dos orpos elestes determinao resultado de v�arias aventuras terrenas. Os artomantes ainda est~ao sendo freq�uentados pelosr�edulos.Os gregos areditavam na e��aia do aonselhamento dos or�aulos, os hineses usavam a magiaomo prote�~ao ontra os demônios; o xamanismo oreseu na �India e. ainda, perdurou abertamentena �Asia Central. �E uma pr�atia apenas reentemente abandonada em boa parte do mundo.De tempos em tempos, profetas e instrutores verdadeiros surgiram que denuniaram e desmas-araram o xamanismo. Mesmo o homem vermelho em via de extin�~ao teve um profeta assim nos�ultimos em anos, Shawnee Tenskwatawa, que previu o elipse do sol em 1808 e que denuniou osv��ios do homem brano. Muitos verdadeiros instrutores têm surgido entre as v�arias tribos e ra�asem todas as longas idades da hist�oria evoluion�aria. E eles ontinuar~ao a apareer para desa�aros xam~as ou os saerdotes de qualquer �epoa que se oponham �a edua�~ao geral e que tentem riarobst�aulos ao progresso ient���o.De muitas maneiras e por m�etodos tortuosos, os antigos xam~as estabeleeram as suas reputa�~oesomo vozes de Deus e ust�odios da providênia. Eles aspergiam os re�em-nasidos om �agua, onfe-riam nomes a eles e pratiavam a irunis~ao nos homens. Eles presidiam a todas as erimônias desepultamento e faziam o an�unio devido da hegada, a salvo, dos mortos �a terra dos esp��ritos.Os saerdotes xamanistas e os urandeiros freq�uentemente tornavam-se muito rios om o a�umulodos seus v�arios honor�arios, que eram, segundo alegavam, oferendas aos esp��ritos. N~ao raro, um xam~aaumulava pratiamente toda a riqueza material da sua tribo. Com a morte de um homem rio,era ostumeiro dividir as suas propriedades igualmente entre o xam~a e alguma empresa p�ublia oude aridade. Essa pr�atia ainda perdura em algumas partes do Tibete, onde metade da popula�~aomasulina pertene a essa lasse n~ao produtiva.Os xam~as vestiam-se bem e ostumavam ter v�arias esposas; eram a aristoraia original, �andoisentos de todas as restri�~oes tribais. Freq�uentemente, eram de baixa ondi�~ao mental e moral.Eliminavam os seus rivais, denominando-os bruxos e feitieiros, e muito freq�uentemente asendiama uma posi�~ao de tanta inuênia e poder que eram apazes de dominar os hefes ou os reis.O homem primitivo onsiderava o xam~a omo um mal neess�ario; ele temia-o, mas n~ao gostavadele. O homem primitivo respeitava o onheimento; ele honrava e reompensava a sabedoria. O955



xam~a era sobretudo uma fraude, mas a venera�~ao pelo xamanismo ilustra bem o valor onferido �asabedoria na evolu�~ao da ra�a.90.3 A Teoria Xamanista da Doen�a e da MortePosto que o homem antigo onsiderava a si pr�oprio e ao meio ambiente material omo sendo direta-mente respons�aveis pelos aprihos dos fantasmas e das fantasias dos esp��ritos, n~ao �e estranho que asua religi~ao deva ter estado assim t~ao exlusivamente preoupada om quest~oes materiais. O homemmoderno enfrenta os seus problemas materiais diretamente; ele reonhee que a mat�eria responde �amanipula�~ao inteligente da mente. O homem primitivo, do mesmo modo, desejava modi�ar e mesmoontrolar a vida e as energias dos dom��nios f��sios; e, posto que a sua ompreens~ao limitada do osmolevou-o �a ren�a de que os fantasmas, esp��ritos e deuses, pessoal e imediatamente, envolviam-se noontrole detalhado da vida e da mat�eria, ele logiamente dirigiu os seus esfor�os para onquistar ofavoreimento e o apoio desses agentes supra-humanos.Vista sob essa luz, grande parte daquilo que �e inexpli�avel e irraional nos ultos antigos �e ompre-ens��vel. As erimônias dos ultos eram uma tentativa primitiva do homem para ontrolar o mundomaterial no qual ele se enontrava. E grande parte dos seus esfor�os era feita no sentido de prolon-gar a vida e assegurar a sa�ude. J�a que as doen�as e a pr�opria morte eram originalmente enaradasomo fenômenos espirituais, era inevit�avel que os xam~as, funionando omo urandeiros e saerdotes,devessem tamb�em ter atuado omo m�edios e irurgi~oes.A mente primitiva pode ser limitada por falta de dados omprovados, mas a despeito de tudopermanee l�ogia. Quando algu�em que pensa observa a doen�a e a morte, ele prop~oe-se a determinaras ausas dessas ai�~oes e, de aordo om a sua ompreens~ao, os xam~as e os ientistas têm propostoas seguintes teorias sobre as ai�~oes:1. Os fantasmas - as inuênias espirituais diretas. A primeir��ssima hip�otese avan�ada para aexplia�~ao da doen�a e da morte era que os esp��ritos ausassem a doen�a retirando a alma do orpo;se ela n~ao retornasse, seguia-se a morte. Os antigos temiam tanto a a�~ao mal�evola dos fantasmasque geravam as doen�as, que eles abandonavam freq�uentemente os indiv��duos doentes at�e mesmosem omida e �agua. A despeito da base errônea para essas ren�as, eles isolavam efetivamente osindiv��duos aigidos e impediam que as doen�as ontagiosas se espalhassem.2. A violênia - ausas �obvias. As ausas de alguns aidentes e mortes eram t~ao f�aeis de seremidenti�adas que foram logo retiradas da ategoria das a�~oes dos fantasmas. As fatalidades e os feri-mentos onseq�uentes da guerra, de ombate om animais e outras formas prontamente identi��aveiseram onsideradas omo oorrênias naturais. Durante muito tempo, por�em, areditou-se que osesp��ritos eram ainda respons�aveis pelo retardamento da ura ou pela infe�~ao das feridas, aindaque \naturais" pela sua ausa. Se nenhum agente observ�avel pudesse ser desoberto, os esp��ritosfantasmas eram ainda responsabilizados pela doen�a e pela morte.Hoje, na �Afria e em outros loais, podem ser enontrados povos primitivos que matam algu�emsempre que uma morte n~ao violenta aontee. Os seus urandeiros indiam-lhes os ulpados. Se umam~ae morre ao dar a luz, a rian�a �e imediatamente estrangulada - uma vida por uma vida.3. A magia - a inuênia dos inimigos. Ahava-se que muitas doen�as eram ausadas por feiti�o, aa�~ao do mau olhado e da varinha m�agia. No passado, era realmente perigoso apontar um dedo paraqualquer pessoa; apontar ainda �e onsiderado omo maus modos. Nos asos de doen�a obsura e demorte, os antigos ostumavam realizar um inqu�erito formal, dissear o orpo e apontar alguma oisaahada omo a ausa da morte; de outro modo, a morte seria atribu��da �a bruxaria, havendo, assim, aneessidade da exeu�~ao da bruxa respons�avel por ela. Esses inqu�eritos dos antigos m�edios legistassalvavam as vidas de muitas supostas bruxas. Entre alguns, areditava-se que um ompanheiro de956



tribo poderia morrer em onseq�uênia da pr�opria bruxaria e, nesse aso, ningu�em seria ausado.4. O peado - a puni�~ao pela viola�~ao de um tabu. Em �epoas relativamente reentes, areditava-se que a doen�a fosse uma puni�~ao para o peado, pessoal ou raial. Entre os povos que passavam poresse n��vel de evolu�~ao, a teoria que prevaleia era a de que ningu�em poderia ser aigido, a menos quetivesse violado um tabu. Considerar a doen�a e o sofrimento omo \ehas do Todo-Poderoso dentrode si" �e t��pio dessas rendies. Os hineses e os mesopotâmios, durante muito tempo, onsiderarama doen�a omo resultado da a�~ao de demônios maus, embora os aldeus tamb�em onsiderassem asestrelas omo sendo a ausa de sofrimentos. Essa teoria da doen�a omo onseq�uênia da ira divinaainda prevalee entre muitos grupos de urantianos om reputa�~ao de ivilizados.5. As ausas naturais. A humanidade tem sido muito lenta em aprender os segredos materiais dasinter-rela�~oes de ausa e de efeito nos dom��nios f��sios da energia, da mat�eria e da vida. Os gregosantigos, havendo preservado as tradi�~oes dos ensinamentos de Adamson, estavam entre os primeirosa reonheer que toda doen�a resulta de ausas naturais. Lenta e ertamente, o desabrohar de umaera ient���a est�a destruindo as teorias antigas do homem sobre a doen�a e a morte. A febre foi umadas primeiras indisposi�~oes humanas a serem retiradas da ategoria das desordens sobrenaturais e,progressivamente, a era da iênia tem rompido as algemas da ignorânia que por tanto tempo aprisi-onaram a mente humana. Uma ompreens~ao da velhie e do ont�agio est�a obliterando gradualmenteo medo humano dos fantasmas, de esp��ritos e de deuses omo os perpetradores pessoais da mis�eriahumana e do sofrimento mortal.A evolu�~ao infalivelmente alan�a os seus objetivos: ela imbui o homem daquele medo superstiiosodo desonheido e do reeio do n~ao vis��vel, e estes s~ao andaimes na onstru�~ao do oneito de Deus.E, havendo testemunhado o nasimento de uma ompreens~ao avan�ada da Deidade, por meio daa�~ao oordenada da revela�~ao, essa mesma t�enia de evolu�~ao infalivelmente oloa, ent~ao, emmovimento, aquelas for�as do pensamento que ir~ao destruir inexoravelmente o andaime que j�a serviuao seu prop�osito.90.4 A Mediina por Tr�as dos Xam~asToda a vida dos homens antigos tinha o seu entro na pro�laxia; a sua religi~ao era, em uma grandemedida, uma t�enia para a preven�~ao das doen�as. E a despeito do erro nas suas teorias, eles eramsineros ao olo�a-las em pr�atia; eles tinham uma f�e ilimitada nos pr�oprios m�etodos de tratamentoe isso era j�a, por si mesmo, um poderoso rem�edio.A f�e exigida para que algu�em se restabeleesse, sob as ministra�~oes est�upidas de um desses antigosxam~as, n~ao era, a�nal, signi�ativamente diferente daquela que �e exigida para experimentar-se aura nas m~aos de algum dos seus mais reentes suessores, que se empenham em tratamentos n~aoient���os de doen�as.As tribos mais primitivas temiam os doentes e, durante longas eras, eles foram uidadosamenteevitados e vergonhosamente negligeniados. Foi um grande avan�o humanit�ario quando a evolu�~aoda arte do xamanismo produziu saerdotes e urandeiros que onsentiam no tratamento das doen�as.Ent~ao, tornou-se ostumeiro para todo o l~a aotovelar-se na sala dos doentes para assistir ao xam~abramindo para expulsar os fantasmas da doen�a. N~ao era inomum que uma mulher xam~a �zesse odiagn�ostio, enquanto um homem administrava o tratamento. O m�etodo omum de diagnostiar adoen�a era baseado no exame das entranhas de um animal.A doen�a era tratada om antos, bramidos, imposi�~ao de m~aos, soprando-se no paiente e pormeio de muitas outras t�enias. Em tempos mais reentes, �ou mais omum reorrer-se ao sono nostemplos, durante o qual a ura supostamente oorria. Os urandeiros �nalmente tentaram a irurgiareal, em onjunto om o sono no templo; entre as primeiras opera�~oes, estava a da trepana�~ao957



da abe�a, para permitir ao esp��rito da dor de abe�a esapar. Os xam~as aprenderam a tratar dasfraturas e dos desloamentos, a abrir fur�unulos e absessos; as mulheres xam~as tornaram-se parteirasperitas.Era um m�etodo omum de tratamento friionar alguma oisa m�agia em um loal infetado oudefeituoso do orpo, jogar o amuleto fora e supor-se que tinha havido uma ura. Se algu�em poraaso apanhasse o amuleto jogado fora, areditava-se que essa pessoa iria imediatamente ontrair ainfe�~ao ou o defeito. Muito tempo passou-se at�e que as ervas e outros mediamentos reais fossemintroduzidos. A massagem foi desenvolvida em liga�~ao om os enantamentos, friionando para queo esp��rito sa��sse do orpo, e era preedida de esfor�os para introduzir o mediamento friionando-o,do mesmo modo que os homens modernos tentam friionar os linimentos. Areditava-se que asventosas e a su�~ao das partes afetadas, junto om as sangrias, fossem de valia para livrar-se de umesp��rito que produzia a doen�a.J�a que a �agua era um fetihe poderoso, era utilizada no tratamento de muitos males. Durantemuito tempo, areditou-se que o esp��rito que ausa a doen�a poderia ser eliminado pelo suor. Banhosde vapor eram tidos em alta onta; as fontes naturais de �agua quente logo oreseram omo estâniasprimitivas de ura. O homem primitivo desobriu que o alor aliviava a dor; ele usava a luz do sol,�org~aos de animais re�em-abatidos, argila quente e pedras quentes, e muitos desses m�etodos ainda s~aoempregados. O ritmo era pratiado no esfor�o de inueniar os esp��ritos; as batidas tom-tom eramuniversais.Entre alguns povos, julgava-se que a doen�a fosse ausada por uma onspira�~ao maldosa entre osesp��ritos e os animais. Isso deu origem �a ren�a de que existia uma planta ben�e�a omo rem�ediopara todas as doen�as uja ausa fosse animal. Os homens vermelhos eram espeialmente devotados�a teoria de que as plantas fossem rem�edios universais; eles sempre oloavam uma gota de sangue noburao deixado pela raiz, quando a planta era arranada.O jejum, a dieta e os revulsivos eram usados freq�uentemente omo medidas mediamentosas. Assere�~oes humanas, sendo de�nitivamente m�agias, eram tidas omo sendo de alto valor; o sangue ea urina estavam assim entre os primeiros rem�edios e foram logo potenializados pelas ra��zes e os maisv�arios sais. Os xam~as areditavam que os esp��ritos das doen�as podiam ser retirados do orpo pormeio de mediamentos malheirosos e de gosto ruim. A purga�~ao logo se tornou um tratamento derotina, e os valores do aau e do quinino rus estavam entre as primeiras desobertas farmaêutias.Os gregos foram os primeiros a desenvolver m�etodos realmente raionais de tratamento dos doentes.Tanto os gregos quanto os eg��pios reeberam os seus onheimentos m�edios do vale do Eufrates. O�oleo e o vinho eram mediamentos muito antigos para o tratamento de feridas; o �oleo de astor e o�opio eram usados pelos sum�erios. Muitos desses rem�edios seretos antigos e e�azes perderam o poderquando se tornaram onheidos; o segredo tem sempre sido essenial ao êxito da pr�atia da fraude eda supersti�~ao. Apenas os fatos e a verdade busam a luz plena da ompreens~ao e rejubilam-se nailumina�~ao e eslareimento trazidos pela pesquisa ient���a.90.5 Os Saerdotes e os RituaisA essênia do ritual est�a na perfei�~ao da sua exeu�~ao; entre os selvagens, deve ser pratiado om umaprofunda preis~ao. A erimônia s�o tem poder para onvener os esp��ritos se ela houver sido elebradaom orre�~ao. Se o ritual �e de�iente, ele apenas provoa a raiva e o ressentimento dos deuses. Epor isso, posto que a mente do homem, na sua lenta evolu�~ao, onebeu que a t�enia do ritual erao fator deisivo para a sua e��aia, foi inevit�avel que os xam~as primitivos devessem, mais edo oumais tarde, evoluir at�e um saerd�oio treinado, para dirigir a pr�atia metiulosa do ritual. E, assim,durante dezenas de milhares de anos, rituais intermin�aveis estorvaram a soiedade e maldisseram aiviliza�~ao, e têm sido um peso intoler�avel para ada ato de vida, para ada empreendimento da ra�a.958



O ritual �e a t�enia de santi�a�~ao do ostume; o ritual ria e perpetua os mitos, bem omoontribui para a preserva�~ao dos ostumes soiais e religiosos. E, novamente, o ritual, em si, temsido engendrado pelos mitos. Os rituais foram freq�uentemente soiais a prin��pio, mas mais tardetornaram-se eonômios e �nalmente adquiriram a santidade e a dignidade de erimoniais religiosos.O ritual pode ser pessoal ou grupal pela sua pr�atia - ou ambos - omo ilustrado pela pree, a dan�ae a dramatiza�~ao.As palavras tornam-se uma parte do ritual, omo o uso de termos omo am�em e sel�a. O h�abitode jurar por motivos f�uteis, a blasfêmia, representa uma prostitui�~ao da repeti�~ao ritual anteriorde nomes sagrados. Fazer peregrina�~oes a santu�arios sagrados �e um ritual muito antigo. O ritual,em seguida, reseu, dando origem �as erimônias de puri�a�~ao, de limpeza e de santi�a�~ao. Aserimônias de iniia�~ao ao segredo tribal das soiedades primitivas eram, na realidade, um rito reli-gioso toso. A t�enia de adora�~ao dos antigos ultos dos mist�erios era apenas uma longa exeu�~aode rituais religiosos aumulados. O ritual, �nalmente, desenvolveu-se nos tipos modernos de erimo-niais soiais e de ultos religiosos, servi�os que abrangem pree, anto, a leitura estimulante e outrasdevo�~oes espirituais individuais e grupais.Os saerdotes evolu��ram dos xam~as, passando pelos est�agios de or�aulos, adivinhadores, antores,dan�arinos, mandahuvas, guardi~aes de rel��quias religiosas, ust�odios de templos e prognostiadoresde aonteimentos, at�e o status de dirigentes verdadeiros do ulto religioso. Finalmente, o of��iotornou-se heredit�ario; uma asta ont��nua de saerdotes surgiu.Com a evolu�~ao da religi~ao, os saerdotes ome�aram a espeializar-se de aordo om os seustalentos inatos ou predile�~oes espeiais. Alguns se tornaram antores, outros rezadores e outros,ainda, sari�adores; mais tarde, vieram os oradores e os pregadores. E, quando a religi~ao se tornouinstituionalizada, esses saerdotes reivindiaram \a guarda das haves do �eu".Os saerdotes têm busado sempre ausar impress~ao, respeito e temor na gente omum, onduzindoo ritual religioso em uma l��ngua antiga, e por meio de diversos passes m�agios, para assim misti�aros adoradores, aumentando a sua pr�opria piedade e autoridade. O grande perigo de tudo isso �e queo ritual tende a tornar-se um substituto da religi~ao.Os saerd�oios têm feito muito para retardar o desenvolvimento ient���o e para estorvar o pro-gresso espiritual, mas eles têm ontribu��do para a estabiliza�~ao da iviliza�~ao e para o engrandei-mento de alguns tipos de ultura. Contudo, muitos saerdotes modernos têm essado de funionaromo dirigentes do ritual de adora�~ao a Deus, tendo voltado a sua aten�~ao para a teologia - a tentativade de�nir Deus.N~ao se pode negar que os saerdotes têm sido um peso atado ao peso�o das ra�as, mas osverdadeiros l��deres religiosos têm sido de um valor inestim�avel para mostrar o aminho para realidadesmais elevadas e melhores.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 91A Evolu�~ao da Pree
A ORAC� ~AO, omo uma atividade da religi~ao, evoluiu das express~oes anteriores, n~ao religiosas, domon�ologo e do di�alogo. Quando os homens primitivos atingiram a autoonsiênia, adveio, omoorol�ario inevit�avel da onsiênia do outro, o potenial dual de uma resposta soial e de reonhei-mento de Deus.As formas iniiais da ora�~ao n~ao eram dirigidas �a Deidade. Essas express~oes eram muito pareidasom aquilo que v�os dir��eis a um amigo quando vos lan�ais em um empreendimento importante:\Deseja-me sorte". O homem primitivo era esravizado pela magia; a sorte, boa e m�a, entravaem todos os assuntos da vida. A prin��pio, esses pedidos de sorte eram mon�ologos - apenas umaesp�eie de pensamento em voz alta, feito pelo servo da magia. Em seguida, esses rentes da sortearesentariam o apoio dos seus amigos e das suas fam��lias, e logo alguma forma de erimônia erarealizada de modo a inluir todo o l~a ou toda a tribo.Quando os oneitos sobre os fantasmas e os esp��ritos evolu��ram, esses pedidos passaram a serdirigidos a entidades supra-humanas e, om a onsiênia dos deuses, essas express~oes alan�aramos n��veis da pree genu��na. Como uma ilustra�~ao disso, entre ertas tribos australianas, as preesreligiosas primitivas anteederam �as suas ren�as nos esp��ritos e nas pessoalidades supra-humanas.Na �India, uma tribo de nome Toda, atualmente, observa essa pr�atia de n~ao dirigir a preea ningu�em em partiular, exatamente omo o faziam os povos primitivos, antes dos tempos daonsiênia religiosa. S�o que, entre a tribo Toda, isso representa uma regress~ao da sua religi~ao,degenerada at�e esse n��vel primitivo. Os rituais reentes dos saerdotes leiteiros dos Todas n~ao re-presentam uma erimônia religiosa, porque essas prees impessoais n~ao ontribuem em nada para aonserva�~ao, nem para o engrandeimento de quaisquer valores soiais, morais ou espirituais.A pree pr�e-religiosa era uma parte das pr�atias man�a dos melan�esios das ren�as oudah, dospigmeus afrianos e das supersti�~oes manitou, dos ��ndios norte-amerianos. As tribos Baganda,da �Afria, apenas reentemente emergiram do n��vel man�a de pree. Nessa onfus~ao evoluion�ariaprimitiva, os homens dirigiam as suas prees aos deuses - loais e naionais - , aos fetihes, aosamuletos, aos fantasmas, aos governantes e �as pessoas omuns.91.1 A Pree PrimitivaA fun�~ao da religi~ao evoluion�aria primitiva �e onservar e ampliar os valores soiais, morais e espiri-tuais esseniais que aos pouos v~ao tomando forma. Essa miss~ao da religi~ao n~ao �e onsientementeobservada pela humanidade, mas �e realizada, prinipalmente, pela fun�~ao da ora�~ao. A pr�atiada pree representa um esfor�o involunt�ario, no entanto pessoal e oletivo, de qualquer grupo paraassegurar (para tornar real) essa onserva�~ao dos valores mais elevados. Todavia, n~ao fora a salva-961



guarda proporionada pela ora�~ao, todos os dias sagrados transformar-se-iam rapidamente em merosferiados.A religi~ao e os seus atos, dos quais o prinipal �e a ora�~ao, est~ao aliados apenas �aqueles valoresque têm reonheimento soial geral, e a aprova�~ao do grupo. Portanto, quando o homem primitivotentou grati�ar as suas emo�~oes mais basais, ou realizar as suas ambi�~oes n~ao disfar�adamenteego��stas, ele �ou privado do onsolo da religi~ao e da ajuda da ora�~ao. Quando o indiv��duo busavarealizar qualquer oisa anti-soial, ele via-se obrigado a busar a ajuda da magia n~ao religiosa, areorrer a feitieiros, �ando, assim, privado da assistênia da pree. A ora�~ao, portanto, muito edose tornou uma poderosa promotora da evolu�~ao soial, do progresso moral e da realiza�~ao espiritual.Mas a mente primitiva n~ao era nem l�ogia, nem oerente. Os primeiros homens n~ao perebiamque as oisas materiais n~ao eram do dom��nio da ora�~ao. Essas almas de mentes simples onstataramque a omida, o abrigo, a huva, a a�a e outros bens materiais aumentavam o bem-estar soial e,assim sendo, ome�aram a fazer prees para obter essas bên�~aos materiais. Ainda que se onstitu��sseem um desvirtuamento da ora�~ao, isso enorajava o esfor�o de realizar esses objetivos materiais pormeio de a�~oes soiais e �etias. Essa prostitui�~ao da ora�~ao, embora aviltasse os valores espirituais deum povo, n~ao obstante elevava diretamente seus ostumes eonômios, soiais e �etios.A pree �e apenas um mon�ologo, para o tipo mais primitivo de mente. Muito edo se transforma emum di�alogo e rapidamente se expande ao n��vel do ulto grupal. A pree signi�a que os enantamentospr�e-m�agios da religi~ao primitiva evolu��ram at�e aquele n��vel no qual a mente humana reonhee arealidade dos poderes ben�e�os ou dos seres apazes de elevar os valores soiais e de ampliar os ideaismorais e, mais ainda, signi�a que essas inuênias s~ao supra-humanas e distintas do ego do serhumano autoonsiente e do ego dos seus semelhantes mortais. A ora�~ao verdadeira, portanto, n~aosurge antes que a a�~ao da ministra�~ao religiosa seja visualizada omo pessoal.A pree tem poua liga�~ao om o animismo, mas essa ren�a - as formas da natureza tendo umaalma - pode existir paralelamente aos sentimentos religiosos que emergem. Muitas vezes, a religi~aoe o animismo tiveram origens totalmente diversas.Para aqueles mortais que n~ao se libertaram das algemas primitivas do medo, h�a o perigo real deque toda a pree possa levar a uma sensa�~ao m�orbida de peado, a onvi�~oes injusti�adas de ulpa,reais ou fantasiosas. Mas, nos tempos modernos, n~ao �e prov�avel que tantos gastem tanto tempo emprees, a ponto de que isso os leve a reex~oes noivas sobre a pr�opria indignidade ou ulpabilidade.Os perigos que se relaionam �a distor�~ao e �a deturpa�~ao da ora�~ao vêm mais da ignorânia, dasupersti�~ao, da ristaliza�~ao, da desvitaliza�~ao, do materialismo e do fanatismo.91.2 A Pree em Evolu�~aoAs primeiras prees eram meramente desejos verbalizados, uma express~ao de desejos sineros. Emseguida, a pree tornou-se uma t�enia de obter a oopera�~ao dos esp��ritos. E, ent~ao, atingiu umafun�~ao mais elevada, a de ajudar a religi~ao na onserva�~ao de todos os valores dignos de serempreservados.As prees tanto quanto a magia surgiram omo fruto das rea�~oes de ajustamento do homem ao meioambiente urantiano. Mas, �a parte essa rela�~ao generalizada, têm pouo em omum. A pree sempreindiou uma a�~ao positiva da parte do ego que a pronunia; tem sido sempre ps��quia e algumas vezesespiritual. Via de regra, a magia tem signi�ado uma tentativa de manipular a realidade, sem afetaro ego do manipulador, do exeutor da magia. Apesar das suas origens independentes, a magia e apree têm sido freq�uentemente inter-relaionadas nos seus est�agios avan�ados de desenvolvimento.Partindo de f�ormulas e passando por rituais e enantamentos, a magia elevou-se algumas vezes,hegando ao umbral da verdadeira pree. E a pree, algumas vezes, tem se tornado t~ao materialista962



que hegou a degenerar-se em uma t�enia pseudom�agia de evitar o uso dos esfor�os, os quais s~aoos requisitos mesmos para a solu�~ao dos problemas urantianos.Quando o homem aprendeu que a pree n~ao podia oagir os deuses, ela transformou-se mais emum pedido, em uma busa de favores. Mas a ora�~ao mais verdadeira �e, na realidade, uma omunh~aoentre o homem e o seu Criador.O surgimento da id�eia do sarif��io, em qualquer religi~ao, diminui infalivelmente o alto potenialde e��aia da verdadeira pree; no sentido de que os homens substituem a oferenda da onsagra�~aoda sua pr�opria vontade de umprir a vontade de Deus, pelas oferendas de posses materiais.Quando a religi~ao est�a desprovida de um Deus pessoal, as prees transladam-se para os n��veis dateologia e da �loso�a. Quando o oneito mais elevado de Deus, em uma religi~ao, �e o de uma Deidadeimpessoal, omo no idealismo pante��sta, embora forne�a a base para ertas formas de omunh~aom��stia, isso se tem demonstrado fatal �a potênia da ora�~ao verdadeira, que representa sempre aomunh~ao do homem om um ser pessoal e superior.Durante os tempos primitivos da evolu�~ao raial e at�e mesmo nos tempos presentes, na experiêniaotidiana do mortal mediano, a pree �e algo muito pr�oximo do fenômeno do ontato feito pelohomem om o seu pr�oprio subonsiente. Mas h�a tamb�em um dom��nio da pree no qual o indiv��duo,inteletualmente alerta e em progresso espiritual, alan�a um ontato maior ou menor om os n��veissupraonsientes da mente humana, dom��nio esse que �e do Ajustador do Pensamento residente.Al�em disso, h�a uma parte espiritual, de�nida na ora�~ao verdadeira, que est�a ligada �a reep�~ao eao reonheimento dessa ora�~ao, por parte das for�as espirituais do universo, e que �e inteiramentedistinta de qualquer assoia�~ao inteletual feita pelo ser humano.A ora�~ao ontribui grandemente para o desenvolvimento do sentimento religioso de uma mentehumana em evolu�~ao. �E uma inuênia poderosa que opera impedindo o isolamento da pessoalidade.A pree representa uma t�enia assoiada �as religi~oes naturais da evolu�~ao da ra�a, e forma tamb�emuma parte dos valores experieniais das religi~oes mais elevadas em exelênia �etia, as religi~oes darevela�~ao.91.3 A Pree e o AlteregoAs rian�as, quando ome�am a aprender a fazer uso da linguagem, têm a propens~ao de pensar emvoz alta, de expressar os seus pensamentos em palavras, mesmo quando n~ao h�a ningu�em por pertopara ouvi-las. Com o alvoreer da imagina�~ao riativa, elas evideniam uma tendênia de onversarom ompanheiros imagin�arios. Desse modo, um ego que se forma, busa manter a omunh~ao omum alterego �t��io. Por meio dessa t�enia, a rian�a aprende muito edo a onverter o seu mon�ologoem um di�alogo �t��io, no qual esse alterego responde ao seu pensamento verbal e �a express~ao dos seusdesejos. Boa parte dos pensamentos dos adultos �e mentalmente onstru��da na forma de onversas.A forma primitiva de pree assemelhava-se muito �as reita�~oes semim�agias da tribo Toda, nosdias atuais, prees que n~ao eram dirigidas a ningu�em em partiular. Mas tais t�enias de preetendem a evoluir para o tipo de omunia�~ao na forma de di�alogo, pela emergênia da id�eia de umalterego. Com o tempo, o oneito do alterego alan�a um status superior de dignidade divina e,ent~ao, a pree ter�a surgido omo um ato de religi~ao. Esse tipo primitivo de pree foi levado a evoluir,por interm�edio de muitas fases, e durante longas idades, antes de atingir o n��vel da ora�~ao inteligentee verdadeiramente �etia.Como �e onebido pelas gera�~oes suessivas de mortais a fazer suas prees, o alterego evolui,passando pelos fantasmas, fetihes e esp��ritos, at�e os deuses polite��stas, e, �nalmente at�e o Deus�Unio, um ser divino que inorpora os ideais mais elevados e as aspira�~oes mais sublimes do egoem pree. E, assim, a pree funiona omo o agente mais poderoso da religi~ao, na onserva�~ao dos963



valores e ideais mais elevados daqueles que oram. Desde o momento da onep�~ao de um alterego at�eo apareimento do oneito de um Pai divino e eleste, a pree �e uma pr�atia sempre soializadora,moralizadora e espiritualizadora.A simples pree da f�e evidenia uma evolu�~ao poderosa na experiênia humana, por meio da qualas onversa�~oes dos antigos om o s��mbolo �t��io do alterego, da religi~ao primitiva, tornaram-seelevadas at�e o n��vel da omunh~ao om o esp��rito do In�nito e at�e aquela onsiênia sinera darealidade do Deus eterno e do Pai, do Para��so, de toda a ria�~ao inteligente.�A parte tudo o que �e o substrato supra-humano do eu, na experiênia da ora�~ao, dever��amoslembrar-nos de que a pree feita om �etia �e um modo esplêndido de elevar o pr�oprio ego e derefor�ar o eu para uma vida melhor e para realiza�~oes mais elevadas. A pree induz o ego humano abusar ajuda por ambos os modos: a ajuda material, pelo reservat�orio subonsiente da experiêniamortal; e a ajuda da inspira�~ao e do guiamento, �as fronteiras supraonsientes do ontato do materialom o espiritual, provida pelo Monitor Misterioso.A pree tem sido e ser�a sempre uma experiênia humana dupla: um proedimento psiol�ogio inte-rassoiado a uma t�enia espiritual. E essas duas fun�~oes da pree n~ao poder~ao nuna ser totalmenteseparadas.A pree iluminada deve reonheer n~ao apenas um Deus externo e pessoal, mas tamb�em umaDivindade interna e impessoal, o Ajustador residente. �E inteiramente apropriado, quando faz umapree, que o homem se esfore para aptar o oneito do Pai Universal no Para��so. Mas a t�eniamais e�az, para os prop�ositos mais pr�atios, ser�a retornar ao oneito de um alterego pr�oximo,exatamente omo a mente primitiva tinha o h�abito de fazer, e ent~ao reonheer que a id�eia dessealterego evoluiu de uma mera ��~ao at�e a verdade, que �e Deus, residindo no homem mortal, pormeio da presen�a fatual do Ajustador, de um modo tal que o homem pode oloar-se fae a faeom Ele, omo se fosse um alterego real, genu��no e divino, que reside nele e que �e a pr�opria presen�ae a essênia do Deus vivo, o Pai Universal.91.4 Orar om �EtiaNenhuma pree pode ser �etia quando o supliante busa uma vantagem ego��sta sobre os seus se-melhantes. A pree ego��sta e materialista �e inompat��vel om as religi~oes �etias, que est~ao fundadassobre o amor n~ao-ego��sta e divino. As prees desprovidas de �etia retroagem at�e os n��veis primitivosda pseudomagia e s~ao indignas das iviliza�~oes avan�adas e das religi~oes eslareidas. A pree ego��statransgride o esp��rito de toda a �etia baseada na justi�a do amor.A pree nuna deve ser prostitu��da a ponto de tornar-se uma substituta para a a�~ao. Toda preedentro da �etia �e um est��mulo �a a�~ao e um guia para os esfor�os progressivos na dire�~ao das metasidealistas de realiza�~ao do supra-eu.Em todas as vossas prees sede equânimes; n~ao espereis que Deus demonstre parialidade, queame a v�os mais do que aos Seus outros �lhos, vossos amigos, semelhantes e at�e mesmo inimigos. Masa pree das religi~oes naturais, ou das religi~oes que evolu��ram, a prin��pio n~ao tem �etia, omo tem aora�~ao nas religi~oes posteriores reveladas. Toda pree, individual ou omunit�aria, pode ser ego��staou altru��sta. Isto �e, a pree pode estar entrada no eu ou nos outros. Quando a ora�~ao n~ao busanada para quem a faz nem para os seus semelhantes, ent~ao, tal atitude da alma tende para o n��vel daverdadeira adora�~ao. As prees ego��stas envolvem on�ss~oes e s�uplias e, freq�uentemente, onsistemem pedidos de favores materiais. A pree torna-se um tanto mais �etia quando lida om o perd~ao ebusa a sabedoria para uma mestria mais elevada de si pr�oprio.Enquanto o tipo n~ao-ego��sta de pree �e fortaleedor e onfortador, a pree materialista est�a fadadaa desapontar e a desiludir, pois at�e mesmo as desobertas ient���as avan�adas demonstram que o964



homem vive em um universo f��sio de lei e de ordem. A infânia de um indiv��duo, ou de umara�a, �e araterizada pela pree primitiva, ego��sta e materialista. E, em uma erta medida, todasas prees de pedidos s~ao e�azes, no sentido de que invariavelmente onduzem aos esfor�os e aoexer��io daquilo que ontribuir�a para a realiza�~ao das respostas a essas prees. A pree verdadeirana f�e ontribui sempre para aumentar a t�enia de viver, ainda que os pedidos n~ao sejam dignos deum reonheimento espiritual. A pessoa espiritualmente avan�ada, no entanto, deve ter um grandeuidado ao tentar desenorajar uma mente prim�aria ou imatura a respeito desse tipo de pree.Lembrai-vos, pois, ainda que a pree n~ao mude Deus, muito freq�uentemente ela efetua grandes eperdur�aveis mudan�as naquele que a realiza om f�e e expetativa on�antes. A pree tem engendradomuita paz nas mentes e muita alegria, alma, oragem, mestria sobre si pr�oprio e equanimidade mentalnos homens e nas mulheres das ra�as em evolu�~ao.
91.5 As Reperuss~oes Soiais da PreeNo ulto aos anestrais, a pree leva ao ultivo dos ideais anestrais. Mas a pree, enquanto aspetode adora�~ao da Deidade, transende todas as outras pr�atias dessa ordem, pois leva ao ultivo deideais divinos. Assim omo o oneito do alterego, na pree, torna-se supremo e divino; nessa mesmamedida os ideais meramente humanos s~ao elevados a n��veis supernos e divinos, e o resultado de todaessa ora�~ao �e, assim, uma eleva�~ao do ar�ater humano e uma uni�a�~ao profunda da pessoalidadehumana.A pree, ontudo, n~ao tem de ser sempre individual. A pree grupal ou ongregaional �e muitoe�iente, pois �e altamente soializante nas suas reperuss~oes. Quando um grupo se empenha em umapree omunit�aria para o enalteimento moral e para a eleva�~ao espiritual, tais devo�~oes atuam sobreos indiv��duos que omp~oem o grupo e todos se tornam melhores em onseq�uênia da partiipa�~ao.At�e mesmo toda uma idade ou uma na�~ao inteira podem ser ajudadas por tais prees devoionais.A on�ss~ao, o arrependimento e a pree têm onduzido indiv��duos, idades, na�~oes e ra�as inteiras aesfor�os poderosos de reforma e at�e a atos orajosos para realiza�~oes de muito valor.Se v�os realmente desejais vener o h�abito de ritiar algum amigo, o meio mais r�apido de realizaressa mudan�a de atitude �e estabeleer o h�abito de orar por essa pessoa a ada dia de vossa vida.Mas as reperuss~oes soiais de tais prees dependem, sobretudo, de duas ondi�~oes:1. A pessoa por quem se faz a pree deve saber que se est�a orando por ela.2. A pessoa que ora deve entrar em ontato soial ��ntimo om a pessoa por quem est�a orando.A pree �e a t�enia pela qual, mais edo ou mais tarde, toda religi~ao torna-se instituionalizada.E, om o tempo, a pree torna-se assoiada a in�umeras agênias e agentes seund�arios, alguns queajudam, e outros que s~ao deididamente delet�erios, tais omo os saerdotes, os livros sagrados, osrituais e erimoniais de adora�~ao.As mentes de maior ilumina�~ao espiritual devem, todavia, ser paientes e tolerantes om os in-teletos menos dotados, aqueles que ardentemente almejam um simbolismo para que o seu fraodisernimento espiritual seja mobilizado. Os fortes n~ao devem enarar os fraos om desd�em. Aque-les que s~ao ientes de Deus, sem simbolismos, n~ao devem negar a ministra�~ao da gra�a do s��mbolo�aqueles que enontram di�uldade em adorar a Deidade e em revereniar a verdade, a beleza e abondade, sem formas nem rituais. Na pree de adora�~ao, a maioria dos mortais visualiza algums��mbolo, omo meta e objeto para as suas devo�~oes.965



91.6 A Abrangênia da PreeA pree, a menos que esteja em liga�~ao om a vontade, om as a�~oes das for�as espirituais pessoais eom os supervisores materiais de um reino, n~ao pode ter nenhum efeito direto sobre o vosso pr�opriomeio ambiente f��sio. Ainda que haja limites bem de�nidos para a abrangênia dos pedidos da pree,tais limites n~ao se apliam da mesma maneira �a f�e daqueles que oram.A pree n~ao �e uma t�enia de ura para doen�as reais e orgânias, mas tem ontribu��do enorme-mente para o gozo de sa�ude abundante e a ura de in�umeros males mentais, emoionais e nervosos.E, mesmo no aso de doen�as ausadas por bat�erias reais, a pree muitas vezes tem aumentadoa e��aia dos rem�edios empregados. A pree tem transformado muitos seres inv�alidos, irritadi�ose queixosos, em paradigmas da paiênia; e tem feito deles uma inspira�~ao para todos os outrosindiv��duos humanos sofredores.N~ao importa qu~ao dif��il possa ser oniliar a d�uvida ient���a sobre a e��aia da pree om aneessidade sempre premente de busar ajuda e orienta�~ao nas fontes divinas, nuna vos esque�aisde que a pree sinera da f�e �e uma for�a poderosa na promo�~ao da feliidade pessoal, no autoontroleindividual, na harmonia soial, no progresso moral e na onquista espiritual.A pree, mesmo omo uma pr�atia puramente humana, omo um di�alogo om o pr�oprio alterego,onstitui uma t�enia de abordagem, a mais e�iente, para oloar em a�~ao aquela reserva de for�as,da natureza humana, que est�a armazenada e onservada nos reinos inonsientes da mente humana.A pree �e uma pr�atia psiol�ogia saud�avel, independentemente das suas implia�~oes religiosas e dasua signi�a�~ao espiritual. �E um fato na experiênia humana que a maior parte das pessoas, quandopressionada t~ao duramente quanto neess�ario, ir�a orar, de algum modo, para alguma fonte de ajuda.N~ao sejais t~ao oiosos a ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas di�uldades, mas nunahesiteis em pedir a Ele a sabedoria e a for�a espiritual para guiar-vos e sustentar-vos, enquantoestiverdes enfrentando, orajosa e resolutamente, os problemas que surgirem.A pree tem sido um fator indispens�avel ao progresso e �a preserva�~ao de uma iviliza�~ao religiosae tem ainda a dar poderosas ontribui�~oes ao futuro resimento e �a espiritualiza�~ao da soiedade, seaqueles que oram, apenas o �zerem �a luz dos fatos ient���os, da sabedoria �los�o�a, da sineridadeinteletual e da f�e espiritual. Orai omo Jesus ensinou aos seus dis��pulos - honestamente, semego��smo, om equanimidade e sem duvidar.Mas a e��aia da ora�~ao na experiênia espiritual pessoal daquele que ora n~ao �e, de modo algum,dependente do seu entendimento inteletual, da sua auidade �los�o�a, do seu n��vel soial, do statusultural nem de outras aquisi�~oes suas na vida mortal. Os suedâneos ps��quios e espirituais dequem ora om f�e s~ao imediatos, pessoais e experieniais. N~ao h�a outra t�enia por meio da qualqualquer homem, a despeito de todos os seus outros feitos mortais, possa, t~ao efetiva e imediatamente,aproximar-se do umbral do reino no qual ele pode omuniar-se om Aquele que o riou, no qual ariatura entra em ontato om a realidade do Criador, om o Ajustador do Pensamento residente.91.7 O Mistiismo, o Êxtase e a Inspira�~aoO mistiismo, omo t�enia para o ultivo da onsiênia da presen�a de Deus, �e, em si, totalmentelouv�avel, mas, quando leva ao isolamento soial e ulmina em fanatismo religioso, tal pr�atia n~ao�e sen~ao repreens��vel. E, muito freq�uentemente, aquilo que os m��stios sobreexaltados onsideraminspira�~ao divina, n~ao passa das exalta�~oes do profundo da sua pr�opria mente. O ontato da mentemortal om o Ajustador residente, embora freq�uentemente favoreido pela medita�~ao devotada, �e,om mais freq�uênia, failitado pelo servi�o sinero, e de ora�~ao, da ministra�~ao n~ao-ego��sta aosnossos semelhantes. 966



Os grandes eduadores religiosos e os profetas das idades passadas n~ao eram m��stios extremados;eram homens e mulheres onsientes de Deus, que serviram melhor ao seu Deus pelo servi�o n~ao-ego��sta aos seus semelhantes mortais. Jesus freq�uentemente levava os seus ap�ostolos para longe,por urtos per��odos, para que meditassem e orassem; mas durante a maior parte do tempo ele osmantinha no servi�o e no ontato om as multid~oes. A alma do homem requer exer��io espiritualtanto quanto alimento espiritual.O êxtase religioso �e permiss��vel quando resulta de anteedentes sadios, mas essa experiênia �e, maisfreq�uentemente, o produto de inuênias mais puramente emoionais do que de uma manifesta�~aode ar�ater espiritual profundo. As pessoas religiosas n~ao devem onsiderar todos os pressentimentospsiol�ogios v��vidos, nem todas as experiênias emoionais intensas, omo revela�~oes divinas nemomo omunia�~oes espirituais. O êxtase espiritual genu��no vem assoiado, em geral, a uma grandealma externa e a um ontrole emoional quase perfeito. E a verdadeira vis~ao prof�etia �e um pres-sentimento suprapsiol�ogio. Essas gra�as n~ao s~ao pseudo-aluina�~oes, nem êxtases em forma detranse.A mente humana pode atuar em resposta �a hamada inspira�~ao, quando �e sens��vel, seja �asexalta�~oes do subonsiente, seja aos est��mulos do supraonsiente. Nos dois asos, paree ao in-div��duo que tais amplia�~oes do onte�udo do onsiente s~ao mais ou menos alheias ao pr�oprio ontrole.O entusiasmo m��stio inontido e o êxtase religioso desenfreado n~ao s~ao as redeniais de nenhumainspira�~ao, nem redeniais supostamente divinas.O teste pr�atio de todas essas estranhas experiênias religiosas de mistiismo, de êxtase e deinspira�~ao, �e o de observar se esses fenômenos levam um indiv��duo:1. A gozar de uma sa�ude f��sia melhor e mais ompleta.2. A funionar mais e�iente e pratiamente na sua vida mental.3. A soializar mais plena e alegremente a sua experiênia religiosa.4. A espiritualizar mais ompletamente a sua vida no otidiano e a desempenhar-se �elmente dosdeveres omuns da existênia mortal rotineira.5. A aumentar o seu amor e a sua apreia�~ao da verdade, da beleza e da bondade.6. A onservar os valores soiais, morais, �etios e espirituais normalmente reonheidos.7. A ter mais disernimento espiritual interior - a onsiênia de Deus.A pree, todavia, n~ao tem nenhuma liga�~ao real om as experiênias religiosas exepionais.Quando a ora�~ao torna-se est�etia demais, quando ela onsiste quase que exlusivamente em umaontempla�~ao da beleza e da bên�~ao paradis��aas da divindade, ela perde muito da sua inuêniasoializante e tende para o mistiismo e para o isolamento dos seus devotos. H�a um erto perigoligado ao exesso de prees solit�arias, o qual �e orrigido e prevenido pela ora�~ao grupal, por devo�~oesomunit�arias.91.8 A Pree Enquanto Experiênia PessoalH�a um aspeto da ora�~ao verdadeiramente espontâneo, pois o homem primitivo viu-se orando muitoantes de ter qualquer oneito laro de um Deus. O homem primitivo tinha o h�abito da pree, emduas situa�~oes diversas: quando em grande neessidade, experimentava o impulso de busar ajuda;e quando em j�ubilo, deixava-se levar pela express~ao impulsiva da alegria.A pree n~ao �e uma evolu�~ao da magia; as duas surgiram independentemente. A magia era umatentativa de ajustar a Deidade �as irunstânias; a pree �e um esfor�o de ajustar a pessoalidade �avontade da Deidade. A verdadeira pree �e tanto moral, quanto religiosa; a magia n~ao �e nem moral,967



nem religiosa.A pree pode tornar-se um ostume estabeleido; muitas pessoas oram porque outras o fazem.Outros, ainda, oram porque temem que alguma oisa de terr��vel aonte�a, aso n~ao ofere�am as suass�uplias de sempre.Para alguns indiv��duos, a pree �e a express~ao tranq�uila da gratid~ao; para outros, uma express~aogrupal de louva�~ao, de devo�~oes soiais. Algumas vezes, �e a imita�~ao da religi~ao de uma outra pessoa.Ao passo que a verdadeira ora�~ao �e uma omunia�~ao, sinera e on�ante, da natureza espiritual dariatura om a onipresen�a do esp��rito do Criador.A pree pode ser uma express~ao espontânea da onsiênia que se tem de Deus ou pode ser umareita�~ao, desprovida de sentido, de f�ormulas teol�ogias. Pode ser a louva�~ao em êxtase de uma almaque onhee a Deus ou a obediênia servil de um mortal tomado pelo temor. Algumas vezes �e aexpress~ao pat�etia de um anseio espiritual e outras vezes um lamor que esbraveja em frases pias. Apree pode ser um louvor jubiloso, ou um humilde pedido de perd~ao.A pree pode ser uma soliita�~ao infantil, de algo imposs��vel, ou uma s�uplia madura, de resi-mento moral e for�a espiritual. Uma s�uplia pode onsistir em um pedido do p~ao de ada dia, ouinorporar um anseio sinero de enontrar Deus e de fazer a Sua vontade. Pode ser uma soliita�~aopuramente ego��sta ou um gesto verdadeiro e magn���o, na dire�~ao da realiza�~ao de uma irmana�~aogenerosa.A pree pode ser um grito enraiveido de vingan�a ou um intereder miseriordioso pelos inimigos.Pode ser a express~ao da esperan�a de mudar a Deus ou a t�enia poderosa de mudar a si pr�oprio.Pode ser o pleito obsequioso de um peador perdido, diante de um Juiz supostamente severo, ou aexpress~ao jubilosa de um �lho liberado pelo Pai eleste, vivo e miseriordioso.O homemmoderno �a perplexo om o pensamento de onversar om Deus de ummodo puramentepessoal. Muitos abandonaram a ora�~ao de sempre, orando apenas quando sob uma press~ao inusitada- nas emergênias. O homem deveria falar a Deus om destemor; todavia apenas um ser infantilespiritualmente assumiria persuadir ou presumiria mud�a-Lo.A pree real ertamente alan�a a realidade. At�e mesmo quando as orrentes de ar est~ao asenden-tes, p�assaro algum pode planar, a n~ao ser de asas bem abertas. A pree eleva o homem porque �e umat�enia para se progredir, por meio da utiliza�~ao das orrentes espirituais asendentes do universo.A pree genu��na aumenta o resimento espiritual, modi�a as atitudes e produz aquela satisfa�~aoque vem da omunh~ao om a divindade. �E um transbordamento espontâneo da onsiênia de Deus.Deus responde �a pree do homem dando a ele uma revela�~ao aresida da verdade, uma apreia�~aorevalorizada da beleza e uma onep�~ao ampliada da bondade. A pree �e um gesto subjetivo que,todavia, leva ao ontato om poderosas realidades objetivas nos n��veis espirituais da experiêniahumana; �e uma tentativa signi�ativa, do ser humano, de alan�ar valores supra-humanos. �E oest��mulo mais potente para o resimento espiritual.As palavras da ora�~ao s~ao irrelevantes; elas s~ao meramente o anal inteletual pelo qual o rio das�uplia espiritual tem a oportunidade de uir. O valor das palavras, em uma pree, �e puramenteauto-sugestivo, dentro das devo�~oes ��ntimas, e s�oio-sugestivo, nas devo�~oes grupais. Deus responde�a atitude da alma, n~ao �as palavras.A pree n~ao �e uma t�enia para se esapar do onito, �e antes um est��mulo ao resimento emfae desse mesmo onito. Orai apenas pelos valores, n~ao pelas oisas; pelo resimento, n~ao pelagrati�a�~ao.
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91.9 As Condi�~oes para uma Pree E�ienteSe quiserdes hegar a fazer uma pree e�az, devereis ter em mente as leis sob as quais os pedidosprevaleem:1. Deveis quali�ar-vos para uma pree poderosa enarando om sineridade e oragem os pro-blemas da realidade do universo. Deveis possuir o vigor �osmio.2. Deveis ter exaurido, honestamente, toda a apaidade inerentemente humana de ajustamento.Deveis ser industriosos.3. Deveis entregar e abandonar todo desejo da mente, e toda aspira�~ao da alma, ao abra�otransformador do resimento espiritual. Deveis ter experimentado um enalteimento dos signi�adose uma eleva�~ao dos valores.4. �E preiso esolher, do fundo do ora�~ao, a vontade divina. �E preiso anular o entro morto daindeis~ao.5. N~ao apenas deveis reonheer a vontade do Pai e esolher umpri-la, mas deveis fazer umaonsagra�~ao sem reservas e uma dedia�~ao dinâmia para, de fato, umprir a vontade do Pai.6. A vossa ora�~ao ser�a dirigida exlusivamente �a sabedoria divina, para que ela resolva os pro-blemas humanos espe���os que enontrardes na asens~ao ao Para��so - a realiza�~ao da perfei�~aodivina.7. E deveis ter f�e - uma f�e viva.[Apresentado pelo Dirigente das Criaturas Intermedi�arias de Urantia.℄
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Cap��tulo 92A Evolu�~ao Posterior da Religi~aoO HOMEM possuiu uma religi~ao de origem natural, omo parte da sua experiênia evoluion�aria,muito antes que fossem feitas quaisquer revela�~oes sistem�atias em Urantia. Mas essa religi~ao deorigem natural, em si mesma, foi um produto dos dons supra-animais do homem. A religi~ao evolu-ion�aria tomou orpo devagar, atrav�es dos milênios, na arreira de experiênia da humanidade, porinterm�edio da ministra�~ao das seguintes inuênias, operando interiormente ou impingindo-se, doexterior, sobre o homem selvagem, o b�arbaro e o ivilizado:1. O ajudante da adora�~ao - o surgimento, na onsiênia animal, de poteniais supra-animaispara a perep�~ao da realidade. Isso poderia ser denominado o instinto humano primordial na dire�~aoda Deidade.2. O ajudante da sabedoria - a manifesta�~ao, em uma mente adoradora, da tendênia de dirigir asua adora�~ao para anais mais elevados de express~ao e na dire�~ao de oneitos sempre em expans~aoda realidade da Deidade.3. O Esp��rito Santo - essa �e a dota�~ao iniial da supramente e, infalivelmente, aparee em todasas pessoalidades humanas de boa f�e. Essa ministra�~ao, para uma mente que almeja a adora�~ao eque deseja a sabedoria, ria a apaidade da auto-realiza�~ao dentro do postulado da sobrevivêniahumana, tanto no seu oneito teol�ogio quanto omo uma experiênia real e fatual da pessoalidade.O funionamento oordenado dessas três ministra�~oes divinas �e totalmente su�iente para iniiar efazer prosseguir o resimento da religi~ao evoluion�aria. Essas inuênias, mais tarde, s~ao ampli�adapelos Ajustadores do Pensamento, pelos sera�ns e pelo Esp��rito da Verdade, os quais, todos eles,aeleram em grau o desenvolvimento religioso. Essas agênias vêm, h�a muito, atuando em Urantiae ontinuar~ao aqui, enquanto este planeta ontinuar sendo uma esfera habitada. Grande parte dopotenial desses agentes divinos n~ao teve ainda uma oportunidade de express~ao; e muito ser�a reveladonas idades que vir~ao, �a medida que a religi~ao dos mortais elevar-se, n��vel ap�os n��vel, na dire�~ao dasalturas supernas dos valores moroniais e da verdade do esp��rito.92.1 A Natureza Evoluion�aria da Religi~aoA evolu�~ao da religi~ao tem sido tra�ada, desde o medo primitivo e a ren�a em fantasmas, passandopor muitos dos suessivos est�agios de desenvolvimento, inluindo os esfor�os para oagir os esp��ritos,primeiro, e para bajul�a-los, depois. Os fetihes tribais transformaram-se em totens e em deusestribais; as f�ormulas m�agias transformaram-se nas prees modernas. A irunis~ao, iniialmente umsarif��io, transformou-se em um proedimento de higiene.A religi~ao progrediu, desde a infânia selvagem das ra�as, da adora�~ao da natureza ao fetihismo,passando pela adora�~ao dos fantasmas. Ap�os a aurora da iviliza�~ao, a ra�a humana desposou ren�as971



mais m��stias e simb�olias, ao passo que se aproximando da maturidade, agora, a humanidade est�a�ando pronta para o reonheimento da verdadeira religi~ao e, mesmo, para um ome�o da revela�~aoda verdade em si.A religi~ao surge omo uma rea�~ao biol�ogia da mente �as ren�as espirituais e ao meio ambiente;�e a �ultima oisa a pereer ou a mudar em uma ra�a. A religi~ao �e uma adapta�~ao da soiedade, emqualquer idade, �aquilo que �e misterioso. Como institui�~ao soial, a religi~ao abrange ritos, s��mbolos,ultos, esrituras, altares, santu�arios e templos. A �agua benta, as rel��quias, os fetihes, os enantos,os ornamentos, os sinos, os tambores e o saerd�oio s~ao omuns a todas as religi~oes. E �e imposs��veldistinguir a religi~ao que haja evolu��do, puramente, por meio da magia ou da feiti�aria.O mist�erio e o poder têm sempre estimulado os sentimentos e os temores religiosos, enquanto aemo�~ao tem funionado sempre omo um fator ondiionante poderoso do seu desenvolvimento. Otemor tem sido sempre o est��mulo religioso b�asio. O medo molda os deuses da religi~ao evoluion�aria,motivando o ritual religioso dos rentes primitivos. �A medida que a iviliza�~ao avan�a, o medo�e modi�ado pela reverênia, admira�~ao, respeito e simpatia e, ent~ao, �e ondiionado ainda peloremorso e pelo arrependimento.Um povo asi�atio ensinava que \Deus �e um grande temor"; sendo isso um resultado da religi~aopuramente evoluion�aria. Jesus, a revela�~ao do mais elevado tipo de vida religiosa, prolamou que\Deus �e amor".92.2 A Religi~ao e os CostumesA religi~ao �e a mais r��gida e a mais inex��vel de todas as institui�~oes humanas, e s�o tardiamente ela seadapta �a soiedade em mudan�a. Finalmente, a religi~ao evoluion�aria reete a mudan�a dos ostumesque, por sua vez, podem ter sido afetados pela religi~ao revelada. Gradativa e seguramente, mas omuma erta resistênia, a religi~ao (o ulto) aminha devagar na esteira da sabedoria, onheimentodirigido pela raz~ao experienial e iluminado pela revela�~ao divina.A religi~ao adere aos ostumes; aquilo que foi, �e, antiga e supostamente, sagrado. Por essa raz~ao epor nenhuma outra, os utens��lios de pedra perduraram ainda por muito tempo na idade do bronzee do ferro. Os registros ontêm a seguinte a�rma�~ao: \E se v�os �zerdes um altar de pedra paramim, v�os n~ao o onstruireis de pedra talhada, pois, se usardes as vossas ferramentas para fazê-lo,v�os o tereis profanado". Mesmo hoje, os hindus aendem os fogos nos seus altares usando umabroa primitiva. No urso da religi~ao evoluion�aria, a novidade tem sido sempre enarada omo umsaril�egio. O saramento deve onsistir n~ao de alimento novo e manufaturado, mas do omest��velmais primitivo: \A arne fresa, tostada no fogo, e o p~ao sem levedura, servido om ervas amargas".Todos os tipos de uso soial, e mesmo os proedimentos legais est~ao aferrados �as velhas formas.Quando o homem moderno surpreende-se de que as esrituras das diferentes religi~oes apresentemtantas passagens que poderiam ser onsideradas omo obsenas, ele deveria reetir e observar queas gera�~oes passadas temeram eliminar aquilo que os seus anestrais onsideravam santo e sagrado.Grande parte daquilo que uma gera�~ao poderia onsiderar obseno, as gera�~oes preedentes onsi-deraram omo os seus ostumes aeitos e, mesmo, omo rituais religiosos aprovados. Um n�umeroonsider�avel de ontrov�ersias religiosas tem sido oasionado pelas tentativas, sem �m, de reoniliarpr�atias antigas, mas repreens��veis, om o novo avan�o da raz~ao, para enontrar teorias plaus��veispara justi�ar as ren�as que se perpetuam em ostumes vetustos e ultrapassados.Mas seria apenas uma tolie esperar uma aelera�~ao s�ubita demais na evolu�~ao religiosa. Umara�a ou uma na�~ao pode assimilar, de qualquer religi~ao avan�ada, apenas aquilo que �e razoavelmenteonsistente e ompat��vel om o seu status evoluion�ario momentâneo, e om o seu talento para aadapta�~ao. As ondi�~oes soiais, lim�atias, pol��tias e eonômias s~ao, todas, de muita inuênia972



na determina�~ao do urso e progresso da evolu�~ao religiosa. A moralidade soial n~ao �e determinadapela religi~ao, ou seja, pela religi~ao evoluion�aria; antes, s~ao as formas da religi~ao que s~ao ditadas pelamoralidade da ra�a.As ra�as humanas apenas super�ialmente aeitam uma religi~ao estranha e nova; de fato, elasajustam-nas aos seus velhos ostumes e modos de rer. Isso �e bem ilustrado pelo exemplo de uma ertatribo da Nova Zelândia, ujos saerdotes, depois de aeitar nominalmente o ristianismo, professaramter reebido revela�~oes diretas de Gabriel, no sentido de que essa mesma tribo havia-se tornado o povoesolhido de Deus e que, portanto, podia entregar-se �as suas rela�~oes sexuais livres e a numerososoutros dos seus ostumes velhos e repreens��veis. Imediatamente todos os novos rist~aos aderiram aessa vers~ao nova e menos severa de ristianismo.Em dado momento ou em outro, a religi~ao sanionou todas as esp�eies de omportamentos inoe-rentes ou ontr�arios a si e, em erta �epoa, aprovou pratiamente tudo o que hoje �e onsiderado omoimoral ou peaminoso. A onsiênia, sem o ensinamento da experiênia e sem o aux��lio da raz~ao,nuna foi e nuna poder�a ser um guia seguro e sem erros para a onduta humana. A onsiênian~ao �e uma voz divina, falando �a alma humana. �E, meramente, a soma total do onte�udo moral e�etio dos ostumes de qualquer etapa da existênia presente; e representa, simplesmente, o ideal,humanamente onebido, de rea�~ao a um onjunto qualquer de irunstânias dadas.92.3 A Natureza da Religi~ao Evoluion�ariaO estudo da religi~ao humana �e o exame da fossiliza�~ao dos substratos soiais das idades passadas. Osostumes dos deuses antropom�or�os s~ao um reexo verdadeiro da moral dos homens que iniialmenteoneberam tais deidades. As religi~oes antigas e a mitologia retratam �elmente as ren�as e astradi�~oes dos povos, perdidas h�a muito na obsuridade. Essas antigas pr�atias de ulto perduramjunto om os novos ostumes eonômios e as evolu�~oes soiais e, laro est�a, pareem grosseiramenteinoerentes. Os remanesentes do ulto apresentam um verdadeiro quadro das religi~oes raiais dopassado. Lembrai-vos sempre de que os ultos n~ao s~ao formados para desobrir a verdade, mas parapromulgar as ren�as dessa verdade.A religi~ao tem sido sempre, antes de tudo, uma quest~ao de ritos, rituais, observânias, erimônias edogmas. Geralmente ela se enontra ontaminada por aquele erro que provoa dis�ordias persistentes:a ilus~ao do povo esolhido. As id�eias religiosas ardinais - enantamento, inspira�~ao, revela�~ao, pro-piia�~ao, arrependimento, expia�~ao, interess~ao, sarif��io, pree, on�ss~ao, adora�~ao, sobrevivêniap�os-morte, saramento, ritual, resgate, salva�~ao, reden�~ao, alian�a, impureza, puri�a�~ao, profeia,peado original - remontam todas aos tempos iniiais do temor primordial dos fantasmas.A religi~ao primitiva �e nada mais e nada menos do que um prolongamento da luta pela existêniamaterial, estendida para al�em-t�umulo. Assim, a observânia de um redo representou a extens~aoda luta pela automanuten�~ao, no dom��nio de um mundo imaginado, de esp��ritos-fantasmas. Mas, sefordes tentados a ritiar a religi~ao evoluion�aria, sede uidadosos. Lembrai-vos de que isso �e o queaonteeu; �e um fato hist�orio. Lembrai-vos, ainda, de que o poder de qualquer id�eia repousa n~aona sua erteza ou verdade, mas na for�a da sua sedu�~ao sobre os homens.A religi~ao evoluion�aria n~ao toma providênias para assegurar as mudan�as ou a revis~ao; dife-rentemente da iênia, ela n~ao se prepara para a sua pr�opria orre�~ao progressiva. A religi~ao queevoluiu imp~oe respeito, porque os seus seguidores areditam que ela seja A Verdade; \a f�e que umavez foi entregue aos santos" deve, em teoria, ser tanto de�nitiva quanto infal��vel. O ulto resisteao desenvolvimento, porque �e erto que o progresso verdadeiro ir�a modi�ar, ou destruir, o pr�oprioulto. Portanto, a sua revis~ao deve sempre ser imposta.Apenas duas inuênias podem modi�ar e elevar os dogmas da religi~ao natural: a press~ao dos973



ostumes que mudam lentamente e a ilumina�~ao peri�odia feita pelas revela�~oes para toda uma�epoa. N~ao �e estranho que o progresso tenha sido lento, pois, outrora, ser progressista ou inventivosigni�ava ser levado �a morte omo feitieiro. O ulto avan�a lentamente, em gera�~oes hist�orias,denominadas epoais, e ilos que duram idades, mas ontinua sempre indo para frente. A ren�aevoluion�aria em fantasmas lan�ou as bases para uma �loso�a de religi~ao revelada que, �nalmente,ir�a destruir a supersti�~ao que �e parte da sua origem.A religi~ao tem limitado o desenvolvimento soial de muitas maneiras, mas, sem a religi~ao, n~aoteria havido uma moralidade e uma �etia duradouras, nem uma iviliza�~ao que valesse a pena. Areligi~ao foi a m~ae de grande parte da ultura n~ao religiosa: a esultura originou-se na moldagemdos ��dolos, a arquitetura, na onstru�~ao dos templos, a poesia, nos enantamentos, a m�usia, nosântios para os ultos, o drama, nos ritos para se guiar os esp��ritos, e a dan�a, nos festivais sazonaisde adora�~ao.Contudo, ao mesmo tempo em que se hama a aten�~ao para o fato de que a religi~ao foi essenialpara o desenvolvimento e a preserva�~ao da iviliza�~ao, deveria �ar registrado que a religi~ao naturaltem ontribu��do em muito para limitar e paralisar essa mesma iviliza�~ao que, por outro lado, ela fo-mentou e manteve. A religi~ao tem estorvado as atividades industriais e o desenvolvimento eonômio;tem sido imprevidente quanto ao trabalho e tem desperdi�ado o apital. Ela n~ao tem sido sempre�util �a fam��lia; n~ao tem fomentado adequadamente a paz e a boa vontade; algumas vezes, negligenioua edua�~ao e atrasou a iênia; tem empobreido, indevidamente, a vida, pretendendo enriqueer amorte. De fato, a religi~ao evoluion�aria, uja origem �e humana, tem sido ulpada por todos esseserros e por muitas outras faltas e desaertos; todavia, ela manteve a �etia ultural, a moralidadeivilizada e a oerênia soial, e tornou poss��vel �a futura religi~ao revelada ompensar muitas dessasfalhas da imperfei�~ao evoluion�aria.A religi~ao evoluion�aria tem sido a institui�~ao mais dispendiosa do homem, mas �e inompara-velmente a mais e�az. A religi~ao humana pode ser justi�ada apenas �a luz de uma evolu�~ao daiviliza�~ao. Se o homem n~ao fosse um produto asendente, de evolu�~ao animal, ent~ao esse ursoseguido pelo desenvolvimento religioso n~ao teria a menor justi�ativa.A religi~ao failitou a aumula�~ao do apital e inentivou algumas esp�eies de trabalho. O lazer dossaerdotes promoveu a arte e o onheimento. E toda a ra�a, a�nal, ganhou muito em onseq�uêniade todos esses erros iniiais da t�enia �etia. Os xam~as, honestos e desonestos, foram terrivelmentedispendiosos, mas eles valeram tudo o que ustaram. As pro�ss~oes eruditas e a pr�opria iêniaemergiram de saerd�oios parasitas. A religi~ao fomentou a iviliza�~ao e assegurou a ontinuidade dasoiedade; tem sido a for�a de poliiamento moral de todos os tempos. A religi~ao uidou para que adisiplina humana e o autoontrole tornassem a sabedoria poss��vel. A religi~ao �e o a�oite e�iente daevolu�~ao, que retira impiedosamente a humanidade indolente e sofredora do seu estado natural dein�eria inteletual, impelindo-a para frente e para ima, elevando-a at�e os n��veis mais altos de raz~aoe sabedoria.Como heran�a sagrada de asendênia animal, a religi~ao evoluion�aria deve ontinuar a ser sempreenobreida pela ensura onstante da religi~ao revelada, e deve ser sempre re�nada no risol abrasadorda iênia genu��na.92.4 A D�adiva da Revela�~aoA revela�~ao �e evoluion�aria, mas �e sempre progressiva. Ao longo das idades da hist�oria de um mundo,as revela�~oes da religi~ao est~ao sempre em expans~ao e s~ao, suessivamente, sempre mais eluidativas.�E miss~ao da revela�~ao seleionar e ensurar as religi~oes suessivas da evolu�~ao. Mas, se a revela�~aodeve enalteer as religi~oes da evolu�~ao e lev�a-las a um ponto superior, ent~ao essas visita�~oes divinasdevem retratar ensinamentos que n~ao estejam muito distaniados do pensamento e das rea�~oes da974



�epoa na qual elas s~ao apresentadas. Assim, a revela�~ao deve manter-se sempre em ontato om aevolu�~ao, e assim ela o faz. A religi~ao da revela�~ao deve sempre ser limitada pela apaidade dohomem para reebê-la.Mas, a despeito das rela�~oes ou das suas origens aparentes, as religi~oes de revela�~ao s~ao semprearaterizadas por uma ren�a em alguma Deidade de valor �nal e em algum oneito da sobrevivêniada identidade da pessoalidade, depois da morte.A religi~ao evoluion�aria �e sentimental, n~ao �e l�ogia. A rea�~ao do homem �e areditar em ummundo hipot�etio de esp��ritos-fantasmas - �e o reexo da ren�a do homem, exitado pela perep�~aoe pelo medo do desonheido. A religi~ao reveladora �e proposta pelo verdadeiro mundo espiritual;�e a resposta do osmo supra-inteletual �a sede dos mortais de areditar nas Deidades universais ede ontar om elas. A religi~ao evoluion�aria �e o retrato do aminhar em ��rulos viiosos que ahumanidade faz para a busa da verdade; a religi~ao reveladora �e essa verdade em si mesma.Houve muitos aonteimentos de revela�~ao religiosa, mas apenas ino deles foram de signi�a�~aopara toda uma �epoa. As revela�~oes epoais foram as seguintes:1. Os ensinamentos Dalamatianos. O verdadeiro oneito da Primeira Fonte e Centro foi pro-mulgado em Urantia, pela primeira vez, pelos em membros da assessoria orp�orea do Pr��nipeCalig�astia. Essa revela�~ao expandida da Deidade persistiu por mais de trezentos mil anos, at�e quefoi subitamente interrompida pela seess~ao planet�aria e pela ruptura do regime de ensino. Exetopelo trabalho de Van, a inuênia da revela�~ao Dalamatiana �ou pratiamente perdida para todo omundo. At�e os noditas haviam esqueido essa verdade, j�a na �epoa da hegada de Ad~ao. Entre todosos que reeberam os ensinamentos vindos dos em, os homens vermelhos foram aqueles que os on-servaram por mais tempo; mas a id�eia do Grande Esp��rito n~ao era sen~ao uma onep�~ao nebulosa, nareligi~ao amer��ndia, quando o ontato om o ristianismo lari�ou-a e refor�ou-a onsideravelmente.2. Os ensinamentos Edênios. Ad~ao e Eva retrataram, uma vez mais, o oneito do Pai de todosaos povos evoluion�arios. A dissolu�~ao do primeiro �Eden interrompeu o urso da revela�~ao Adâmia,antes que ela tivesse ome�ado de fato. Mas os ensinamentos abortados de Ad~ao foram ontinuadospelos saerdotes setitas, e algumas dessas verdades nuna foram inteiramente perdidas para o mundo.Toda a tendênia da evolu�~ao religiosa do levante foi modi�ada pelos ensinamentos dos setitas. Mas,por volta de 2500 a.C., a humanidade tinha perdido de vista, em grande parte, a revela�~ao promovida�a �epoa do �Eden.3. Melquisedeque de Sal�em. Este Filho emergenial de N�ebadon inaugurou a tereira revela�~aoda verdade em Urantia. Os preeitos ardinais dos seus ensinamentos foram: on�an�a e f�e. Eleensinou a on�an�a na bene�ênia onipotente de Deus e prolamou a f�e omo o ato por meio doqual os homens ganham o favoreimento de Deus. Os seus ensinamentos gradualmente misturaram-se�as ren�as e pr�atias de v�arias religi~oes evoluion�arias e, �nalmente, resultaram naqueles sistemasteol�ogios presentes em Urantia quando da abertura do primeiro milênio depois de Cristo.4. Jesus de Nazar�e. Cristo Mihael apresentou o oneito de Deus, trazido assim em Urantia pelaquarta vez, omo o Pai Universal; e esse ensinamento perdurou em geral desde ent~ao. A essênia doseu ensinamento foi amor e servi�o, a adora�~ao amorosa que um �lho riatura d�a voluntariamenteem reonheimento e em retorno �a ministra�~ao do amor de Deus, o seu Pai; o servi�o que tais �lhosriaturas ofereem, de vontade espontânea aos seus irm~aos, em uma alegre ompreens~ao de que, nesseservi�o, eles est~ao servindo, do mesmo modo, a Deus, o Pai.5. Os Doumentos de Urantia. Os doumentos, dos quais este �e um deles, onstituem a maisreente apresenta�~ao da verdade aos mortais de Urantia. Esses doumentos diferem de todas asrevela�~oes anteriores, pois n~ao s~ao trabalho de uma �unia pessoalidade do universo; s~ao, sim, apre-senta�~oes ompostas, efetuadas por muitos seres. Nenhuma revela�~ao, todavia, pode jamais serompleta, antes de se alan�ar o Pai Universal. Todas as outras ministra�~oes elestes n~ao s~ao maisdo que pariais, transit�orias e pratiamente adaptadas �as ondi�~oes loais de tempo e de espa�o. �E975



poss��vel que, ao admitir tudo isso, possamos esvaziar a for�a imediata e a autoridade de todas asrevela�~oes, mas �e hegado o tempo em Urantia, em que �e aonselh�avel fazer essa delara�~ao frana,ainda que orrendo o riso de enfraqueer a inuênia futura e a autoridade desta obra, que �e a maisreente das revela�~oes da verdade �as ra�as mortais de Urantia.92.5 Os Grandes L��deres ReligiososNa religi~ao evoluion�aria, os deuses s~ao onebidos para existir �a semelhan�a da imagem do homem;na religi~ao reveladora, �e ensinado aos homens que s~ao �lhos de Deus - feitos, mesmo, �a imagem �nitada divindade. Nas ren�as sintetizadas ompostas dos ensinamentos da revela�~ao e dos produtos daevolu�~ao, o oneito de Deus �e uma ombina�~ao entre:1. As id�eias preexistentes dos ultos evoluion�arios.2. Os ideais sublimes da religi~ao revelada.3. Os pontos de vista pessoais dos grandes l��deres religiosos, os profetas e mestres da humanidade.A maioria das grandes �epoas religiosas foi inaugurada pela vida e ensinamentos de alguma pes-soalidade proeminente; a lideran�a originou a maioria dos movimentos morais dignos de nota dahist�oria. E os homens sempre tiveram a tendênia para venerar um l��der, ainda que seja �as ustasdos seus ensinamentos; de revereniar a sua pessoalidade, ainda que peram de vista as verdadesque ele prolamou. E isso n~ao aontee sem motivo: h�a um desejo instintivo no ora�~ao do ho-mem evoluion�ario, de reeber ajuda de ima e do al�em. Esse anseio tem a �nalidade de anteipara vinda, �a Terra, do Pr��nipe Planet�ario e, posteriormente, dos Filhos Materiais. Em Urantia, ohomem tem sido privado desses l��deres e governantes supra-humanos e, por isso, onstantementeele proura ompensar essa perda, envolvendo os seus l��deres humanos em lendas que estabeleemorigens sobrenaturais e arreiras miraulosas para eles.Muitas ra�as têm onebido os seus l��deres omo tendo nasido de virgens; as suas arreiras s~aogenerosamente pontuadas por epis�odios miraulosos, e o retorno desses l��deres �e sempre aguardadopelos seus respetivos grupos. Na �Asia entral, os homens das tribos ainda aguardam pelo retornode Gengis Khan; no Tibete, na China e na �India, de Buda; no islamismo, de Maom�e; entre osamer��ndios, de Hesunanin Onamonalonton; om os hebreus foi, em geral, o retorno de Ad~ao omo ogovernante material. Na Babilônia, o deus Marduk foi uma perpetua�~ao da lenda de Ad~ao, da id�eiado �lho de Deus, do elo entre o homem e Deus. Em seguida ao apareimento de Ad~ao na Terra, osassim hamados �lhos de Deus eram omuns entre as ra�as do mundo.Todavia, independentemente do respeito superstiioso que freq�uentemente os envolveu, ainda per-manee omo fato que esses mestres foram as pessoalidades temporais de apoio, das quais depende-ram as alavanas da verdade revelada, para fazerem avan�ar a moralidade, a �loso�a e a religi~ao dahumanidade.Houve entenas e entenas de l��deres religiosos, na hist�oria milenar de Urantia, desde Onagar, aoGuru Nanak. Durante esse tempo, houve muitas heias e vazantes, na mar�e da verdade religiosa eda f�e espiritual, e ada renasimento da religi~ao urantiana tem sido, no passado, identi�ado om avida e os ensinamentos de algum l��der religioso. Considerando os instrutores dos tempos reentes,pode ser �util agrup�a-los em sete �epoas religiosas maiores, da Urantia p�os-Adâmia:1. O per��odo Setita. Os saerdotes Setitas, regenerados sob a lideran�a de Amosad, tornaram-se os grandes instrutores p�os-Adâmios. Eles ensinaram nas terras dos anditas, e a sua inuêniaperdurou por mais tempo entre os gregos, sum�erios e indianos. Entre estes �ultimos, a sua inuêniaontinuou at�e o tempo presente, omo entre os brâmanes de f�e hindu. Os setitas e os seus seguidoresnuna se perderam inteiramente do oneito da Trindade, revelado por Ad~ao.976



2. A era dos mission�arios de Melquisedeque. A religi~ao de Urantia foi regenerada, em grandemedida, pelos esfor�os daqueles instrutores que sa��ram em omiss~oes formadas por Maquiventa Mel-quisedeque, quando ele viveu e ensinou em Sal�em, quase dois mil anos antes de Cristo. Essesmission�arios prolamaram a f�e omo o pre�o para o favoreimento de Deus, e os seus ensinamentos,ainda que improdutivos, para o apareimento imediato de qualquer religi~ao, formaram, ontudo, asfunda�~oes sobre as quais os instrutores posteriores da verdade iriam onstruir as religi~oes de Urantia.3. A era p�os-Melquisedeque. Embora Amenemope e Iknaton tivessem, ambos, ensinado nesteper��odo, o gênio religioso mais not�avel da era p�os-Melquisedeque foi o l��der de um grupo de bedu��nosdo levante, o fundador da religi~ao hebraia: Mois�es. Mois�es ensinou o monote��smo. Disse ele:\Esutai, �o Israel, o Senhor nosso Deus �e um s�o Deus". \O Senhor �e Deus. N~ao h�a outro al�em Dele."E, persistentemente, busou ele desarraigar o remanesente do ulto aos fantasmas junto ao seu povo,presrevendo at�e a pena de morte para os seus pratiantes. O monote��smo de Mois�es foi adulteradopelos seus suessores, mas, em tempos posteriores, eles retornaram a muitos dos seus ensinamentos.A grandeza de Mois�es repousa na sua sabedoria e sagaidade. Outros homens tiveram oneitosmais elevados de Deus, mas nenhum homem teve jamais tanto êxito em induzir grandes n�umeros depessoas a adotar ren�as t~ao avan�adas.4. O sexto s�eulo antes de Cristo. Muitos homens surgiram para prolamar a verdade neste quefoi um dos s�eulos marantes para um despertar religioso jamais visto em Urantia. Entre esses devemser lembrados Gautama, Conf�uio, Lao-ts�e, Zoroastro e os mestres jainistas. Os ensinamentos deGautama tornaram-se bastante difundidos na �Asia, e ele �e revereniado por milh~oes, omo o Buda.Conf�uio foi, para a moralidade dos hineses, o que Plat~ao foi para a �loso�a grega e, mesmo tendohavido reperuss~oes religiosas para os ensinamentos de ambos, nenhum dos dois foi, estritamentefalando, um mestre religioso; Lao-ts�e teve uma visualiza�~ao maior de Deus, no Tao, do que Conf�uiono ampo das humanidades, ou Plat~ao no idealismo. Zoroastro, se bem que muito inueniado pelooneito de um espiritualismo predominantemente dualista, ou seja, do bem e do mal, ao mesmotempo exaltou de�nitivamente a id�eia de uma Deidade eterna, e da vit�oria �ultima da luz sobre astrevas.5. O primeiro s�eulo depois de Cristo. Como um mestre religioso, Jesus de Nazar�e partiu do ultoque tinha sido estabeleido por Jo~ao Batista e progrediu at�e onde pôde, libertando aquele ulto dasamarras e das formalidades. Al�em de Jesus, Paulo de Tarso e Filo de Alexandria foram os maioresmestres dessa era. Os oneitos deles, dentro da religi~ao, exereram um papel dominante na evolu�~aoda f�e que traz o nome de Cristo.6. O sexto s�eulo depois de Cristo. Maom�e fundou uma religi~ao que foi superior a muitos dosredos desta �epoa. E esta foi um protesto ontra as exigênias soiais das religi~oes estrangeiras eontra a inoerênia da vida religiosa do seu pr�oprio povo.7. O d�eimo quinto s�eulo depois de Cristo. Este per��odo testemunhou dois movimentos religiosos:a ruptura da unidade do ristianismo no Oidente, e a s��ntese de uma nova religi~ao no Oriente. NaEuropa, a ristandade instituionalizada tinha atingido aquele grau de inexibilidade que tornouqualquer resimento posterior inompat��vel om a unidade. No Oriente, os ensinamentos ombinadosdo islamismo, do hindu��smo e do budismo foram sintetizados por Nanak e pelos seus seguidores nosikismo, uma das mais avan�adas religi~oes da �Asia.O futuro de Urantia, sem d�uvida, ser�a araterizado pelo apareimento de eduadores da verdadereligiosa - a Paternidade de Deus e a fraternidade de todas as riaturas. Mas �e de se esperar queos esfor�os sineros e ardentes dos profetas futuros sejam dirigidos menos para o fortaleimento debarreiras inter-religiosas e mais para o aumento da irmandade religiosa de ulto espiritual, entre osmuitos seguidores das diferentes teologias inteletuais t~ao arater��stias da Urantia de Satânia.
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92.6 As Religi~oes CompostasAs religi~oes do s�eulo vinte, em Urantia, ofereem um interessante quadro da evolu�~ao soial datendênia humana para a adora�~ao. Muitas f�es pouo progrediram desde os dias do ulto dos fan-tasmas. Os pigmeus da �Afria n~ao têm nenhuma rea�~ao religiosa, omo lasse, embora alguns delesareditem vagamente em um meio ambiente om esp��ritos. Eles est~ao, hoje, exatamente onde o ho-mem primitivo estava, quando a evolu�~ao da religi~ao ome�ou. A ren�a b�asia da religi~ao primitivaera a de sobrevivênia depois da morte. A id�eia de adorar um Deus pessoal india um desenvolvi-mento evoluion�ario avan�ado, e mesmo o primeiro est�agio da revela�~ao. Os Diaks desenvolveramapenas as pr�atias religiosas mais primitivas. Os esquim�os e os amer��ndios, relativamente reentes,tinham um oneito muito estreito de Deus; eles areditavam em fantasmas e tinham, ainda que inde-�nida, uma id�eia sobre alguma esp�eie de sobrevivênia depois da morte. Os nativos australianos dosdias atuais têm apenas medo de fantasmas, um temor do esuro e uma venera�~ao rudimentar pelosanestrais. Os zulus s�o agora est~ao desenvolvendo uma religi~ao de medo de fantasmas e de sarif��ios.Muitas tribos afrianas, a n~ao ser pelo trabalho mission�ario dos rist~aos e maometanos, ainda n~aopassam do est�agio do fetihe, na sua evolu�~ao religiosa. Mas alguns grupos vêm mantendo, h�a muito,a id�eia do monote��smo, omo os tr�aios de outrora, que areditavam tamb�em na imortalidade.Em Urantia, a religi~ao evoluion�aria e a religi~ao reveladora est~ao progredindo lado a lado, e, aomesmo tempo, amalgamando-se e fundindo-se nos sistemas teol�ogios diversi�ados, enontrados nomundo �a �epoa da elabora�~ao destes doumentos. Essas religi~oes, as religi~oes da Urantia do s�eulovinte, podem ser enumeradas omo a seguir.1. O hindu��smo - a mais antiga.2. A religi~ao hebraia.3. O budismo.4. Os ensinamentos de Conf�uio.5. As ren�as tao��stas.6. O zoroastrismo.7. O xinto��smo.8. O jainismo.9. O ristianismo.10. O islamismo.11. O sikismo - a mais reente.As religi~oes mais avan�adas dos tempos antigos foram o juda��smo e o hindu��smo, e ada uma haviainueniado em grande parte o urso do desenvolvimento religioso, respetivamente, no Oriente e noOidente. Ambos, hindus e hebreus areditaram que as suas religi~oes foram inspiradas e reveladas,e areditavam que todas as outras eram formas deadentes da f�e �unia e verdadeira.A �India est�a dividida entre as religi~oes hindu, sikista, maometana e jainista, ada uma delas retra-tando Deus, o homem e o universo, segundo a sua pr�opria onep�~ao. A China segue os ensinamentostao��stas e onfuionistas; o xinto��smo �e revereniado no Jap~ao.As grandes ren�as internaionais e inter-raiais s~ao a hebraia, a budista, a rist~a e a islâmia. Obudismo estende-se do Ceil~ao e Birmânia at�e o Tibete, e da China ao Jap~ao. Ele tem demonstradouma apaidade de adapta�~ao aos ostumes de tantos povos, que tem sido igualada apenas peloristianismo.A religi~ao hebraia abrange a transi�~ao �los�o�a do polite��smo ao monote��smo; �e um elo evolu-ion�ario entre as religi~oes de evolu�~ao e as religi~oes de revela�~ao. Os hebreus foram o �unio povo do978



Oidente a seguir a evolu�~ao dos seus deuses evoluion�arios primitivos at�e o Deus da revela�~ao. Masessa verdade nuna se tornou amplamente aeita at�e os dias de Isa��as que, uma vez mais, ensinouuma id�eia mista de uma deidade da ra�a, onjugada om a do Criador Universal: \ �O Senhor dasHostes, Deus de Israel, sois Deus, e apenas v�os; v�os riastes o �eu e a Terra". Num erto momento,a esperan�a da sobrevivênia, na iviliza�~ao oidental, repousa nos oneitos hebraios sublimes dabondade e nos oneitos helênios avan�ados da beleza.A religi~ao rist~a �e a religi~ao sobre a vida e os ensinamentos de Cristo, baseados na teologia dojuda��smo, modi�ados posteriormente por meio da assimila�~ao de ertos ensinamentos zoroastrianose da �loso�a grega, e formulados primariamente por três indiv��duos: Filo, Pedro e Paulo. Ela passoupor muitas fases de evolu�~ao, desde o tempo de Paulo; e tornou-se t~ao ompletamente oidentali-zada que muitos povos n~ao europeus, muito naturalmente, onsideram o ristianismo uma estranharevela�~ao, de um Deus estranho, destinada a estrangeiros.O islamismo �e a onex~ao religioso-ultural entre a �Afria do norte, o Levante, e o sudoeste da�Asia. Foi a teologia judaia, em liga�~ao om os ensinamentos posteriores do ristianismo, que tor-nou o islamismo monote��sta. Os seguidores de Maom�e trope�aram nos ensinamentos avan�ados daTrindade; eles n~ao podiam ompreender uma doutrina de três pessoalidades divinas e uma Deidade.�E sempre dif��il induzir as mentes evoluion�arias a aeitarem, subitamente, uma verdade superiorrevelada. O homem �e uma riatura evoluion�aria e deve adquirir a sua religi~ao prinipalmente port�enias evoluion�arias.A adora�~ao dos antepassados, em uma determinada �epoa, onstituiu um avan�o inontest�avel naevolu�~ao religiosa, mas �e t~ao surpreendente quanto lament�avel que esse oneito primitivo sobrevivana China, no Jap~ao e na �India, em meio a tantas oisas relativamente t~ao mais avan�adas, tais omo obudismo e o hindu��smo. No Oidente, o ulto dos antepassados desenvolveu-se na venera�~ao de deusesnaionais e no respeito pelos her�ois da ra�a. No s�eulo vinte, essa religi~ao naionalista, de venera�~aode her�ois, faz sua apari�~ao nos v�arios seularismos e naionalismos radiais que araterizam muitasra�as e na�~oes do Oidente. Grande parte dessa mesma atitude �e tamb�em enontrada nas grandesuniversidades e nas omunidades industriais maiores, dos povos de l��ngua inglesa. N~ao muito diferentedesses oneitos �e a id�eia de que a religi~ao n~ao �e sen~ao \uma busa ompartilhada do lado bom davida". As \religi~oes naionais" nada mais s~ao do que uma revers~ao para o ulto primevo ao imperadorromano, e ao xinto��smo - a adora�~ao do estado, na fam��lia imperial.92.7 A Evolu�~ao Ulterior da Religi~aoA religi~ao n~ao pode nuna se tornar um fato ient���o. A �loso�a pode, verdadeiramente, repousarem uma base ient���a, mas a religi~ao permaneer�a, para sempre, evoluion�aria, ou reveladora, ouuma ombina�~ao poss��vel de ambas, omo ela �e no mundo de hoje.Novas religi~oes n~ao podem ser inventadas; ou s~ao a onseq�uênia de uma evolu�~ao ou s~ao subita-mente reveladas. Todas as religi~oes evoluion�arias novas s~ao meras express~oes avan�adas de velhasren�as, em novas adapta�~oes e ajustamentos. O velho n~ao deixa de existir; ele funde-se om o novo,omo no aso do sikismo, que reseu e oreseu do solo e das formas do hindu��smo, do budismo, doislamismo e de outros ultos ontemporâneos. A religi~ao primitiva era muito demor�atia; o selvagemtomava emprestado e emprestava failmente. Apenas om a religi~ao revelada apareeu o egotismoteol�ogio, autor�atio e intolerante.As in�umeras religi~oes de Urantia s~ao todas boas, na medida em que todas levam o homem at�eDeus e trazem at�e o homem a ompreens~ao do Pai. �E uma fal�aia, para qualquer grupo de religiosos,oneber o seu redo omo a Verdade; tal atitude denota mais arrogânia teol�ogia do que erteza def�e. Todas as religi~oes de Urantia tirariam proveito do estudo e da assimila�~ao do que h�a de melhor nasverdades ontidas em qualquer outra f�e, pois todas ontêm verdades. Os religiosos fariam melhor em979



tomar emprestado o que h�a de mais profundo na f�e espiritual viva do vizinho, do que em denuniaro que nela h�a de pior, nas suas supersti�~oes remanesentes e nos rituais sem valor.Todas essas religi~oes surgiram omo resultado das respostas inteletuais vari�aveis dos homens auma mesma e idêntia ondu�~ao espiritual. E n~ao podem, elas, nuna esperar atingir uma unifor-midade de redos, dogmas e rituais, pois estes s~ao inteletuais. Mas podem realizar, e algum diarealizar~ao, a unidade na adora�~ao verdadeira do Pai de todos, pois esta �e espiritual, e �e para sempreverdadeiro que, no esp��rito, todos os homens s~ao iguais.A religi~ao primitiva foi, em grande parte, uma onsientiza�~ao no n��vel dos valores materiais, masa iviliza�~ao eleva os valores religiosos, pois a verdadeira religi~ao �e a devo�~ao do eu a servi�o devalores om signi�ado supremo. �A medida que a religi~ao evolui, a �etia transforma-se na �loso�adas morais, e a moralidade transforma-se na disiplina do eu, segundo os rit�erios mais elevados esupremos de valor - os ideais espirituais e divinos. A religi~ao onverte-se, assim, em uma devo�~aoespontânea e rara, a experiênia viva da lealdade do amor.O que india a qualidade de uma religi~ao �e:1. O n��vel dos seus valores - as suas lealdades.2. A profundidade dos seus signi�ados - a sensibiliza�~ao dos indiv��duos �a apreia�~ao idealistadesses valores mais elevados.3. A intensidade da onsagra�~ao - o grau de devo�~ao a esses valores divinos.4. O progresso sem entraves da pessoalidade nesse aminho �osmio de vida espiritual idealista, aompreens~ao da �lia�~ao a Deus e o progredir sem �m na idadania do universo.Os signi�ados religiosos progridem em autoonsiênia, quando a rian�a transfere as id�eias deonipotênia, dos seus progenitores para Deus. E toda a experiênia religiosa dessa rian�a dependemuito do que predominou na rela�~ao pai-�lho: se o medo, ou se o amor. Os esravos têm experi-mentado sempre uma grande di�uldade de transferir o medo dos seus donos para os oneitos doamor a Deus. A iviliza�~ao, a iênia e as religi~oes avan�adas devem libertar a humanidade dessesmedos nasidos do horror aos fenômenos naturais. E, assim, um eslareimento maior deveria livraros mortais eduados de toda a dependênia de intermedi�arios na omunh~ao om a Deidade.Esses est�agios intermedi�arios de hesita�~ao id�olatra na transferênia da venera�~ao do humano e dovis��vel para o divino e o invis��vel s~ao inevit�aveis; mas deveriam ser abreviados pela onsiênia daministra�~ao failitadora do esp��rito residente divino. Entretanto, o homem tem sido profundamenteinueniado, n~ao apenas pelos seus oneitos da Deidade, mas tamb�em pelo ar�ater dos her�ois queele esolheu para honrar. �E uma infeliidade grande que aqueles que hegaram a venerar o Cristodivino, e ressusitado, tivessem negligeniado o homem - o valente e orajoso her�oi - Joshua ben Jos�e.O homem moderno est�a autoonsiente da religi~ao, de um modo adequado, mas o h�abito quetem de adora�~ao est�a onfuso, deixando-o em desren�a, devido �a metamorfose soial aelerada eaos desenvolvimentos ient���os sem preedentes. Os homens e as mulheres pensantes querem que areligi~ao seja rede�nida, e essa exigênia ir�a levar a religi~ao a reavaliar a si pr�opria.O homem moderno depara-se om a tarefa de fazer, em uma �unia gera�~ao, mais re-adequa�~oesdos valores humanos do que as que têm sido feitas em dois mil anos. E tudo isso inuenia a atitudesoial para om a religi~ao, pois a religi~ao �e um modo de vida, tanto quanto uma t�enia de pensar.A verdadeira religi~ao deve, sempre e simultaneamente, ser o fundamento eterno e a estrela guiade todas as iviliza�~oes duradouras.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 93Maquiventa MelquisedequeOS MELQUISEDEQUES s~ao amplamente onheidos omo Filhos das emergênias, pois eles seengajam em atividades de uma variedade inr��vel nos mundos de um universo loal. Quando surgeum problema extraordin�ario qualquer, ou quando algo inusitado est�a para ser realizado, �e quasesempre um Melquisedeque que aeita a miss~ao. A apaidade dos Filhos Melquisedeques de funionarem emergênias e em n��veis muito diversi�ados do universo, at�e no n��vel f��sio da manifesta�~ao dapessoalidade, �e peuliar �a sua ordem. Apenas os Portadores da Vida ompartilham, em qualquergrau, desse extenso metamor�smo nas fun�~oes de pessoalidade.A ordem Melquisedeque de �lia�~ao do universo tem estado extremamente ativa em Urantia. Umorpo de doze deles serviu em onjunto om os Portadores da Vida. Outro orpo de doze Mel-quisedeques posteriormente tornou-se administrador do vosso mundo, pouo depois da seess~ao deCalig�astia, e ontinuou om autoridade at�e os tempos de Ad~ao e Eva. Esses doze Melquisedequesretornaram a Urantia, quando da falta de Ad~ao e Eva, e ontinuaram, da�� em diante, omo admi-nistradores planet�arios, at�e o dia em que Jesus de Nazar�e, omo o Filho do Homem, tornou-se oPr��nipe Planet�ario titular de Urantia.93.1 A Enarna�~ao de MaquiventaA verdade revelada esteve amea�ada de extin�~ao durante os milênios que seguiram o n~ao-umprimentoda miss~ao Adâmia, em Urantia. Ainda que fazendo progressos inteletuais, as ra�as humanas, aospouos, estavam perdendo terreno espiritualmente. Por volta de 3 000 a.C., o oneito de Deushavia-se tornado muito nebuloso nas mentes dos homens.Os doze administradores Melquisedeques sabiam da iminente auto-outorga de Mihael neste pla-neta, mas n~ao sabiam qu~ao imediatamente oorreria; e, por isso eles reuniram-se em onselho solenee pediram aos Alt��ssimos de Edêntia que alguma providênia fosse tomada, para manter a luz daverdade em Urantia. Esse pedido foi invalidado pelo mandado de que \a ondu�~ao dos assuntosno 606 de Satânia est�a plenamente nas m~aos dos ust�odios Melquisedeques". Estes administradoresent~ao apelaram �a ajuda do Pai Melquisedeque, mas apenas reeberam a resposta de que deveriamontinuar a manter a verdade da maneira que eles pr�oprios esolhessem \at�e a hegada de um Filhode auto-outorga", que \iria resgatar, da negligênia e da inerteza, os t��tulos planet�arios".E foi em onseq�uênia de terem sido deixados t~ao ompletamente por onta dos pr�oprios reur-sos que Maquiventa Melquisedeque, um dos doze administradores planet�arios, tornou-se volunt�ariopara fazer o que tinha sido feito apenas por seis vezes em toda a hist�oria de N�ebadon: pessoalizartemporariamente na Terra um homem deste reino, auto-outorgando a si pr�oprio omo um Filhoemergenial para prestar ministra�~ao a este mundo. A permiss~ao para essa aventura foi onedidapelas autoridades de S�alvington, e a enarna�~ao fatual de Maquiventa Melquisedeque foi onsu-981



mada nas proximidades do loal que estava destinado a se tornar a idade de Sal�em, na Palestina.Toda a transa�~ao da materializa�~ao desse Filho Melquisedeque foi exeutada pelos administradoresplanet�arios, om a oopera�~ao dos Portadores da Vida, alguns dos Mestres Controladores F��sios eoutras pessoalidades elestes residentes em Urantia.93.2 O S�abio de Sal�emMaquiventa outorgou-se �as ra�as humanas de Urantia 1 973 anos antes do nasimento de Jesus. Asua vinda n~ao foi espetaular; a sua materializa�~ao n~ao foi testemunhada por olhos humanos. Elefoi visto pelo homem mortal pela primeira vez naquele dia memor�avel em que entrou na tenda deAndon, um pastor aldeu de origem sum�eria. E a prolama�~ao da sua miss~ao �ou orpori�ada emuma simples a�rma�~ao que ele fez a esse pastor: \Eu sou Melquisedeque, saerdote de El Elyon, oAlt��ssimo, o �unio Deus".Quando o pastor se reobrou do seu espanto, e depois de haver feito muitas perguntas ao estranho,onvidou Melquisedeque para ear om ele; e essa foi a primeira vez, na sua longa arreira no universo,que Maquiventa omeu omida material, o alimento que iria sustent�a-lo durante os seus noventa eino anos de vida omo um ser material.E, naquela noite, enquanto eles onversavam sob as estrelas, Melquisedeque ome�ou a sua miss~aode revela�~ao da verdade da realidade de Deus, quando, om um movimento irular de seu bra�o, eledisse a Andon: \El Elyon, o Alt��ssimo, �e o divino riador das estrelas do �rmamento e desta Terramesma, na qual vivemos, e ele �e tamb�em o supremo Deus do �eu".Dentro de uns pouos anos, Melquisedeque havia reunido em torno de si um grupo de alunos,dis��pulos e rentes, que formaram o n�uleo da futura omunidade de Sal�em. Ele �ou logo onheidona Palestina omo o saerdote de El Elyon, o Alt��ssimo, e omo o s�abio de Sal�em. Algumas dastribos da vizinhan�a sempre se referiam a ele omo o xeique, ou o rei, de Sal�em. Sal�em era oloal que, depois do desapareimento de Melquisedeque, transformou-se na idade de J�ebus, sendoposteriormente hamada Jerusal�em.Na aparênia pessoal, Melquisedeque assemelhava-se aos povos noditas e sum�erios, ent~ao mesla-dos, tendo quase um metro e oitenta de altura e possuindo uma presen�a imponente. Falava o aldeue uma meia d�uzia de outras l��nguas. Vestia-se de um modo bem semelhante aos saerdotes ananeus,exeto que usava no peito um emblema om três ��rulos onêntrios, o s��mbolo da Trindade doPara��so, em Satânia. Com o deorrer do seu minist�erio, a ins��gnia dos três ��rulos onêntriosveio a ser onsiderada t~ao sagrada pelos seus seguidores que eles nuna ousaram us�a-la, e foi logoesqueida om o passar de umas pouas gera�~oes.Embora Maquiventa houvesse vivido �a maneira dos homens deste reino, ele nuna se asou, nempoderia ter deixado prole na Terra. O seu orpo f��sio, onquanto fosse semelhante ao de um serhumano masulino, era, na realidade, da ordem daqueles orpos espeialmente onstru��dos, usadospelos em membros materializados da assessoria do Pr��nipe Calig�astia, exeto que n~ao trazia oplasma da vida de nenhuma ra�a humana. Nem havia mais em Urantia uma �arvore da vida dispon��vel.Houvesse Maquiventa permaneido por algum tempo mais longo na Terra e o seu meanismo f��siohaver-se-ia gradativamente deteriorado; o que suedeu foi que ele ompletou a sua miss~ao de auto-outorga em noventa e quatro anos, muito antes que o seu orpo material houvesse ome�ado adesfazer-se.Este Melquisedeque enarnado reebeu um Ajustador do Pensamento, que residiu na sua pessoali-dade supra-humana, omo monitor do tempo e mentor da arne, adquirindo, assim, erta experiêniae reebendo uma introdu�~ao pr�atia aos problemas de Urantia e da t�enia de residir um Filho en-arnado, que apaitou esse esp��rito do Pai a funionar t~ao valentemente na mente humana do Filho982



de Deus, Mihael, quando mais tarde este apareeu na Terra �a semelhan�a de um mortal na arne.E este �e o �unio Ajustador do Pensamento a ter funionado em duas mentes em Urantia, e ambas asmentes sendo tanto divinas quanto humanas.Durante a enarna�~ao na arne, Maquiventa manteve pleno ontato om os seus onze ompa-nheiros do orpo dos ust�odios planet�arios, mas ele n~ao podia omuniar-se om outras ordens depessoalidades elestes. �A parte os administradores Melquisedeques, ele n~ao tinha nenhum ontatomais om outras inteligênias supra-humanas do que tem um ser humano.93.3 Os Ensinamentos de MelquisedequePassada uma d�eada, Melquisedeque organizou as suas esolas em Sal�em, dando a elas o padr~aodo antigo sistema que havia sido desenvolvido pelos primeiros saerdotes setitas do segundo �Eden.Mesmo a id�eia do sistema do d��zimo, introduzida por Abra~ao, posteriormente onvertido por Mel-quisedeque, tamb�em derivou das tradi�~oes remanesentes dos m�etodos dos antigos setitas.Melquisedeque ensinou o oneito de um s�o Deus, de uma Deidade universal, mas permitiu aopovo assoiar esse ensinamento ao Pai da Constela�~ao de Norlatiadeque, a quem ele hamava de ElElyon - o Alt��ssimo. Melquisedeque manteve-se em silênio quanto ao status de L�uifer e quanto aoestado de oisas em Jerus�em. Lanaforge, o Soberano do Sistema, pouo tinha a ver om Urantia,antes do t�ermino da auto-outorga de Mihael. Para uma maioria dos estudantes de Sal�em, Edêntiaera o �eu e o Alt��ssimo era Deus.A maioria das pessoas interpretava o s��mbolo om os três ��rulos onêntrios que Melquisedequeadotou omo ins��gnia da sua outorga, omo representando três reinos, o dos homens, o dos anjos e o deDeus. E a todos foi permitido ontinuarem om essa ren�a; pouqu��ssimos dentre os seus seguidoreshegaram a saber que os três ��rulos eram um s��mbolo da in�nitude, um emblema da eternidade e dauniversalidade da Trindade do Para��so, a divina mantenedora e diretora; mesmo Abra~ao onsideravaesse s��mbolo omo sendo o dos três Alt��ssimos de Edêntia, pois havia sido instru��do a ele que ostrês Alt��ssimos funionavam omo um. Quando Melquisedeque ensinava o oneito da Trindade,simbolizado pela sua ins��gnia, geralmente ele o assoiava aos três governantes Vorondadeques, daonstela�~ao de Norlatiadeque.Para o grosso dos seus seguidores, ele n~ao fez nenhum esfor�o de apresentar ensinamentos paraal�em do fato do governo dos Alt��ssimos de Edêntia - os Deuses para Urantia. Para alguns, por�em,Melquisedeque ensinou a verdade avan�ada, abrangendo a ondu�~ao e a organiza�~ao do universo loal;enquanto que, para o seu brilhante dis��pulo Nordan, o quenita, e para a sua turma de estudantesempenhados, ele ensinou as verdades do superuniverso e mesmo de Havona.Os membros da fam��lia de Katro, om quem Melquisedeque viveu por mais de trinta anos, onhe-iam muitas dessas verdades mais elevadas e as perpetuaram por muito tempo na pr�opria fam��lia,at�e os dias mesmo do seu ilustre desendente Mois�es, que, desse modo, teve aesso a uma imponentetradi�~ao dos dias de Melquisedeque, trazida pelo lado do seu pai, bem omo por meio de outrasfontes, pelo lado da sua m~ae.Melquisedeque ensinou aos seus seguidores tudo o que eles tiveram apaidade para reeber eassimilar. E mesmo muitas id�eias religiosas modernas, sobre o �eu e a Terra, o homem, Deus e osanjos, n~ao est~ao t~ao afastadas desses ensinamentos de Melquisedeque. Contudo, esse grande instrutorsubordinou tudo �a doutrina de um �unio Deus, uma Deidade universal, um Criador eleste, um Paidivino. Esse ensinamento foi enfatizado, om o prop�osito de atrair a adora�~ao do homem e prepararo aminho para a vinda posterior de Mihael, omo o Filho deste mesmo Pai Universal.Melquisedeque ensinou que, em algum tempo futuro, outro Filho de Deus viria na arne omoele havia vindo, mas que naseria de uma mulher; e foi por isso que in�umeros instrutores, posterior-983



mente, sustentaram que Jesus era um saerdote, ou um ministro, \para sempre, segundo a ordem deMelquisedeque".E assim Melquisedeque preparou o aminho, estabeleendo no mundo o est�agio de tendêniamonote��sta, apropriado para a auto-outorga de um verdadeiro Filho do Para��so do �unio Deus defato, a quem ele t~ao vividamente retratou omo sendo o Pai de todos, e a quem ele representou paraAbra~ao omo um Deus que aeitaria o homem nos termos simples da f�e pessoal. E Mihael, quandoapareeu na Terra, on�rmou tudo o que Melquisedeque havia ensinado a respeito do Pai do Para��so.93.4 A Religi~ao de Sal�emAs erimônias da adora�~ao em Sal�em eram muito simples. Todas as pessoas que assinavam ouque faziam maras nas listas das t�abuas de argila na igreja de Melquisedeque omprometiam-se amemorizar e seguiam a seguinte ren�a:1. Aredito em El Elyon, o Deus Alt��ssimo, o �unio Pai Universal e Criador de todas as oisas.2. Aeito a alian�a de Melquisedeque om o Alt��ssimo, que onfere o favor de Deus �a minha f�e;sem sarif��ios, nem holoaustos.3. Prometo obedeer aos sete mandamentos de Melquisedeque e ontar as boas novas dessa alian�aom o Alt��ssimo a todos os homens.E esse era todo o redo da olônia de Sal�em. Todavia, mesmo essa urta e simples delara�~aode f�e foi exessiva e avan�ada demais para os homens daqueles dias. Eles simplesmente n~ao podiamentender a id�eia de obter o favor divino por nada - pela f�e. Eles estavam muito profundamenteimbu��dos da ren�a de que o homem nasia em d�ebito om os deuses. Por tempo demais e omuma seriedade sinera e exessiva, haviam eles feito sarif��ios e d�adivas, aos saerdotes, para seremapazes de ompreender as boas-novas de que a salva�~ao, o favor divino, era um dom dado de gra�aa todos os que areditassem na alian�a om Melquisedeque. Contudo, Abra~ao areditou de modoindeiso e ainda assim isso foi \reebido omo um ato de retid~ao".Os sete mandamentos promulgados por Melquisedeque foram modelados ao longo das linhas dasuprema lei da Dalam�atia e em muito se assemelhavam aos sete mandamentos ensinados no primeiroe no segundo �Edens. Esses mandamentos da religi~ao de Sal�em foram:1. N~ao servir�as a nenhum Deus, sen~ao ao Criador Alt��ssimo do C�eu e da Terra.2. N~ao duvidar�as de que a f�e �e a �unia ondi�~ao neess�aria para a salva�~ao eterna.3. N~ao dar�as falso testemunho.4. N~ao matar�as.5. N~ao furtar�as.6. N~ao ometer�as adult�erio.7. N~ao mostrar�as desrespeito pelos teus pais, nem pelos mais velhos.Se bem que nenhum sarif��io fosse permitido na olônia, Melquisedeque bem sabia qu~ao dif��il�e desenraizar subitamente os ostumes h�a muito j�a estabeleidos e, por isso, sabiamente, ofereeu aesse povo o saramento do p~ao e do vinho omo substituto do sarif��io mais antigo da arne e dosangue. Est�a registrado: \Melquisedeque, rei de Sal�em, instituiu o p~ao e o vinho". Mas mesmo essainova�~ao autelosa n~ao teve um êxito total; as v�arias tribos mantinham, todas, entros auxiliares nosarredores de Sal�em, onde ofereiam sarif��ios e holoaustos. Mesmo Abra~ao reorreu a essa pr�atiab�arbara, depois das suas vit�orias sobre Quedorlaomer; ele simplesmente n~ao se sentiu totalmente �avontade at�e que houvesse ofereido um sarif��io onvenional. E Melquisedeque nuna teve êxito em984



erradiar totalmente essa tendênia aos sarif��ios nas pr�atias religiosas dos seus seguidores, nemmesmo nas de Abra~ao.Como Jesus, Melquisedeque apliou-se estritamente ao umprimento da miss~ao da sua auto-outorga. Ele n~ao tentou reformar os ostumes, nem mudar os h�abitos do mundo, nem mesmo pro-mulgar pr�atias sanit�arias avan�adas, nem verdades ient���as. Ele veio para realizar duas miss~oes:manter viva, na Terra, a verdade de um �unio Deus e preparar o aminho para a outorga mortalsubseq�uente de um Filho do Para��so deste Pai Universal.Melquisedeque ensinou a verdade elementar revelada, em Sal�em, durante noventa e quatro anos e,durante esse tempo, Abra~ao freq�uentou a esola de Sal�em por três vezes distintas. Ele, �nalmente,tornou-se um onvertido aos ensinamentos de Sal�em, tornando-se um dos alunos mais brilhantes eum dos prinipais esteios de Melquisedeque.93.5 A Esolha de Abra~aoEmbora possa ser um erro falar de \povo eleito", n~ao �e um erro referir-nos a Abra~ao omo umindiv��duo esolhido. Melquisedeque deu a Abra~ao a responsabilidade de manter viva a verdade deum Deus, distinguindo-a da ren�a, que prevaleia, em deidades m�ultiplas.A esolha da Palestina omo loal para as atividades de Maquiventa foi, em parte, baseada no de-sejo de estabeleer ontato om alguma fam��lia humana que orpori�asse os poteniais da lideran�a.Na �epoa da enarna�~ao de Melquisedeque, havia muitas fam��lias na Terra igualmente bem prepara-das para reeber a doutrina de Sal�em, tanto quanto a de Abra~ao. Havia fam��lias igualmente dotadasentre os homens vermelhos, os homens amarelos e os desendentes dos anditas, a oeste e ao norte.De novo, por�em, nenhuma dessas loalidades era t~ao bem situada, para o apareimento subseq�uentede Mihael na Terra, quanto a osta oriental do mar Mediterrâneo. A miss~ao de Melquisedeque naPalestina e o posterior apareimento de Mihael, em meio ao povo hebreu, foram, em grande parte,determinadas pela geogra�a, pelo fato de que a Palestina estava entralmente loalizada om rela�~aoao om�erio, �as vias de omunia�~ao existentes e �a iviliza�~ao do mundo de ent~ao.Por algum tempo, os administradores Melquisedeques haviam estado observando os anestrais deAbra~ao e, on�antes, esperavam que surgissem, em uma erta gera�~ao, �lhos que seriam arateri-zados pela inteligênia, pela iniiativa, pela sagaidade e pela sineridade. Os �lhos de Terah, paide Abra~ao, em todos os sentidos, satisfaziam a essas expetativas. A possibilidade de ontato omesses vers�ateis �lhos de Terah tinha bastante a ver om o apareimento de Maquiventa, em Sal�em,em vez de no Egito, China, �India, ou entre as tribos do norte.Terah e toda a sua fam��lia eram onvertidos ainda pouo sineros �a religi~ao de Sal�em, a qualhavia sido pregada na Cald�eia; eles souberam de Melquisedeque por meio da prega�~ao de Ov��dio,um instrutor fen��io que prolamava as doutrinas de Sal�em em Ur. Eles deixaram Ur om a inten�~aode ir diretamente para Sal�em, mas Nahor, irm~ao de Abra~ao, n~ao tendo estado om Melquisedeque,n~ao estava entusiasmado e persuadiu-os a permaneerem em Haran. Muito tempo passou, depoisde haverem hegado �a Palestina, antes que se dispusessem a destruir todos os deuses aseiros quehaviam trazido onsigo; eles foram lentos em renuniar aos muitos deuses da Mesopotâmia, em favordo Deus �unio de Sal�em.Umas pouas semanas depois da morte de Terah, pai de Abra~ao, Melquisedeque enviou um dosseus estudantes, Jaram, o hitita, para tornar seu onvite extensivo tanto a Abra~ao quanto a Nahor:\Vinde a Sal�em, onde ireis ouvir os nossos ensinamentos sobre a verdade do Criador eterno e, nadesendênia eslareida dos irm~aos que v�os sois, todo o mundo ser�a aben�oado". E Nahor n~ao haviaainda aeitado totalmente o ensinamento de Melquisedeque; ele permaneeu atr�as e onstruiu umaforte idade-estado que levou o seu nome; mas Lot, sobrinho de Abra~ao, deidiu ir om o tio para985



Sal�em.Ao hegar em Sal�em, Abra~ao e Lot esolheram um forte nas olinas, pr�oximo da idade, onde elespoderiam defender-se ontra os m�ultiplos ataques de surpresa dos invasores do norte. Nessa �epoa,os hititas, ass��rios, �listeus e outros grupos estavam onstantemente pilhando as tribos na parteentral e sulina da Palestina. Do seu abrigo fortaleido nas olinas, Abra~ao e Lot �zeram freq�uentesperegrina�~oes a Sal�em.N~ao muito depois de se haverem estabeleido perto de Sal�em, Abra~ao e Lot foram pelo vale doNilo, para obter suprimentos alimentares, pois havia, ent~ao, uma sea na Palestina. Durante essabreve permanênia no Egito, Abra~ao enontrou um parente distante no trono eg��pio, e serviu deomandante em duas expedi�~oes militares de muito êxito para esse rei. Durante a �ultima parte dasua permanênia no Nilo, ele e a sua esposa, Sara, viveram na orte e, ao deixar o Egito, ele reebeuuma parte dos despojos das suas ampanhas militares.Foi neess�aria muita determina�~ao a Abra~ao para renuniar �as honras da orte eg��pia e voltar-separa o trabalho mais espiritual promovido por Maquiventa. Mas Melquisedeque era revereniadoat�e mesmo no Egito, e quando toda a situa�~ao foi apresentada ao Fara�o, ele veementemente instouAbra~ao a voltar para umprir o seu voto �a ausa de Sal�em.Abra~ao tinha ambi�~oes de ser rei e, no seu retorno do Egito, expôs a Lot o seu plano de subjugartoda a Cana~a e de oloar o seu povo sob o governo de Sal�em. Lot inlinava-se mais pelos neg�oios;assim, depois de um desaordo posterior, ele foi para Sodoma, dediar-se a fazer om�erio e �a ria�~aode animais. Lot n~ao gostava nem da vida militar, nem da vida de pastor.Ao retornar om a sua fam��lia para Sal�em, Abra~ao ome�ou a amadureer os seus projetos milita-res. Foi logo reonheido omo governante ivil do territ�orio de Sal�em e tinha, sob a sua lideran�a,sete tribos vizinhas onfederadas. Foi om grande di�uldade que Melquisedeque de fato onseguiuonter Abra~ao, que estava inamado de entusiasmo para onquistar as tribos vizinhas, na ponta daespada, para que elas fossem assim mais rapidamente tornadas onheedoras das verdades de Sal�em.Melquisedeque mantinha rela�~oes pa���as om todas as tribos vizinhas; ele n~ao era militarista enuna havia sido ataado por qualquer dos ex�eritos durante as suas idas e vindas por ali. Ele estavainteiramente de aordo om a id�eia de que Abra~ao devesse formular e adotar uma pol��tia defensivapara Sal�em, do modo omo foi posteriormente levada a efeito, mas n~ao aprovava os esquemas am-biiosos de onquistas do seu aluno; desse modo, aonteeu um distaniamento amig�avel na rela�~ao,Abra~ao indo para Hebron para estabeleer a sua apital militar.Em vista das suas estreitas rela�~oes om o ilustre Melquisedeque, Abra~ao possu��a uma grandevantagem sobre os pequenos reis da vizinhan�a; todos eles revereniavam Melquisedeque e, indevida-mente, temiam a Abra~ao. Abra~ao sabia desse medo e apenas aguardava uma oasi~ao oportuna paraataar os seus vizinhos, e a desulpa para fazê-lo veio quando alguns desses governantes tiveram apresun�~ao de invadir a propriedade do seu sobrinho Lot, que morava em Sodoma. Ao saber disso,Abra~ao, na he�a das suas sete tribos onfederadas, marhou sobre o inimigo. A sua pr�opria guardapessoal de 318 homens dirigiu o ex�erito, om mais de 4 000 integrantes, que se lan�ou, ent~ao, aoataque.Quando Melquisedeque ouviu sobre a delara�~ao de guerra feita por Abra~ao, partiu para dissuadi-lo, mas apenas alan�ou o seu antigo dis��pulo quando ele retornava vitorioso da batalha. Abra~aoinsistiu que o Deus de Sal�em havia dado a ele a vit�oria sobre os seus inimigos e persistiu em dar umd�eimo dos seus despojos para o tesouro de Sal�em. Os outros noventa por ento ele levou para a suaapital, em Hebron.Ap�os essa batalha de Sidim, Abra~ao tornou-se o l��der de uma segunda onfedera�~ao de onzetribos, e n~ao s�o pagava o d��zimo a Melquisedeque, mas fazia om que todos os outros na vizinhan�a�zessem o mesmo. As suas tratativas diplom�atias om o rei de Sodoma, aliadas ao medo que elegeralmente inspirava, tiveram omo resultado que o rei de Sodoma e outros se uniram a Hebron986



em onfedera�~ao militar; Abra~ao estava indo realmente bem no sentido de estabeleer um estadopoderoso na Palestina.93.6 A Alian�a de Melquisedeque om Abra~aoAbra~ao tinha em vista a onquista de toda a Cana~a. A sua determina�~ao era enfraqueida apenaspelo fato de que Melquisedeque n~ao iria aprovar esse empreendimento. Abra~ao, por�em, j�a haviapratiamente deidido embarar nele quando o pensamento de que n~ao tinha nenhum �lho parasuedê-lo omo governante desse reino proposto ome�ou a preoup�a-lo. Arranjou uma outra onversaom Melquisedeque; e foi no urso dessa entrevista que o saerdote de Sal�em, o Filho vis��vel de Deus,persuadiu Abra~ao a abandonar o seu esquema de onquista material e de governo temporal, em favordo oneito espiritual do Reino do �eu.Melquisedeque expliou a Abra~ao sobre a inutilidade de ontendas ontra a onfedera�~ao dosamoritas, mas fê-lo tamb�em ompreender que esses l~as atrasados estavam ertamente ometendoo sui��dio nas suas pr�atias tolas, pois, em pouas gera�~oes, eles estariam t~ao enfraqueidos que osdesendentes de Abra~ao, nesse meio tempo grandemente aumentados, poderiam failmente domin�a-los.E Melquisedeque fez uma alian�a formal om Abra~ao, em Sal�em. Ele disse a Abra~ao: \Olha agorapara os �eus e onta as estrelas, se fores apaz; pois assim t~ao numerosa a tua semente ser�a". EAbra~ao areditou em Melquisedeque, \e isso foi atribu��do a ele omo retid~ao". E ent~ao Melquisedequeontou a Abra~ao sobre a futura oupa�~ao de Cana~a pela sua desendênia, depois da permanêniadeles no Egito.Essa alian�a entre Melquisedeque e Abra~ao representa o grande aordo urantiano entre a divin-dade e a humanidade, por meio do qual Deus onorda em fazer tudo; o homem apenas onordaem areditar nas promessas de Deus e em seguir as suas instru�~oes. At�e esse momento, havia-seareditado que a salva�~ao poderia ser assegurada apenas por obras - sarif��ios e oferendas; e, agora,Melquisedeque novamente trazia a Urantia as boas-novas de que a salva�~ao, o favoreimento de Deus,deveria ser onquistado pela f�e. Mas esse evangelho de simples f�e em Deus era muito avan�ado; oshomens das tribos semitas posteriormente preferiram retomar os sarif��ios antigos de expia�~ao dospeados, por meio do derramamento de sangue.Pouo tempo depois do estabeleimento dessa alian�a, Isaa, o �lho de Abra~ao, naseu, onformea promessa de Melquisedeque. Depois do nasimento de Isaa, Abra~ao teve uma atitude muito solenepara om essa alian�a om Melquisedeque, e foi a Sal�em para vê-la on�rmada por esrito. Foi nessaaeita�~ao p�ublia e formal da alian�a que ele ent~ao mudou o seu nome, de Abram para Abra~ao.A maioria dos rentes de Sal�em havia pratiado a irunis~ao, ainda que Melquisedeque nunaa houvesse tornado obrigat�oria. E Abra~ao, que havia feito sempre oposi�~ao �a irunis~ao, nessaoasi~ao ent~ao deidiu tornar o evento solene, e aeitou formalmente esse rito em sinal da rati�a�~aoda alian�a de Sal�em.A essa rendi�~ao p�ublia e real das suas ambi�~oes pessoais em favor dos planos maiores de Melqui-sedeque, seguiu-se a apari�~ao dos três seres elestes para ele, nas plan��ies de Manr�e. Essa apari�~aoaonteeu de fato, n~ao obstante a sua assoia�~ao om narrativas posteriormente fabriadas, relativas�a destrui�~ao, que foi natural, de Sodoma e Gomorra. E essas lendas sobre os aonteimentos da-queles dias indiam qu~ao atrasadas a moral e a �etia estiveram, at�e mesmo em �epoas relativamentereentes.Com a onsuma�~ao da alian�a solene, a reonilia�~ao entre Abra~ao e Melquisedeque tornou-seompleta. Abra~ao assumiu novamente a lideran�a ivil e militar da olônia de Sal�em, a qual, noseu apogeu, teve mais de em mil pagadores regulares de d��zimos, nas listas da irmandade de Mel-987



quisedeque. Abra~ao fez grandes melhorias no templo de Sal�em e forneeu novas tendas para toda aesola. N~ao apenas estendeu o sistema de d��zimos, omo tamb�em instituiu m�etodos aperfei�oados deonduzir os neg�oios da esola, al�em de ontribuir grandemente para um melhor direionamento dosassuntos ligados �a dissemina�~ao mission�aria. Ele tamb�em fez muito para promover melhorias paraos rebanhos e reorganizar os projetos para os produtos leiteiros de Sal�em. Abra~ao era um sagaz ee�iente homem de neg�oios, um homem rio para a sua �epoa; ele n~ao era exessivamente pio, masera profundamente sinero, e areditava em Maquiventa Melquisedeque.93.7 Os Mission�arios MelquisedequesMelquisedeque ontinuou, por alguns anos, instruindo os seus estudantes e aperfei�oando os mis-sion�arios de Sal�em, que penetravam em todas as tribos vizinhas, espeialmente no Egito, Meso-potâmia e �Asia Menor. E, �a medida que passavam as d�eadas, esses eduadores viajavam ada vezpara mais longe de Sal�em, levando onsigo o ensinamento de Maquiventa sobre a ren�a e a f�e emDeus.Os desendentes de Adamson, agrupados em torno das margens do lago de Van, eram ouvintesdispostos dos eduadores hititas do ulto de Sal�em. Desse antigo entro andita, os eduadores eramdespahados para regi~oes long��nquas, n~ao apenas da Europa, omo da �Asia. Os mission�arios de Sal�empenetraram em toda a Europa, at�e mesmo nas Ilhas Britânias. Um grupo foi, pelas Ilhas Faroe,at�e os andonitas da Islândia; enquanto outro atravessou a China e alan�ou os japoneses das ilhasorientais. As vidas e as experiênias dos homens e mulheres que se aventuraram a sair de Sal�em,Mesopotâmia e lago de Van, para eslareer as tribos do hemisf�erio oriental, representam um ap��tuloher�oio nos anais da ra�a humana.Contudo, as tribos eram t~ao atrasadas e a tarefa era t~ao grande que os resultados foram vagos einde�nidos. De uma gera�~ao para outra, o ensinamento de Sal�em enontrou lugar aqui e ali, mas,exe�~ao feita �a Palestina, nuna a id�eia de um �unio Deus foi apaz de onseguir a lealdade onti-nuada de uma tribo ou ra�a inteira. Muito antes da vinda de Jesus, os ensinamentos dos primeirosmission�arios de Sal�em haviam j�a submergido, em geral, nas supersti�~oes e ren�as mais antigas emais difundidas. O ensinamento Melquisedeque original havia sido quase totalmente absorvido pelasren�as na Grande M~ae, no Sol, e em outros ultos antigos.V�os, que hoje desfrutais das vantagens da arte da imprensa, n~ao sabeis qu~ao dif��il foi perpetuara verdade durante esses tempos primitivos; t~ao f�ail era perder de vista uma nova doutrina, deuma gera�~ao para outra. Havia sempre uma tendênia de que a nova doutrina fosse absorvida noorpo mais antigo de ensinamentos religiosos e pr�atias de magia. Uma nova revela�~ao �e sempreontaminada pelas ren�as evoluion�arias mais antigas.93.8 A Partida de MelquisedequeFoi pouo depois da destrui�~ao de Sodoma e Gomorra que Maquiventa deidiu terminar a sua auto-outorga de emergênia em Urantia. A deis~ao de Melquisedeque de dar �m �a sua estada na arnefoi inueniada por in�umeras ondi�~oes, a prinipal delas sendo a tendênia resente das tribosvizinhas, e mesmo dos seus pareiros imediatos, de onsider�a-lo um semideus, de vê-lo omo um sersobrenatural, o que de fato ele era; mas eles estavam ome�ando a revereni�a-lo de modo indevidoe om um medo altamente superstiioso. Al�em dessas raz~oes, Melquisedeque queria deixar a enadas suas atividades terrenas um tempo su�iente antes da morte de Abra~ao, para assegurar que averdade de um Deus e um s�o Deus pudesse tornar-se estabeleida de modo �rme nas mentes dos seusseguidores. E, desse modo, Maquiventa retirou-se, erta noite, para a sua tenda, em Sal�em, tendo988



dito boa-noite aos seus ompanheiros humanos, e quando eles foram ham�a-lo na manh~a seguinte,ele n~ao estava l�a, pois os seus ompanheiros o haviam levado.93.9 Ap�os a Partida de MelquisedequeO desapareimento t~ao s�ubito de Melquisedeque foi uma grande prova�~ao para Abra~ao. Se bem queMelquisedeque houvesse advertido abertamente aos seus seguidores que deveria, em algum tempo,partir, do modo omo havia hegado, eles n~ao se onformaram om a perda do seu maravilhoso l��der.A grande organiza�~ao montada em Sal�em quase desapareeu, embora tenha sido sobre as tradi�~oesdaqueles dias que Mois�es se haja apoiado, quando levou os esravos hebreus para fora do Egito.A perda de Melquisedeque produziu, no ora�~ao de Abra~ao, uma tristeza que ele nuna superouompletamente. Ele havia abandonado Hebron, quando desistira da ambi�~ao de edi�ar um reinomaterial; e agora, om a perda do seu inspirador, na onstru�~ao do Reino espiritual, ele partiu deSal�em, indo para o sul, para viver pr�oximo dos seus interesses em Gerar.Abra~ao tornou-se amedrontado e t��mido, imediatamente depois do desapareimento de Melquise-deque. Ele esondeu a sua identidade ao hegar em Gerar, tanto assim que Abimele apropriou-seda sua esposa. (Pouo depois do seu asamento om Sara, uma noite Abra~ao tinha ouvido sobreum omplô para assassin�a-lo, para tirar-lhe a sua brilhante esposa. E esse temor transformou-se emum terror para aquele l��der t~ao bravo e ousado em tantas outras oisas; durante toda a sua vidaele temera que algu�em o matasse seretamente para �ar om Sara. E isso explia por que, em trêsoasi~oes diferentes, esse bravo homem demonstrou uma verdadeira ovardia.)Mas Abra~ao n~ao �ou por muito tempo impedido de umprir sua miss~ao omo suessor de Melqui-sedeque. Logo, ele fez onvers~oes em meio aos �listeus e junto ao povo de Abimele; fez um tratadoom eles e, em troa, tornou-se ontaminado por muitas das supersti�~oes deles, partiularmente pelapr�atia do sarif��io de primogênitos. Assim, de novo, Abra~ao tornou-se um grande l��der na Palestina.Ele foi revereniado por todos os grupos e honrado por todos os reis. Ele era o l��der espiritual detodas as tribos vizinhas, e a sua inuênia ontinuou por algum tempo depois da sua morte. Duranteos �ultimos anos da sua vida, uma vez mais ele retornou a Hebron, en�ario das suas primeiras ativi-dades e loal onde havia trabalhado junto om Melquisedeque. O �ultimo ato de Abra~ao foi enviarservi�ais de on�an�a �a idade do seu irm~ao, Nahor, na fronteira om a Mesopotâmia, para assegurarque uma mulher do seu pr�oprio povo fosse a esposa do seu �lho Isaa. H�a muito o asamento entreprimos havia sido um ostume do povo de Abra~ao. E Abra~ao morreu on�ante naquela f�e em Deusque ele havia aprendido de Melquisedeque nas extintas esolas de Sal�em.Para a gera�~ao seguinte, foi dif��il ompreender a hist�oria de Melquisedeque; passados quinhentosanos, muitos onsideraram toda a narrativa omo um mito. Isaa manteve-se bastante pr�oximo dosensinamentos do seu pai e manteve a ren�a da olônia de Sal�em, mas, para Ja�o, foi mais dif��ilompreender o signi�ado dessas tradi�~oes. Jos�e foi um rente �rme em Melquisedeque e, um tantopor ausa disso, foi enarado pelos seus irm~aos omo um sonhador. As honrarias onedidas a Jos�e,no Egito, o foram prinipalmente devido �a mem�oria do seu bisavô Abra~ao. A Jos�e foi ofereido oomando militar dos ex�eritos eg��pios, mas, sendo um rente t~ao �rme nas tradi�~oes de Melquisede-que e nos ensinamentos posteriores de Abra~ao e Isaa, ele esolheu servir omo administrador ivil,areditando que poderia, assim, trabalhar melhor para o avan�o do Reino dos �eus.O ensinamento de Melquisedeque foi pleno e ompleto, mas os registros desses dias pareeramimposs��veis e fant�astios para os saerdotes hebreus posteriores, embora muitos tivessem algumaompreens~ao daqueles aonteimentos, pelo menos at�e a �epoa em que os registros do Antigo Testa-mento foram revisados em massa na Babilônia.O que o Antigo Testamento registra omo onversas entre Abra~ao e Deus, na realidade, aonteeu989



entre Abra~ao e Melquisedeque. Posteriormente, os esribas enararam o termo Melquisedeque omosinônimo de Deus. Os registros de tantos ontatos de Abra~ao e Sara om \o anjo do Senhor" referem-se �as suas numerosas entrevistas om Melquisedeque.As narrativas hebraias sobre Isaa, Ja�o e Jos�e s~ao muito mais on��aveis do que aquelas sobreAbra~ao, se bem que elas tamb�em ontenham muitos pontos divergentes do que �e fatual, devido aaltera�~oes feitas intenionalmente e n~ao intenionalmente na �epoa da ompila�~ao desses registrospelos saerdotes hebreus, durante o ativeiro na Babilônia. Quetura n~ao foi esposa de Abra~ao; omoAgar, ela foi meramente uma onubina. Todas as propriedades de Abra~ao foram para Isaa, o �lhode Sara, que tinha status de esposa. Abra~ao n~ao era t~ao velho quanto o registro india e a suaesposa era muito mais nova. Essas idades foram deliberadamente alteradas, om o �to de prover umsubseq�uente nasimento de Isaa, pretendido omo mirauloso.O ego naional dos judeus �ou tremendamente deprimido durante o ativeiro da Babilônia. Nasua rea�~ao ontra a inferioridade naional, eles osilaram para o outro extremo do egotismo naionale raial e, nisso, distoreram e perverteram as suas tradi�~oes para exaltar-se, oloando a si pr�opriosaima de todas as ra�as, omo povo esolhido de Deus; e assim, eles uidadosamente re�zeram todosos registros om o prop�osito de oloar Abra~ao e os seus outros l��deres naionais muito aima de todasas outras pessoas, n~ao exetuando o pr�oprio Melquisedeque. Os esribas hebreus destru��ram, pois,todos os anais que puderam enontrar dessas �epoas memor�aveis, preservando apenas a narrativado enontro de Abra~ao e Melquisedeque depois da batalha de Sidim, enontro que fazia reetir umagrande honra sobre Abra~ao.E assim, ao perder Melquisedeque de vista, eles tamb�em perderam o ensinamento desse Filhoemergenial a respeito da miss~ao espiritual de auto-outorga do Filho prometido. Perderam de vistat~ao plena e ompletamente a natureza dessa miss~ao, que pouos da sua progênie puderam ou quiseramreonheer e reeber Mihael, quando ele apareeu na Terra e na arne, omo Maquiventa haviapredito.Todavia, um dos esritores do Livro dos Hebreus ompreendeu a miss~ao de Melquisedeque, poisest�a esrito: \Esse Melquisedeque, saerdote do Alt��ssimo, tamb�em foi um rei da paz; sem pai, semm~ae, sem genealogia, n~ao tendo nem in��io de dias nem �m de vida, mas omo um Filho de Deus,ele permanee para sempre omo um saerdote". Esse esritor de�niu Melquisedeque omo um serdo tipo auto-outorgado, omo posteriormente o foi Mihael, a�rmando que Jesus era \um ministropara sempre da ordem de Melquisedeque". Ainda que essa ompara�~ao n~ao seja de todo feliz, foiliteralmente verdadeiro que Cristo reebeu um t��tulo provis�orio em Urantia, \segundo as ordens dosdoze administradores Melquisedeques" em exer��io, na �epoa da sua auto-outorga neste mundo.93.10 O Status Atual de Maquiventa MelquisedequeDurante os anos da enarna�~ao de Maquiventa, os administradores Melquisedeques de Urantia fun-ionaram em n�umero de onze. Quando Maquiventa onsiderou ompleta a sua miss~ao, omo umFilho emergenial, ele indiou esse fato aos seus onze oligados, e eles imediatamente oloaram �adisposi�~ao dele a t�enia por meio da qual deveria ser liberado da arne e devolvido a salvo ao seustatus original, de Filho Melquisedeque. E, ao tereiro dia depois do seu desapareimento de Sal�em,ele apareeu em meio aos seus onze ompanheiros na miss~ao em Urantia e reassumiu a sua arreirainterrompida omo um dos administradores planet�arios do 606 de Satânia.Maquiventa terminou a sua auto-outorga omo uma riatura de arne e sangue, t~ao sem erimôniae t~ao subitamente quanto a havia ome�ado. Nem o seu apareimento nem a partida foram aompa-nhados de qualquer an�unio inusitado ou demonstra�~ao; nem uma lista de hamada de ressurrei�~ao,nem um �m de dispensa�~ao planet�aria mararam o seu apareimento em Urantia; a sua outorga foide emergênia. Maquiventa, por�em, n~ao terminou a sua temporada na arne dos seres humanos an-990



tes de haver sido devidamente liberado pelo Pai Melquisedeque e n~ao antes de haver sido informadode que a sua outorga emergenial havia reebido a aprova�~ao do dirigente exeutivo de N�ebadon,Gabriel de S�alvington.Maquiventa Melquisedeque ontinuou a manter um grande interesse pelos assuntos dos desen-dentes daqueles homens que haviam areditado nos seus ensinamentos, quando ele estava na arne.Contudo, a progênie de Abra~ao, por interm�edio de Isaa, na linha de interasamento om os quenitas,era a �unia linhagem que por um longo tempo ontinuou nutrindo um oneito laro dos ensinamentosde Sal�em.Esse mesmo Melquisedeque ontinuou a olaborar, durante os dezenove s�eulos seguintes, om mui-tos profetas e videntes, tratando assim de manter vivas as verdades de Sal�em at�e que se ompletasseo tempo da vinda de Mihael �a Terra.Maquiventa ontinuou omo administrador planet�ario at�e os tempos do triunfo de Mihael emUrantia. Depois disso, ele �ou ligado ao servi�o de Urantia, em Jerus�em, omo um dos vinte equatro diretores, tendo sido, apenas reentemente, elevado �a posi�~ao de embaixador pessoal do FilhoCriador em Jerus�em, om o t��tulo de Pr��nipe Planet�ario Vie-Regente de Urantia. Areditamosque, enquanto Urantia permaneer omo planeta habitado, Maquiventa Melquisedeque n~ao retornar�atotalmente aos deveres da sua ordem de �lia�~ao e permaneer�a, em termos de tempo, para sempreomo ministro planet�ario, representando Cristo Mihael.Como a sua outorga em Urantia foi de emergênia, n~ao onsta nos anais qual possa ser o futuro deMaquiventa. Pode aonteer que o orpo Melquisedeque de N�ebadon haja sofrido a perda permanentede um dos da sua ordem. Comunia�~oes reentes, vindas dos Alt��ssimos de Edêntia e, mais tarde,on�rmadas pelos Ani~aes dos Dias de Uversa, sugerem, om ênfase, que esse Melquisedeque deauto-outorga esteja destinado a tomar o lugar do Pr��nipe Planet�ario a��do, Calig�astia. Se as nossasonjeturas a esse respeito estiverem orretas, �e bastante poss��vel que Maquiventa Melquisedequepossa novamente apareer pessoalmente em Urantia e, de algum modo diferente, reassumir o papel doPr��nipe Planet�ario destronado, ou, ent~ao, apareer na Terra para funionar omo Pr��nipe Planet�arioVie-Regente, representando Cristo Mihael, que �e, agora, quem de fato det�em o t��tulo de Pr��nipePlanet�ario de Urantia. Ainda que esteja longe de pareer laro, para n�os, qual possa ser o destino deMaquiventa, ontudo, aonteimentos reentes sugerem enfatiamente que as onjeturas anterioresprovavelmente n~ao estejam muito distantes da verdade.Compreendemos muito bem omo, por meio do seu triunfo em Urantia, Mihael tornou-se o su-essor n~ao s�o de Calig�astia e de Ad~ao; omo tamb�em tornou-se o Pr��nipe Planet�ario da Paz e osegundo Ad~ao. E, agora, vemos ser onferido a esse Melquisedeque o t��tulo de Pr��nipe Planet�arioVie-Regente de Urantia. Ser�a ele tamb�em onstitu��do omo Filho Material Vie-Regente de Uran-tia? Ou haver�a a possibilidade de que um evento inesperado e sem preedentes oorra, tal omo oretorno ao planeta, a qualquer momento, de Ad~ao e Eva, ou de alguns dos seus desendentes omorepresentantes de Mihael, om os t��tulos de Vie-Regentes do segundo Ad~ao de Urantia?E todas essas espeula�~oes, assoiadas �a erteza dos apareimentos futuros tanto de Filhos Ma-gisteriais, quanto de Filhos Instrutores da Trindade, em onjun�~ao om a promessa expl��ita doFilho Criador de retornar em algum momento, fazem de Urantia um planeta de futuro imprevistoe tornam-no uma das mais interessantes e misteriosas esferas em todo o universo de N�ebadon. �Emesmo poss��vel que, em alguma era futura, quando Urantia se estiver aproximando da era de luze vida, depois que os asos da rebeli~ao de L�uifer e da seess~ao de Calig�astia houverem sido �nal-mente julgados, possamos testemunhar as presen�as em Urantia, simultaneamente, de Maquiventa,Ad~ao, Eva e Cristo Mihael, bem omo a de um Filho Magisterial ou mesmo de Filhos Instrutoresda Trindade.H�a muito, a opini~ao da nossa ordem tem sido de que a presen�a de Maquiventa no orpo dediretores de Urantia em Jerus�em, junto aos vinte e quatro onselheiros, �e evidênia su�iente para991



garantir a ren�a de que ele est�a destinado a seguir adiante, om os mortais de Urantia, no esquemade progress~ao e asens~ao do universo at�e mesmo ao Corpo de Finalidade do Para��so. Sabemos queAd~ao e Eva est~ao destinados a aompanhar os seus ompanheiros da Terra na aventura at�e o Para��so,quando Urantia estiver estabeleida em luz e vida.H�a menos de mil anos, este mesmo Maquiventa Melquisedeque, outrora o s�abio de Sal�em, estevepresente invisivelmente em Urantia por um per��odo de em anos, atuando omo governador-geralresidente do planeta; e se o sistema atual de dire�~ao dos assuntos planet�arios ontinuar, ele dever�aretornar em pouo mais de mil anos e retomar a mesma fun�~ao.Tal �e a hist�oria de Maquiventa Melquisedeque, uma das �guras mais singulares de todas as que j�aestiveram ligadas �a hist�oria de Urantia, e uma pessoalidade que pode estar destinada a desempenharum importante papel na experiênia futura do vosso irregular e inusitado mundo.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 94Os Ensinamentos de Melquisedeque noOrienteOS PRIMEIROS instrutores da religi~ao de Sal�em penetraram at�e as tribos mais remotas da �Afria eda Eur�asia, pregando sempre o evangelho de Maquiventa, da f�e e da on�an�a que deve o homem terem um Deus universal, omo o �unio pre�o para obter o favor divino. A alian�a de Melquisedequeom Abra~ao foi a base para toda a divulga�~ao iniial vinda de Sal�em e de outros entros. Urantianuna teve mission�arios mais entusiasmados e motivados de qualquer religi~ao do que esses homense mulheres nobres que levaram os ensinamentos de Melquisedeque por todo o Hemisf�erio Oriental.Esses mission�arios foram rerutados em meio a muitos povos e ra�as, e espalharam amplamente osseus ensinamentos por meio dos nativos onvertidos. Eles estabeleeram entros de aperfei�oamentoem partes diferentes do mundo, onde ensinavam aos nativos a religi~ao de Sal�em e, ent~ao, enarregavamesses alunos de funionarem omo instrutores entre os do seu pr�oprio povo.94.1 Os Ensinamentos de Sal�em na �India V�ediaNos dias de Melquisedeque, a �India era um pa��s osmopolita, que reentemente havia a��do sob odom��nio pol��tio e religioso dos invasores arianos-anditas do norte e do oeste. Nessa �epoa, apenasas partes setentrionais e oidentais da pen��nsula estavam permeadas, em larga esala, pelos arianos.Esses re�em-hegados vedas haviam trazido onsigo as suas v�arias deidades tribais. As suas formasreligiosas de adora�~ao seguiam de perto as pr�atias erimoniais dos seus antigos anestrais anditas,em que o pai ainda funionava omo um saerdote, e a m~ae omo uma saerdotisa, e a lareira dafam��lia ainda era utilizada omo um altar.O ulto v�edio estava, ent~ao, em proesso de resimento e de metamorfose, sob a dire�~ao da astabrâmane dos saerdotes-eduadores, que estava assumindo gradativamente o ontrole do ritual daadora�~ao, o qual se enontrava em expans~ao. A fus~ao das trinta e três deidades arianas do passadoestava j�a bem a aminho quando os mission�arios de Sal�em penetraram no norte da �India.O polite��smo desses arianos representava uma degenera�~ao do seu monote��smo anterior, oasio-nada pela sua separa�~ao em unidades tribais, ada tribo tendo o seu deus venerado. Essa degene-resênia do monote��smo e do trinitarismo, originais da Mesopotâmia andita, estava em proesso deressintetiza�~ao, nos primeiros s�eulos do segundo milênio antes de Cristo. Os v�arios deuses esta-vam organizados em um pante~ao, sob a lideran�a trina de Dyaus pitar, o senhor dos �eus; Indra, otempestuoso senhor da atmosfera; e Agni, o deus tri�efalo do fogo, o senhor da Terra e o vest��giosimb�olio de um antigo oneito da Trindade.Desenvolvimentos laramente henote��stas estavam preparando o aminho para um monote��smoevolu��do. Agni, a deidade mais antiga, era sempre exaltada omo o pai-hefe do pante~ao inteiro. O993



prin��pio da deidade-pai, algumas vezes hamada de Prajapati e, algumas vezes, de Brama, estevesubmerso na batalha teol�ogia que os saerdotes brâmanes mais tarde travaram om os instrutoresde Sal�em. O Braman era onebido omo o prin��pio de divindade-energ�etia que ativava todo opante~ao v�edio.Os mission�arios de Sal�em pregaram o Deus �unio de Melquisedeque, o Alt��ssimo dos �eus. Essadesri�~ao n~ao estava de todo em desarmonia om o oneito emergente do Pai-Brama omo a fonte detodos os deuses, mas a doutrina de Sal�em era n~ao ritualista e, pois, ia diretamente ontra os dogmas,as tradi�~oes, e os ensinamentos do saerd�oio brâmane. Nuna os saerdotes brâmanes aeitariam aprega�~ao de Sal�em, de uma salva�~ao por meio da f�e, do favoreimento de Deus independentementedas observânias ritual��stias e dos erimoniais om sarif��ios.A rejei�~ao do evangelho de Melquisedeque, de on�an�a em Deus e de salva�~ao por meio da f�e, foium maro vital de mudan�a para a �India. Os mission�arios de Sal�em muito haviam ontribu��do para aperda da f�e em todos os deuses vedas antigos, mas os l��deres, os saerdotes do vedismo, reusaram-sea aeitar o ensinamento de Melquisedeque de um Deus e de uma f�e simples e �unia.Os brâmanes oleionaram os esritos sagrados daqueles dias em um esfor�o para ombater osinstrutores de Sal�em, e essa ompila�~ao, mais tarde revisada, hegou at�e os tempos modernos omoo Rig-Veda, um dos mais antigos livros sagrados. Os segundos, os tereiros e os quartos Vedasvieram �a medida que os brâmanes busavam ristalizar, formalizar e impor seus rituais de adora�~ao esarif��io aos povos daqueles dias. Pelo que têm de melhor, esses esritos s~ao equivalentes a qualqueroutro onjunto de ar�ater similar, em beleza de oneito e verdade de disernimento. Contudo, omoessa religi~ao superior tornou-se ontaminada pelos milhares e milhares de supersti�~oes, de ultos erituais da parte sulina da �India, progressivamente, ela metamorfoseou-se no sistema mais variadode teologia j�a desenvolvido pelo homem mortal. Um estudo dos Vedas far�a om que se desubramalguns oneitos da Deidade, entre os mais elevados, e, outros, entre os mais baixos a serem jamaisonebidos.94.2 O Bramanismo�A medida que os mission�arios de Sal�em penetraram na dire�~ao sul, rumo ao De~a dravidiano, elesenontraram um sistema mais intenso de astas, o esquema ariano de impedir a perda de identidaderaial em fae da mar�e resente de povos sangiques seund�arios. Desde que a asta dos saerdotesbrâmanes era a essênia mesma desse sistema, essa ordem soial retardou, em muito, o progressodos eduadores de Sal�em. Esse sistema de astas n~ao teve êxito em salvar a ra�a ariana, mas tevesuesso na perpetua�~ao dos brâmanes, que, por sua vez, têm mantido a sua hegemonia religiosa na�India at�e os dias atuais.E agora, om o enfraqueimento do vedismo pela sua rejei�~ao da verdade mais elevada, o ultodos arianos tornou-se sujeito a intromiss~oes ada vez maiores do De~a. Num esfor�o desesperadopara estanar o uxo da extin�~ao raial e da oblitera�~ao religiosa, a asta brâmane busou exaltar asi pr�opria aima de tudo o mais. Os brâmanes ensinaram que o sarif��io �a deidade, em si mesmo,era t~ao plenamente e�az, que onseguia dela tudo om a sua for�a. E prolamaram que, dos doisprin��pios divinos esseniais do universo, um era Braman, a deidade, e o outro era o saerd�oiobrâmane. Em meio a nenhum outro povo de Urantia, os saerdotes presumiram exaltar assim a sipr�oprios aima mesmo dos seus deuses, a atribuir a si pr�oprios as honras devidas aos seus deuses.Eles, por�em, foram t~ao absurdamente longe, nessas presun�osas reivindia�~oes, que todo o pre�ariosistema entrou em olapso diante dos ultos aviltantes que au��ram das iviliza�~oes irundantes,menos avan�adas. O vasto saerd�oio v�edio, ele pr�oprio, atrapalhou-se e afundou sob a mar�e negrada in�eria e do pessimismo que a sua pr�opria presun�~ao ego��sta e pouo s�abia havia trazido a todaa �India. 994



A onentra�~ao indevida no ego onduziu ertamente a um temor da perpetua�~ao n~ao evoluion�ariado ego, em um ��rulo sem �m de suessivas enarna�~oes omo homem, besta, ou ervas daninhas. E detodas as ren�as ontaminadoras que poderiam ter aderido �aquilo que possa ter sido um monote��smoemergente, nenhuma foi mais estupidi�ante do que a ren�a na transmigra�~ao - a doutrina dareenarna�~ao das almas - , que veio do De~a dravidiano. Essa ren�a, em um ��rulo fastidiosoe mon�otono de repetidas transmigra�~oes, roubou dos mortais em luta a sua esperan�a h�a muitoaalentada de enontrar a liberta�~ao e o avan�o espiritual na morte, que havia sido uma parte da f�eanterior v�edia.Esse ensinamento �loso�amente debilitador foi logo seguido da inven�~ao da doutrina segundo aqual se esapa eternamente do eu pela submers~ao no repouso e na paz universal da uni~ao absoluta omBraman, a superalma de toda a ria�~ao. O desejo mortal e a ambi�~ao humana foram efetivamentearrebatados e virtualmente destru��dos. Por mais de dois mil anos, as melhores mentes da �Indiaprouraram esapar de todo desejo e, assim, a porta �ou toda aberta para a entrada daqueles ultose ensinamentos posteriores que agrilhoaram virtualmente as almas de muitos do povo indiano nasorrentes da desesperan�a espiritual. De todas as iviliza�~oes, a vedio-ariana foi a que pagou o pre�omais terr��vel pela sua rejei�~ao ao evangelho de Sal�em.Apenas a organiza�~ao em astas n~ao poderia perpetuar o sistema religioso-ultural ariano e, �amedida que as religi~oes inferiores do De~a in�ltravam-se ao norte, desenvolveu-se uma idade dedesespero e falta de esperan�a. Foi durante esses dias esuros que surgiu o ulto de n~ao se tirar a vidade nenhuma riatura, o qual tem perdurado desde ent~ao. Muitos dos novos ultos eram franamenteate��stas, argumentando que a salva�~ao que fosse aess��vel poderia vir apenas pelos esfor�os humanos,sem ajuda externa. Contudo, por meio de boa parte dessa �loso�a infeliz podem ser perebidosalguns remanesentes distoridos dos ensinamentos de Melquisedeque, e mesmo dos de Ad~ao.Esses foram os tempos de ompila�~ao das �ultimas esrituras da f�e hindu, as Brâmanas e os Upa-nishades. Havendo rejeitado os ensinamentos da religi~ao pessoal pela experiênia da f�e pessoal omo �unio Deus, e tendo-se ontaminado na inunda�~ao dos ultos e rendies aviltantes e debilitadoresprovenientes do De~a, om os seus antropomor�smos e reenarna�~oes, o saerd�oio brâmane expe-rimentou uma rea�~ao violenta ontra essas ren�as viiosas; houve um esfor�o laro de busar e deenontrar a verdadeira realidade. Os brâmanes puseram-se a desantropomor�zar o oneito hinduda deidade, mas, ao fazer isso, eles trope�aram no grave erro de despessoalizar o oneito de Deus,e emergiram, n~ao om o ideal sublime e espiritual do Pai do Para��so, mas om uma id�eia distante emetaf��sia de um Absoluto que a tudo engloba.Nos seus esfor�os de autopreserva�~ao, os brâmanes haviam rejeitado o Deus �unio de Melquisede-que, e agora se viam diante da hip�otese de Braman, aquele eu �los�o�o inde�nido e ilus�orio, aqueleisso impessoal e impotente que deixou a vida espiritual da �India desamparada e prostrada desdeaqueles dias infelizes at�e o s�eulo vinte.Foi durante os tempos em que os Upanishades estavam sendo esritos que o budismo surgiu na�India. Apesar, por�em, do seu êxito de mil anos, n~ao pôde onorrer om a fase anterior do hindu��smo;apesar da sua moralidade mais elevada, a desri�~ao iniial que fazia de Deus era ainda mais inde�nidado que a do hindu��smo, que provideniou deidades menores e pessoais. O budismo, �nalmente, foiafastado, no norte da �India, pelos ataques de um Isl~a militante, om o seu oneito laro de Al�a omoo Deus supremo do universo.94.3 A Filoso�a BrâmaneConquanto a fase superior do bramanismo di�ilmente haja sido uma religi~ao, foi, na verdade, um dosesfor�os mais nobres da mente mortal de penetrar nos dom��nios da �loso�a e da metaf��sia. Tendopartido para a desoberta da realidade �nal, a mente indiana n~ao parou at�e que houvesse espeulado995



sobre quase todos os aspetos da teologia, exetuando-se o oneito dual essenial da religi~ao: aexistênia do Pai Universal de todas as riaturas do universo e o fato da experiênia asendente,no universo, dessas mesmas riaturas que busam alan�ar o Pai eterno, o qual omandou-lhes quefossem perfeitas, omo Ele pr�oprio �e perfeito.No oneito de Braman, as mentes daqueles dias aptaram verdadeiramente a id�eia de algumAbsoluto impregnando a tudo, pois elas identi�avam esse postulado, simultaneamente, om a energiariativa e a rea�~ao �osmia. Braman era onebido omo estando al�em de qualquer de�ni�~ao, apazde ser ompreendido apenas pela nega�~ao suessiva de todas as qualidades �nitas. Era laramente aren�a em um ser absoluto e in�nito mesmo; mas, em grande parte, esse oneito era desprovido dosatributos de pessoalidade e, portanto, n~ao era experieni�avel pelo indiv��duo religioso.Braman-Narayana foi onebido omo o Absoluto, O QUE �E in�nito, a potênia primordial riativado osmo potenial, o Eu Universal existindo est�atia e potenialmente durante toda a eternidade.Tivessem os �l�osofos daqueles dias sido apazes de dar o pr�oximo passo na onep�~ao da deidade,tivessem eles sido apazes de oneber o Braman omo assoiativo e riativo, omo uma pessoali-dade aess��vel pelos seres riados e em evolu�~ao, ent~ao, talvez, esse ensinamento pudesse haver-setransformado na mais avan�ada apresenta�~ao da Deidade em Urantia, posto que teria abrangido osino primeiros n��veis da fun�~ao total da deidade e, possivelmente, poderia haver antevisto os doisrestantes.Em ertas fases, o oneito da Superalma Universal �Unia, omo totalidade e soma das existêniasde todas as riaturas, onduziu os �l�osofos indianos at�e muito perto da verdade do Ser Supremo, masessa verdade n~ao lhes valeu de nada, porque eles fraassaram ao desenvolver qualquer abordagem oum�etodo de aproxima�~ao pessoal razo�avel ou raional para alan�ar a sua meta te�oria monote��sta deBraman-Narayana.O prin��pio �armio da ontinuidade ausal hega, novamente, at�e bem pr�oximo da verdade deque todas as a�~oes no espa�o-tempo reperutem em uma s��ntese na presen�a da Deidade do Supremo;mas esse postulado jamais deu elementos para que o indiv��duo religioso hegasse a um alane pessoaloordenado da Deidade. Apenas forneeu elementos para que se pensasse que toda a pessoalidadeentrar�a em um engolfamento �ultimo dentro da Supra-alma Universal.A �loso�a do bramanismo tamb�em hegou muito perto da ompreens~ao da presen�a residente dosAjustadores do Pensamento, mas deixou-se perverter por ausa de um oneito falso da verdade. Oensinamento de que a alma �e a presen�a residente de Braman teria preparado o aminho para umareligi~ao avan�ada, aso esse oneito n~ao houvesse sido ompletamente viiado pela ren�a de quen~ao h�a nenhuma individualidade humana, �a parte essa presen�a do Um universal.Na doutrina pela qual a alma individual se funde na Superalma, os te�ologos da �India deixaramde prover elementos para a sobrevivênia das oisas humanas, de algo novo e �unio, algo nasidoda uni~ao da vontade do homem om a vontade de Deus. O ensinamento do retorno da alma paraBraman �e, muito de perto, paralelo �a verdade do retorno do Ajustador para o seio do Pai Universal,mas alguma oisa al�em do Ajustador h�a que sobrevive, tamb�em, e esta �e a ontraparte moronial dapessoalidade mortal. E esse oneito vital esteve ausente de modo fatal na �loso�a brâmane.A �loso�a brâmane onseguiu uma boa aproxima�~ao de muitos dos fatos do universo e abordoubem in�umeras verdades �osmias, mas tamb�em por muitas vezes foi v��tima do erro de deixar dedifereniar entre os v�arios n��veis da realidade, tais omo o absoluto, o transendental e o �nito.Deixou de levar em onta que aquilo que pode ser um �nito-ilus�orio, no n��vel absoluto, pode serabsolutamente real, no n��vel �nito. E tamb�em n~ao tomou onheimento da pessoalidade essenialdo Pai Universal, a quem se pode ontatar pessoalmente em todos os n��veis, desde o da experiênialimitada da riatura evoluion�aria om Deus, at�e a experiênia ilimitada do Filho Eterno om o Paido Para��so. 996



94.4 A Religi~ao Hindu
Com o passar dos s�eulos, na �India, a popula�~ao retornou, em uma erta medida, aos rituais an-tigos dos Vedas, do modo omo haviam sido modi�ados pelos ensinamentos dos mission�arios deMelquisedeque e ristalizados pelo saerd�oio brâmane ulterior. Essa religi~ao, a mais antiga e maisosmopolita do mundo, passou por novas mudan�as em resposta ao budismo e ao jainismo, e devido�as inuênias mais reentes do maometismo e do ristianismo. Todavia, na �epoa em que os ensina-mentos de Jesus hegaram, j�a se haviam tornado oidentalizados, a ponto de serem uma \religi~ao dohomem brano" e, portanto, ins�olita e estrangeira para a mente indiana.A teologia hindu, no presente, ilustra quatro n��veis desendentes de deidade e de divindade:1. O Braman, o absoluto, o Um In�nito, AQUELE QUE �E.2. A Trimurti, a suprema trindade do hindu��smo. Nessa assoia�~ao, Brama, o primeiro membro,�e onebido omo sendo riado por si pr�oprio a partir de Braman - a in�nitude. N~ao estivesse ele emestreita identi�a�~ao om o Um In�nito pante��sta, Brama poderia onstituir-se no fundamento paraum oneito do Pai Universal. Brama �e tamb�em identi�ado om o destino.A adora�~ao de Shiva e Vishnu, o segundo e tereiro membros, surgiu no primeiro milênio depoisde Cristo. Shiva �e o senhor da vida e da morte, o deus da fertilidade e o mestre da destrui�~ao.Vishnu �e extremamente popular, devido �a ren�a de que ele se enarna periodiamente na formahumana. Desse modo, Vishnu torna-se real e vivo na imagina�~ao dos indianos. Shiva e Vishnu s~aoonsiderados, por alguns, omo supremos, aima de todos.3. As deidades v�edias e p�os-v�edias. Muitos dos antigos deuses dos arianos, tais omo Agni,Indra e Soma, persistiram omo seund�arios em rela�~ao aos três membros da Trimurti. Numerososoutros deuses têm surgido desde os dias iniiais da �India v�edia, e eles tamb�em foram inorporadosao pante~ao hindu.4. Os semideuses: super-homens, semideuses, her�ois, demônios, fantasmas, esp��ritos maus, duen-des, monstros, diabretes e santos de ultos mais reentes.Embora o hindu��smo n~ao venha tendo êxito em vivi�ar o povo indiano, tem sido, ao mesmotempo, uma religi~ao tolerante em geral. A sua grande for�a repousa no fato de que tem provadoser a mais adapt�avel e a mais amorfa das religi~oes a apareerem em Urantia. �E apaz de mudan�asquase ilimitadas e possui uma apaidade pouo habitual de ajuste ex��vel, desde as espeula�~oeselevadas e semimonote��stas dos brâmanes inteletuais at�e o fetihismo agrante e as pr�atias de ultosprimitivos das lasses desprivilegiadas e aviltadas de rentes ignorantes.O hindu��smo tem sobrevivido porque �e essenialmente uma parte integral do teido soial b�asio da�India. N~ao est�a postado em nenhuma grande hierarquia, para que possa ser perturbado ou destru��do;est�a entrela�ado aos padr~oes de vida do povo. Tem uma adaptabilidade �as ondi�~oes mutantes queexede a de quaisquer outros ultos, e tem uma atitude tolerante de ado�~ao para om muitas outrasreligi~oes; Gautama Buda e mesmo o pr�oprio Cristo foram onsiderados enarna�~oes de Vishnu.Hoje, na �India, h�a uma grande neessidade da apresenta�~ao do evangelho de Jesus - a Paternidadede Deus e a �lia�~ao e a onseq�uente irmandade de todos os homens, que �e realizada pessoalmente naministra�~ao do amor e do servi�o soial. Na �India, existe um quadro �los�o�o, a estrutura do ultoest�a presente; tudo o que se faz neess�ario �e a hama vitalizante do amor dinâmio retratado noevangelho original do Filho do Homem, despojado dos dogmas e doutrinas oidentais que trouxerama tendênia de fazer da vida auto-outorgada de Mihael uma religi~ao de homens branos.997



94.5 A Luta pela Verdade na China
Enquanto os mission�arios de Sal�em perorriam a �Asia, disseminando a doutrina do Deus Alt��ssimoe da salva�~ao pela f�e, eles absorveram muito da �loso�a e do pensamento religioso dos v�arios pa��sesque atravessavam. Contudo, os instrutores enarregados por Melquisedeque e os seus suessores n~aofalharam na sua miss~ao; eles tiveram penetra�~ao entre todos os povos do ontinente eurasiano; e foino meio do segundo milênio antes de Cristo que eles hegaram �a China. Durante mais de em anos,os salemitas mantiveram sua sede em Si Fuh, treinando ali os instrutores hineses que ensinaramem todos os loais de dom��nio da ra�a amarela.Foi em onseq�uênia direta desse ensinamento que surgiu, na China, a forma iniial de tao��smo,uma religi~ao totalmente diferente da que leva esse nome hoje. O tao��smo iniial ou o proto-tao��smoera um omposto dos fatores seguintes:1. Os ensinamentos remanesentes de Singlangton, que persistiram na onep�~ao de Shang-ti,o Deus dos C�eus. Nos tempos de Singlangton, o povo hinês tornou-se virtualmente monote��sta;onentrou a sua adora�~ao na Verdade �Unia, mais tarde onheida omo o Esp��rito do C�eu, o gover-nante do universo. E a ra�a amarela nuna se perdeu totalmente dessa onep�~ao iniial da Deidade,se bem que, nos s�eulos posteriores, muitos deuses e esp��ritos subordinados hajam se in�ltrado sub-reptiiamente na sua religi~ao.2. A religi~ao de Sal�em, om uma Deidade Alt��ssima Criadora, que outorgaria o seu favoreimento �ahumanidade em resposta �a f�e do homem. Todavia, �e tamb�em muito verdadeiro que, �a �epoa em que osmission�arios de Melquisedeque haviam penetrado nas terras da ra�a amarela, a sua mensagem originalhavia-se distaniado onsideravelmente das doutrinas simples de Sal�em dos dias de Maquiventa.3. O oneito do Braman-Absoluto dos �l�osofos indianos, somado aos desejos de esapar de todoo mal. Talvez a maior inuênia externa para a dissemina�~ao da religi~ao de Sal�em at�e o leste, hajasido exerida pelos eduadores indianos da f�e v�edia, que injetaram a sua onep�~ao do Braman - oAbsoluto - no pensamento salvaionista dos salemitas.Essa ren�a omposta espalhou-se pelas terras da ra�a amarela e das ra�as morenas, omo umainuênia subjaente no pensamento religioso-�los�o�o. No Jap~ao, esse prototao��smo �ou onheidoomo xinto��smo e nesse pa��s, muito distante de Sal�em da Palestina, os povos aprenderam sobre aenarna�~ao de Maquiventa Melquisedeque, que habitou na terra para que a humanidade n~ao seesqueesse de Deus.Na China, todas essas ren�as, mais tarde, foram onfundidas e se ompuseram om o ultosempre em resimento da adora�~ao dos anestrais. Contudo, desde a �epoa de Singlangton, oshineses nuna mais a��ram em uma esravid~ao desamparada aos rituais saerdotais. A ra�a amarelafoi a primeira a emergir da servid~ao b�arbara e a entrar na iviliza�~ao da ordem organizada, porquefoi a primeira a alan�ar, em alguma medida, a liberdade do medo abjeto dos deuses, n~ao temendonem mesmo os fantasmas dos mortos, omo outras ra�as temeram. A China enontrou a sua derrota,porque ela n~ao teve êxito em progredir para al�em da sua primeira emanipa�~ao dos saerdotes; eaiu em um erro igualmente alamitoso, a adora�~ao dos anestrais.Entretanto, os salemitas n~ao trabalharam em v~ao. Foi sobre os fundamentos do seu evangelho queos grandes �l�osofos da China do sexto s�eulo elaboraram os seus ensinamentos. A atmosfera morale os sentimentos espirituais dos tempos de Lao-Ts�e e de Conf�uio vieram a partir dos ensinamentosdos mission�arios de Sal�em de uma idade anterior.998



94.6 Lao-Ts�e e Conf�uioCera de seisentos anos antes da hegada de Mihael, Melquisedeque, que h�a muito j�a havia partidoda vida na arne, teve a impress~ao de que a pureza do seu ensinamento na Terra estava sendoperigosamente amea�ada pela absor�~ao geral nas ren�as mais antigas de Urantia. Pareeu, por umtempo, que a sua miss~ao omo preursor de Mihael poderia estar em perigo de falhar. E, no sextos�eulo antes de Cristo, por interm�edio de uma oordena�~ao exepional de agentes espirituais, dosquais nem todos s~ao ompreendidos mesmo pelos supervisores planet�arios, Urantia preseniou umaapresenta�~ao muito inusitada de verdades religiosas sob formas m�ultiplas. Por meio da atua�~ao dev�arios eduadores humanos, o evangelho de Sal�em foi rea�rmado e revitalizado e, omo foi ent~aoapresentado, grande parte sobreviveu at�e os tempos destes doumentos atuais.Esse s�eulo singular de progresso espiritual foi araterizado por grandes eduadores religiosos,morais e �los�o�os em todo o mundo ivilizado. Na China, os dois instrutores de maior destaqueforam Lao-Ts�e e Conf�uio.Lao-Ts�e edi�ou o seu pensamento diretamente sobre os oneitos das tradi�~oes de Sal�em, quandodelarou que o Tao era a Causa Primeira Una de toda a ria�~ao. Lao era um homem de grande vis~aoespiritual. Ele ensinou que \o destino eterno do homem era a uni~ao perp�etua om o Tao, o DeusSupremo e Rei Universal". A sua ompreens~ao da ausa�~ao �ultima foi muito profunda, pois esreveu:\A Unidade surge do Tao Absoluto, e da Unidade surge a Dualidade �osmia e, dessa Dualidade,a Trindade vem �a existênia, e a Trindade �e a fonte primordial de toda a realidade". \Toda arealidade equilibra-se sempre entre os poteniais e os fatuais do osmo, e estes est~ao eternamenteharmonizados pelo esp��rito da divindade."Lao-Ts�e tamb�em foi um dos primeiros a apresentar a doutrina do fazer o bem em retribui�~ao aomal: \A bondade engendra a bondade, mas, para aquele que �e verdadeiramente bom, o mal tamb�emgera a bondade".Ele ensinou que a riatura retorna ao Criador e desreveu a vida omo a emergênia de umapessoalidade a partir dos poteniais �osmios, enquanto a morte equivalia ao retorno para o lar dapessoalidade dessa riatura. O seu oneito da verdadeira f�e era inomum, e ele tamb�em a omparava�a \atitude de uma rianinha".A sua ompreens~ao do prop�osito eterno de Deus foi lara, pois ele disse: \A Deidade Absoluta n~aose esfor�a em lutas, ontudo, �e sempre vitoriosa; n~ao for�a a humanidade, mas permanee semprepronta para responder aos seus desejos verdadeiros; a vontade de Deus �e eterna em paiênia e perenena inevitabilidade da sua express~ao". E, sobre o verdadeiro religioso, ele disse, expressando a verdadede que dar �e mais aben�oado do que reeber: \O homem bom proura n~ao reter a verdade para sipr�oprio, antes, ele intenta passar essas riquezas aos seus semelhantes, pois isso �e a realiza�~ao daverdade. A vontade do Deus Absoluto sempre bene�ia, nuna destr�oi; o prop�osito do verdadeirorente �e sempre agir, e nuna oagir".Lao ensinou a n~ao-resistênia; e a distin�~ao que fez entre a a�~ao e a oer�~ao, mais tarde, perverteu-se nas ren�as que defendem \nada ver, nada fazer e nada pensar". Lao, por�em, nuna ensinouesse erro, embora a sua apresenta�~ao da n~ao-resistênia haja sido um fator para o desenvolvimentoposterior das predile�~oes pa���as dos povos hineses.Contudo, o popular tao��smo do s�eulo vinte em Urantia, pouo tem em omum om os sentimentossublimes e os oneitos �osmios do antigo �l�osofo, que ensinou a verdade omo ele a perebia, eque era: a f�e no Deus Absoluto �e a fonte da energia divina que ir�a reonstruir o mundo, e om aqual o homem asende at�e a uni~ao espiritual om o Tao, a Deidade Eterna e o Criador Absoluto dosuniversos.Conf�uio (Kung Fu-tze) foi um ontemporâneo mais jovem de Lao, na China do sexto s�eulo.Conf�uio baseou suas doutrinas nas melhores tradi�~oes morais da longa hist�oria da ra�a amarela e foi999



inueniado tamb�em, de um erto modo, pelo remanesente das tradi�~oes dos mission�arios de Sal�em.O seu trabalho prinipal onsistiu na ompila�~ao do que diziam sabiamente os antigos �l�osofos. Elefoi um instrutor rejeitado durante o tempo em que viveu, mas os seus ensinamentos e esritos, desdeent~ao, exereram uma grande inuênia na China e no Jap~ao. Conf�uio estabeleeu uma nova atitudepara os xam~as, quando ele oloou a moralidade no lugar da magia. Todavia, ele onstruiu demasiadobem; fez da ordem um novo fetihe e instituiu um respeito pela onduta anestral, que era aindavenerada pelos hineses na �epoa em que estes doumentos estavam sendo esritos.Conf�uio pregava sobre a moralidade, baseado na teoria de que o aminho terrestre era a sombradistorida do aminho eleste; de que o modelo verdadeiro da iviliza�~ao temporal �e omo a imagem,de um espelho reetida, da ordem eleste eterna. O oneito potenial de Deus, no onfuionismo,era quase ompletamente subordinado �a ênfase oloada no Caminho Celeste, o arqu�etipo do osmo.Os ensinamentos de Lao foram perdidos por todos, exeto por uns pouos no Oriente, mas osesritos de Conf�uio têm-se onstitu��do sempre, desde ent~ao, na base do ontexto moral da ulturade quase uma ter�a parte dos urantianos. Esses preeitos de Conf�uio, que perpetuam o melhordo passado, foram, de algum modo, inimigos da pr�opria natureza hinesa de indaga�~ao mental,que havia j�a realizado tantos e t~ao venerados feitos. A inuênia dessas doutrinas foi ombatidasem êxito, tanto pelos esfor�os imperiais de Chin Shih Huang Ti, quanto pelos ensinamentos deMo Ti, que prolamaram uma irmandade fundada n~ao no dever �etio, mas no amor de Deus. Eleprourou reestimular a antiga busa pela nova verdade, mas os seus ensinamentos fraassaram dianteda oposi�~ao vigorosa dos dis��pulos de Conf�uio.Como muitos outros instrutores morais e espirituais, tanto Conf�uio quanto Lao-Ts�e foram �-nalmente dei�ados pelos seus seguidores, naquelas �epoas de trevas espirituais na China, as quaisoorreram entre o del��nio e o desvirtuamento da f�e tao��sta e a vinda dos mission�arios budistas da�India. Durante esses s�eulos, espiritualmente deadentes, a religi~ao da ra�a amarela degenerou-se emuma teologia lament�avel, em que formigavam diabos, drag~oes e esp��ritos malignos, todos denotandoo retorno dos temores da mente mortal n~ao iluminada. E a China, que estivera �a frente da soiedadehumana por ausa de uma religi~ao avan�ada, aiu ent~ao para a retaguarda, por ausa de uma in-apaidade tempor�aria de progredir no aminho verdadeiro do desenvolvimento daquela onsiêniade Deus, indispens�avel ao verdadeiro progresso, n~ao apenas do indiv��duo mortal, mas tamb�em dasiviliza�~oes intrinadas e omplexas, t��pias do avan�o da ultura e da soiedade em um planetaevoluion�ario do tempo e do espa�o.94.7 Gautama SidartaOutro grande instrutor da verdade surgiu na �India, ontemporâneo de Lao-Ts�e e de Conf�uio naChina. Gautama Sidarta naseu no sexto s�eulo antes de Cristo, na prov��nia do Nepal, no norteda �India. Os seus seguidores, mais tarde, �zeram transpareer que ele era o �lho de um governantefabulosamente rio, mas, na verdade, ele era o aparente herdeiro ao trono do hefe de uma pequenatribo e que, por tolerânia desta, governava um pequeno e reluso vale nas montanhas ao sul doHimalaia.Gautama, depois de seis anos de pr�atias in�uteis de ioga, formulou aquelas teorias que se trans-formaram na �loso�a do budismo. Sidarta travou uma luta determinada, mas infrut��fera, ontra osistema de astas que resia. Havia uma sineridade sublime e uma singular ausênia de ego��smonesse jovem pr��nipe profeta, que foi de grande apelo para os homens daqueles dias. Ele refreou apr�atia da busa individual da salva�~ao por meio da ai�~ao f��sia e da dor pessoal. E exortou os seusseguidores a levar o seu evangelho a todo o mundo.Em meio �a onfus~ao e �as pr�atias extremas, nos ultos da �India, os ensinamentos mais sadios emoderados de Gautama vieram omo um b�alsamo de al��vio. Ele denuniou deuses, saerdotes e os1000



seus sarif��ios, mas tamb�em ele n~ao perebeu a pessoalidade do Um Universal. N~ao areditandona existênia de almas individuais humanas, Gautama travou, por isso, uma luta valente ontra aren�a, tradiionalmente honrada, na transmigra�~ao da alma. Fez um esfor�o nobre para libertar oshomens do medo, para fazê-los sentirem-se om seguran�a e onforto e em asa, no grande universo,mas, novamente, ele n~ao onseguiu mostrar-lhes o aminho daquele lar real e superno dos mortaisasendentes - o Para��so - e do servi�o resente a ser feito na existênia eterna.Gautama foi um verdadeiro profeta e, houvesse ele dado aten�~ao �as instru�~oes do eremita Go-dad, teria podido elevar toda a �India pela inspira�~ao do renasimento do evangelho de Sal�em desalva�~ao pela f�e. Godad desendia de uma fam��lia que nuna havia perdido de vista as tradi�~oes dosmission�arios de Melquisedeque.Gautama fundou a sua esola em Benares e, durante o seu segundo ano, um aluno, Bautan,transmitiu ao seu mestre as tradi�~oes dos mission�arios de Sal�em, sobre a alian�a de Melquisedequeom Abra~ao; e, se bem que Sidarta n~ao houvesse alan�ado um oneito muito laro sobre o PaiUniversal, ele adotou uma posi�~ao avan�ada sobre a salva�~ao por meio da f�e - a simples ren�a. Eleassumiu-a perante os seus seguidores e ome�ou a enviar os seus alunos, em grupos de sessenta, paraprolamar ao povo da �India \as boas-novas da salva�~ao livre; e de que todos os homens, humildes ouelevados, podem alan�ar a bên�~ao por meio da f�e na retid~ao e na justi�a".A esposa de Gautama areditava no evangelho do seu marido e foi a fundadora de uma ordem defreiras. O seu �lho tornou-se o seu suessor e difundiu em muito esse ulto; ele aptou a nova id�eiada salva�~ao por meio da f�e, mas, nos seus �ultimos anos, ele hesitou om respeito ao evangelho deSal�em, de que o favor divino vem por meio da f�e em si, e, na velhie, as suas palavras, ao morrer,foram: \Sede v�os pr�oprios os artes~aos da vossa salva�~ao".O evangelho de Gautama, para a salva�~ao universal, quando prolamado pelo que tem de me-lhor, livre de sarif��ios, de tortura, de rituais e de saerdotes, foi uma doutrina revoluion�aria esurpreendente para o seu tempo. E hegou inrivelmente pr�oximo de representar um renasimentodo evangelho de Sal�em. Soorreu a milh~oes de almas em desespero e, apesar das altera�~oes grotesasque sofreu nos �ultimos s�eulos, ainda persiste omo a esperan�a de milh~oes de seres humanos.Sidarta ensinou muito mais sobre a verdade do que aquilo que sobreviveu nos ultos modernosque levam o seu nome. O budismo moderno n~ao representa os ensinamentos de Gautama Sidarta,mais do que o ristianismo representa os ensinamentos de Jesus de Nazar�e.94.8 A F�e BudistaPara tornar-se um budista, fazia-se apenas uma pro�ss~ao p�ublia de f�e reitando o Ref�ugio: \Refugio-me no Buda; tenho o meu ref�ugio na Doutrina; tomo o meu ref�ugio na Fraternidade".O budismo teve a sua origem em uma pessoa hist�oria, n~ao em ummito. Os seguidores de Gautamahamavam-no de Sasta, signi�ando mestre ou professor. Ainda que ele n~ao tivesse pretens~oes supra-humanas, fosse para si pr�oprio, fosse para os seus ensinamentos, os seus dis��pulos ome�aram logoa ham�a-lo de o iluminado, o Buda; e, mais tarde, de Sakyamuni Buda.O evangelho original de Gautama baseava-se nas quatro verdades nobres:1. As nobres verdades do sofrimento.2. As origens do sofrimento.3. A destrui�~ao do sofrimento.4. O aminho da destrui�~ao do sofrimento.Estreitamente ligada �a doutrina sobre o sofrimento, e ao modo de esapar dele, estava a �loso�a da1001



Senda �Otupla: as vis~oes ertas, as aspira�~oes justas, as palavras, as ondutas, as vivênias, o esfor�o,o raio��nio e a ontempla�~ao ertos. A inten�~ao de Gautama n~ao foi tentar destruir todo esfor�o, odesejo e o afeto para esapar do sofrimento; o seu ensinamento era mais destinado a tra�ar, para ohomem mortal, um quadro da futilidade que �e oloar todas as esperan�as e aspira�~oes inteiramenteem metas temporais e em objetivos materiais. N~ao se tratava tanto de evitar o amor do semelhante,mas de que o verdadeiro rente devesse tamb�em ver as realidades, para al�em das liga�~oes desse mundomaterial, no futuro eterno.Os mandamentos morais da prega�~ao de Gautama foram ino:1. N~ao matar�as.2. N~ao roubar�as.3. N~ao ser�as inasto.4. N~ao mentir�as.5. N~ao tomar�as bebidas t�oxias.Havia v�arios mandamentos adiionais ou seund�arios, uja observânia era opional para os ren-tes.Sidarta n~ao areditava na imortalidade da pessoalidade humana; a sua �loso�a apenas indiavauma esp�eie de ontinuidade funional. Ele nuna de�niu laramente o que ele iria inluir na doutrinado Nirvana. O fato de que o Nirvana poderia teoriamente ser experimentado durante a existêniamortal indiaria que n~ao era visto omo um estado de aniquila�~ao ompleta. Impliava uma ondi�~aode ilumina�~ao suprema e de bem-aventuran�a superna, em que todas as orrentes que prendem ohomem ao mundo material teriam sido rompidas; havia a liberta�~ao dos desejos da vida mortal e aliberta�~ao de qualquer amea�a de jamais voltar a experieniar a enarna�~ao.Segundo os ensinamentos originais de Gautama, a salva�~ao �e alan�ada pelo esfor�o humano,independentemente da ajuda divina; n~ao h�a lugar para a f�e salvadora nem para as prees aos poderessupra-humanos. Na sua tentativa de minimizar as supersti�~oes na �India, Gautama tratou de afastaros homens dos apelos espalhafatosos de uma salva�~ao m�agia. E, ao fazer esse esfor�o, ele deixou bemaberta a porta para que os seus suessores interpretassem mal os seus ensinamentos e prolamassemque todos os esfor�os humanos para se obter o êxito s~ao desagrad�aveis e dolorosos. Os seus seguidoresnegligeniaram o fato de que a mais alta feliidade est�a ligada �a busa inteligente e entusiasta demetas dignas, e que essas realiza�~oes onstituem um verdadeiro progresso na auto-realiza�~ao �osmia.A grande verdade do ensinamento de Sidarta foi a sua prolama�~ao de um universo de justi�aabsoluta. Ele ensinou a melhor �loso�a, sem Deus, jamais antes inventada pelo homem mortal,ensinou o humanismo ideal que, de um modo e�az, arranou toda a base das supersti�~oes, dosrituais de magia e do medo de fantasmas e demônios.A grande fragilidade do evangelho original do budismo foi n~ao ter produzido uma religi~ao deservi�o soial sem ego��smo. Durante um longo tempo, a fraternidade budista n~ao foi uma irmandadede rentes, mas uma omunidade de estudantes-mestres. Gautama proibiu-os de reeberem dinheiroe busou, om isso, impedir o resimento de tendênias hier�arquias. Gautama foi, ele pr�oprio,altamente soial; de fato, a sua vida foi muito maior do que a sua prega�~ao.94.9 A Difus~ao do BudismoO budismo prosperou porque ofereeu a salva�~ao por meio da ren�a em Buda, o iluminado. Foi maisrepresentativo das verdades de Melquisedeque do que qualquer outro sistema religioso pratiado na�Asia Oriental. Contudo, o budismo n~ao se tornou difundido, mesmo, omo uma religi~ao, antes que1002



um monara de asta baixa, Asoka, o houvesse adotado omo autoprote�~ao; depois de Iknaton, noEgito, Asoka foi um dos mais not�aveis governantes ivis da �epoa entre Melquisedeque e a vinda deMihael. Asoka onstruiu um grande imp�erio indiano, gra�as �a propaganda dos seus mission�ariosbudistas. Durante um per��odo de vinte e ino anos, ele treinou e enviou mais de dezessete milmission�arios �as fronteiras mais distantes de todo o mundo onheido. Durante o per��odo de umagera�~ao, ele fez do budismo a religi~ao dominante em metade do mundo. Logo estava estabeleido noTibete, Kashmir, Ceil~ao, Birmânia, Java, Tailândia, Cor�eia, China e Jap~ao. E, de modo geral, erauma religi~ao muito superior �aquelas as quais suplantou ou melhorou.A difus~ao do budismo, do seu lar na �India at�e toda a �Asia, �e uma das hist�orias mais palpitantesde devo�~ao espiritual e de persistênia mission�aria de religiosos sineros. Aqueles que ensinavam oevangelho de Gautama, n~ao apenas desbravaram os perigos dos aminhos terrestres das aravanas,omo enfrentaram os perigos dos mares da China, ao prosseguirem na sua miss~ao no ontinenteasi�atio, levando a todos os povos a mensagem da sua f�e. Mas esse budismo n~ao era mais a doutrinasimples de Gautama; era o evangelho tornado mirauloso que fez dele um deus. E, quanto mais obudismo distaniava-se de seu ber�o, nas terras altas da �India, mais diferente dos ensinamentos deGautama ele �ava e, ada vez mais, assemelhava-se �as religi~oes que suplantava.O budismo, mais tarde, foi muito afetado pelo tao��smo, na China, pelo xinto��smo, no Jap~ao, epelo ristianismo, no Tibete. Ap�os mil anos, o budismo, na �India, simplesmente de�nhou e expirou.Tornou-se bramanizado e rendeu-se de modo abjeto ao Isl~a, enquanto, em grande parte do resto doOriente, ele degenerou em um ritual que Gautama Sidarta jamais reonheeria.No sul, o estere�otipo fundamentalista dos ensinamentos de Sidarta ontinuou no Ceil~ao, naBirmânia e na pen��nsula da Indohina. Essa �e a divis~ao Hinayana do budismo, que se at�em mais �adoutrina iniial ou assoial.Contudo, mesmo antes do seu olapso na �India, os grupos hineses e norte-indianos de seguidoresde Gautama haviam ome�ado o desenvolvimento do ensinamento Mahayana do \Grande Caminho"da salva�~ao, em ontraste om os puristas do sul, que se mantiveram no Hinayana, ou no \CaminhoMenor". E esses mahayanistas desprenderam-se das limita�~oes soiais inerentes �a doutrina budista,e, desde ent~ao, essa divis~ao do budismo do norte ontinuou a evoluir na China e no Jap~ao.O budismo �e uma religi~ao viva e em resimento hoje, porque tem êxito em onservar muitos dosvalores morais mais elevados dos que aderiram a ela. Proporiona alma e autoontrole, aumenta aserenidade e a feliidade e faz muito para impedir a tristeza e a ai�~ao. Aqueles que areditam nessa�loso�a vivem vidas melhores do que muitos que n~ao rêem nela.94.10 A Religi~ao no TibeteNo Tibete, pode ser enontrada a mais estranha assoia�~ao de ensinamentos de Melquisedeque,ombinados om o budismo, o hindu��smo, o tao��smo e o ristianismo. Quando os mission�arios budistasentraram no Tibete, eles enontraram um estado de selvageria primitiva muito similar �aquele que osprimeiros mission�arios rist~aos enontraram nas tribos n�ordias da Europa.Esses tibetanos de mente simples n~ao queriam abandonar ompletamente a sua antiga magia e osseus enantos. Um estudo dos erimoniais religiosos dos rituais tibetanos atuais revela a existêniade uma irmandade exageradamente numerosa de saerdotes om abe�as raspadas, que pratiam umritual elaborado, que abrange sinos, antos, inenso, proiss~oes, ros�arios, imagens, enantamentos,�guras, �agua benta, vestes vistosas e oros elaborados. Eles têm dogmas r��gidos e redos ristalizados,rituais m��stios e jejuns espeiais. A sua hierarquia abrange monges, freiras, abades e o GrandeLama. Eles rezam para os anjos, os santos, uma M~ae Sagrada e para os deuses. Pratiam a on�ss~aoe areditam no purgat�orio. Os seus monast�erios s~ao extensos e as suas atedrais, magn���as. Eles1003



mantêm uma repeti�~ao sem �m de rituais sagrados e areditam que essas erimônias onferem asalva�~ao. As suas prees s~ao amarradas a uma roda que, quando gira, todos areditam que os seuspedidos tornam-se e�azes. Junto a nenhum outro povo dos tempos modernos pode ser enontradaa observânia de tantas oisas, de tantas religi~oes; e �e inevit�avel que uma liturgia de um tal modoumulativa se torne exageradamente embara�osa e intoleravelmente pesada.Os tibetanos têm algo de todas as religi~oes prinipais do mundo, exeto os ensinamentos simplesdo evangelho de Jesus: a �lia�~ao a Deus, e a irmandade dos homens, e a idadania sempre asendenteno universo eterno.94.11 A Filoso�a BudistaO budismo entrou na China no primeiro milênio depois de Cristo, e adaptou-se bem aos ostumesreligiosos da ra�a amarela. Nos seus ultos aos anestrais, os hineses h�a muito faziam prees depedidos aos mortos; agora podiam tamb�em orar para o bem deles. O budismo logo se fundiu ompr�atias rituais que eram remanesentes do tao��smo em desintegra�~ao. Essa nova religi~ao sint�etia,om os seus templos de adora�~ao e erimoniais religiosos de�nidos, logo se tornou o ulto em geralaeito dos povos da China, da Cor�eia e do Jap~ao.Ainda que seja um infort�unio, sob alguns pontos de vista, que o budismo haja sido levado aomundo s�o depois que os seguidores de Gautama tenham pervertido as tradi�~oes e os ensinamentosdo ulto, a ponto de fazer dele um ser divino, no entanto, o mito da sua vida humana, embelezadoomo foi por uma multid~ao de milagres, revelou-se muito sedutor para os ouvintes do evangelho dobudismo do norte, ou Mahayana.Alguns dos seus seguidores ulteriores ensinaram que o esp��rito do Buda Sakyamuni retornavaperiodiamente �a terra, omo um Buda vivo, abrindo, assim, o aminho para uma perpetua�~aoinde�nida de imagens do Buda, de templos, rituais e \Budas vivos" impostores. Assim, a religi~ao dogrande protestador indiano �nalmente aabou, ela pr�opria, algemada om aquelas mesmas pr�atiaserimoniais e enantamentos ritual��stios ontra os quais ele havia lutado t~ao destemidamente e quehavia denuniado t~ao valentemente.O grande avan�o feito pela �loso�a budista onsistiu na ompreens~ao que teve da relatividade detoda a verdade. Por meio do meanismo dessa hip�otese, os budistas têm estado habilitados parareoniliar e orrelaionar as divergênias dentro das suas pr�oprias esrituras religiosas, bem omoas diferen�as entre estas e muitas outras. Assim �e que se ensinava que a pequena verdade era paraas mentes pequenas, e a verdade grande, para as grandes mentes.Essa �loso�a tamb�em sustentava que a natureza do Buda (divina) residia em todos os homens; queo homem, por meio dos pr�oprios esfor�os, poderia alan�ar a realiza�~ao da sua divindade interior. Eesse ensinamento �e uma das apresenta�~oes mais laras da verdade dos Ajustadores residentes jamaisfeita por uma religi~ao de Urantia.Todavia, uma grande limita�~ao no evangelho original de Sidarta, tal omo ele foi interpretadopelos seus seguidores, foi que ele intentava a libera�~ao ompleta do eu humano de todas as limita�~oesda natureza mortal, pela t�enia de isolar o eu da realidade objetiva. A verdadeira auto-realiza�~ao�osmia resulta da identi�a�~ao om a realidade �osmia e om o osmo �nito da energia, da mentee do esp��rito, limitado pelo espa�o e ondiionado pelo tempo.Ainda que as erimônias e observânias externas do budismo se tenham tornado grosseiramenteontaminadas por aquelas das terras para as quais ele viajava, essa degenera�~ao por�em n~ao foi, detodo, o que aonteeu na vida �los�o�a dos grandes pensadores que, de tempos em tempos, abra�aramesse sistema de pensamento e ren�a. Durante mais de dois mil anos, muitas das melhores mentesda �Asia onentraram-se no problema de averiguar a verdade absoluta e a verdade do Absoluto.1004



A evolu�~ao de um oneito elevado do Absoluto foi realizada por meio de muitos anais de pensa-mento e por modos tortuosos de raioinar. A asens~ao dessa doutrina da in�nitude n~ao foi de�nidamuito laramente omo o foi a evolu�~ao do oneito de Deus na teologia hebraia. Entretanto, asmentes budistas alan�aram ertos n��veis amplos, sobre os quais elas desansaram e pelos quaispassaram, em seu aminho de visualiza�~ao da Fonte Primordial dos universos:1. A lenda de Gautama. Na base do oneito, estava o fato hist�orio da vida e dos ensinamentosde Sidarta, o pr��nipe profeta da �India. Essa lenda transformou-se em um mito, �a medida que viajoupelos s�eulos e atrav�es dos vastos pa��ses da �Asia, at�e que ultrapassou o status da id�eia de Gautamaomo o iluminado, e ome�ou a reeber atributos adiionais.2. Os muitos Budas. O raio��nio era tal que, se Gautama havia vindo aos povos da �India, ent~ao,no passado remoto e no futuro remoto, as ra�as da humanidade devem ter sido, e sem d�uvida aindaseriam, aben�oadas om outros instrutores da verdade. Isso deu origem ao ensinamento de que houvemuitos Budas, um n�umero ilimitado e in�nito, e mesmo que qualquer um podia aspirar a tornar-seum Buda - a alan�ar a divindade de um Buda.3. O Buda Absoluto. Quando o n�umero de Budas estava se aproximando da in�nidade, tornou-seneess�ario que as mentes daqueles dias reuni�assem esse oneito de manipula�~ao dif��il. Dessemodo, ome�ou a ser ensinado que todos os Budas n~ao eram sen~ao manifesta�~oes de alguma essêniamais elevada, daquele Um Eterno, de existênia in�nita e n~ao quali��avel, de alguma Fonte Absolutade toda a realidade. E, da�� em diante, o oneito da Deidade do budismo, na sua mais alta forma,tornou-se divoriado da pessoa humana de Gautama Sidarta e rejeitou as limita�~oes antropom�or�asnas quais havia estado enlausurado. Essa onep�~ao �nal do Buda Eterno pode bem ser identi�adaomo sendo o Absoluto, algumas vezes mesmo om o in�nito EU SOU.Embora essa id�eia da Deidade Absoluta n~ao tenha tido jamais maior aprova�~ao popular em meioaos povos da �Asia, ela apaitou os inteletuais dessas terras a uni�ar a sua �loso�a e a harmonizara sua osmologia. O oneito do Buda Absoluto �e, �as vezes, quase pessoal, �as vezes, totalmenteimpessoal - mesmo uma for�a riativa in�nita. Tais oneitos, se bem que �uteis �a �loso�a, n~ao s~aovitais para o desenvolvimento da religi~ao. Mesmo um Yav�e antropom�or�o �e de um valor religiosomaior do que aquele Absoluto in�nitamente long��nquo, do budismo ou do bramanismo.Algumas vezes, areditou-se mesmo que o Absoluto pudesse estar ontido no in�nito EU SOU.Todavia, essas espeula�~oes n~ao eram sen~ao um onforto gelado para a multid~ao faminta dos quedesejavam esutar palavras de promessa, esutar o evangelho simples de Sal�em, de que a f�e em Deusasseguraria o favor divino e a sobrevivênia eterna.94.12 O Coneito de Deus no BudismoA osmologia do budismo tinha dois pontos fraos: a sua ontamina�~ao pelas muitas supersti�~oesda �India e da China, e a sublima�~ao que fez de Gautama, primeiro, o iluminado, e, depois, oEterno Buda. Do mesmo modo que o ristianismo sofreu om a absor�~ao de muitas oisas errôneasda �loso�a humana, o budismo tamb�em traz a sua mara humana. Contudo, os ensinamentos deGautama ontinuaram a evoluir durante os �ultimos dois milênios e meio. O oneito de Buda, paraum budista eslareido, n~ao representa mais a pessoalidade humana de Gautama do que, para umrist~ao eslareido, o oneito de Jeov�a �e idêntio ao esp��rito demon��ao de Horeb. A pobreza daterminologia, junto om a manuten�~ao sentimental de uma nomenlatura antiga, impede muitasvezes de ompreender o verdadeiro signi�ado da evolu�~ao dos oneitos religiosos.Gradualmente, o oneito de Deus, omo um ontraste do Absoluto, ome�ou a apareer nobudismo. As suas fontes remontam aos primeiros tempos em que os seguidores do Caminho Menordifereniaram-se dos do Caminho Maior. Foi em meio a essa �ultima divis~ao do budismo que a1005



onep�~ao dual de Deus e do Absoluto �nalmente amadureeu. Passo a passo, s�eulo ap�os s�eulo, ooneito de Deus evoluiu, om os ensinamentos de Ryonin, Honen Shonin, e Shinran no Jap~ao, at�eque esse oneito �nalmente veio a fruti�ar na ren�a de Amida Buda.Entre esses rentes, �e ensinado que a alma, ao experimentar a morte, pode esolher desfrutar deuma estada no Para��so antes de entrar no Nirvana, o estado �ultimo da existênia. Prolama-se queessa nova salva�~ao �e alan�ada pela f�e nas miseri�ordias divinas e por meio do uidado amoroso deAmida, Deus do Para��so, no Oidente. Na sua �loso�a, os amidistas atêm-se �a Realidade In�nitaque est�a al�em de toda a ompreens~ao �nita dos mortais; na sua religi~ao, eles aderem �a f�e no todo-miseriordioso Amida, que ama o mundo a ponto de n~ao suportar que nenhum mortal, que fa�a umapelo ao seu nome om uma f�e sinera e om um ora�~ao puro, deixe de obter a feliidade supernado Para��so.A grande for�a do budismo vem do fato de que aqueles que aderem a ele est~ao livres para esolher averdade de todas as religi~oes; essa liberdade de esolha raramente araterizou qualquer f�e urantiana.A seita Shin, do Jap~ao, quanto a isso, tornou-se um dos grupos religiosos mais progressistas no mundo;ela reviveu o antigo esp��rito mission�ario dos seguidores de Gautama e ome�ou a enviar instrutoresat�e outros povos. Essa vontade de adotar a verdade de toda e qualquer fonte �e, de fato, uma tendêniareomend�avel que surge entre os rentes religiosos durante a primeira metade do s�eulo vinte ap�osCristo.O pr�oprio budismo est�a passando por um renasimento no s�eulo vinte. Por meio do ontato omo ristianismo, os aspetos soiais do budismo foram muito engrandeidos. O desejo de aprendervoltou aos ora�~oes dos monges da irmandade, e a difus~ao da edua�~ao, nessa omunidade de f�e, ir�aertamente provoar novos avan�os na evolu�~ao religiosa.No momento em que este doumento foi esrito, uma grande parte da �Asia mantinha as suasesperan�as no budismo. Ir�a essa nobre f�e, que t~ao valentemente perdurou atravessando as idades dastrevas no passado, reeber, uma vez mais, a verdade das realidades �osmias expandidas, tal omo osdis��pulos do grande mestre da �India, erta vez, ouviram a sua prolama�~ao da nova verdade? Essaf�e antiga, uma vez mais, responder�a ao est��mulo revigorante da apresenta�~ao dos novos oneitos deDeus e do Absoluto, pelos quais prourou por tanto tempo?Toda a Urantia aguarda a prolama�~ao da mensagem enobreedora de Mihael, livre das doutrinase dos dogmas aumulados por dezenove s�eulos de ontato om as religi~oes de origem evoluion�aria.�E hegada a hora de apresentar ao budismo, ao ristianismo, ao hindu��smo, e a todos os povos detodas as f�es, n~ao mais um evangelho sobre Jesus, mas a realidade viva e espiritual do evangelho deJesus.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 95Os Ensinamentos de Melquisedeque noLevanteDO MESMO modo que a �India deu origem a muitas religi~oes e �loso�as da �Asia Oriental, tamb�emo Levante foi o ber�o das f�es do mundo oidenal. Os mission�arios de Sal�em espalharam-se portodo o sudoeste da �Asia, pela Palestina, Mesopotâmia, Egito, Ir~a e Ar�abia, prolamando, em todaparte, as boas-novas do evangelho de Maquiventa Melquisedeque. Em algumas dessas terras os seusensinamentos deram fruto; nas outras obtiveram êxitos vari�aveis. Algumas vezes, os seus fraassosforam devidos �a falta de sabedoria; outras, a irunstânias al�em do seu ontrole.95.1 A Religi~ao de Sal�em na MesopotâmiaPor volta de 2 000 a.C., as religi~oes da Mesopotâmia estavam quase inteiramente perdidas dos ensi-namentos dos setitas e sob uma ampla inuênia das ren�as primitivas de dois grupos de invasores:o dos semitas bedu��nos, que se haviam in�ltrado, vindos do deserto oidental, e o dos avaleirosb�arbaros, que haviam desido do norte.Contudo, o ostume dos primeiros povos adamitas de honrar o s�etimo dia da semana nunadesapareeu ompletamente na Mesopotâmia. Apenas durante a era de Melquisedeque, o s�etimo diaera onsiderado o pior para a m�a sorte; e, sendo dominado pelos tabus, era fora da lei sair em umaviagem, ozinhar ou fazer uma fogueira, nesse funesto s�etimo dia. Os judeus levaram para a Palestinamuitos dos tabus da Mesopotâmia, que eles haviam enontrado na Babilônia, sobre a observânia dos�etimo dia, o sabbatum, ou sab�a.Embora os eduadores de Sal�em hajam feito muito para re�nar e para elevar as religi~oes daMesopotâmia, eles n~ao tiveram êxito em levar os v�arios povos ao reonheimento permanente doDeus �unio. Esse ensinamento ganhou asendênia por mais de ento e inq�uenta anos, e ent~ao,gradualmente, edeu lugar �a ren�a mais antiga em uma multipliidade de deidades.Os eduadores de Sal�em reduziram, em muito, o n�umero de deuses da Mesopotâmia, reduzindo, aomesmo tempo, as deidades prinipais a sete: Bel, Shamash, Nabu, Anu, Ea, Marduk e Sin. No augedo novo ensinamento, eles haviam exaltado três desses deuses em supremaia sobre todos os outros, atr��ade da Babilônia: Bel, Ea, e Anu, deuses da terra, do mar e do �eu. Outras tr��ades ainda surgiramem loalidades diferentes, todas remanesentes dos ensinamentos dos anditas e dos sum�erios sobre atrindade e baseadas na ren�a dos salemitas na ins��gnia dos três ��rulos de Melquisedeque.Os eduadores de Sal�em nuna superaram totalmente a popularidade de Ishtar, a m~ae dos deuses eo esp��rito da fertilidade sexual. Muito �zeram para re�nar a adora�~ao dessa deusa, mas os babilôniose os seus vizinhos nuna haviam abandonado ompletamente as suas formas disfar�adas de ulto1007



do sexo. Havia-se tornado uma pr�atia universal em toda a Mesopotâmia, que todas as mulheres,submeter-se-iam ao menos uma vez, na sua juventude, ao abra�o de estranhos; isso era onsideradouma devo�~ao requerida por Ishtar, e areditava-se que a fertilidade dependia muito desse sarif��iosexual.O progresso iniial do ensinamento de Melquisedeque foi altamente grati�ante, at�e que Nabo-dad, o l��der da esola em Kish, deidiu realizar um ataque organizado �as pr�atias prevaleentes deprostitui�~ao nos templos. Os mission�arios de Sal�em, no entanto, viram fraassarem os seus esfor�ospara fazer essa reforma soial e, nos destro�os desse fraasso, os mais importantes de todos os seusensinamentos espirituais e �los�o�os tamb�em a��ram derrotados.Essa derrota do evangelho de Sal�em foi seguida, imediatamente, de um grande aumento do ultode Ishtar, um ritual que j�a havia invadido a Palestina, sob o nome de Ashtoreth, o Egito, sob o de �Isis,a Gr�eia, sob o de Afrodite, e as tribos do norte, sob o nome de Astarte. E foi em onseq�uênia dessererudesimento da adora�~ao de Ishtar que os saerdotes babilônios voltaram novamente a sondar asestrelas; a Astrologia experimentou o seu grande renasimento na Mesopotâmia, a leitura da sortevoltou �a voga e, durante s�eulos, o saerd�oio deteriorou-se ada vez mais.Melquisedeque havia prevenido os seus seguidores para que ensinassem sobre o �unio Deus, o Paie Criador de tudo, e para que pregassem apenas o evangelho do favoreimento divino, por interm�edioexlusivamente da f�e. Todavia, freq�uentemente, foi um erro dos instrutores da nova verdade tentar irmuito adiante e suplantar a lenta evolu�~ao pela revolu�~ao s�ubita. Os mission�arios de Melquisedequena Mesopotâmia elevaram o padr~ao moral a um ponto alto demais para o povo; eles foram longedemais, e a sua nobre ausa foi derrotada. Eles tinham por miss~ao pregar um evangelho de�nido,prolamar a verdade da realidade do Pai Universal, mas eles enredaram-se na ausa aparentementemerit�oria de reformar os ostumes e, assim, a sua grande miss~ao desviou-se e perdeu-se na frustra�~aoe no esqueimento.Em apenas uma gera�~ao, a sede de Sal�em em Kish hegou ao �m, e a divulga�~ao da ren�a em um�unio Deus essou virtualmente em toda a Mesopotâmia. No entanto, os remanesentes das esolasde Sal�em sobreviveram. Pequenos grupos espalhados aqui e ali ontinuaram a sua ren�a no riador�unio e lutaram ontra a idolatria e a imoralidade dos saerdotes da Mesopotâmia.Foram os mission�arios de Sal�em, do per��odo seguinte �a rejei�~ao dos seus ensinamentos, que esre-veram muitos dos salmos do Antigo Testamento, insrevendo-os na pedra, onde posteriormente ossaerdotes hebreus os enontraram, durante o seu ativeiro, e inorporaram-nos subseq�uentemente�a ole�~ao de hinos atribu��dos a autores judeus. Esses belos salmos da Babilônia n~ao estavam esri-tos nos templos de Bel-Marduk; foram um trabalho dos desendentes dos primeiros mission�arios deSal�em e se onstitu��am em um ontraste violento om os onglomerados de magia dos saerdotesbabilônios. O Livro de J�o �e um reexo bastante bom dos ensinamentos da esola de Sal�em em Kishe em toda a Mesopotâmia.Boa parte da ultura religiosa da Mesopotâmia enontrou seu aminho para a literatura e paraa liturgia hebraia por meio dos trabalhos de Amenemope e de Iknaton, no Egito. Os eg��piospreservaram, de um modo not�avel, os ensinamentos sobre as obriga�~oes soiais, derivados dos pri-meiros anditas mesopotâmios, e perdidos, de um modo t~ao amplo, pelos babilônios posteriores queouparam o vale do Eufrates.95.2 A Religi~ao Eg��pia PrimitivaOs ensinamentos originais de Melquisedeque realmente tiveram sua raiz mais profunda no Egito, deonde se espalharam, posteriormente, para a Europa. A religi~ao evoluion�aria do vale do Nilo foiperiodiamente refor�ada pela hegada de linhagens superiores dos povos noditas, adamitas e, mais1008



tarde, dos povos anditas do vale do Eufrates. De tempos em tempos, muitos dos administradoresivis eg��pios foram sum�erios. Do mesmo modo que a �India, naquela �epoa, abrigava a mais elevadamistura das ra�as do mundo, o Egito ultivava o tipo de �loso�a religiosa mais amplamente amalga-mada que podia ser enontrada em Urantia, e, do vale do Nilo, ela espalhou-se para muitas partes domundo. Os judeus reeberam dos babilônios grande parte das suas id�eias sobre a ria�~ao do mundo,mas eles apropriaram-se do oneito da Providênia divina, tomando-o dos eg��pios.Eram pol��tias e morais, mais do que �los�o�as ou religiosas, as tendênias que tornaram o Egitomais do que a Mesopotâmia, favor�avel ao ensinamento de Sal�em. Cada l��der tribal no Egito, ap�oslutar para onquistar o trono, busava perpetuar a sua dinastia prolamando o seu deus tribal omoa deidade original riadora de todos os outros deuses. Desse modo, os eg��pios aostumaram-segradativamente om a id�eia de um superdeus, que era um degrau para a doutrina de uma Deidaderiadora universal. A id�eia do monote��smo osilou para frente e para tr�as, no Egito, durante muitoss�eulos; a ren�a em um �unio Deus sempre ganhando terreno, mas nuna dominando inteiramenteos oneitos em evolu�~ao do polite��smo.Durante idades, os povos eg��pios haviam sido dados �a adora�~ao de deuses da natureza; maispartiularmente, ada uma das era de quarenta tribos separadas tinha um grupo espeial de deuses,uma adorando o touro, outra, o le~ao, uma tereira, o arneiro, e assim por diante. Anteriormenteainda, eles formavam tribos totêmias, muito semelhantes �as dos amer��ndios.Com o tempo, os eg��pios observaram que, oloados nas sepulturas sem tijolos, os orpos se on-servavam - embalsamados - pela a�~ao da areia impregnada de soda, enquanto os que eram enterradosem sepulturas de tijolos degradavam-se. Tais observa�~oes onduziram aos experimentos que resulta-ram na pr�atia posterior de embalsamar os mortos. Os eg��pios areditavam que a onserva�~ao doorpo failitava a passagem de algu�em para a vida futura. Para que o indiv��duo pudesse ser iden-ti�ado, om maior propriedade, no futuro distante, depois da deadênia do orpo, eles oloavamuma est�atua funer�aria na tumba, junto om o orpo, esulpindo o morto no esquife. A onfe�~aodessas est�atuas mortu�arias levou a arte eg��pia a um grande desenvolvimento.Durante s�eulos, os eg��pios oloaram a sua f�e nas tumbas omo uma salvaguarda do orpo, parauma onseq�uente sobrevivênia agrad�avel depois da morte. A posterior evolu�~ao das pr�atias damagia, ainda que estas fossem um peso para a vida, desde o ber�o at�e o t�umulo, de um modo muitoe�az liberou-os da religi~ao das tumbas. Os saerdotes fariam insri�~oes nos ata�udes om textosm�agios que se areditava serem a prote�~ao ontra \um homem ter o pr�oprio ora�~ao roubado, nomundo inferior". Em breve, foi feita uma ole�~ao de diversos desses textos m�agios e onservadaomo o Livro dos Mortos. No vale do Nilo, por�em, o ritual de magia envolveu-se logo om os reinosda onsiênia e do ar�ater, em um grau n~ao muitas vezes alan�ado pelos rituais daqueles dias. E,subseq�uentemente, dependia-se desses ideais morais e �etios, mais do que de t�umulos elaborados,para se onseguir a salva�~ao.As supersti�~oes daqueles tempos s~ao bem ilustradas pela ren�a geral na e��aia da saliva omoum agente urativo, uma id�eia que teve a sua origem no Egito e que se espalhou dali para a Ar�abiae a Mesopotâmia. Na legend�aria batalha ontra Set, o jovem deus Horus perdeu o seu olho, mas,depois que Set foi venido, esse olho foi restaurado pelo s�abio deus Tot, que uspiu sobre a ferida,urando-a.Os eg��pios areditaram durante muito tempo que as estrelas intilantes no �eu noturno repre-sentavam a sobrevivênia das almas dos mortos mereedores; quanto a outros sobreviventes, elesareditavam serem absorvidos pelo Sol. Durante um erto per��odo, a venera�~ao ao Sol transformou-se em uma esp�eie de adora�~ao aos anestrais. A passagem inlinada na entrada da grande pirâmideapontava diretamente para a Estrela Polar, de modo que a alma do rei, quando emergisse da tumba,poderia ir diretamente para as onstela�~oes estaion�arias e estabeleidas das estrelas �xas, a supostamorada dos reis. 1009



Quando os raios obl��quos do Sol foram observados penetrando a terra por uma abertura nasnuvens, areditou-se que eles indiavam o abaixamento de uma esada eleste pela qual o rei e outrasalmas justas poderiam asender. \O Rei Pepi fez o seu resplendor abaixar-se, omo uma esada aseus p�es, por onde asender at�e a sua m~ae."Quando Melquisedeque surgiu na arne, os eg��pios tinham uma religi~ao muito superior �aquelados povos vizinhos. Eles areditavam que uma alma desinorporada, se propriamente equipada def�ormulas m�agias, poderia esapar dos maus esp��ritos que interferiam no seu aminho e ontinuar adi-ante at�e a sala de julgamento de Os��ris, onde, se inoente de \assassinato, roubo, falsidade, adult�erio,furto e ego��smo", ela seria admitida aos reinos da bên�~ao. Se essa alma fosse pesada nas balan�ase se estivesse em d�ebito, seria onsignada ao inferno, �a Devoradora. E este era, relativamente, umoneito avan�ado de uma vida futura, em ompara�~ao om as ren�as de muitos dos povos vizinhos.O oneito de julgamento, no lado de l�a, para os peados da vida de um indiv��duo na arne e naTerra, foi levado do Egito para a teologia hebraia. A palavra julgamento aparee apenas uma vezem todo o Livro dos Salmos hebreu, e esse salmo em partiular foi esrito por um eg��pio.95.3 A Evolu�~ao dos Coneitos MoraisEmbora a ultura e a religi~ao do Egito se derivassem prinipalmente da Mesopotâmia andita e aindaque se houvessem transmitido amplamente �as iviliza�~oes subseq�uentes, por interm�edio dos hebreuse dos gregos, uma grande parte, imensa mesmo, do idealismo soial e �etio dos eg��pios surgiu no valedo Nilo, omo um desenvolvimento puramente evoluion�ario. N~ao obstante a origem da importa�~aode grande parte da verdade e da ultura ser andita, no Egito, um volume maior de ultura moralevoluiu mais por meio do desenvolvimento puramente humano, do que o fez, por t�enias naturaissemelhantes, em qualquer outra �area irunsrita, antes da outorga de Mihael.A evolu�~ao moral n~ao �e totalmente dependente da revela�~ao. Os oneitos morais elevados podemderivar da pr�opria experiênia humana. O homem pode desenvolver at�e valores espirituais e onseguiro disernimento �osmio por meio da sua vida experienial pessoal, porque um esp��rito divino residenele. Tais evolu�~oes naturais da onsiênia e do ar�ater tamb�em foram inrementadas pela hegadaperi�odia de instrutores da verdade, nos tempos antigos, desde o segundo �Eden e, mais tarde, a partirda sede de Melquisedeque em Sal�em.Milhares de anos antes de o evangelho de Sal�em penetrar no Egito, os seus l��deres morais ensinaramque se devia agir om justi�a, om equanimidade, evitando a avareza. Três mil anos antes que fossemelaboradas as esrituras dos hebreus, a m�axima dos eg��pios era: \Amadureido �e o homem que tempor modelo a retid~ao e que aminha de aordo om ela". Eles ensinavam a do�ura, a modera�~ao,a disri�~ao. A mensagem de um dos grandes instrutores dessa �epoa foi: \Age om retid~ao e tratajustamente a todos". A tr��ade eg��pia dessa idade era Verdade-Justi�a-Retid~ao. De todas as religi~oespuramente humanas de Urantia, nenhuma jamais ultrapassou os ideais soiais e a grandeza moraldesse humanismo de outrora do vale do Nilo.No solo dessas id�eias �etias e ideais morais em evolu�~ao, as doutrinas sobreviventes da religi~aode Sal�em oreseram. Os oneitos do bem e do mal enontraram pronta resposta nos ora�~oes deum povo que areditava que \a vida �e dada ao pa���o e a morte ao ulpado". \O pa���o �e aqueleque faz oisas que s~ao amadas; e o ulpado �e aquele que faz o que �e odiado." Durante s�eulos, oshabitantes do vale do Nilo haviam vivido sob esses padr~oes �etios e morais emergentes, antes quealimentassem os oneitos posteriores do erto e do errado - do bom e do mau.O Egito era inteletual e moral, mas n~ao tanto espiritual. Em seis mil anos, apenas quatro grandesprofetas surgiram entre os eg��pios. A Amenemope eles seguiram durante uma temporada; a Okhban,eles assassinaram; a Iknaton, eles n~ao aeitaram sen~ao de ora�~ao fehado e por uma urta gera�~ao;1010



a Mois�es, eles rejeitaram. Novamente, foram mais pol��tias do que religiosas as irunstânias quetornaram f�ail para Abra~ao e, mais tarde, para Jos�e exererem uma grande inuênia sobre todoo Egito, em nome dos ensinamentos de um �unio Deus, vindos de Sal�em. Quando, por�em, osmission�arios de Sal�em entraram no Egito pela primeira vez, eles enontraram essa ultura de evolu�~aoaltamente �etia misturada aos padr~oes morais modi�ados dos imigrantes da Mesopotâmia. Essesinstrutores iniiais do vale do Nilo foram os primeiros a prolamar a onsiênia omo um mandadode Deus, a voz da Deidade.95.4 Os Ensinamentos de AmenemopeNo devido tempo, reseu no Egito um mestre hamado por muitos de \�lho do homem" e, poroutros, de Amenemope. Esse vidente exaltou a onsiênia at�e o seu mais elevado pin�aulo, a pontode fazer dela o �arbitro entre o erto e o errado; ensinou a puni�~ao para o peado e prolamou asalva�~ao mediante o hamamento da deidade solar.Amenemope ensinou que a riqueza e a fortuna eram d�adivas de Deus, e este oneito oloriuprofundamente a �loso�a dos hebreus, que surgiria mais tarde. Esse nobre instrutor areditava quea onsiênia de Deus era o fator determinante em toda a onduta; que ada momento deveria servivido na ompreens~ao da presen�a de Deus e na responsabilidade para om Ele. Os ensinamentosdesse s�abio foram subseq�uentemente traduzidos para o hebraio e transformaram-se no livro sagradodaquele povo muito antes que o Antigo Testamento fosse reduzido a palavras esritas. A prega�~aoprinipal desse bom homem tinha a ver om a instru�~ao do seu �lho na probidade e na honestidade,quando em posi�~oes governamentais de on�an�a; e esses nobres sentimentos de muito tempo atr�ashonrariam qualquer estadista moderno.Esse homem s�abio do Nilo ensinou que \as riquezas riam asas e voam" - que todas as oisasterrenas s~ao evanesentes. A sua grande pree era para que fosse \salvo do medo". Ele exortou atodos para que fugissem \das palavras dos homens", indo para \os atos de Deus". Em resumo, eleensinou: o homem prop~oe, mas Deus disp~oe. Os seus ensinamentos, traduzidos para o hebraio,determinaram a �loso�a do Livro de Prov�erbios do Antigo Testamento. Traduzidos para o grego,eles deram or a toda a �loso�a religiosa helênia subseq�uente. O �l�osofo alexandrino Filo, de diasposteriores, possu��a uma �opia do Livro da Sabedoria.Amenemope trabalhou para onservar a �etia da evolu�~ao e a moral da revela�~ao e, nos seusesritos, passou-as tanto aos hebreus quanto aos gregos. Ele n~ao foi o maior dos mestres religiososdessa �epoa, mas foi o mais inuente, no sentido de olorir posteriormente o pensamento de dois elosvitais para o resimento da iviliza�~ao oidental - os hebreus, entre os quais a f�e religiosa oidentaldesenvolveu-se at�e o seu apogeu, e os gregos, que desenvolveram o pensamento �los�o�o puro, queatingiu o seu mais alto �apie na Europa.No Livro dos Prov�erbios hebreu, os ap��tulos quinze, dezessete, vinte e, ainda, o ap��tulo vinte edois, do vers��ulo dezessete, at�e o ap��tulo vinte e quatro, vers��ulo vinte e dois, s~ao trazidos, quasepalavra por palavra do Livro da Sabedoria de Amenemope. O primeiro salmo do Livro dos Salmoshebreu foi esrito por Amenemope e �e o âmago dos ensinamentos de Iknaton.95.5 O Not�avel IknatonOs ensinamentos de Amenemope aos pouos estavam perdendo a sua atua�~ao sobre a mente eg��pia,quando, por interm�edio da inuênia de um m�edio eg��pio salemita, uma mulher da fam��lia realadotou os ensinamentos de Melquisedeque. Essa mulher onveneu o seu �lho, Iknaton, fara�o doEgito, a aeitar essas doutrinas de um Deus �unio.1011



Desde o desapareimento de Melquisedeque na arne, nenhum ser humano, at�e aquele tempo,possu��a uma onep�~ao t~ao espantosamente lara da religi~ao revelada de Sal�em quanto Iknaton.Sob ertos aspetos, esse jovem rei eg��pio �e uma das pessoas mais not�aveis da hist�oria humana.Durante essa �epoa de depress~ao espiritual resente na Mesopotâmia, ele onservou viva a doutrinade El Elyon, o �unio Deus, no Egito, mantendo assim o anal �los�o�o monote��sta; e isso foi vitalpara o suporte religioso da ent~ao futura auto-outorga de Mihael. E foi em reonheimento a essabravura, entre outras raz~oes, que o Jesus rian�a foi levado para o Egito, onde alguns dos suessoresespirituais de Iknaton o viram, sabendo ompreender, em uma erta medida, algumas etapas da suamiss~ao divina em Urantia.Mois�es, a maior �gura que surgiu entre Melquisedeque e Jesus, foi uma d�adiva onjunta ao mundoda ra�a hebraia e da fam��lia real eg��pia; e houvesse Iknaton possu��do a versatilidade e a habilidadede Mois�es, houvesse ele manifestado um gênio pol��tio �a altura da sua surpreendente lideran�a reli-giosa, e o Egito se teria transformado na grande na�~ao monote��sta daquela idade; e se isso houvesseaonteido, �e bem poss��vel que Jesus pudesse ter vivido a maior parte da sua vida mortal no Egito.Nuna, em toda a hist�oria, qualquer rei onseguiu metodiamente levar uma na�~ao inteira dopolite��smo ao monote��smo, omo o fez este extraordin�ario Iknaton. Com uma determina�~ao espan-tosa, esse jovem governante rompeu om o passado, mudou o seu nome, abandonou a sua apital,onstruiu uma idade inteiramente nova e riou uma nova arte e uma nova literatura para todo umpovo. Mas ele andou depressa demais; ele onstruiu demais, mais do que podiam suportar, quandoele fosse embora. E de novo, ele fraassou em prover a estabilidade material e a prosperidade doseu povo, o qual reagiu desfavoravelmente ontra os seus ensinamentos religiosos, quando as ondassubseq�uentes de adversidade e de opress~ao abateram-se sobre os eg��pios.Tivesse esse homem de vis~ao surpreendentemente lara, e extraordinariamente onentrado emum �unio prop�osito, a sagaidade pol��tia de Mois�es, e teria ele mudado toda a hist�oria da evolu�~aoda religi~ao e da revela�~ao da verdade no mundo oidental. Durante a sua vida, ele foi apaz derefrear as atividades dos saerdotes, dos quais ele desareditava em geral, mas eles mantiveram osseus ultos seretamente e se lan�aram �a a�~ao t~ao logo o jovem rei faleeu, deixando o poder; eent~ao n~ao tardaram em atribuir todos os problemas subseq�uentes do Egito ao estabeleimento domonote��smo durante o seu reino.Iknaton prourou, muito sabiamente, estabeleer o monote��smo sob a aparênia do deus-sol. Essadeis~ao de oloar a adora�~ao do Pai Universal abrangendo todos os deuses na adora�~ao do Soldeveu-se ao onselho do m�edio salemita. Iknaton pegou as doutrinas generalizadas da ren�a ent~aoexistente em Aton, a respeito da paternidade e da maternidade da Deidade, e riou uma religi~ao quereonheia uma rela�~ao ��ntima de adora�~ao entre o homem e Deus.Iknaton era s�abio o su�iente para manter a adora�~ao exterior de Aton, o deus-sol, enquanto on-duzia os s�uditos �a adora�~ao disfar�ada do �Unio Deus, riador de Aton e Pai supremo de todos. Essejovem instrutor-rei foi um esritor prol���o, sendo o autor da exposi�~ao intitulada \O �Unio Deus",um livro de trinta e um ap��tulos, que os saerdotes, quando voltaram ao poder, destru��ram total-mente. Iknaton tamb�em esreveu ento e trinta e sete hinos, doze dos quais est~ao agora preservadosno Livro dos Salmos do Antigo Testamento, de autoria reditada aos hebreus.A suprema palavra da religi~ao de Iknaton, na vida di�aria, era \retid~ao", e ele expandiu rapidamenteo oneito do reto proeder, de modo a abranger tanto a �etia internaional quanto a �etia naional.Essa foi uma gera�~ao de uma piedade pessoal surpreendente e foi araterizada por uma genu��naaspira�~ao, entre os homens e as mulheres mais inteligentes, de enontrar Deus e de onheê-lo.Naqueles dias, a posi�~ao soial ou a riqueza n~ao davam ao eg��pio quaisquer vantagens aos olhos dalei. A vida da fam��lia no Egito muito fez para preservar e aumentar a ultura moral e foi inspira�~aopara a magn���a vida familiar posterior dos judeus na Palestina.A fraqueza fatal da prega�~ao de Iknaton foi a sua maior verdade, o ensinamento de que Aton1012



era n~ao apenas o riador do Egito, mas tamb�em do \mundo inteiro, dos homens e das bestas, ede todas as terras estrangeiras, mesmo da S��ria e do Kush, al�em da terra do Egito. Ele oloa atodos nos seus lugares e provê a todos segundo as suas neessidades". Esses oneitos da Deidadeeram superiores e elevados, mas n~ao eram naionalistas. Tais sentimentos de internaionalidade nareligi~ao fraassaram em aumentar o moral do ex�erito eg��pio no ampo de batalha, mas deram aossaerdotes armas e�ientes para serem usadas ontra o jovem rei e a sua nova religi~ao. Ele tinhaum oneito da Deidade muito mais elevado do que o dos hebreus posteriores, mas era por demaisavan�ado para servir aos prop�ositos do edi�ador de uma na�~ao.Embora o ideal monote��sta tenha sofrido om o desapareimento de Iknaton, a id�eia de um Deus�Unio perdurou nas mentes de muitos grupos. O genro de Iknaton voltou, junto om os saerdotes, �aadora�~ao dos velhos deuses, e mudou o seu nome para Tutanâmon. A apital voltou para Tebas, eos saerdotes enriqueeram om a terra, ganhando �nalmente a posse de um s�etimo de todo o Egito;e pouo depois, um deles, dessa mesma ordem de saerdotes, ousou tomar a oroa.Todavia, os saerdotes n~ao puderam vener totalmente a onda monote��sta. Cada vez mais elesforam ompelidos a ombinar e a esrever om h��fens os nomes ompostos dos seus deuses; e adavez mais a fam��lia dos deuses diminu��a. Iknaton havia assoiado o diso em hamas dos �eus ao Deusriador, e essa id�eia ontinuou a inamar-se nos ora�~oes dos homens, e mesmo nos dos saerdotes,muito tempo depois do passamento do jovem reformador. Nuna o oneito do monote��smo morreunos ora�~oes dos homens, no Egito e no mundo. Ele persistiu, mesmo, at�e �a hegada do Filho Criadordaquele mesmo Pai divino, o Deus �unio, a quem Iknaton havia prolamado om tanto zelo para aadora�~ao de todo o Egito.A fragilidade da doutrina de Iknaton repousa no fato de que ele propôs uma religi~ao t~ao avan�adaque apenas os eg��pios bem eduados poderiam ompreender totalmente os seus ensinamentos. Amassa dos trabalhadores da agriultura nuna realmente alan�ou os seus ensinamentos e estava, porisso, pronta para retornar, om os saerdotes, �a adora�~ao antiga de �Isis e de seu onsorte Os��ris,que se supunha haver miraulosamente ressusitado de uma morte ruel nas m~aos de Set, o deus daesurid~ao e do peado.O ensinamento da imortalidade de todos os homens era por demais avan�ado para os eg��pios.Apenas aos reis e aos rios era prometida uma ressurrei�~ao; por isso, eles embalsamavam e onserva-vam t~ao uidadosamente os seus orpos em tumbas, para o dia do julgamento. Contudo, a demoraiada salva�~ao e da ressurrei�~ao ensinada por Iknaton �nalmente prevaleeu, em uma extens~ao tal queos eg��pios, mais tarde, areditaram na sobrevivênia at�e de animais irraionais.Embora o esfor�o desse governante eg��pio para impor a adora�~ao de um �unio Deus ao seu povopare�a haver fraassado, deve �ar registrado que as reperuss~oes do seu trabalho perduraram pors�eulos, tanto na Palestina omo na Gr�eia, e que o Egito tornou-se, assim, o agente da transmiss~aoda ultura evoluion�aria ombinada do Nilo e da religi~ao reveladora do Eufrates, para todos os povosulteriores do Oidente.A gl�oria dessa grande era de desenvolvimento moral e de resimento espiritual, no vale do Nilo,estava em vias de um r�apido desapareimento, na �epoa em que a vida naional dos hebreus estavaome�ando, e, em onseq�uênia da sua permanênia no Egito, esses bedu��nos levaram onsigo grandeparte desses ensinamentos e perpetuaram grande parte da doutrina de Iknaton na religi~ao da suara�a.95.6 As Doutrinas de Sal�em no Ir~aDa Palestina, alguns dos mission�arios Melquisedeques atravessaram a Mesopotâmia e o grande pla-nalto iraniano. Por mais de quinhentos anos, os instrutores de Sal�em progrediram no Ir~a, e toda a1013



na�~ao estava se voltando para a religi~ao Melquisedeque, quando uma mudan�a de governantes prei-pitou uma persegui�~ao amarga que pratiamente aabou om os ensinamentos monote��stas do ultode Sal�em. A doutrina da alian�a om Abra~ao estava virtualmente extinta na P�ersia, quando, naquelegrande s�eulo de renasimento moral, o sexto antes de Cristo, Zoroastro apareeu para reviver ahama quase extinta dos ensinamentos de Sal�em.Esse fundador de uma nova religi~ao foi um jovem viril e aventureiro que, na sua primeira pere-grina�~ao a Ur, na Mesopotâmia, havia aprendido sobre as tradi�~oes da rebeli~ao de Calig�astia e deL�uifer - bem omo sobre muitas outras tradi�~oes - , havendo todas estas exerido um forte apelosobre sua natureza religiosa. E assim, omo resultado de um sonho, enquanto estava em Ur, eleestabeleeu o programa de retornar �a sua asa ao norte e de realizar a remodela�~ao da religi~ao doseu povo. Ele havia assimilado a id�eia hebraia de um Deus de justi�a, o oneito mosaio da di-vindade. A id�eia de um Deus supremo estava lara na sua mente e ele rebaixou todos os outrosdeuses �a ategoria de diabos, alinhando-os nas �leiras dos demônios dos quais ele havia ouvido falarna Mesopotâmia. Ele havia aprendido sobre a hist�oria dos Sete Esp��ritos Mestres, pois esta tradi�~aoainda pairava em Ur, e, desse modo, ele riou uma gal�axia de sete deuses supremos, om Ahura-Mazda �a frente. A esses deuses subordinados, ele assoiou a idealiza�~ao da Lei da Retid~ao, do BomPensamento, do Nobre Governo, do Santo Car�ater, da Sa�ude e da Imortalidade.E essa nova religi~ao era de a�~ao - de trabalho - , n~ao de prees e de rituais. O seu Deus era umser de suprema sabedoria e o patrono da iviliza�~ao; era uma �loso�a religiosa militante que ousavaenfrentar o mal, a ina�~ao e o atraso.Zoroastro n~ao ensinou a adora�~ao do fogo, mas prourou utilizar a hama omo um s��mbolo doEsp��rito puro e s�abio da domina�~ao universal e suprema. (�E bem verdade que os seus seguidores,posteriormente, n~ao apenas revereniaram esse fogo simb�olio, mas adoraram-no.) Finalmente, oma onvers~ao de um pr��nipe iraniano, essa nova religi~ao espalhou-se por meio da espada. E Zoroastroheroiamente morreu guerreando em batalha por tudo aquilo em que ele areditava ser a \verdadedo Senhor da Luz".O zoroastrismo �e o �unio redo urantiano que perpetua os ensinamentos dalamatianos e edêniossobre os Sete Esp��ritos Mestres. Embora haja fraassado em fazer om que o oneito da Trindadeevolu��sse, de um erto modo, aproximou-se do oneito de Deus, o S�etuplo. O zoroastrismo originaln~ao era um dualismo puro; embora os ensinamentos iniiais pintassem o mal omo uma oordenadatemporal da bondade, estava ele submerso de�nitivamente na eternidade da realidade �ultima do bem.Apenas em tempos posteriores �e que a ren�a de que o mal e o bem lutavam em termos iguais ganhour�edito.As tradi�~oes judaias do �eu e do inferno, e a doutrina dos demônios, do modo omo �e registrada nasesrituras hebraias, ainda que fundada em tradi�~oes orrentes de L�uifer e de Calig�astia, derivaramprinipalmente dos zoroastrianos, durante os tempos em que os judeus estavam sob o dom��nio pol��tioe ultural dos persas. Zoroastro, omo os eg��pios, ensinou sobre o \dia do julgamento", no entanto,ele ligava esse evento ao �m do mundo.Mesmo a religi~ao que suedeu ao zoroastrismo na P�ersia foi inueniada por ele de um modomarante. Quando os saerdotes iranianos tentaram derrubar os ensinamentos de Zoroastro, eles�zeram por ressusitar a antiga adora�~ao de Mitra. E o mitra��smo espalhou-se por todo o Levante epelas regi~oes mediterrâneas, sendo, por algum tempo, um ontemporâneo tanto do juda��smo quantodo ristianismo. Os ensinamentos de Zoroastro, assim, hegaram a imprimir a sua inuênia suessi-vamente sobre três grandes religi~oes: o juda��smo, o ristianismo e, por meio destes, o maometismo.No entanto, h�a uma grande distânia entre os ensinamentos elevados e os salmos nobres de Zoroas-tro e o desvirtuamento moderno do seu ensinamento, feitas pelos persas, om o seu grande medo dosmortos, somado ao seu gosto das ren�as nos so�smas, nos quais Zoroastro jamais se deteve sequerpara onsiderar. 1014



Este grande homem foi um dos daquele grupo �unio que surgiu no sexto s�eulo antes de Cristo eque impediu que a luz de Sal�em fosse total e �nalmente extinta, pois ela brilhava paramente demaispara mostrar ao homem, no seu mundo obsureido, o aminho da luz que leva �a vida eterna.95.7 Os Ensinamentos de Sal�em na Ar�abiaOs ensinamentos de Melquisedeque, de um �unio Deus, estabeleeram-se no deserto da Ar�abia, emuma data relativamente reente. Na Gr�eia omo na Ar�abia, os mission�arios de Sal�em fraassaram porausa da sua m�a ompreens~ao das instru�~oes de Maquiventa a respeito de um exesso de organiza�~ao.Contudo, n~ao foram impedidos, do mesmo modo, pela interpreta�~ao que �zeram da sua admoesta�~aoontra os esfor�os de expandir os ensinamentos por meio da for�a militar ou por obriga�~ao impostapelo governo ivil.Nem mesmo na China ou em Roma os ensinamentos de Melquisedeque fraassaram mais omple-tamente do que nessa regi~ao des�ertia t~ao pr�oxima de Sal�em. Muito depois que a maioria dos povosdo Oriente e do Oidente havia-se transformado respetivamente em budistas e rist~aos, o deserto daAr�abia ontinuava omo estivera por milhares de anos. Cada tribo adorava os seus antigos fetihes, emuitas fam��lias separadamente tinham os seus pr�oprios deuses dom�estios. Por muito tempo, a lutaontinuou entre a Ishtar babilônia, o Yav�e hebreu, o Ahura iraniano e o Pai do Senhor Jesus Cristodos rist~aos. Nuna um desses oneitos foi apaz de desalojar totalmente os outros.Aqui e aol�a, em toda a Ar�abia, havia fam��lias e l~as que se atinham �a vaga id�eia de um �unioDeus. Esses grupos prezavam muito as tradi�~oes de Melquisedeque, de Abra~ao, de Mois�es e deZoroastro. Havia numerosos entros que poderiam sensibilizar-se om o evangelho de Jesus, mas osmission�arios rist~aos das terras do deserto eram grupos austeros e inex��veis demais, ao ontr�ario dosmission�arios inovadores que funionavam nos pa��ses do Mediterrâneo e que aeitavam mais failmenteas oness~oes. Se os seguidores de Jesus tivessem levado mais a s�erio a exorta�~ao feita por ele: \idea todo o mundo e pregai o evangelho", e tivessem eles sido mais af�aveis naquelas prega�~oes, menosrestritivos nas exigênias soiais paralelas inventadas por eles pr�oprios, e, ent~ao, muitas terras teriamreebido om entusiasmo e alegria o evangelho simples do �lho do arpinteiro, e a Ar�abia estariaentre elas.A despeito do fato de que os grandes monote��smos do Levante tivessem falhado em deixar ra��zesna Ar�abia, essa terra des�ertia foi apaz de produzir uma f�e que, apesar de menos exigente nos seusquesitos soiais, era, ontudo, monote��sta.Havia apenas um fator de natureza tribal, raial ou naional nas ren�as primitivas e desorgani-zadas do deserto, e que foi o respeito peuliar e geral que quase todas as tribos �arabes gostavam deprestar ao fetihe de uma erta pedra negra, em um erto templo, em Mea. Esse ponto omumde ontato e de reverênia, subseq�uentemente, levou ao estabeleimento da religi~ao islâmia. O queYav�e, o esp��rito do vul~ao, era para os semitas judeus, a pedra de Kaaba tornou-se para os seusprimos �arabes.A for�a do Isl~a tem sido a sua apresenta�~ao lara e bem de�nida de Al�a omo a sua e a �unia Dei-dade; a sua fraqueza �e o uso da for�a militar para sua difus~ao e promulga�~ao, junto om a degrada�~aoda mulher. Mas essa f�e tem sido �el �a sua apresenta�~ao de uma �Unia Deidade Universal entre todas,aquele \que onhee o invis��vel e o vis��vel; Ele que �e o miseriordioso e heio de ompaix~ao". \Ver-dadeiramente Deus �e generoso e abundante na sua bondade para om todos os homens." \E, quandoestou doente, �e Ele que me ura." \Pois, quando três homens falam juntos, Deus est�a presente omoum quarto", pois n~ao �e Ele \o primeiro e o �ultimo, e tamb�em o aparente e o oulto"?[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄1015
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Cap��tulo 96Yav�e - O Deus dos HebreusAO CONCEBER a Deidade, o homem primeiro inlui todos os deuses, em seguida ele subordinatodos os deuses estrangeiros �a sua deidade tribal, e �nalmente elimina todos, exeto aquele Deusde valor supremo e �nal. Os judeus sintetizaram todos os deuses no seu oneito mais sublimedo Senhor Deus de Israel. Do mesmo modo, os indianos ombinaram as suas deidades m�ultiplas\em uma espiritualidade �unia dos deuses", retratada no Rig-Veda, ao passo que os mesopotâmiosreduziram os seus deuses ao oneito mais entralizado de Bel-Marduk. Essas id�eias do monote��smoamadureeram em todo o mundo, n~ao muito depois do apareimento de Maquiventa Melquisedequeem Sal�em, na Palestina. Todavia, o oneito da Deidade, feito por Melquisedeque, era diferentedaquele oneito teido por inlus~ao, por subordina�~ao e por exlus~ao, da �loso�a evoluion�aria; erabaseado exlusivamente no poder riador, e logo inueniou os oneitos mais elevados de deidadeda Mesopotâmia, da �India e do Egito.A religi~ao de Sal�em foi revereniada omo uma tradi�~ao pelos quenitas e por v�arias outras tribosde ananeus. E este foi um dos intuitos da enarna�~ao de Melquisedeque: que a religi~ao de ums�o Deus fosse ultivada, omo prepara�~ao para o aminho da auto-outorga, na Terra, de um Filhodaquele Deus �unio. Mihael di�ilmente poderia vir a Urantia sem que existissem povos areditandono Pai Universal, entre os quais ele pudesse surgir.A religi~ao de Sal�em sobreviveu omo uma ren�a entre os quenitas, na Palestina, e essa religi~ao,do modo omo foi posteriormente adotada pelos hebreus, foi inueniada iniialmente pelos ensi-namentos morais eg��pios; mais tarde, pelo pensamento teol�ogio da Babilônia; e, �nalmente, pelasonep�~oes iranianas do bem e do mal. De fato, a religi~ao dos hebreus fundamenta-se na alian�a entreAbra~ao e Maquiventa Melquisedeque, mas, sendo evoluion�aria, ela reseu de muitas irunstâniasdevidas a situa�~oes singulares, e, ulturalmente, apropriou-se livremente das religi~oes, da moralidadee da �loso�a de todo o Levante. �E por interm�edio da religi~ao dos hebreus que grande parte damoralidade e do pensamento religioso do Egito, da Mesopotâmia e do Ir~a foi transmitida aos povosoidentais.96.1 Os Coneitos da Deidade Entre os SemitasOs semitas, nos seus prim�ordios, onsideravam tudo omo sendo residido por um esp��rito. Haviaesp��ritos do mundo animal e do mundo vegetal; o esp��rito anual, o senhor da progênie; esp��ritosdo fogo, da �agua e do ar; um verdadeiro pante~ao de esp��ritos a serem temidos e adorados. E osensinamentos de Melquisedeque a respeito de um Criador Universal nuna destru��ram ompletamentea ren�a nesses esp��ritos subalternos, ou deuses da natureza.O progresso que os hebreus �zeram desde o polite��smo, passando pelo henote��smo, at�e o mo-note��smo, n~ao foi um desenvolvimento ininterrupto e ont��nuo de oneitos. Eles experimentaram1017



muitos retroessos na evolu�~ao dos seus oneitos da Deidade, enquanto, em uma mesma �epoa,havia id�eias sobre Deus que variavam entre os grupos diferentes de rentes semitas. De tempos emtempos, numerosos termos foram usados na sua oneitua�~ao de Deus e, om o intuito de impedira onfus~ao, esses v�arios t��tulos dados �a Deidade ser~ao de�nidos do modo omo dizem respeito �aevolu�~ao da teologia judaia:1. Yav�e era o deus das tribos da Palestina do sul, as quais assoiavam esse oneito de deidadeom o monte Horeb, o vul~ao de Sinai. Yav�e era meramente um, entre as entenas e milhares dedeuses da natureza que atra��am a aten�~ao e lamavam a adora�~ao das tribos e dos povos semitas.2. El Elyon. Durante s�eulos, depois da passagem de Melquisedeque por Sal�em, a sua doutrinada Deidade sobreviveu sob v�arias vers~oes, mas era geralmente indiada pelo termo El Elyon, o DeusAlt��ssimo dos �eus. Muitos semitas, inluindo os desendentes imediatos de Abra~ao, por v�arias vezesadoraram a ambos, a Yav�e e a El Elyon.3. El Shadai. �E dif��il expliar o que El Shadai representava. Essa id�eia de Deus era um ompostoderivado dos ensinamentos do Livro da Sabedoria de Amenemope, modi�ado pela doutrina de Aton,feita por Iknaton, e inueniado, posteriormente, pelos ensinamentos de Melquisedeque inorporadosao oneito de El Elyon. �A medida, por�em, que o oneito de El Shadai impregnou a mente doshebreus, ele oloriu-se totalmente pelas ren�as no Yav�e do deserto.Uma das id�eias dominantes da religi~ao dessa �epoa foi o oneito eg��pio da Providênia divina,o ensinamento de que a prosperidade material era uma reompensa dada por servir a El Shadai.4. El. Em meio a toda essa onfus~ao, na terminologia, e �a impreis~ao de oneito, muitos rentesfervorosos esfor�aram-se sineramente para adorar a todas essas id�eias em evolu�~ao da divindade, eadveio a pr�atia de referir-se a essa Deidade omposta omo sendo El. E esse termo inlu��a, ainda,outros dos deuses bedu��nos da natureza.5. Eloim. Em Kish e em Ur, durante muito tempo, perduraram grupos de sum�erios-aldeus queensinavam um oneito de um Deus três-em-um, fundamentado nas tradi�~oes dos dias de Ad~ao e deMelquisedeque. Essa doutrina foi levada para o Egito, onde essa Trindade foi adorada sob o nomede Eloim, ou, no singular, omo Elo�a. Os ��rulos �los�o�os do Egito e, mais tarde, dos professoresalexandrinos, de extra�~ao hebraia, ensinaram essa unidade de Deuses plural��stios; e muitos dosonselheiros de Mois�es, na �epoa do êxodo, areditavam nessa Trindade. Contudo, o oneito doEloim trinit�ario s�o tornou-se realmente parte da teologia dos hebreus depois que eles passaram paraa inuênia pol��tia dos babilônios.6. V�arios nomes. Os semitas n~ao gostavam de falar o nome da sua Deidade, e, por isso, elesreorriam a numerosos nomes, que variavam de tempos em tempos, tais omo: O Esp��rito de Deus,O Senhor, O Anjo do Senhor, O Todo-Poderoso, O Santo, O Mais Alto, Adonai, O Ani~ao dos Dias,O Senhor Deus de Israel, O Criador do C�eu e da Terra, K��rios, Jah, O Senhor das Hostes e O Paido C�eu.Jeov�a �e um termo que, em �epoas mais reentes, tem sido usado para designar o oneito �nalmenteevolu��do e onlu��do de Yav�e, depois da longa experiênia dos hebreus. Todavia, o nome Jeov�a n~aoveio a ser usado sen~ao depois de mil e quinhentos anos da �epoa de Jesus.At�e por volta do ano 2000 a.C., o monte Sinai foi ativo intermitentemente omo vul~ao; as maisreentes erup�~oes oasionais oorreram na �epoa dos israelitas nessa regi~ao. O fogo e a fuma�a, juntoom as explos~oes estrondosas e as erup�~oes dessa montanha vulânia, imprimiammedo aos bedu��nosdas regi~oes vizinhas e levavam-nos a ter um grande temor de Yav�e. Esse esp��rito do monte Horeb,mais tarde, tornou-se o deus dos semitas hebreus, e eles �nalmente areditaram ser ele o supremoentre todos os outros deuses.Os ananeus haviam j�a, desde muito tempo, revereniado Yav�e, e, embora muitos dos quenitasareditassem de um erto modo em El Elyon, o superdeus da religi~ao de Sal�em, a maioria dos1018



ananeus mantinha-se vagamente na adora�~ao das deidades tribais antigas. Di�ilmente estavamdispostos a abandonar as suas deidades naionais, em favor de um deus internaional, para n~aodizer, interplanet�ario. Eles n~ao tinham a mentalidade aberta para uma deidade universal e, por isso,essas tribos ontinuaram a adorar as suas deidades tribais, inluindo Yav�e e os bezerros de prata eouro, que simbolizavam o oneito do esp��rito do vul~ao do Sinai dos pastores bedu��nos.Os s��rios, ainda que adorando os seus deuses, tamb�em areditavam no Yav�e dos hebreus, pois osseus profetas disseram ao rei s��rio: \Os seus deuses s~ao deuses das montanhas; por isso, eles erammais fortes do que n�os; mas lutemos ontra eles nas plan��ies, e ertamente seremos mais fortes doque eles".�A medida que o homem progride na ultura, os deuses menores s~ao submetidos a uma deidadesuprema; o grande J�upiter persiste apenas omo uma exlama�~ao. Os monote��stas mantêm os seusdeuses subordinados omo esp��ritos, demônios, fados, nereidas, fadas, duendes, gnomos e o mau-olhado. Os hebreus passaram pelo henote��smo e, durante muito tempo, areditaram na existêniade outros deuses al�em de Yav�e, mas sustentavam ada vez mais que essas deidades estrangeirasestavam todas subordinadas a Yav�e. Eles admitiam a existênia de Chemosh, deus dos amoritas,mas sustentavam que ele era subordinado a Yav�e.A id�eia de Yav�e submeteu-se ao desenvolvimento mais profundo de todas as teorias mortais deDeus. A sua evolu�~ao progressiva pode apenas ser omparada �a metamorfose do oneito de Budana �Asia, que no �nal leva ao oneito do Absoluto Universal, do mesmo modo que o oneito de Yav�e�nalmente leva �a id�eia do Pai Universal. Todavia, por uma quest~ao hist�oria, deve ser entendidoque, enquanto os judeus mudavam, assim, a sua vis~ao da Deidade, do deus tribal do monte Horeb,para o Pai Criador heio de amor e miseri�ordia dos tempos mais reentes, eles n~ao mudaram o seunome; eles ontinuaram todo o tempo a hamar, a esse oneito da Deidade assim em evolu�~ao, deYav�e.96.2 Os Povos Sem��tiosOs semitas do leste eram avaleiros bem organizados e bem dirigidos que invadiram as regi~oes orientaisdo resente f�ertil e ali se uniram aos babilônios. Os aldeus, de perto de Ur, estavam entre osmais avan�ados dos semitas orientais. Os fen��ios eram um grupo superior e bem organizado desemitas misigenados que oupava o setor oeste da Palestina, ao longo da osta do Mediterrâneo.Raialmente, os semitas estavam entre os mais misturados dos povos de Urantia, ontendo fatoresheredit�arios de quase todas as nove ra�as do mundo.Por v�arias vezes, os semitas �arabes guerrearam para abrir o seu aminho at�e o norte da TerraPrometida, a terra em que \u��am o leite e o mel", mas, todas as vezes, foram expelidos pelosmais bem organizados e mais altamente ivilizados semitas do norte e pelos hititas. Mais tarde,durante um per��odo inusitadamente severo de fome, esses bedu��nos errantes entraram no Egito emgrandes n�umeros, omo trabalhadores ontratados nas obras p�ublias eg��pias, apenas para se veremsubmetidos �a amarga experiênia de esraviza�~ao em uma pesada lida di�aria de trabalhadores omunse explorados do vale do Nilo.Apenas depois dos dias de Maquiventa Melquisedeque e de Abra~ao �e que algumas tribos de semitas,por ausa das suas ren�as religiosas peuliares, foram hamadas de �lhos de Israel e, mais tarde, dehebreus, judeus, e de o \povo esolhido". Abra~ao n~ao foi o pai raial de todos os hebreus; ele n~aoera nem mesmo o progenitor de todos os semitas bedu��nos que foram mantidos presos no Egito. �Ebem verdade, a sua progênie, vinda do Egito, formou o n�uleo do povo que mais tarde seria o dosjudeus, mas a grande maioria dos homens e mulheres que se inorporara aos l~as de Israel nuna haviavivido no Egito. Eles eram meramente ompanheiros nômades que esolheram seguir a lideran�a deMois�es quando os �lhos de Abra~ao e os seus pareiros semitas do Egito viajaram, ruzando o norte1019



da Ar�abia.O ensinamento de Melquisedeque a respeito de El Elyon, o Alt��ssimo, e a alian�a de favor divinopor interm�edio da f�e haviam sido totalmente esqueidos na �epoa da esraviza�~ao, no Egito, dospovos semitas, os quais, em breve, iriam formar a na�~ao dos hebreus. No entanto, durante esseper��odo de ativeiro, esses nômades da Ar�abia ontinuaram a apegar-se �a sua ren�a tradiional emYav�e, omo a sua deidade raial.Yav�e era adorado por mais de em tribos �arabes diferentes e, exeto pelo vest��gio do oneito deEl Elyon, de Melquisedeque, que persistiu entre as lasses mais eduadas do Egito, inluindo as desangue hebreu misturado e as eg��pias, a religi~ao da massa dos hebreus esravizados era uma vers~aomodi�ada do velho ritual de Yav�e, om magia e sarif��ios.96.3 O Inompar�avel Mois�esO alvoreer da evolu�~ao dos oneitos e dos ideais hebraios, de um Criador Supremo, data dapartida dos semitas do Egito, om Mois�es, o seu grande l��der, instrutor e organizador. Sua m~ae erada fam��lia real do Egito e seu pai era um o�ial semita de liga�~ao entre o governo e os bedu��nos noativeiro. Mois�es possu��a, portanto, as qualidades que derivavam de fontes raiais superiores; a suaasendênia era t~ao altamente misigenada, que �e imposs��vel lassi��a-lo em qualquer grupo raial.N~ao houvesse ele vindo desse tipo misturado, n~ao iria nuna ter dado mostras daquela versatilidade eadaptabilidade inusitadas que o tornaram apaz de administrar a horda diversi�ada que �nalmenteaabou interligada a esses bedu��nos semitas que fugiram do Egito para o deserto da Ar�abia sob a sualideran�a.A despeito da sedu�~ao da ultura do reino do Nilo, Mois�es esolheu partiipar da sorte do povodo seu pai. Na �epoa, esse grande organizador estava formulando os seus planos para a liberta�~ao�nal do povo do seu pai. Os bedu��nos no ativeiro di�ilmente tinham uma religi~ao digna do nome;estavam virtualmente sem um oneito verdadeiro de Deus e sem esperan�as no mundo.Nenhum l��der jamais tomou a si a tarefa de reformar e de elevar um grupo de seres humanos t~aodesamparado, t~ao deprimido e desenorajado, e t~ao ignorante. Esses esravos, por�em, tinham possi-bilidades latentes de desenvolvimento nas suas linhagens heredit�arias, e havia um n�umero su�ientede l��deres instru��dos que haviam sido treinados por Mois�es, omo prepara�~ao para o dia da revoltae da mobiliza�~ao pela liberdade, para onstituir um orpo de organizadores e�azes. Esses homenssuperiores haviam sido empregados omo supervisores nativos do seu povo; haviam reebido algumainstru�~ao por ausa da inuênia de Mois�es junto aos governantes eg��pios.Mois�es esfor�ou-se para negoiar diplomatiamente a liberdade dos seus ompanheiros semitas.Ele e o seu irm~ao entraram em um pato om o rei do Egito, por meio do qual a eles seria dada apermiss~ao de deixar pai�amente o vale do Nilo, pelo deserto da Ar�abia. Eles estavam para reeberum pagamento modesto, em dinheiro e em meradorias, pela sua longa jornada de servi�o no Egito.Os hebreus, por sua vez, entraram em um aordo de manter rela�~oes amistosas om os Fara�os e de n~aose juntar a nenhuma alian�a ontra o Egito. Todavia, posteriormente, o rei julgou adequado repudiaresse tratado, dando omo motivo a desulpa de que os seus espi~oes haviam desoberto deslealdadesentre os esravos bedu��nos. Assim, alegou que os judeus busavam a liberdade om o prop�osito de irpara o deserto e de organizar os nômades ontra o Egito.Mois�es, entretanto, n~ao se desenorajou; esperou a sua hora e, em menos de um ano, quando asfor�as militares eg��pias estavam totalmente oupadas em resistir aos assaltos simultâneos de um forte��mpeto l��bio ao sul e de uma invas~ao naval grega ao norte, esse intr�epido organizador onduziu os seusompatriotas para fora do Egito, em uma fuga noturna espetaular. Essa evas~ao para a liberdadefoi uidadosamente planejada e habilmente exeutada. E eles tiveram êxito, n~ao obstante houvessem1020



sido alorosamente perseguidos pelo Fara�o e um pequeno orpo de eg��pios, que se dispersaram todosdiante da defesa dos fugitivos, abandonando muitas pilhagens, as quais foram aumentadas ainda pelossaques que essas hordas de esravos �zeram ao esapar na marha para o seu lar des�ertio anestral.96.4 A Prolama�~ao de Yav�eA evolu�~ao e a eleva�~ao dos ensinamentos mosaios têm inueniado quase metade de todo o mundo eainda inueniam, mesmo no s�eulo vinte. Se bem que Mois�es haja ompreendido a �loso�a religiosamais avan�ada dos eg��pios, os esravos bedu��nos pouo sabiam sobre tais ensinamentos, mas elesnuna haviam esqueido totalmente o deus do monte Horeb, a quem os seus anestrais denominavamYav�e.Mois�es ouvira falar sobre os ensinamentos de Maquiventa Melquisedeque, tanto do seu pai quantoda sua m~ae; sendo que a omunh~ao de ren�a religiosa entre eles havia sido a explia�~ao para umauni~ao t~ao inusitada entre uma mulher de sangue real e um homem uja ra�a estava no ativeiro. Osogro de Mois�es era um quenita adorador de El Elyon, mas os pais do emanipador eram rentesde El Shadai. Mois�es foi, assim, eduado omo um el-shada��sta; mediante a inuênia do seu sogrotornou-se um el-elionista e, na �epoa do aampamento hebreu no monte Sinai, depois da retiradado Egito, formulou um oneito novo e ampliado da Deidade (derivado de todas as suas ren�asanteriores), que ele sabiamente deidira prolamar ao seu povo, omo sendo um oneito expandidodo seu velho deus tribal, Yav�e.Mois�es havia-se esfor�ado para ensinar a esses bedu��nos a id�eia de El Elyon, mas, antes de deixaro Egito, ele estava onvenido de que nuna iriam ompreender totalmente essa doutrina. E, assim,deliberadamente, ele assumiu o ompromisso de adotar o deus tribal do deserto omo o �unio deusdos seus seguidores. Mois�es n~ao ensinou espei�amente que outros povos e na�~oes n~ao poderiamter outros deuses, mas sustentou absolutamente que Yav�e estava sobre todos e aima de todos,espeialmente para os hebreus. Contudo, ele sempre viveu importunado pela situa�~ao desajeitadade tentar apresentar a sua id�eia nova e mais elevada da Deidade, a esses esravos ignorantes, sob odisfare do antigo termo Yav�e, que havia sido sempre simbolizado pelo bezerro de ouro das tribosbedu��nas.O fato de que Yav�e fosse o deus dos hebreus em fuga explia por que eles permaneeram tantotempo diante da montanha sagrada do Sinai, e por que ali eles reeberam os Dez Mandamentos, queMois�es promulgou em nome de Yav�e, o deus do Horeb. Durante essa longa permanênia diante doSinai, os erimoniais religiosos dessa adora�~ao dos hebreus, de evolu�~ao t~ao reente, �aram aindamais aperfei�oados.N~ao paree que Mois�es hegaria a ter êxito no estabeleimento do seu erimonial, de um ertomodo avan�ado, de adora�~ao, nem em manter o grupo dos seus seguidores intato por um quarto des�eulo, n~ao fora pela erup�~ao violenta do Horeb, durante a tereira semana da permanênia deles, emadora�~ao, na sua base. \A montanha de Yav�e foi onsumida em fogo, a fuma�a subiu omo se fossede um forno e toda a montanha tremeu muito". Em vista desse atalismo, n~ao �e surpreendente queMois�es pudesse ter imprimido aos seus irm~aos o ensinamento de que o Deus deles era \poderoso eterr��vel, um fogo devorador, tem��vel e Todo-Poderoso".Mois�es prolamou que Yav�e era o Senhor Deus de Israel, que havia esolhido os hebreus omoo seu povo esolhido; ele estava onstruindo uma nova na�~ao e, sabiamente, naionalizava os seusensinamentos religiosos, dizendo aos seus seguidores que Yav�e era um duro mestre de obras, um\Deus iumento". No entanto ele prourou ampliar o seu oneito da divindade quando lhes ensinouque Yav�e era o \Deus dos esp��ritos de toda a arne" e quando disse: \O Deus eterno �e o vosso ref�ugioe ele tem os seus bra�os eternos por debaixo de v�os". Mois�es ensinou que Yav�e era um Deus quemanteria a sua alian�a; que ele \n~ao vos abandonar�a, nem vos destruir�a, nem esqueer�a a alian�a1021



dos vossos pais, porque o Senhor vos ama e n~ao esqueer�a o juramento que fez aos vossos pais".Mois�es fez um esfor�o her�oio para elevar Yav�e �a dignidade de uma Deidade suprema, quando oapresentou omo o \Deus da verdade e sem iniq�uidade, justo e reto em todos os seus aminhos".Entretanto, apesar desse ensinamento elevado, o entendimento limitado dos seus seguidores fez omque fosse neess�ario falar de Deus omo sendo uma imagem do homem, omo estando sujeito aataques de �olera, de ira e severidade, e que fosse at�e mesmo vingativo e failmente inueni�avel pelaonduta do homem.Sob os ensinamentos de Mois�es, esse deus de natureza tribal, Yav�e, tornou-se o Senhor Deus deIsrael, que os seguiu no deserto e at�e mesmo no ex��lio, onde ele de fato foi onebido omo o Deusde todos os povos. O ativeiro posterior, que esravizou os judeus na Babilônia, �nalmente liberouo oneito em evolu�~ao de Yav�e para que assumisse o papel monote��sta do Deus de todas as na�~oes.O aspeto mais singular e espantoso da hist�oria religiosa dos hebreus diz respeito a essa ont��nuaevolu�~ao do oneito da Deidade, desde o deus primitivo do monte Horeb at�e os ensinamentos dosseus suessivos l��deres espirituais e ao alto n��vel de desenvolvimento desrito nas doutrinas sobre aDeidade dos dois Isa��as, que prolamaram aquele oneito magn���o de um Pai Criador heio deamor e de miseri�ordia.96.5 Os Ensinamentos de Mois�esMois�es foi uma ombina�~ao extraordin�aria de l��der militar, de organizador soial e de instrutorreligioso. Ele foi o mais importante dos instrutores e l��deres individuais mundiais entre a �epoade Maquiventa e a de Jesus. Mois�es intentou introduzir muitas reformas em Israel, das quais n~aoh�a nenhum registro. No tempo de uma vida, ele livrou a horda poliglota dos hamados hebreusda esravid~ao e da perambula�~ao inivilizada, ao mesmo tempo em que lan�ou a funda�~ao para onasimento posterior de uma na�~ao e a perpetua�~ao de uma ra�a.H�a poua oisa registrada sobre o grande trabalho de Mois�es, porque os hebreus n~ao tinhamnenhuma l��ngua esrita na �epoa do êxodo. O registro dos tempos e dos feitos de Mois�es derivou-sedas tradi�~oes, que perduraram mais de mil anos depois da morte do grande l��der.Muitos dos avan�os que Mois�es realizou, indo al�em da religi~ao dos eg��pios e das tribos levantinasvizinhas, foram devidos �as tradi�~oes dos quenitas do tempo de Melquisedeque. Sem o ensinamento deMaquiventa a Abra~ao e aos seus ontemporâneos, os hebreus teriam sa��do do Egito em trevas deses-peradoras. Mois�es e seu sogro, Jetro, reuniram os res��duos das tradi�~oes dos dias de Melquisedequee tais ensinamentos, junto om a iênia dos eg��pios, guiaram Mois�es na ria�~ao da religi~ao aper-fei�oada e dos rituais dos israelitas. Mois�es foi um organizador; ele seleionou o melhor da religi~ao edos ostumes do Egito e da Palestina, e, assoiando essas pr�atias �as tradi�~oes dos ensinamentos deMelquisedeque, organizou o sistema erimonial hebreu de adora�~ao.Mois�es era um rente da Providênia; ele havia-se deixado inueniar profundamente pelas dou-trinas do Egito a respeito do ontrole sobrenatural do Nilo e de outros elementos da natureza. Tinhauma grande vis~ao de Deus, e foi profundamente sinero quando ensinou aos hebreus que, se obede-erem a Deus, \Ele vos amar�a, vos aben�oar�a e vos multipliar�a. Ele multipliar�a os frutos do vossoventre e o fruto da vossa terra - o milho, a uva, o azeite e os vossos rebanhos. V�os sereis enriqueidosaima de todos os povos, e o Senhor vosso Deus tirar�a de v�os todas as doen�as e n~ao impor�a nenhumadas mol�estias malignas, do Egito, sobre v�os". Ele mesmo disse: \Lembrai-vos do Senhor vosso Deus,pois �e ele quem vos d�a o poder de obter as riquezas". \V�os emprestareis a muitas na�~oes, mas n~aotomareis nada emprestado. V�os reinareis sobre muitas na�~oes, mas elas n~ao reinar~ao sobre v�os."No entanto, foi realmente uma pena observar a grande mente de Mois�es tentando adaptar o seuoneito sublime de El Elyon, o Alt��ssimo, para que a ompreens~ao dos ignorantes e iletrados hebreus1022



o alan�asse. Aos seus l��deres reunidos, ele dizia, om a sua voz tonitruante: \o Senhor vosso Deus �eo �unio Deus; n~ao h�a outro al�em dele"; enquanto que, �a multid~ao misturada, ele delarava: \Quem �eomo o vosso Deus, entre todos os deuses?" Mois�es voltou-se ontra os fetihes e a idolatria, fazendouma brava frente ontra eles e onseguiu um suesso parial, delarando: \V�os n~ao vistes nenhuma�gura no dia em que o vosso Deus vos falou em Horeb, do meio do fogo". Ele tamb�em proibiu quese �zessem imagens de qualquer esp�eie.Mois�es temia prolamar a miseri�ordia de Yav�e, preferindo assustar o seu povo om o temor dajusti�a de Deus, dizendo: \O Senhor vosso Deus �e o Deus dos Deuses, e o Senhor dos Senhores,um grande Deus, um Deus poderoso e terr��vel que n~ao faz aep�~ao de pessoas". E, novamente, eleprourou ontrolar os l~as turbulentos, ao delarar que \o vosso Deus mata quando o desobedeeis;ele vos ura e vos d�a a vida quando O obedeeis". Todavia, Mois�es ensinou a essas tribos que eles setransformariam no povo esolhido de Deus apenas sob a ondi�~ao de que \guardassem todos os seusmandamentos e obedeessem a todos os seus estatutos".Da miseri�ordia de Deus pouqu��ssimo foi ensinado aos hebreus, durante esses tempos primitivos.Eles aprenderam que Deus era o \Todo-Poderoso; o Senhor �e um guerreiro, o Deus das batalhas,glorioso em poder, que reduz os seus inimigos a peda�os". \O Senhor vosso Deus aminha em meioao vosso aampamento, para libertar-vos." Os israelitas imaginavam o seu Deus omo um Deus queos amava, mas que tamb�em havia \endureido o ora�~ao do Fara�o" e \amaldi�oado os seus inimigos".Conquanto Mois�es apresentasse vis~oes fugazes de uma Deidade universal e bene�ente aos �lhos deIsrael, no todo, o oneito otidiano de Yav�e para eles era o de um Deus apenas um pouo melhor doque os deuses tribais dos povos vizinhos. O oneito que tinham de Deus era primitivo, rudimentare antropom�or�o. Quando Mois�es morreu, essas tribos de bedu��nos voltaram rapidamente �as id�eiassemib�arbaras dos seus velhos deuses do Horeb e do deserto. A vis~ao ampliada e mais sublime deDeus, que Mois�es apresentava, de quando em quando, aos seus l��deres, foi logo perdida de vista, poisa maioria do povo voltou-se para a adora�~ao do seu fetihe de bezerros dourados, o s��mbolo de Yav�epara um pastor palestino.Quando Mois�es entregou o omando dos hebreus a Joshua, ele j�a havia reunido milhares de des-endentes olaterais de Abra~ao, Nahor, Lot e outros das tribos aparentadas, e, �a for�a, j�a as haviadisiplinado em uma na�~ao de guerreiros pastoris, que se auto-sustentava e parialmente se auto-regulamentava.96.6 O Coneito de Deus depois da Morte de Mois�esCom a morte de Mois�es, o seu oneito grandioso de Yav�e rapidamente deteriorou-se. Joshua e osl��deres de Israel ontinuaram a abrigar as tradi�~oes mosaias do Deus absolutamente s�abio, bene�-ente e Todo-Poderoso; mas o povo omum voltou rapidamente para as id�eias antigas do Yav�e dodeserto. E essa volta para tr�as, no oneito da Deidade, ontinuou a reser sob o governo suessivode v�arios xeiques tribais, os hamados ju��zes.O enanto da pessoalidade extraordin�aria de Mois�es havia mantido viva, nos ora�~oes dos seusseguidores, a inspira�~ao de um oneito de Deus resentemente ampliado; uma vez, por�em, queeles alan�aram as terras f�erteis da Palestina, eles evolu��ram rapidamente, passando de pastoresnômades a agriultores estabeleidos e bastante sossegados. E essa evolu�~ao, na pr�atia da vida, eessa mudan�a de ponto de vista religioso demandaram uma quase ompleta mudan�a no ar�ater dasua onep�~ao sobre a natureza do seu Deus, Yav�e. Durante os tempos do in��io da transmuta�~aodo austero, rudimentar, exigente e tonitruante deus do deserto, e do Sinai, naquele oneito quesurgiu mais tarde, de um Deus de amor, de justi�a e de miseri�ordia, os hebreus quase perderam devista os ensinamentos elevados de Mois�es. Eles hegaram bem perto de separar-se, por inteiro, dooneito do monote��smo; quase perderam a oportunidade de tornar-se o povo que serviria de elo vital1023



na evolu�~ao espiritual de Urantia, de ser o grupo que onservaria os ensinamentos de Melquisedeque,de um �unio Deus, at�e os tempos da enarna�~ao outorgada de um Filho daquele Pai de todos.Desesperadamente, Joshua prourou manter o oneito de um Yav�e supremo nas mentes doshomens das tribos, fazendo om que fosse prolamado: \Do mesmo modo que estive om Mois�es,tamb�em estarei onvoso; n~ao vos faltarei nem vos abandonarei". Joshua julgou neess�ario pregarom uma palavra rigorosa ao seu povo que desareditava, um povo que estava muito desejoso deareditar na sua velha religi~ao nativa e que n~ao estava disposto a ir adiante na religi~ao da f�e e daretid~ao. A ênfase do ensinamento de Joshua passou a ser: \Yav�e �e um Deus santo; e �e um Deusiumento; ele n~ao perdoar�a as vossas transgress~oes nem os vossos peados". O oneito mais elevadodessa �epoa pintava Yav�e omo um \Deus de poder, de julgamento e justi�a".Mesmo, por�em, nessa idade obsura, de quando em quando, um instrutor solit�ario surgia, prola-mando o oneito mosaio da divindade: \V�os, �lhos do mal, n~ao podeis servir ao Senhor, pois ele �eum Deus santo". \Pode o homem mortal ser mais justo do que Deus? Pode um homem ser mais purodo que Aquele que o fez?" \Podeis ahar Deus, se o busardes? Podereis desobrir o Todo-Poderosona sua perfei�~ao? Olhai, Deus �e grande, e n�os n~ao O onheemos. Toando o Todo-Poderoso, n�osn~ao podemos enontr�a-Lo".96.7 Os Salmos e o Livro de J�oSob a lideran�a dos seus xeiques e saerdotes, os hebreus tornaram-se estabeleidos na Palestina deum modo vago. Todavia logo se voltaram para as ren�as pouo iluminadas do deserto, sendo onta-minados pelas pr�atias menos avan�adas dos ananeus. Transformaram-se em id�olatras lieniosos,e a sua id�eia da Deidade aiu at�e muito abaixo dos oneitos eg��pio e mesopotâmio de Deus, osquais estavam sendo respeitados por ertos grupos sobreviventes de Sal�em e que est~ao registradosem alguns dos Salmos e no hamado Livro de J�o.Os salmos s~ao o trabalho de era de vinte autores ou mais; muitos foram esritos por instrutoreseg��pios e mesopotâmios. Durante esses tempos, enquanto o Levante adorava os deuses da natureza,havia ainda um bom n�umero de pessoas que areditava na supremaia de El Elyon, o Alt��ssimo.Nenhuma ole�~ao de esritos religiosos exprime uma tal riqueza de devo�~ao e de id�eias inspiradorassobre Deus, omo o faz o Livro dos Salmos. E seria muito �util se, ao examinar essa maravilhosa ole�~aode literatura para a adora�~ao, fossem levadas em onsidera�~ao a fonte e a ronologia de ada hinode louvor e adora�~ao em separado, tendo-se em mente que nenhuma �unia ole�~ao obre per��odosde tempo t~ao longos e diversos. Esse Livro dos Salmos �e o memorial dos v�arios oneitos de Deus,nutridos pelos rentes da religi~ao de Sal�em em todo o Levante, e abrange todo um grande per��odo,desde Amenemope at�e Isa��as. Nos Salmos, Deus �e desrito em todas as fases da sua onep�~ao, daid�eia rudimentar de uma deidade tribal ao ideal grandemente expandido dos hebreus de um momentoposterior, em que Yav�e �e retratado omo um governante amoroso e um miseriordioso Pai.E esse onjunto de Salmos, quando assim onsiderado, onstitui a mais valiosa e �util oleta desentimentos devoionais que jamais foi reunida pelo homem at�e os tempos do s�eulo vinte. O esp��ritoadorador dessa ole�~ao de hinos transende ao de todos os outros livros sagrados do mundo.O retrato variado da Deidade apresentado no Livro de J�o foi o produto de mais de vinte instrutoresreligiosos da Mesopotâmia, ujo trabalho perdurou ainda por um per��odo de quase trezentos anos. E,quando v�os tiverdes aesso ao oneito sublime da divindade, omo �e enontrado nessa ompila�~aoda ren�a da Mesopotâmia, reonheereis que na vizinhan�a de Ur, na Cald�eia, �e que a id�eia de umDeus real foi mais bem preservada durante os dias de obsuridade na Palestina.Na Palestina, a sabedoria e a onipresen�a de Deus eram quase sempre ompreendidas, mas o seuamor e a sua miseri�ordia raramente o foram. O Yav�e daqueles tempos \envia esp��ritos maus para1024



dominar as almas dos seus inimigos"; faz prosperar seus pr�oprios �lhos obedientes, enquanto maldiztodos os outros e lhes lan�a o seu julgamento. \Ele frustra os des��gnios dos perversos; e prende oss�abios nos seus pr�oprios enganos."Somente em Ur uma voz se levantou, em um brado de defesa da miseri�ordia de Deus, dizendo:\Aquele que orar a Deus reeber�a o favoreimento dele e, em j�ubilo, ver�a a sua fae, pois Deus dar�aao homem a d�adiva da divina retid~ao". Assim �e que, de Ur, �e pregada a salva�~ao, o favoreimentodivino, pela f�e: \Ele �e heio de gra�as para om o arrependido, dizendo-lhe:`livrai-o de deser aofundo do preip��io, pois lhe enontrei um resgate.' Se algu�em diz: `Eu pequei e perverti aquilo queera o direito, e isso n~ao me foi de nenhum proveito', Deus libertar�a a sua alma de ir para o fundo,e ele ver�a a luz". Desde os tempos de Melquisedeque, que o mundo do Levante n~ao esutava umamensagem t~ao ressonante e enorajadora de salva�~ao humana, omo esse ensinamento extraordin�ariode Eliu, o profeta de Ur e saerdote dos rentes de Sal�em, isto �e, o remanesente daquela que foi aolônia de Melquisedeque na Mesopotâmia.E assim, pois, os remanesentes dos mission�arios de Sal�em, na Mesopotâmia, onservaram a luzda verdade durante o per��odo de desorganiza�~ao dos povos hebreus at�e o apareimento do primeirodaquela longa linhagem de instrutores de Israel; instrutores que nuna pararam na sua elabora�~ao,oneito ap�os oneito, at�e que houvessem hegado �a realiza�~ao do ideal sobre o Pai Universal eCriador de todos, o apogeu da evolu�~ao do oneito de Yav�e.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 97A Evolu�~ao do Coneito de Deus Entreos HebreusOS L�IDERES espirituais dos hebreus realizaram o que outros antes deles jamais tinham tido êxitoem fazer - eles desantropomor�zaram o seu oneito de Deus sem onvertê-lo em uma abstra�~ao daDeidade, ompreens��vel apenas para os �l�osofos. At�e mesmo a gente omum era apaz de onsideraro oneito amadureido de Yav�e omo um Pai, se n~ao do indiv��duo, pelo menos da ra�a.O oneito da pessoalidade de Deus, omo laramente ensinado em Sal�em na �epoa de Melqui-sedeque, era j�a vago e nebuloso na �epoa da fuga do Egito e s�o evoluiu gradualmente na mentehebraia, de gera�~ao para gera�~ao, omo uma resposta ao ensinamento dos l��deres espirituais. Aperep�~ao da pessoalidade de Yav�e foi muito mais ont��nua na sua evolu�~ao progressiva do que ofoi a de muitos outros atributos da Deidade. Desde Mois�es a Malaquias, oorreu um resimentoideaional quase ont��nuo da pessoalidade de Deus na mente hebraia, e esse oneito foi �nalmenteelevado e glori�ado pelos ensinamentos de Jesus sobre o Pai no �eu.97.1 Samuel - O Primeiro dos Profetas HebreusAs press~oes hostis dos povos vizinhos na Palestina logo ensinaram aos xeiques hebreus que eles n~aopoderiam esperar sobreviver a menos que onfederassem as suas organiza�~oes tribais em um governoentral. E essa entraliza�~ao da autoridade administrativa permitiu uma oportunidade melhor paraque Samuel funionasse omo um instrutor e reformador.Samuel vinha de uma longa linhagem de instrutores de Sal�em, que haviam persistido em manteras verdades de Melquisedeque omo uma parte das suas formas de adora�~ao. Esse instrutor era umhomem vigoroso e resoluto. S�o a sua grande devo�~ao, ombinada �a sua extraordin�aria determina�~ao,apaitou-o a suportar a oposi�~ao quase universal que enontrou quando ele ome�ou a fazer quasetodo o Israel voltar �a adora�~ao do supremo Yav�e dos tempos mosaios. E, mesmo ent~ao, teve umêxito apenas parial; ganhou de volta para o servi�o do oneito mais elevado de Yav�e apenas ametade mais inteligente dos hebreus; a outra metade ontinuou na adora�~ao dos deuses tribais dopa��s e atida aos oneitos mais baixos de Yav�e.Samuel era um tipo de homem r�ustio, um reformador pr�atio que podia sair om os seus ompa-nheiros em um dia e destruir uma s�erie de loais reservados a Baal. O progresso que fez foi puramentepela for�a da oa�~ao; ele fez poua prega�~ao, e menos ainda deu ensinamentos, mas agia. Num diazombava do saerdote de Baal; no dia seguinte, partia em peda�os um rei aprisionado. Ele areditavadevotamente em um �unio Deus, e tinha um oneito laro desse �unio Deus omo riador do �eu eda Terra: \Os pilares da Terra s~ao do Senhor, e Ele oloou o mundo sobre eles".1027



Mas a grande ontribui�~ao que Samuel deu ao desenvolvimento do oneito da Deidade foi o seupronuniamento retumbante de que Yav�e era imut�avel, para sempre a mesma orpori�a�~ao da per-fei�~ao infal��vel e divindade. Nessa �epoa Yav�e fora onebido para ser um Deus de humores vailantes,de aessos de i�ume, sempre lamentando que tinha feito assim e assado; mas agora, pela primeiravez desde que os hebreus haviam fugido do Egito, eles ouviam estas palavras surpreendentes: \AFor�a de Israel n~ao mentir�a nem se arrepender�a, pois ele n~ao �e um homem para poder se arrepen-der". A estabilidade ao lidar-se om a Divindade estava prolamada. Samuel reiterou a alian�afeita por Melquisedeque om Abra~ao e delarou que o Senhor Deus de Israel era a fonte de toda averdade, estabilidade e onstânia. Os hebreus tinham sempre visto o seu Deus omo um homem,um super-homem, um esp��rito elevado de origem desonheida; mas agora eles ouviam o esp��ritoantigo de Horeb, exaltado omo um Deus imut�avel de perfei�~ao riadora. Samuel estava ajudando ooneito em evolu�~ao de Deus a asender a alturas aima do estado mutante da mente do homem edas viissitudes da existênia mortal. Sob esse ensinamento, o Deus dos hebreus ome�ava, de umaid�eia gerada na ordem dos deuses tribais, a asender at�e o ideal de um Criador Todo-Poderoso eimut�avel, o Supervisor de toda a ria�~ao.E, de novo, ele pregou a hist�oria da sineridade de Deus, da alian�a om Ele, e da on�an�a que sepodia ter de que manteria essa alian�a. Samuel disse: \O Senhor n~ao abandonar�a o seu povo". \Elefez onoso uma alian�a eterna, ordenada e segura em todas as oisas." E assim, em toda a Palestinasoou o hamado para a adora�~ao do supremo Yav�e. E esse instrutor heio de energia prolamou parasempre: \Tu �es grande, �O Senhor Deus, e n~ao h�a nenhum omo Tu, e n~ao h�a nenhum Deus al�em deTi".At�e ent~ao os hebreus tinham onsiderado o favoreimento de Yav�e prinipalmente em termos deprosperidade material. Foi um grande hoque para Israel e quase ustou a Samuel a sua vida quandoele ousou prolamar: \O Senhor enriquee e empobree; ele rebaixa e exalta. Ele tira o pobre do p�o eeleva os mendigos e os oloa junto de pr��nipes para fazê-los herdar o trono da gl�oria". Jamais, desdeMois�es, tais promessas onfortantes aos humildes e aos menos afortunados haviam sido prolamadas,e milhares de desesperados entre os pobres ome�aram a ter esperan�a de que podiam melhorar oseu status espiritual.Mas Samuel n~ao progrediu muito al�em do oneito de um deus tribal. Ele prolamou um Yav�eque riou todos os homens, mas que se oupava prinipalmente dos hebreus, o seu povo esolhido.Ainda assim, omo nos dias de Mois�es, uma vez mais o oneito de Deus retratava uma Deidade que�e santa e justa. \N~ao h�a quem seja santo omo o Senhor. Quem pode ser omparado a esse santoSenhor Deus?"Com o passar dos anos, o velho e grisalho l��der progrediu na ompreens~ao de Deus, pois delarou:\O Senhor �e um Deus de onheimento, e as a�~oes s~ao pesadas por Ele. O Senhor julgar�a os on�nsda Terra, demonstrando miseri�ordia aos miseriordiosos, e om o homem reto Ele ser�a tamb�emreto". Aqui mesmo est�a a alvorada da miseri�ordia, se bem que ela seja limitada �aqueles que s~aomiseriordiosos. Mais tarde foi um passo mais adiante quando, na sua adversidade, exortou o seupovo: \Que aiamos agora nas m~aos do Senhor, pois as suas miseri�ordias s~ao grandes". \Nada o��beo Senhor de salvar muitos ou pouos."E esse desenvolvimento gradual do oneito do ar�ater de Yav�e ontinuou sob a ministra�~ao dossuessores de Samuel. Eles tentaram apresentar Yav�e omo um Deus umpridor de alian�as, masn~ao avan�aram at�e onde Samuel tinha hegado; eles falharam ao desenvolver a id�eia da miseri�ordiade Deus omo Samuel a tinha posteriormente onebido. Houve um reuo n��tido no sentido dereonheer os outros deuses, a despeito da onserva�~ao do ponto de que Yav�e estava aima de todos.\Teu �e o Reino, �o Senhor, e �es exaltado omo o prinipal, aima de todos."O poder divino foi a tônia dessa era; os profetas dessa idade pregaram uma religi~ao destinadaa fortaleer o rei no trono hebreu. \Teus, �o Senhor, s~ao a grandeza, o poder, a gl�oria e a vit�oria ea majestade. Na Tua m~ao est�a a for�a e o poder, e �es apaz de engrandeer a tudo e de dar for�a1028



a todos." E esse era o status do oneito de Deus durante a �epoa de Samuel e seus suessoresimediatos.97.2 Elias e ElizeuNo s�eulo dez antes de Cristo, a na�~ao hebraia dividiu-se em dois reinos. V�arios busadores daverdade tentaram estanar a mar�e retr�ograda de deadênia espiritual que se desenadeara em ambasas divis~oes pol��tias, e que prosseguiu desastrosamente depois da guerra de separa�~ao. Mas essesesfor�os para avan�ar a religi~ao hebraia n~ao tiveram efeito at�e que Elias, um guerreiro determinadoe destemido da retid~ao, ome�ou os seus ensinamentos. Elias restaurou, para o reino do norte, umoneito de Deus ompar�avel �aquele mantido nos dias de Samuel. Elias teve poua oportunidadede apresentar um oneito avan�ado de Deus; ele se manteve oupado, omo Samuel tinha estado,antes dele, em destruir os altares de Baal e em demolir os ��dolos dos falsos deuses. E levou adiantesuas reformas, fazendo frente �a oposi�~ao de um monara id�olatra; a sua tarefa foi at�e mesmo maisgigantesa e dif��il do que aquela enfrentada por Samuel.Quando Elias foi hamado a deixar a Terra, Elizeu, o seu �el ompanheiro, assumiu a sua obra e,om a valiosa ajuda do pouo onheido Mia��as, manteve viva a luz da verdade na Palestina.Mas esses n~ao eram tempos de progresso para o oneito da Deidade. Os hebreus n~ao tinhamainda asendido nem mesmo ao ideal mosaio. A era de Elias e Elizeu fehou-se om as lassesmelhores, voltando �a adora�~ao do Yav�e supremo, e testemunhou a restaura�~ao da id�eia do CriadorUniversal, at�e o ponto em que Samuel a tinha deixado.97.3 Yav�e e BaalA prolongada ontrov�ersia entre os rentes de Yav�e e os seguidores de Baal foi um onito soioe-onômio de ideologias mais do que uma diferen�a entre ren�as religiosas.Os habitantes da Palestina diferiam pela sua atitude para om a propriedade privada de terras.As tribos sulinas ou de �arabes nômades (os Yaveitas) onsideravam a terra omo inalien�avel - omouma d�adiva da Deidade ao l~a. Eles sustentavam que a terra n~ao podia ser vendida nem hipoteada.\Yav�e falou, dizendo: `A terra n~ao ser�a vendida, pois a terra �e minha' ".Os ananeus do norte, mais estabeleidos (os baalitas), ompravam livremente, vendiam e hipo-teavam as suas terras. A palavra Baal signi�a propriet�ario. O ulto de Baal foi baseado em duasdoutrinas maiores: a primeira, a valida�~ao do interâmbio da propriedade, ontratos e patos - odireito de omprar e de vender a terra. E a segunda, supunha-se que Baal devia mandar a huva -ele era um deus da fertilidade do solo. As boas olheitas dependiam do favoreimento de Baal. Oseu ulto preoupava-se amplamente om a terra, a sua propriedade e fertilidade.Em geral, os baalitas possu��am asas, terras e esravos. Eles eram os propriet�arios aristor�atiose viviam nas idades. Cada Baal tinha um loal sagrado, um saerd�oio e as \mulheres sagradas",as prostitutas rituais.Dessa diferen�a b�asia de pontos de vista sobre a terra, evolu��ram os antagonismos amargos,nas atitudes soiais, eonômias, morais e religiosas tomadas pelos ananeus e pelos hebreus. Essaontrov�ersia soioeonômia n~ao se tornou uma quest~ao religiosa de�nida at�e os tempos de Elias.Desde a �epoa desse agressivo profeta, a quest~ao era disputada em linhas mais estritamente religiosas- Yav�e versus Baal - e terminou om o triunfo de Yav�e e om o subseq�uente avan�o at�e o monote��smo.Elias transladou a ontrov�ersia entre Yav�e e Baal, da quest~ao da terra, para o aspeto religiosodas ideologias dos hebreus e dos ananeus. Quando Aab assassinou os Nabots por ausa da intriga1029



na posse da terra, Elias transformou os antigos ostumes sobre a terra em uma quest~ao moral, edeslanhou a sua vigorosa ampanha ontra os baalitas. Essa foi tamb�em uma luta do povo do ampoontra a domina�~ao das idades. E, sobretudo, foi sob a inuênia de Elias que Yav�e transformou-seem Eloim. O profeta ome�ou omo um reformador agr�ario e terminou exaltando a Deidade. OsBaalitas eram muitos, Yav�e era um - o monote��smo sobrepondo-se ao polite��smo.97.4 Amos e Os�eiasUm grande passo na transi�~ao do deus tribal - o deus a quem se tinha servido j�a h�a tanto tempoom sarif��ios e erimônias, o Yav�e dos hebreus mais primitivos - at�e um Deus que puniria o rimee a imoralidade, at�e mesmo entre os do seu pr�oprio povo, foi dado por Am�os, que surgiu de entre asolinas do sul para denuniar a riminalidade, a embriaguez, a opress~ao e a imoralidade das tribos donorte. Desde os tempos de Mois�es que essas verdades ressoantes n~ao eram prolamadas na Palestina.Am�os n~ao se limitou meramente a restaurar ou a reformar; ele era um desobridor dos novosoneitos da Deidade. Ele prolamou, sobre Deus, muito daquilo que tinha sido anuniado pelos seuspredeessores e, orajosamente, investiu ontra a ren�a em um Ser Divino que toleraria o peadoentre aqueles do hamado povo esolhido. Pela primeira vez, desde os tempos de Melquisedeque, osouvidos do homem ouviam a den�unia da dupliidade de padr~ao da justi�a e da moralidade naional.Pela primeira vez na sua hist�oria os ouvidos hebreus esutaram que o seu pr�oprio Deus, Yav�e, n~aotoleraria o rime e o peado nas vidas deles, mais do que ele os tolerava junto a qualquer outropovo. Am�os visualizou o Deus austero e justo de Samuel e Elias, mas ele tamb�em viu um Deusque n~ao via os hebreus de modo diferente de qualquer outra na�~ao quando se tratava da puni�~ao aoproedimento inorreto. Isso era um ataque direto �a doutrina ego��sta do \povo esolhido", e muitoshebreus daquela �epoa ressentiram-se amargamente disso.Disse Am�os: \Busai aquele que fez as montanhas e riou o vento, que formou as sete estrelas e�Orion, que transforma a sombra da morte na manh~a e faz o dia esureer na noite". E, ao denuniaros seus ompanheiros de meia religi~ao, omo oportunistas, e algumas vezes, omo de imorais, elebusava retratar a justi�a inexor�avel de um Yav�e imut�avel, quando ele disse aos malfeitores: \Aindaque eles penetrem no inferno, de l�a Eu tir�a-los-ei; ainda que eles subam ao �eu, de l�a Eu farei om quedes�am". \E ainda que eles aiam em ativeiro diante dos seus inimigos, at�e l�a Eu onduzirei a espadada justi�a e ela mat�a-los-�a." Am�os surpreendeu ainda mais aos seus ouvintes quando, apontando umdedo de reprova�~ao e de ausa�~ao para eles, delarou em nome de Yav�e: \Com erteza nuna meesqueerei de nenhum dos vossos feitos". \E passarei no rivo a asa de Israel, junto om todas asna�~oes, omo o trigo tem de ser passado na peneira."Am�os prolamou Yav�e o \Deus de todas as na�~oes" e advertiu aos israelitas, de que o ritual n~aodeve tomar o lugar da retid~ao. E antes que esse orajoso instrutor fosse apedrejado at�e a morte, eletinha j�a espalhado su�ientemente o fermento da verdade para salvar a doutrina do supremo Yav�e;ele assegurara a ontinuidade da evolu�~ao da revela�~ao de Melquisedeque.Os�eias veio depois de Am�os, om a sua doutrina de um Deus universal de justi�a por meio daressurrei�~ao do oneito mosaio de um Deus de amor. Os�eias pregou o perd~ao por meio do arrepen-dimento, n~ao pelo sarif��io. Ele prolamou um evangelho de amor-bondade e a divina miseri�ordiadizendo: \Eu te desposarei para sempre; sim, eu me unirei a ti na retid~ao e no julgamento e noamor-bondade das miseri�ordias. Eu desposar-te-ei mesmo na f�e". \Eu am�a-lo-ei livremente, pois aminha ira foi-se embora."Os�eias ontinuou �elmente om as advertênias morais de Am�os, dizendo de Deus: \�E do meudesejo que eu os astigue". Mas os israelitas onsideraram omo uma rueldade que beirava a trai�~aoquando ele disse: \Eu direi �aqueles que n~ao eram do meu povo: `v�os sois o meu povo'; e eles dir~ao:`Tu �es o nosso Deus' ". Ele ontinuou a pregar o arrependimento e o perd~ao, dizendo: \Eu urarei1030



a apostasia deles; e am�a-los-ei livremente, pois a minha ira terminou". Os�eias sempre prolamou aesperan�a e o perd~ao. A arga da sua mensagem foi sempre: \Eu terei miseri�ordia para om o meupovo. Eles n~ao onheer~ao outro Deus al�em de Mim, pois n~ao h�a outro salvador al�em de Mim".Am�os vivi�ou a onsiênia naional dos hebreus para o reonheimento de que Yav�e n~ao iriafehar os olhos para o rime e o peado entre eles, porque supostamente eles eram o povo esolhido,enquanto Os�eias toou as notas de abertura nas ordas miseriordiosas posteriores da ompaix~aoe do amor-bondade divinos, que foram t~ao extraordinariamente antadas por Isa��as e pelos seusagregados.97.5 O Primeiro Isa��asEsses eram os tempos em que alguns estavam prolamando amea�as de puni�~ao ontra os peadospessoais e o rime naional entre os l~as do norte; enquanto outros prediziam a alamidade emreompensa pelas transgress~oes do reino do sul. Foi na aurora desse despertar de onsiênia eonheimento das na�~oes hebraias que o primeiro Isa��as surgiu.Isa��as pregou a natureza eterna de Deus, sua sabedoria in�nita, sua perfei�~ao imut�avel de on�-abilidade. Ele representou o Deus de Israel quando disse: \Ajustarei o ju��zo na linha e no prumoda retid~ao". \O Senhor dar-vos-�a desanso para a vossa tristeza e para o vosso medo e para a duraesravid~ao em que o homem foi levado a servir." \E os vossos ouvidos ouvir~ao uma palavra atr�asde v�os, dizendo: `este �e o aminho, v�a por ele' ". \Eis que Deus �e a minha salva�~ao; eu on�areie n~ao terei medo, pois o Senhor �e a minha for�a e a minha an�~ao." \`Vinde agora e raioinemosjuntos', diz o Senhor, `embora os vossos peados sejam t~ao esarlates, eles �ar~ao branos omo aneve; embora sejam vermelhos omo o armesim, eles �ar~ao omo a l~a' ".Falando aos hebreus, tomados pelo medo e famintos de alma, esse profeta disse: \Levantai-vos eresplandeei, pois a vossa luz hegou, e a gl�oria do Senhor naseu para v�os". \O esp��rito do Senhorest�a sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar as boas-novas aos mansos; Ele enviou-me para uraraqueles que est~ao de ora�~ao partido, para prolamar a liberdade aos ativos e a abertura da pris~aopara os aorrentados." \Eu me rejubilarei grandemente no meu Senhor, a minha alma �ar�a jubilosano meu Deus, pois Ele obriu-me om as vestes da salva�~ao e obriu-me om o Seu manto de retid~ao".\Junto om todas as Suas ai�~oes Ele esteve aito, e o anjo da Sua presen�a salvou-os. No Seu amore na Sua piedade Ele os redimiu."Isa��as foi seguido por Miqu�eias e por Abdias, que on�rmaram e deram beleza ao seu evangelhoque satisfazia �a alma. E esses dois mensageiros valentes denuniaram ousadamente que o ritual doshebreus era dominado pelos saerdotes e destemidamente ataaram todo o sistema de sarif��ios.Miqu�eias denuniou \os governantes que deidem segundo as reompensas e os saerdotes queensinam por um sal�ario e os profetas que adivinham por dinheiro". Ele ensinou sobre um dia emque viria a liberdade da supersti�~ao e do saerd�oio, dizendo: \Mas ada homem assentar-se-�a nasua pr�opria vinha, e ningu�em o amedrontar�a, pois todo o povo viver�a, ada um de aordo om o seuentendimento de Deus".E a ênfase da mensagem de Miqu�eias foi: \Devo estar diante de Deus ofereendo holoaustos? OSenhor �ar�a ontente om mil arneiros ou om dez mil rios de �oleo? Devo dar o meu primogênitopela minha transgress~ao, o fruto do meu orpo pelo peado da minha alma? Ele mostrou-me, �ohomens, o que �e bom; e o que o Senhor espera de v�os, sen~ao agirdes om justi�a e amardes amiseri�ordia, e que aminheis humildemente omo o vosso Deus". E foi uma grande idade; foramde fato tempos apaixonantes em que o homem mortal ouviu as mensagens emanipadoras, e algunsat�e mesmo areditaram nelas, mais de dois milênios e meio atr�as. E n~ao fora a resistênia obstinadados saerdotes, esses instrutores teriam posto abaixo todo o erimonial de sangue do ritual hebreu1031



de adora�~ao.97.6 Jeremias o DestemidoEmbora v�arios instrutores ontinuassem a expor o evangelho de Isa��as, oube a Jeremias ousar daro pr�oximo passo para a internaionaliza�~ao de Yav�e, o Deus dos hebreus.Jeremias delarou sem medo que Yav�e n~ao estava do lado dos hebreus nas suas lutas militaresontra outras na�~oes. Ele a�rmou que Yav�e era o Deus de toda a Terra, de todas as na�~oes e de todosos povos. Os ensinamentos de Jeremias ausaram um resendo na onda da internaionaliza�~ao doDeus de Israel; esse pregador intr�epido prolamou �nalmente, e para sempre, que Yav�e era o Deusde todas as na�~oes, e que n~ao havia Os��ris para os eg��pios, nem Bel para os babilônios, Assur paraos ass��rios ou Dagon para os �listeus. E, assim, nessa �epoa e depois dela, a religi~ao dos hebreuspartiipou da renasen�a do monote��smo em todo o mundo; a�nal, o oneito de Yav�e tinha elevado-se ao n��vel de uma Deidade planet�aria e mesmo da dignidade �osmia. Mas muitos dos ondis��pulosde Jeremias aharam dif��il oneber Yav�e fora da na�~ao hebraia.Jeremias tamb�em pregou sobre o Deus justo e amoroso desrito por Isa��as, delarando: \Sim, euamei-vos om um amor eterno; om isso eu vos atra�� om amor e bondade". \E, pois, Ele n~ao aigepropositalmente os �lhos dos homens."Disse o destemido profeta: \Justo �e o nosso Senhor, grande pelos seus onselhos e poderoso pelasua obra. Os seus olhos est~ao abertos sobre todos os aminhos de todos os �lhos dos homens, paradar miseri�ordia a ada um de aordo om o seu aminho e de aordo om o fruto da sua obra".Mas foi onsiderado omo uma trai�~ao blasfema quando, durante o ero de Jerusal�em, ele disse: \Eagora eu oloquei essas terras nas m~aos de Nabuodonossor, rei da Babilônia, meu servo". E, quandoJeremias aonselhou que a idade se rendesse, os saerdotes e os governantes ivis jogaram-no nofosso lamaento de uma masmorra sombria.97.7 O Segundo Isa��asA destrui�~ao da na�~ao dos hebreus e o seu ativeiro na Mesopotâmia teriam ausado grandes be-nef��ios �a sua teologia em expans~ao, n~ao fora a determina�~ao do seu saerd�oio. A sua na�~ao tinhaa��do diante dos ex�eritos da Babilônia, e o seu Yav�e naionalista sofria om as prega�~oes interna-ionais dos l��deres espirituais. Foi o ressentimento pela perda do seu Deus naional que levou ossaerdotes judeus a irem t~ao longe na inven�~ao de f�abulas e na multiplia�~ao de eventos aparente-mente miraulosos na hist�oria do povo hebreu, num esfor�o para restaurar os judeus omo o povoesolhido, at�e mesmo sob o uma id�eia nova e expandida de um Deus internaionalizado e de todasas na�~oes.Durante o ativeiro, os judeus foram muito inueniados pelas tradi�~oes e lendas babilônias, sebem que deva ser notado que eles ertamente aprimoraram o tônus moral e a signi�a�~ao espiritualdas hist�orias ald�eias que adotaram; n~ao obstante terem eles distorido invariavelmente essas lendas,de modo a reetirem honra e gl�oria sobre a asendênia e a hist�oria de Israel.Esses saerdotes e esribas hebreus tinham uma s�o id�eia nas suas mentes, e esta era a reabilita�~aoda na�~ao judaia, a glori�a�~ao das tradi�~oes hebraias e a exalta�~ao da sua hist�oria raial. Caso hajaalgum ressentimento pelo fato de esses saerdotes terem amarrado as suas id�eias errôneas a uma partet~ao grande do mundo oidental, deveria ser lembrado que eles n~ao o �zeram intenionalmente; elesn~ao pretenderam estar esrevendo sob nenhuma inspira�~ao; eles n~ao professaram estar esrevendoum livro sagrado. Estavam meramente preparando um manual destinado a reanimar a oragem quede�nhava, nos seus ompanheiros de ativeiro. Eles tinham a inten�~ao lara de melhorar o esp��rito1032



naional e a moral dos seus ompatriotas. Aos homens que vieram mais tarde, restou reunir esses eoutros esritos em um livro-guia de ensinamentos supostamente sem falhas.O saerd�oio judeu fez um uso indisriminado desses esritos depois do ativeiro, mas foi bastanteestorvado na sua inuênia sobre os seus ompanheiros no ativeiro pela presen�a de um profetajovem e indômito, Isa��as, o segundo, que tinha sido plenamente onvertido ao Deus de justi�a, deamor, de retid~ao e miseri�ordia, do Isa��as anterior. Como Jeremias ele tamb�em areditava que Yav�etinha transformado-se no Deus de todas as na�~oes. Ele pregava essas teorias sobre a natureza deDeus om uma narrativa de tais reperuss~oes, que fez onvers~oes tanto entre os judeus omo entre osseus aptores. E esse jovem pregador deixou por esrito os seus ensinamentos, os quais os saerdoteshostis e impiedosos tentaram dissoiar dele de todos os modos, embora o respeito puro pela sua belezae grandeza tenha levado �a sua inorpora�~ao aos esritos do primeiro Isa��as. E assim os esritos dessesegundo Isa��as podem ser enontrados no livro que leva o seu nome, e abrangem desde o ap��tuloquarenta at�e o inq�uenta e ino, inlusive.Nenhum profeta ou l��der religioso desde Maquiventa at�e a �epoa de Jesus alan�ou o elevadooneito de Deus que o segundo Isa��as prolamou durante esses dias do ativeiro. O que esse l��derespiritual prolamou n~ao foi nenhum Deus pequeno, antropom�or�o e elaborado pelo homem. \Vede,ele arrega ilhas omo se fossem oisas muito pequenas." \E omo os �eus est~ao mais no alto do que asterras, tamb�em os meus aminhos s~ao mais elevados que os vossos aminhos e os meus pensamentosmais elevados do que os vossos pensamentos."Maquiventa Melquisedeque podia en�m ver instrutores humanos prolamando um Deus real aohomem mortal. Como Isa��as, o primeiro, esse l��der pregou o Deus da ria�~ao e da sustenta�~aouniversal. \Eu �z a Terra e oloquei o homem nela. N~ao a riei em v~ao; formei-a para ser habitada."\Sou o primeiro e o �ultimo; n~ao h�a Deus al�em de mim." Falando pelo Senhor Deus de Israel, essenovo profeta disse: \Os �eus podem desapareer e a Terra envelheer, mas a minha retid~ao subsistir�apara sempre e a minha salva�~ao durar�a de gera�~ao a gera�~ao". \N~ao temais, pois estou ontigo; n~aovos desanimeis, pois sou o vosso Deus." \N~ao h�a Deus al�em de Mim - um Deus justo e um Salvador."E os judeus prisioneiros foram reonfortados, omo milhares e milhares de homens o foram desdeent~ao, ao ouvir palavras omo: \Assim diz o Senhor: `Eu vos riei, Eu vos redimi, Eu vos hameipelo vosso nome; v�os sois meus' ". \Quando atravessardes as �aguas, Eu estarei onvoso, pois soispreiosos para a minha vista." \Pode uma mulher esqueer de amamentar a sua rian�a e n~ao terompaix~ao do seu �lho? Sim, ela pode esqueer, mas Eu n~ao esqueerei dos meus �lhos, pois, vede,Eu gravei os nomes deles na palma da minha m~ao; e os obri mesmo om a sombra das minhas m~aos."\Que os perversos abandonem os seus aminhos e que o in��quo abandone os seus pensamentos, e queretornem ao Senhor e a Deus e Ele ter�a miseri�ordia deles, pois Ele os perdoar�a abundantemente."Ouvi novamente ao evangelho dessa nova revela�~ao do Deus de Sal�em: \Ele alimentar�a o seurebanho omo um pastor; Ele reunir�a as ovelhas nos seus bra�os e arreg�a-las-�a no seu peito. Ele d�afor�a aos abatidos, e �aqueles que n~ao têm poder Ele d�a mais for�a. Aqueles que esperam o Senhorrenovar~ao as suas for�as; eles subir~ao om asas omo �aguias; orrer~ao e n~ao se ansar~ao; aminhar~aoe n~ao se enfraqueer~ao".Esse Isa��as onduziu uma vasta propaganda evang�elia do oneito ampliado de um Yav�e supremo.Ele rivalizava-se om Mois�es, pela eloq�uênia om a qual retratava o Senhor Deus de Israel, omo oCriador Universal. Era po�etio na sua desri�~ao dos atributos in�nitos do Pai Universal. Nenhumaa�rma�~ao mais bela sobre o Pai eleste jamais foi feita. Como os salmos, os esritos de Isa��as est~aoentre as apresenta�~oes mais sublimes e verdadeiras do oneito espiritual de Deus a serem aolhidaspelos ouvidos do homem mortal antes da hegada de Mihael em Urantia. Ouvi esta desri�~ao que elefaz da Deidade: \Eu sou o elevado e sublime que habita a eternidade". \Sou o Primeiro e o �Ultimo,e al�em de mim n~ao h�a outro Deus." \E a m~ao do Senhor n~ao �e urta a ponto de n~ao poder salvar,nem o seu ouvido t~ao grosseiro a ponto de n~ao ouvir." E uma nova doutrina surgiu no mundo judeuquando esse profeta benigno, mas heio de autoridade, persistiu na prega�~ao da onstânia divina, a1033



�delidade de Deus. Ele delarou que \Deus n~ao esqueeria nem abandonaria".Esse ousado instrutor prolamou que o homem estava muito estreitamente relaionado a Deus,dizendo: \Eu riei para a minha gl�oria todo aquele que hama o meu nome, e eles prolamar~aoa minha louva�~ao. E sim, Eu pr�oprio, sou Aquele que ameniza as suas transgress~oes, para o meupr�oprio bem, e Eu n~ao me lembrarei dos seus peados".Ouvi esse grande hebreu oloar abaixo o oneito de um Deus naional enquanto na gl�oria eleprolama a divindade do Pai Universal, de quem ele diz: \Os �eus s~ao o meu trono, e a Terraonde ponho os p�es". E o Deus de Isa��as n~ao era menos santo, majest�atio, justo e insond�avel. Ooneito do Yav�e irado, vingativo e iumento dos bedu��nos do deserto quase desapareeu. Um novooneito do Yav�e supremo e universal surgiu na mente do homem mortal para n~ao mais ser perdidoda vista humana. A realiza�~ao da justi�a divina ome�ou a anular a magia primitiva e o medobiol�ogio. A�nal, o homem se vê inserido em um universo de lei e de ordem e �e apresentado a umDeus universal de atributos on��aveis e de�nitivos.E esse homem que pregou sobre um Deus superno nuna essou de prolamar esse Deus de amor.\Resido em um lugar elevado e santo, e tamb�em om aquele que �e de um esp��rito ontrito e humilde."E mais palavras de onforto esse grande instrutor disse aos seus ontemporâneos: \E o Senhor teguiar�a ontinuamente e satisfar�a a tua alma. Tu ser�as omo um jardim bem regado e omo umafonte ujas �aguas n~ao falham. E, aso o inimigo venha omo uma inunda�~ao, o esp��rito do Senhorlevantar�a uma defesa ontra ele". E uma vez mais o evangelho de Melquisedeque, destruidor demedos, e a religi~ao de Sal�em, gerando on�an�a, brilharam para aben�oar a humanidade.O larividente e orajoso Isa��as de�nitivamente elipsou o Yav�e naionalista om a sua desri�~aosublime da onipotênia e da majestade universal do Yav�e supremo, Deus de amor, soberano do uni-verso, e pai afetuoso de toda a humanidade. Desde esses dias memor�aveis que o oneito mais elevadode Deus, no Oidente, tem englobado a justi�a universal, a miseri�ordia divina e a retid~ao eterna.Com uma linguagem magn���a e om uma inompar�avel gra�a, esse grande eduador desreveu oCriador Todo-Poderoso omo o Pai pleno de amor.Esse profeta do tempo do ativeiro pregou ao seu povo e aos homens de muitas na�~oes, os quais oouviram no rio, na Babilônia. E esse segundo Isa��as muito fez para neutralizar os muitos oneitoserrados e raialmente ego��stas sobre a miss~ao do Messias prometido. Todavia ele n~ao foi totalmentebem suedido. Caso os saerdotes n~ao se tivessem dediado �a obra de edi�ar um naionalismoerrôneo, os ensinamentos dos dois Isa��as teriam preparado o aminho para o reonheimento e oaolhimento do Messias prometido.97.8 A Hist�oria Sagrada e a Hist�oria ProfanaO h�abito de onsiderar o registro das experiênias dos hebreus omo uma hist�oria sagrada e astransa�~oes do resto do mundo omo hist�oria profana �e respons�avel por muitas das onfus~oes exis-tentes na mente humana quanto �a interpreta�~ao da hist�oria. E essa di�uldade surge porque n~ao h�auma hist�oria seular dos judeus. Depois que os saerdotes exilados na Babilônia prepararam o seunovo registro dos proedimentos supostamente miraulosos de Deus, para om os hebreus, a hist�oriasagrada de Israel, retratada no Antigo Testamento, eles destru��ram metiulosa e ompletamente osregistros existentes dos assuntos hebreus - livros omo \Os atos dos Reis de Israel" e \Os atos dosReis de Jud�a", junto om v�arios outros arquivos mais ou menos aurados da hist�oria dos hebreus.No intuito de ompreender omo a press~ao devastadora e a oer�~ao inesap�avel da hist�oria seularaterrorizaram tanto os judeus prisioneiros, e governados por outros povos, a ponto de eles tentaremreesrever e remodelar ompletamente a sua hist�oria, �e que dever��amos pesquisar rapidamente osarquivos da sua desonertante experiênia naional. Deve ser lembrado que os judeus n~ao tiveram1034



êxito em fazer evoluir uma �loso�a n~ao teol�ogia adequada para a vida. Eles lutaram ontra o seuoneito original e eg��pio das reompensas divinas pela retid~ao, ombinadas �as severas puni�~oespara o peado. O drama de J�o foi algo omo um protesto ontra essa �loso�a errônea. O evi-dente pessimismo do Elesiastes foi uma s�abia rea�~ao temporal a essas ren�as super-otimistas naProvidênia.Mas quinhentos anos de suserania, de governantes estrangeiros, mesmo para judeus paientes eresignados, �e demasiado. Os profetas e os saerdotes ome�aram a gritar: \At�e quando, �o Senhor,at�e quando?" E quando o judeu honesto busou as esrituras, a sua perplexidade tornou-se maisonfusa. Um antigo vidente prometeu que Deus protegeria e libertaria o seu \povo esolhido". Am�os�zera amea�as de que Deus abandonaria Israel, a menos que o povo restabeleesse os seus padr~oes deretid~ao naional. O esriba do Deuteronômio tinha retratado a Grande Esolha - omo entre o beme o mal, o aben�oado e o maldito. Isa��as, o primeiro, tinha pregado sobre um rei libertador benigno.Jeremias tinha prolamado uma era de retid~ao interior - a alian�a esrita nas t�abuas do ora�~ao. Osegundo Isa��as falou da salva�~ao pelo sarif��io e pela reden�~ao. Ezequiel prolamou a liberta�~ao pormeio do servi�o da devo�~ao, e Ezdras prometeu a prosperidade pela ades~ao �a lei. Mas a despeito detudo isso eles �aram na esravid~ao; e a liberta�~ao foi protelada. Ent~ao Daniel apresentou o dramada \rise" iminente - o golpe dado sobre a grande imagem e o estabeleimento imediato do reinoeterno da retid~ao, o reino messiânio.E toda essa falsa esperan�a levou a um tal grau de desapontamento, e de frustra�~ao raial, queos l��deres dos judeus �aram t~ao onfusos que n~ao onseguiram reonheer nem aeitar a miss~ao eo minist�erio de um Filho divino do Para��so quando em breve ele veio a eles �a semelhan�a da arnemortal - enarnado omo o Filho do Homem.Todas as religi~oes modernas têm errado seriamente na tentativa de interpretar omo miraulosasalgumas �epoas da hist�oria humana. Ainda que seja verdade que Deus tenha posto muitas vezes am~ao de Pai, em interven�~oes provideniais na orrente dos assuntos humanos, �e um erro enarar osdogmas teol�ogios e a supersti�~ao religiosa omo uma sedimenta�~ao supranatural que haja surgidopor uma a�~ao miraulosa nessa orrente da hist�oria humana. O fato de que os \Alt��ssimos governamnos reinos dos homens" n~ao onverte a hist�oria seular em uma hamada hist�oria sagrada.Os autores do Novo Testamento e os esritores rist~aos posteriores ompliaram ainda mais adistor�~ao da hist�oria dos hebreus pelas suas tentativas bem-intenionadas de onsiderar os profe-tas judeus omo transendentalizantes. Assim a hist�oria hebraia tem sido explorada de um mododesastroso pelos esritores judeus, bem omo pelos rist~aos. A hist�oria hebraia seular tem sidoradialmente dogmatizada. Tem sido onvertida em uma ��~ao da hist�oria sagrada e tem tornado-seinextriavelmente emaranhada aos oneitos morais e aos ensinamentos religiosos das na�~oes hama-das rist~as.Uma breve exposi�~ao dos pontos altos na hist�oria hebraia poder�a ilustrar omo os fatos emarquivo foram bastante alterados pelos saerdotes judeus, na Babilônia, de modo a transformar ahist�oria seular otidiana do seu povo em uma hist�oria �t��ia e sagrada.97.9 A Hist�oria HebraiaNuna existiram doze tribos de israelitas - apenas três ou quatro tribos estabeleeram-se na Palestina.A na�~ao hebraia passou a existir em onseq�uênia da uni~ao dos hamados israelitas e dos ananeus.\E os �lhos de Israel habitaram entre os ananeus. E tomaram as �lhas deles omo esposas e deram aspr�oprias �lhas aos �lhos dos ananeus." Os hebreus nuna expulsaram os ananeus da Palestina, n~aoobstante os registros feitos pelos saerdotes dessas oisas delararem deididamente que o �zeram.A onsiênia israelita teve origem na montanhosa terra de Efraim; a onsiênia posterior �e1035



origin�aria do l~a sulino de Jud�a. Os judeus (os judaitas) sempre tentaram difamar e enegreer ahist�oria dos israelitas do norte (os efraimitas).A hist�oria pretensiosa dos hebreus ome�a om Saul reunindo os l~as do norte para resistir aum ataque dos amonitas aos seus ompanheiros tribais - os gileaditas - no leste do Jord~ao. Comum ex�erito de pouo mais de três mil homens, ele derrotou o inimigo e foi essa fa�anha que levoutodas as tribos das olinas a fazê-lo rei. Quando os saerdotes exilados reesreveram esse relato, eleselevaram para 330 000 o n�umero de homens do ex�erito de Saul e aresentaram \Jud�a" �a lista detribos que partiiparam da batalha.Imediatamente depois da derrota dos amonitas, Saul foi feito rei por elei�~ao popular das suastropas. Nenhum saerdote ou profeta partiipou desse aonteimento. Mas os saerdotes, maistarde, registraram nos arquivos que Saul foi oroado rei pelo profeta Samuel, umprindo instru�~oesdivinas. E �zeram isso no intuito de estabeleer uma \linha divina de desendênia" para a realezajudaita de Davi.A maior de todas as distor�~oes da hist�oria judaia teve a ver om Davi. Ap�os a vit�oria de Saulsobre os amonitas (a qual ele atribuiu a Yav�e), os �listeus alarmaram-se e ome�aram a fazer ataquesaos l~as do norte. Davi e Saul nuna hegaram a estar de aordo. Com seisentos homens, Davi fezuma alian�a om os �listeus e marhou osta aima at�e Esdraelon. Em Gath os �listeus ordenarama Davi que deixasse o aampamento; eles temeram que ele pudesse passar para o lado de Saul. Daviretirou-se; os �listeus ataaram e derrotaram Saul. E n~ao poderiam onseguir isso aso Davi tivessesido leal a Israel. O ex�erito de Davi era um agrupamento de poliglotas desontentes, onstituindo-sena sua maior parte de desajustados soiais e de fugitivos da justi�a.A tr�agia derrota de Saul em Gilboa para os �listeus depreiou em muito a posi�~ao de Yav�e, entreos deuses, aos olhos dos vizinhos ananeus. Normalmente, a derrota de Saul teria sido atribu��da auma apostasia dele ontra Yav�e, mas dessa vez os editores judaitas atribu��ram-na a erros de ritual.Eles preisavam da tradi�~ao de Saul e de Samuel omo respaldo para a realeza de Davi.Com o seu pequeno ex�erito, Davi fez da idade n~ao hebraia de Hebrom o seu quartel-general. Elogo os seus ompatriotas prolamaram-no rei do novo reino de Jud�a. Jud�a onstitu��a-se na maiorparte de elementos n~ao hebreus - quenitas, alebitas, jebusitas e outros ananeus. Eram nômades -pastores - e, pois, devotados �a id�eia hebraia de propriedade da terra. Eles onservavam as ideologiasdos l~as do deserto.A diferen�a entre a hist�oria sagrada e a profana �e bem ilustrada pelas duas narrativas diferentesa respeito da subida de Davi ao trono, omo s~ao enontradas no Antigo Testamento. Uma parteda narrativa seular, de omo os seus seguidores imediatos (o seu ex�erito) transformaram-no emrei, foi inadvertidamente deixada nos arquivos pelos saerdotes que prepararam subseq�uentemente aprolongada e prosaia vers~ao para a hist�oria sagrada, na qual �e desrito omo o profeta Samuel, porindia�~ao divina, esolheu Davi entre os seus irm~aos e passou, formalmente e por meio de erimôniaselaboradas e solenes, a ungi-lo omo o rei dos hebreus e ent~ao a prolam�a-lo suessor de Saul.Tantas vezes, ap�os preparar as suas narrativas �t��ias sobre as gest~oes miraulosas de Deus paraom Israel, os saerdotes n~ao se esqueeram inteiramente de anelar os aonteimentos, narrados demodo laro e �el aos fatos que estavam j�a nos registros.Davi busava edi�ar-se politiamente, primeiro asando-se om a �lha de Saul, depois om avi�uva de Nabal, o edomita rio, e ent~ao om a �lha de Talmai, o rei de Geshur. Ele teve seis esposasdentre as mulheres de Jebus, para n~ao menionar Betsab�a, a esposa do hitita.E foi por tais m�etodos e por meio de tais pessoas que Davi onstruiu a ��~ao de um reino divinode Jud�a omo o suessor na heran�a das tradi�~oes do reino do norte, em desapareimento, do Israelefraimita. A tribo osmopolita, de Jud�a, de Davi, era mais gentia do que judia; ontudo os ani~aesoprimidos de Efraim vieram e \ungiram-no omo rei de Israel". Depois de uma amea�a militar,Davi ent~ao se uniu aos jebusitas e estabeleeu a sua apital do reino unido em Jebus (Jerusal�em),1036



que era uma idade fortemente murada a meio aminho entre Jud�a e Israel. Os �listeus sentiram-seprovoados e logo ataaram Davi. Ap�os uma batalha feroz foram derrotados e uma vez mais Yav�efoi estabeleido omo \O Deus de todas as Hostes".Yav�e, todavia, teria for�osamente de partilhar de alguma oisa dessa gl�oria om os deuses ananeus,pois o grosso do ex�erito de Davi era de n~ao hebreus. E, desse modo, onsta nos vossos registros(e foi negligeniado pelos editores judaitas) esta a�rma�~ao reveladora: \Yav�e abriu uma breha nosmeus inimigos diante de mim. E, por isso, ele hamou o lugar de Baal-Perazim". E �zeram issoporque oitenta por ento dos soldados de Davi eram baalitas.Davi expliou a derrota de Saul em Gilboa destaando que Saul tinha ataado uma idade anan�eia,a de Gibeon, ujo povo tinha um tratado de paz om os efraimitas. Por isso Yav�e abandonou-o.Mesmo na �epoa de Saul, Davi defendera a idade anan�eia de Keila ontra os �listeus, e ent~aooloou a sua apital em uma idade anan�eia. Para manter a pol��tia de ompromisso om osananeus, Davi entregou sete dos desendentes de Saul aos Gibeonitas para que fossem enforados.Ap�os a derrota dos �listeus, Davi ganhou a posse da \ara de Yav�e", trouxe-a para Jerusal�em,e tornou o�ial a adora�~ao de Yav�e dentro do seu reino. Em seguida ele impôs tributos pesados �astribos vizinhas - edomitas, moabitas, amonitas e s��rios.A orrupta m�aquina pol��tia de Davi ome�ou a tomar posse pessoal da terra ao norte, violando osostumes hebreus, e, em breve, tomou a si o ontrole das taxas pagas pelas aravanas anteriormenteoletadas pelos �listeus. E ent~ao veio uma s�erie de atroidades que ulminaram om o assassinato deUrias. Todos os apelos judiiais foram julgados em Jerusal�em; n~ao mais \os ani~aes" podiam fazerjusti�a. N~ao �e de se espantar que irrompesse a rebeli~ao. Hoje, Absalom poderia ser hamado dedemagogo; a sua m~ae era uma anan�eia. Havia uma d�uzia de pretendentes ao trono, al�em do �lhode Betsab�a - Salom~ao.Ap�os a morte de Davi, Salom~ao expurgou a m�aquina pol��tia de todas as inuênias vindas donorte, mas ontinuou om toda a tirania e os impostos do regime do seu pai. Salom~ao levou a na�~ao�a banarrota om as prodigalidades da sua orte e om o seu programa ompliado de onstru�~oes.Havia a asa do L��bano, o pal�aio da �lha do Fara�o, o templo de Yav�e, o pal�aio do rei e a restaura�~aodos muros de muitas idades. Salom~ao riou uma vasta marinha hebraia, operada por marinheiross��rios que negoiavam om o mundo inteiro. O seu har�em tinha quase mil mulheres.Nessa �epoa o templo de Yav�e em Silo estava desareditado, e todo o ulto da na�~ao estavaentrado em Jebus na deslumbrante apela real. O reino do norte retornou ao ulto de Eloim. Elesgozavam do favoreimento dos fara�os, que mais tarde esravizaram Jud�a, oloando o reino do sulsob taxa�~oes.Havia altos e baixos - guerras entre Israel e Jud�a. Ap�os quatro anos de guerra ivil, e trêsdinastias, Israel aiu sob o dom��nio de d�espotas itadinos que ome�aram a fazer om�erio de terras.At�e mesmo o rei Omri tentou omprar a propriedade de Shemer. Todavia, o �m desenadeou-sequando Salmanasar III deidiu ontrolar a osta do Mediterrâneo. O rei Aab, de Efraim, reuniudez outros grupos e resistiu em Karkar; a batalha estava empatada. O avan�o dos ass��rios tinhasido impedido, os aliados, ontudo, foram dizimados. Essa grande luta nem �e menionada no AntigoTestamento.Novos problemas tiveram in��io quando o rei Aab tentou omprar terras de Nabot. A sua esposafen��ia falsi�ou o nome de Aab em pap�eis que mandavam que as terras de Nabot fossem on�sadassob a ausa�~ao de que ele tinha blasfemado ontra os nomes de \Eloim e do rei". Ele e os seus �lhosforam prontamente exeutados. O vigoroso Elias apareeu em ena denuniando Aab pelo assassi-nato dos Nabots. E assim, Elias, um dos maiores dentre os profetas, ome�ou os seus ensinamentosomo um defensor dos velhos ostumes sobre a posse das terras, e ontra a atitude baalista de vendade terras, e ontra a tentativa das idades de dominar o pa��s. Mas a reforma n~ao teve êxito at�e queo grande propriet�ario Jehu juntasse for�as om o aique igano Jonadab para destruir os profetas1037



(agentes imobili�arios) de Baal em Samaria.Quando Jo�as e o seu �lho Jeroboan liberaram Israel dos inimigos, surgiu uma nova vida. Todavia,nessa �epoa, Samaria era governada por uma nobreza de bandidos ujas depreda�~oes rivalizavam-seom aquelas da dinastia dav��dia dos velhos tempos. O estado e a igreja funionavam de m~aos dadas.A tentativa de suprimir a liberdade de express~ao levou Elias, Am�os, e Os�eias a ome�arem os seusesritos seretos, e esse foi o ome�o real da b��blia judaia e da b��blia rist~a.Mas o reino do norte n~ao desapareeu da hist�oria at�e que o rei de Israel onspirasse om o reido Egito e reusasse a pagar tributos adiionais �a Ass��ria. Ent~ao ome�ou o s��tio de três anos,seguido da dispers~ao total do reino do norte. Efraim (Israel) desapareeu assim. Jud�a - os judeus,o \remanesente de Israel" - tinha ome�ado om a onentra�~ao de terras nas m~aos de uns pouos,omo disse Isa��as, \Juntando asa om asa e ampo om ampo". Em breve havia em Jerusal�emum templo de Baal ao lado do templo de Yav�e. Esse reino de terror terminou om uma revoltamonote��sta liderada pelo rei adolesente Jo�as, que fez as ruzadas de Yav�e durante trinta e inoanos.O pr�oximo rei, Amaz��as, teve problemas om a revolta dos ontribuintes edomitas e os seusvizinhos. Depois de uma vit�oria not�avel ele voltou a ataar os seus vizinhos do norte e foi derrotadode um modo tamb�em not�avel. Ent~ao os ampesinos revoltaram-se, assassinaram o rei e oloaramseu �lho de dezesseis anos no trono. Este foi Azar��as, hamado de Uz��as por Isa��as. Depois de Uzias,as oisas foram de mal a pior, e Jud�a �ou durante em anos pagando tributos aos reis da Ass��ria.Isa��as, o primeiro, disse a eles que Jerusal�em, sendo a idade de Yav�e, nuna airia. Mas Jeremiasn~ao hesitou em prolamar a sua queda.A verdadeira elimina�~ao de Jud�a foi feita por um ��rulo de pol��tios rios e orruptos que operavamsob a dire�~ao de um rei adolesente, Manass�es. A eonomia em mudan�a favoreeu a volta do ultode Baal, ujas negoia�~oes partiulares eram ontr�arias �a ideologia de Yav�e. A queda da Ass��ria e daasendênia do Egito trouxe liberta�~ao para Jud�a, durante algum tempo, e os ampesinos tomaramo poder. Sob Josias eles destru��ram o ��rulo de pol��tios orruptos de Jerusal�em.Mas essa era hegou a um �m tr�agio quando Josias presumiu intereptar o poderoso ex�erito deNeao, que se transladava da osta do Egito para ajudar a Ass��ria ontra a Babilônia. O ex�eritofoi totalmente destru��do, e Jud�a passou a pagar tributo ao Egito. O partido pol��tio de Baal voltouao poder em Jerusal�em e assim ome�ou a verdadeira esravid~ao aos eg��pios. Ent~ao se seguiu umper��odo no qual os pol��tios do Baal ontrolaram tanto os tribunais quanto o saerd�oio. O ulto aBaal era um sistema eonômio e soial que negoiava om os direitos de propriedade tanto quantoom a fertilidade do solo.Com a queda de Neao, deposto por Nabuodonossor, Jud�a aiu sob o dom��nio da Babilônia ereebeu dez anos de gra�a, mas logo se rebelou. Quando Nabuodonossor ataou-os, os judaitasiniiaram reformas soiais, tais omo a liberta�~ao de esravos, para inuir sobre Yav�e. Quando oex�erito babilônio retirou-se temporariamente, os hebreus rejubilaram-se de que a sua magia para areforma os tinha libertado. Foi durante esse per��odo que Jeremias lhes disse da maldi�~ao iminente,e em breve Nabuodonossor voltou.E assim o �m de Jud�a hegou subitamente. A idade foi destru��da, e o povo foi levado para aBabilônia. A luta Yav�e-Baal terminou om o ativeiro. E o hoque do ativeiro levou o resto deIsrael ao monote��smo.Na Babilônia os judeus hegaram �a onlus~ao de que n~ao poderiam existir omo um pequeno grupona Palestina, tendo os seus pr�oprios ostumes soiais e eonômios e, para que as suas ideologiasprevaleessem, eles deviam onverter os gentios. Assim originou-se o seu novo oneito de destino -a id�eia de que os judeus devem transformar-se nos servidores esolhidos de Yav�e. A religi~ao judaiado Antigo Testamento realmente teve a sua evolu�~ao na Babilônia, durante o ativeiro.A doutrina da imortalidade tamb�em tomou forma na Babilônia. Os judeus haviam pensado que1038



a id�eia da vida futura tirava a aten�~ao da ênfase do seu evangelho de justi�a soial. Agora, pelaprimeira vez a teologia desalojava a soiologia e a eonomia. A religi~ao estava tomando forma omoum sistema de pensamento e onduta humanos, mais e mais separados da pol��tia, da soiologia eda eonomia.E assim a verdade sobre o povo judeu revela que muito daquilo que tem sido onsiderado omohist�oria sagrada n~ao passa de um pouo mais do que uma rônia da hist�oria profana omum. Ojuda��smo foi o solo no qual o ristianismo reseu, mas os judeus n~ao foram um povo mirauloso.97.10 A Religi~ao dos HebreusOs l��deres dos israelitas ensinaram-lhes que eles eram um povo esolhido, n~ao para indulgêniasespeiais ou para o monop�olio do favoreimento divino, mas para o servi�o espeial de levar a verdadede um Deus aima de tudo a todas as na�~oes. E eles prometeram aos judeus que, se umprissemesse destino, eles iriam tornar-se os l��deres espirituais de todos os povos, e que o Messias que viriareinaria sobre eles e sobre o mundo omo o Pr��nipe da Paz.Quando os judeus foram libertados pelos persas, eles voltaram �a Palestina apenas para air denovo na esravid~ao aos seus pr�oprios saerdotes, e o seu �odigo de leis, de sarif��ios e de rituais. E,omo os l~as hebreus rejeitaram a maravilhosa hist�oria de Deus, apresentada na ora�~ao de despedidade Mois�es, para os rituais de sarif��io e de penitênia, do mesmo modo esses remanesentes dana�~ao hebraia rejeitam o oneito magn���o do segundo Isa��as para as regras, as regulamenta�~oes eos rituais do seu resente saerd�oio.O ego��smo naional, a f�e falsa em um mal onebido Messias prometido, e a esravid~ao e a tiraniaresente do saerd�oio sileniaram para sempre as vozes dos l��deres espirituais (exetuando-se Daniel,Ezequiel, Hagai e Malaquias). E daquele dia at�e a �epoa de Jo~ao Batista, todo o Israel experimentouum resente retroesso espiritual. Mas os judeus nuna perderam o oneito do Pai Universal; at�eo s�eulo vinte depois de Cristo eles ontinuaram a seguir essa onep�~ao da Deidade.De Mois�es a Jo~ao Batista uma linha ont��nua de instrutores ��eis estendeu-se para transmitir,de gera�~ao a gera�~ao, a hama da luz monote��sta, enquanto, ao mesmo tempo, inessantementerepreendiam aos dirigentes inesrupulosos, denuniavam os saerdotes que se omerializavam, esempre exortaram o povo a aderir �a adora�~ao do supremo Yav�e, o Senhor Deus de Israel.Como na�~ao, os judeus �nalmente perderam a sua identidade pol��tia, mas a religi~ao hebraia, deren�a sinera em um Deus �unio e universal, ontinua a viver nos ora�~oes dos exilados dispersados.E essa religi~ao sobrevive porque tem efetivamente funionado para onservar os valores mais elevadosdos seus seguidores. A religi~ao judaia preservou os ideais de um povo, mas n~ao onseguiu fomentar oprogresso e enorajar as desobertas �los�o�as riativas no âmbito da verdade. A religi~ao judaia tevemuitos erros - foi de�iente na �loso�a e quase desprovida de qualidades est�etias - , mas onservouos valores morais; e por isso sobreviveu. O Yav�e supremo, omparado a outros oneitos da Deidade,era laro, v��vido, pessoal e moral.Os judeus amavam a justi�a, a sabedoria, a verdade e a retid~ao omo pouos povos o �zeram, maseles ontribu��ram menos que todos os povos para a ompreens~ao inteletual e para o entendimentoespiritual dessas qualidades divinas. Embora a teologia hebraia tenha se reusado a expandir-se,teve um papel importante no desenvolvimento de duas outras religi~oes mundiais, o ristianismo e omaometanismo.A religi~ao judaia persistiu tamb�em por ausa das suas institui�~oes. �E dif��il uma religi~ao sobre-viver omo uma pr�atia partiular de indiv��duos isolados. Esse tem sido sempre o erro dos l��deresreligiosos: aperebendo-se dos males da religi~ao instituionalizada, eles busam destruir a t�enia defunionamento em grupo. Em lugar de destruir todo ritual, eles fariam melhor se o reformassem.1039



Quanto a isso, Ezequiel era mais s�abio do que os seus ontemporâneos; embora se unisse a eles parainsistir na responsabilidade moral pessoal, ele tamb�em tentou estabeleer a observânia �el de umritual superior e puri�ado.E assim os suessivos eduadores de Israel efetuaram, na evolu�~ao da religi~ao, o maior feito onse-guido em Urantia: a transforma�~ao gradual, mas ont��nua, do oneito b�arbaro do demônio selvagemYav�e, o deus esp��rito iumento e ruel do fulminante vul~ao do Sinai, no oneito posterior, elevadoe superno do supremo Yav�e, riador de todas as oisas e o Pai amoroso e miseriordioso de todaa humanidade. E esse oneito hebraio de Deus foi a mais elevada visualiza�~ao humana do PaiUniversal at�e aquele momento, e esta foi ainda mais engrandeida e perfeitamente ampli�ada pelosensinamentos pessoais e pelo exemplo de vida do Seu Filho, Mihael de N�ebadon.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 98Os Ensinamentos de Melquisedeque noOidenteOS ENSINAMENTOS de Melquisedeque penetraram na Europa por muitos aminhos, mas hegaramprinipalmente atrav�es do Egito, e foram inorporados �a �loso�a oidental, depois de serem profun-damente helenizados e, mais tarde, ristianizados. Os ideais do mundo oidental eram basiamentesor�atios, e a sua �loso�a religiosa posterior hegou a ser a de Jesus, modi�ada e omprometidapelo ontato om a �loso�a e a religi~ao oidentais em evolu�~ao, tudo isso tendo ulminado na igrejarist~a.Durante um longo tempo, na Europa, os mission�arios de Sal�em levaram adiante as suas ativi-dades, tornando-se gradualmente absorvidos por muitos dos ultos e grupos de rituais que surgiamperiodiamente. Entre aqueles que mantiveram os ensinamentos de Sal�em na sua forma mais pura,devem ser menionados os ��nios. Esses pregadores da f�e e da on�an�a em Deus estavam aindafunionando na Europa Romana, no primeiro s�eulo depois de Cristo, sendo mais tarde inorporados�a nova religi~ao rist~a, que estava em forma�~ao.Grande parte da doutrina de Sal�em foi disseminada, na Europa, pelos soldados meren�arios judeus,que lutaram em tantas das ampanhas militares oidentais. Nos tempos antigos, os judeus eramafamados tanto pelo seu valor militar, quanto pelas suas peuliaridades teol�ogias.As doutrinas b�asias da �loso�a grega, da teologia judaia e da �etia rist~a foram fundamental-mente reperuss~oes dos ensinamentos iniiais de Melquisedeque.98.1 A Religi~ao de Sal�em Entre os GregosOs mission�arios de Sal�em poderiam ter edi�ado uma grande estrutura religiosa entre os gregos, n~aofora a interpreta�~ao estrita do seu juramento de ordena�~ao, uma promessa imposta por Maquiventa,que proibia a organiza�~ao de ongrega�~oes exlusivas para a adora�~ao e que obrigava ada pregadora prometer nuna funionar omo um saerdote, nuna reeber remunera�~oes por servi�o religioso,apenas omida, roupas e abrigo. Quando os pregadores Melquisedeques penetraram na Gr�eia pr�e-helênia, eles enontraram um povo que ainda fomentava as tradi�~oes de Adamson e dos dias dosanditas, mas esses ensinamentos haviam sido bastante adulterados pelas no�~oes e ren�as das hordasde esravos inferiores, que haviam sido trazidas para as praias gregas em n�umeros resentes. Essaadultera�~ao aarretou um retroesso ao animismo rudimentar de ritos sangrentos; as lasses maisbaixas transformando em erimoniais at�e mesmo as exeu�~oes de riminosos ondenados.A inuênia iniial dos instrutores de Sal�em foi quase destru��da pelas hamadas invas~oes arianasda Europa e do Oriente. Esses invasores helênios trouxeram onsigo oneitos antropom�or�os1041



de Deus semelhantes �aqueles que os seus ompanheiros arianos haviam levado para a �India. Essaimporta�~ao inaugurou a evolu�~ao da fam��lia grega de deuses e de deusas. Essa nova religi~ao baseou-se parialmente nos ultos dos invasores b�arbaros helênios, mas tamb�em inorporava os mitos doshabitantes mais antigos da Gr�eia.Os gregos helênios enontraram o Mundo Mediterrâneo amplamente dominado pelo ulto da m~ae,e impuseram a esses povos o seu deus-homem, Dyaus-Zeus, que j�a se havia tornado, omo Yav�e paraos semitas henote��stas, o deus prinipal de todo o pante~ao grego de deuses subordinados. E os gregosteriam terminado por alan�ar um monote��smo verdadeiro, om o oneito de Zeus, n~ao fora o fatode haverem onservado o superontrole do Destino. Um Deus de valor �nal deve, ele pr�oprio, ser o�arbitro e o riador do destino.Como onseq�uênia desses fatores na evolu�~ao religiosa, desenvolveu-se logo a ren�a popular nosdeuses felizes e despreoupados do monte Olimpo, deuses mais humanos do que divinos e deuses que osinteligentes gregos nuna levaram assim t~ao a s�erio. Eles nuna amaram imensamente nem temeramintensamente a essas divindades da sua pr�opria ria�~ao. Eles tinham um sentimento patri�otio eraial por Zeus e a sua fam��lia de semi-homens e semideuses, mas di�ilmente eles revereniavam-nosou adoravam-nos.Os helenos tornaram-se t~ao impregnados pelas doutrinas anti-saerdotais dos instrutores iniiaisde Sal�em, que nenhum saerd�oio de qualquer importânia jamais surgiu na Gr�eia. Mesmo a feituradas imagens dos deuses tornou-se mais uma obra de arte do que uma quest~ao de adora�~ao.Os deuses do Olimpo ilustram um antropomor�smo tipiamente humano. No entanto, a mitologiagrega era mais est�etia do que �etia. A religi~ao grega foi �util por retratar um universo governadopor um grupo de deidades. Contudo, a moral, a �etia e a �loso�a gregas logo avan�aram muitomais do que o oneito que possu��am de um deus e essa desarmonia entre o resimento inteletuale espiritual foi perigosa para a Gr�eia, tanto quanto o demonstrou ser para a �India.98.2 O Pensamento Filos�o�o GregoUma religi~ao, se enarada de um modo ligeiro e super�ial, n~ao pode perdurar, espeialmente quandon~ao tem um saerd�oio para fomentar as suas formas e para preenher, de temor e de respeito, osora�~oes dos devotos. A religi~ao do Olimpo n~ao prometia a salva�~ao, nem saiava a sede espiritualdos seus rentes; portanto, estava fadada a pereer. Um milênio depois do seu in��io, ela j�a haviaquase desapareido e os gregos estavam sem uma religi~ao naional, pois os deuses do Olimpo haviamperdido o poder sobre as suas melhores mentes.Essa era a situa�~ao quando, durante o sexto s�eulo antes de Cristo, o Oriente e o Levante tiveramum renasimento de onsiênia espiritual e um novo despertar para o reonheimento do monote��smo.Contudo, o Oidente n~ao partilhou desse novo desenvolvimento; nem a Europa, nem o norte da �Afriapartiiparam de um modo importante desse renasimento religioso. Os gregos, por�em, empenharam-se em um avan�o inteletual magn���o. Eles haviam ome�ado a ontrolar o medo e n~ao maisbusavam a religi~ao omo um ant��doto para ele, mas ainda n~ao haviam perebido que a verdadeirareligi~ao ura a fome da alma, ura a inquieta�~ao espiritual e o desespero moral. Eles busavam oonsolo da alma no pensar em profundidade - por meio da �loso�a e da metaf��sia. Da ontempla�~aode si e da preserva�~ao de si - a salva�~ao - , eles voltaram-se para a ompreens~ao e o entendimento desi pr�oprios.Por meio do pensamento rigoroso, os gregos tentaram alan�ar uma onsiênia de seguran�aque serviria omo substituta da ren�a na sobrevivênia, mas fraassaram ompletamente. Apenasos mais inteligentes, entre os das lasses mais elevadas dos povos helênios, puderam ompreenderesse novo ensinamento; as �leiras da massa, progênie esrava de gera�~oes anteriores, n~ao tinham1042



apaidade para reeber esse novo substituto para a religi~ao.Os �l�osofos desdenhavam todas as formas de adora�~ao, n~ao obstante pratiamente todos eleshaverem-se agarrado, de um modo pouo laro, ao embasamento passado da ren�a na doutrina deSal�em, da \Inteligênia do universo", da \id�eia de Deus" e da \Grande Fonte". Visto que os �l�osofosgregos deram reonheimento ao divino e ao supra�nito, eles estavam sendo franamente monote��stas;e quase n~ao deram reonheimento nenhum a toda a gal�axia olimpiana de deuses e de deusas.Os poetas gregos do quinto e do sexto s�eulos, notadamente P��ndaro, intentaram reformar areligi~ao grega. Eles elevaram os seus ideais, mas eram mais artistas do que religiosos. E falharam aodesenvolver uma t�enia para promover e onservar os valores supremos.Xen�ofanes ensinou sobre a existênia de um s�o Deus, mas o seu oneito de deidade era pordemais pante��sta para que hegasse a ser um Pai pessoal para o homem mortal. Anax�agoras era ummeaniista, a n~ao ser por reonheer uma Primeira Causa, uma Mente Iniial. S�orates e os seussuessores, Plat~ao e Arist�oteles, ensinaram que a virtude �e onheimento; a bondade, a sa�ude daalma; que �e melhor sofrer a injusti�a do que ser ulpado dela, que �e errado retribuir o mal om mal,e que os deuses s~ao s�abios e bons. As virtudes ardinais para eles eram: a sabedoria, a oragem, atemperan�a e a justi�a.A evolu�~ao da �loso�a religiosa para os povos helênio e hebreu permite uma ilustra�~ao, peloontraste, da fun�~ao da igreja omo uma institui�~ao na forma�~ao do progresso ultural. Na Palestina,o pensamento humano era t~ao ontrolado pelos saerdotes, e t~ao dirigido pelas esrituras, que a�loso�a e a est�etia foram inteiramente engolfadas pela religi~ao e pela moralidade. Na Gr�eia, aquase ompleta ausênia de saerdotes e de \esrituras sagradas" deixava a mente humana livree desaorrentada, resultando em um desenvolvimento assustador na profundidade do pensamento.A religi~ao, por�em, omo uma experiênia pessoal, fraassou, por n~ao se manter atualizada om aspesquisas inteletuais sobre a natureza e a realidade do osmo.Na Gr�eia, areditar estava subordinado a pensar; na Palestina, o pensar era mantido omo s�uditodo rer. Grande parte da for�a do ristianismo �e devida a haver ele tomado grandes empr�estimos �amoralidade hebraia e ao pensamento grego.Na Palestina, o dogma religioso tornou-se ristalizado a ponto de amea�ar resimentos posteriores;na Gr�eia, o pensamento humano tornou-se t~ao abstrato que o oneito de Deus �ou resolvidodentro da bruma de vapor da espeula�~ao pante��sta, n~ao de todo diferente da In�nitude impessoaldos �l�osofos brâmanes.Mas os homens omuns daqueles tempos n~ao poderiam aptar a �loso�a grega da ompreens~aode si, e de uma Deidade abstrata, nem estavam muito interessados nisso; eles antes busavam umapromessa de salva�~ao, e que viesse junto a um Deus pessoal que pudesse ouvir as suas prees.Eles exilaram os �l�osofos e perseguiram os remanesentes do ulto de Sal�em, duas doutrinas que sehaviam tornado muito misturadas. E se prepararam para aquela terr��vel orgia que foi o mergulho naslouuras dos ultos dos mist�erios, que ent~ao se espalhavam pelas terras do Mediterrâneo. Os mist�eriosde Elêusis reseram dentro do pante~ao olimpiano, uma vers~ao grega da adora�~ao da fertilidade;oreseu a adora�~ao da natureza om Dion��sio; o melhor dos ultos foi o da irmandade �or�a, ujasprega�~oes morais e promessas de salva�~ao foram um grande atrativo para tantos.Toda a Gr�eia envolveu-se nesses novos m�etodos de alan�ar a salva�~ao, nesses erimoniais emo-ionais e ardentes. Nenhuma na�~ao jamais atingiu tais alturas de �loso�a art��stia em um tempot~ao urto; nenhuma na�~ao jamais riou um sistema su�ientemente avan�ado de �etia, pratiamentesem Deidade e inteiramente desprovido da salva�~ao humana; nenhuma na�~ao jamais submergiu t~aor�apida, profunda e violentamente, em tais abismos de estagna�~ao inteletual, de deprava�~ao moral ede pobreza espiritual, omo esses mesmos povos gregos, quando eles se arrojaram nesse redemoinhoenlouqueido dos ultos dos mist�erios.As religi~oes têm resistido longamente sem sustenta�~ao �los�o�a, mas pouas �loso�as, omo tais,1043



têm perdurado muito sem alguma identi�a�~ao om a religi~ao. Uma �loso�a est�a para a religi~aoomo a onep�~ao est�a para a a�~ao. No entanto, o estado humano ideal �e aquele em que a �loso�a,a religi~ao e a iênia est~ao fundidas em uma unidade signi�ativa, por meio da a�~ao onjunta dasabedoria, da f�e e da experiênia.98.3 Os Ensinamentos de Melquisedeque em RomaTendo sa��do das formas religiosas iniiais de adora�~ao dos deuses da fam��lia para a reverênia tribala Marte, o deus da guerra, era natural que a religi~ao posterior dos latinos fosse mais algo omo umaobservânia pol��tia, do que o eram os sistemas inteletuais dos gregos e brâmanes, ou as religi~oesmais espirituais de v�arios outros povos.Na grande renasen�a monote��sta do evangelho de Melquisedeque, durante o sexto s�eulo antesde Cristo, pouqu��ssimos mission�arios de Sal�em penetraram na It�alia, e aqueles que o �zeram foraminapazes de superar a inuênia do saerd�oio etruso, que se espalhava rapidamente om a suanova gal�axia de deuses e templos, todos os quais se inorporaram �a religi~ao do estado romano. Essareligi~ao das tribos latinas n~ao era trivial e venal omo a dos gregos, nem austera e tirânia omoa dos hebreus; ela onsistia, na sua maior parte, na observânia de meras formalidades, de votos etabus.A religi~ao romana foi, em grande parte, inueniada pelas extensas importa�~oes ulturais daGr�eia. Finalmente, a maior parte dos deuses do Olimpo foi transplantada e inorporada ao pante~aolatino. Havia muito tempo que os gregos adoravam o fogo do �atrio da fam��lia - H�estia era a deusavirgem do �atrio; Vesta era a deusa romana do lar. Zeus tornou-se J�upiter; Afrodite, Vênus; e assimpor diante, om as muitas deidades do Olimpo.A iniia�~ao religiosa dos jovens romanos era a oasi~ao da sua onsagra�~ao solene ao servi�o doestado. Os juramentos e a admiss~ao �a idadania na realidade eram erimônias religiosas. Os povoslatinos mantinham templos, altares e santu�arios, e, em uma rise, onsultavam os or�aulos. Elespreservavam os ossos dos her�ois e, mais tarde, os dos santos rist~aos.Essa forma, o�ial e sem emo�~ao, de patriotismo pseudo-religioso estava fadada ao olapso, domesmo modo que o ulto altamente inteletual e art��stio dos gregos a��ra diante da adora�~ao fer-vorosa e profundamente emotiva dos ultos dos mist�erios. O maior desses ultos devastadores foi areligi~ao de mist�erio da seita da M~ae de Deus, que tinha a sua sede, naqueles dias, exatamente noloal da atual igreja de S~ao Pedro em Roma.O estado romano, emergente, era politiamente onquistador, mas, por sua vez, foi onquistadopelos ultos, rituais, mist�erios e oneitos de deus do Egito, da Gr�eia e do Levante. Esses ultosimportados ontinuaram a oreser em todo o estado romano at�e a �epoa de Augusto, que, pormotivos puramente pol��tios e ��vios, fez um esfor�o her�oio e, de uma erta maneira, heio de êxito,para destruir os mist�erios e reviver a mais antiga religi~ao pol��tia.Um dos saerdotes da religi~ao estatal ontou a Augusto sobre as tentativas anteriores dos instru-tores de Sal�em de disseminar a doutrina de um Deus �unio, uma Deidade �nal dominando todos osseres sobrenaturais; e essa id�eia implantou-se om tanta �rmeza junto ao imperador, que ele onstruiumuitos templos guarneendo-os om belas imagens, reorganizou o saerd�oio do estado, restabeleeua religi~ao do estado, apontou a si pr�oprio omo o mais alto saerdote entre todos e, omo imperador,n~ao hesitou em prolamar-se o deus supremo.Essa nova religi~ao, a da adora�~ao de Augusto, oreseu e foi observada em todo o imp�erio durantea sua vida, menos na Palestina, o lar dos judeus. E essa era dos deuses humanos ontinuou at�e que oulto o�ial romano hegou a ter um quadro de mais de quarenta deidades humanas auto-elevadas,todas lamando a si nasimentos miraulosos e outros atributos supra-humanos.1044



A �ultima resistênia do orpo de rentes de Sal�em, que diminu��a, �ou manifestada por um gruposinero de pregadores, os ��nios, os quais exortaram os romanos a abandonar os seus rituais religiosostempestuosos e sem sentido e a retornar a uma forma de adora�~ao que inorporava o evangelho deMelquisedeque, tal omo fora modi�ado, n~ao sem ser ontaminado, mediante o ontato om a�loso�a dos gregos. Contudo, o povo em geral rejeitou o inismo, e preferiu mergulhar nos rituaisdos mist�erios, que n~ao apenas ofereiam esperan�as de salva�~ao pessoal, omo tamb�em grati�avamo desejo de divers~ao, exita�~ao e distra�~ao.98.4 Os Cultos dos Mist�eriosA maioria das pessoas do povo, no mundo greo-romano, havendo perdido as suas religi~oes primitivas,da fam��lia e do estado, e sendo inapazes ou n~ao estando dispostas a ompreender o sentido da �loso�agrega, voltaram a sua aten�~ao para os espetaulares e emotivos ultos dos mist�erios do Egito e doLevante. A massa do povo ansiava por promessas de salva�~ao - de onsolo religioso, para o hoje, e oseguro da esperan�a de imortalidade, para depois da morte.Os três ultos dos mist�erios que se tornaram mais populares foram:1. O ulto fr��gio a Cibele e ao seu �lho �Atis.2. O ulto eg��pio a Os��ris e �a sua m~ae �Isis.3. O ulto iraniano da adora�~ao de Mitras, omo salvador e redentor da humanidade peadora.Os mist�erios fr��gio e eg��pio ensinavam que o �lho divino (respetivamente �Atis e Os��ris) haviaexperimentado a morte e havia sido ressusitado pelo poder divino. Ensinavam, al�em disso, que todosos que fossem propriamente iniiados no mist�erio, e que elebrassem om reverênia o anivers�ario damorte e da ressurrei�~ao do deus, passariam, om isso, a fazer parte da sua natureza divina e da suaimortalidade.As erimônias fr��gias eram imponentes, mas degradantes; os seus festivais sangrentos indiavamqu~ao degradados e primitivos esses mist�erios levantinos se tornaram. O dia mais santo era a sexta-feira negra, o \dia do sangue", omemorando a morte auto-inigida de �Atis. Depois de três dias daelebra�~ao do sarif��io e morte de �Atis, o festival transformava-se em alegria e em regozijo em honra�a sua ressurrei�~ao.Os rituais da adora�~ao de �Isis e Os��ris eram mais re�nados e omoventes do que os do ulto fr��gio.Esse ritual eg��pio era onstru��do om a lenda do deus do Nilo de outrora, um deus que morreue que ressusitou, ujo oneito derivava da observa�~ao da interrup�~ao anualmente reorrente doresimento da vegeta�~ao, seguida pela restaura�~ao primaveril de todas as plantas vivas. O frenesina observa�~ao desses ultos dos mist�erios e as orgias dos seus erimoniais, que supostamente levavamao \entusiasmo" da ompreens~ao da divindade, algumas vezes eram bastante revoltantes.98.5 O Culto de MitrasOs mist�erios fr��gios e eg��pios �nalmente ederam diante do maior de todos os ultos dos mist�erios, aadora�~ao de Mitras. O ulto mitraio atra��a uma gama ampla dentro da natureza humana e gradual-mente suplantou a ambos os seus predeessores. O mitra��smo espalhou-se pelo imp�erio romano, pormeio da propaganda feita pelas legi~oes romanas rerutadas no Levante, onde essa religi~ao estava emvoga, pois aquelas legi~oes arregavam onsigo essa ren�a onde quer que fossem. E esse novo ritualreligioso representava um avan�o em rela�~ao aos ultos dos mist�erios anteriores.O ulto de Mitras surgiu no Ir~a e sobreviveu durante muito tempo na sua terra natal, a despeito1045



da oposi�~ao militante dos seguidores de Zoroastro. No entanto, na �epoa em que o mitra��smo hegoua Roma, havia-se tornado muito mais aprimorado, om a absor�~ao de numerosos dos ensinamentos deZoroastro. Foi prinipalmente por interm�edio do ulto mitraio que a religi~ao de Zoroastro exereuuma inuênia sobre o ristianismo, a qual apareeu posteriormente.O ulto mitraio retratava um deus militante, que tinha origem em um grande rohedo, lan�ando-se em fa�anhas valentes e fazendo a �agua jorrar de uma roha om um golpe da sua eha. Houve umdil�uvio, do qual um homem esapou em uma embara�~ao espeialmente onstru��da, e uma �ultimaeia, na qual Mitras elebrou o deus-sol antes de asender aos �eus. Esse deus-sol, ou Sol Invitus,era uma degenera�~ao de Ahura-Mazda, o oneito da deidade do zoroastrismo. Mitras foi onebidoomo o ampe~ao sobrevivente do deus-sol na sua luta om o deus das trevas. E, em reonheimentopor ele haver matado violentamente o touro sagrado m��tio, Mitras torno-se imortal, sendo elevadoao posto de interessor da ra�a humana entre os deuses do alto.Aqueles que aderiam a esse ulto adoravam em avernas e outros loais sagrados, antando hinos,murmurando palavras m�agias, omendo a arne dos animais sari�ados e bebendo o seu sangue.Três vezes ao dia, eles adoravam, om erimoniais semanais espeiais no dia do deus-sol e om aobservânia bem elaborada de todos no festival anual de Mitras, aos vinte e ino de dezembro.Areditava-se que a partiipa�~ao no saramento assegurava a vida eterna, a passagem imediata,depois da morte, ao seio de Mitras, para ali permaneer, em bên�~ao, at�e o dia do julgamento. Nodia do julgamento, as haves mitraias do �eu abririam os port~oes do Para��so para reeber os ��eis;depois do que, todos os n~ao batizados, entre os vivos e os mortos, seriam aniquilados om o retornode Mitras �a Terra. Era ensinado que, quando morria um homem, ele ompareia diante de Mitraspara o julgamento, e que, ao �m do mundo, Mitras onvoaria todos os mortos, dos seus t�umulos,para o �ultimo julgamento. Os maus seriam destru��dos pelo fogo, e os justos reinariam om Mitraspara sempre.A prin��pio, essa era uma religi~ao apenas para os homens, e havia sete ordens diferentes nas quaisos rentes podiam ser suessivamente iniiados. Mais tarde, as esposas e as �lhas dos rentes foramadmitidas aos templos da Grande M~ae, que eram ont��guos aos templos mitraios. O ulto dasmulheres era uma mistura do ritual mitraio e das erimônias do ulto fr��gio de Cibele, a m~ae de�Atis.98.6 O Mitra��smo e o CristianismoAntes do apareimento dos ultos dos mist�erios e do ristianismo, a religi~ao pessoal di�ilmentedesenvolvia-se omo uma institui�~ao independente, nas terras ivilizadas do norte da �Afria e da Eu-ropa; era mais um assunto da fam��lia, da idade-estado, da pol��tia e do imp�erio. Os gregos helêniosnuna �zeram evoluir um sistema entralizado de adora�~ao; o ritual era loal; eles n~ao tinham um sa-erd�oio, nem um \livro sagrado". Como suederia aos romanos, suas institui�~oes religiosas areiamde um agente impulsor poderoso para a preserva�~ao de valores morais e espirituais mais elevados.Conquanto seja verdade que a instituionaliza�~ao da religi~ao, em geral, haja depreiado a sua qua-lidade espiritual, �e tamb�em fato que nenhuma religi~ao teve êxito, at�e ent~ao, em sobreviver sem aajuda de uma organiza�~ao instituional de alguma monta, maior ou menor.A religi~ao oidental de�nhou, assim, at�e os dias dos �etios, dos ��nios, dos epiuristas e dosest�oios, por�em, de um modo mais importante, at�e os tempos da grande disputa entre o mitra��smoe a nova religi~ao de Paulo, o ristianismo.Durante o tereiro s�eulo depois de Cristo, as igrejas mitraias e as rist~as eram muito semelhantes,tanto na aparênia quanto pelo ar�ater dos seus ritos. Uma maioria desses loais de ulto erasubterrânea, e ambas as igrejas ontinham altares ujos panos de fundo retratavam variadamente ossofrimentos do salvador, que havia trazido a salva�~ao a uma ra�a humana amaldi�oada pelo peado.1046



Havia sido sempre uma pr�atia dos adoradores mitraios, ao entrar no templo, mergulhar osseus dedos na �agua benta. E j�a que, em alguns distritos, havia aqueles que, durante algum tempo,perteneram a ambas as religi~oes, eles introduziram esse ostume na maioria das igrejas rist~as, navizinhan�a de Roma. Ambas as religi~oes empregavam o batismo e partilhavam do saramento dop~ao e do vinho. A grande diferen�a entre o mitra��smo e o ristianismo, �a parte o ar�ater de Mitras ede Jesus, era que uma enorajava o militarismo, enquanto a outra era ultrapai�sta. A tolerânia domitra��smo pelas outras religi~oes (exeto o posterior ristianismo) onduziu ao seu �m total. Contudo,o fator deisivo na luta entre as estas duas foi a admiss~ao das mulheres omo membros plenos daomunidade da f�e rist~a.Ao �nal, a f�e nominalmente rist~a dominou o Oidente. A �loso�a grega supriu os oneitos devalor �etio; o mitra��smo, o ritual da observânia da adora�~ao; e o ristianismo, omo tal, a t�eniade onserva�~ao dos valores morais e soiais.98.7 A Religi~ao Crist~aUm Filho Criador n~ao se enarnou �a semelhan�a da arne mortal nem se auto-outorgou junto �ahumanidade de Urantia para apaziguar um Deus enraiveido, mas antes para levar toda a humanidadeao reonheimento do amor do Pai e para a ompreens~ao da sua �lia�~ao a Deus. A�nal, mesmo ogrande advogado da doutrina da expia�~ao ompreendeu algo dessa verdade, pois ele delarou que\Deus estava, em Cristo, reoniliando o mundo onsigo pr�oprio".N~ao �e da al�ada deste doumento tratar da origem e da dissemina�~ao da religi~ao rist~a. �E su�ientedizer que foi edi�ada em torno da pessoa de Jesus de Nazar�e, o Filho humanamente enarnado,Mihael de N�ebadon, onheido em Urantia omo o Cristo, o ungido do Senhor. O ristianismoespalhou-se em todo o Levante e em todo o Oidente, por interm�edio dos seguidores desse Galileu;e o zelo mission�ario deles igualou-se �aquele dos seus ilustres predeessores, os setitas e os salemitas,bem omo ao dos seus sineros ontemporâneos asi�atios, os instrutores budistas.A religi~ao rist~a, omo um sistema urantiano de ren�a, surgiu por meio da omposi�~ao dosseguintes ensinamentos, inuênias, redos, ultos e atitudes pessoais individuais:1. Os ensinamentos de Melquisedeque, que s~ao um fator b�asio em todas as religi~oes do Oidentee do Oriente surgidas nos �ultimos quatro mil anos.2. O sistema hebraio de moralidade, de �etia, de teologia e de ren�a tanto na Providênia,quanto no supremo Yav�e.3. A onep�~ao zoroastriana da luta entre o bem �osmio e o mal, que j�a havia deixado a sua maratanto no juda��smo, quanto no mitra��smo. Por meio de um ontato prolongado, que aompanhou aslutas entre o mitra��smo e o ristianismo, as doutrinas do profeta iraniano tornaram-se um forte fatorna determina�~ao da fus~ao teol�ogia e �los�o�a e na estrutura dos dogmas, prin��pios e osmologiadas vers~oes helenizadas e latinizadas dos ensinamentos de Jesus.4. Os ultos dos mist�erios, espeialmente o mitra��smo, mas tamb�em a adora�~ao da Grande M~aeno ulto fr��gio. At�e mesmo as lendas do nasimento de Jesus em Urantia tornaram-se matizadas pelavers~ao romana do nasimento mirauloso do salvador-her�oi iraniano, Mitras, ujo advento na Terrasupôs-se ter sido testemunhado apenas por um punhado de pastores trazendo presentes, os quaishaviam sido informados desse evento iminente pelos anjos.5. O fato hist�orio da vida humana de Joshua ben Jos�e, a realidade de Jesus de Nazar�e, omo oCristo glori�ado, o Filho de Deus.6. O ponto de vista pessoal de Paulo de Tarso. E deveria ser registrado que o mitra��smo foraa religi~ao dominante de Tarso durante a sua adolesênia. Paulo mal sonhava que as suas bem-1047



intenionadas artas aos seus onvertidos iriam algum dia ser onsideradas pelos rist~aos posterioresomo a \palavra de Deus". Os instrutores bem-intenionados omo ele n~ao devem ser onsideradosrespons�aveis pelo uso feito dos seus esritos por suessores mais reentes.7. O pensamento �los�o�o dos povos helênios, na Alexandria e Antioquia, na Gr�eia, em Sirausae Roma. A �loso�a dos gregos estava mais em harmonia om a vers~ao de Paulo, para o ristianismo,do que om qualquer outro sistema religioso da �epoa, e tornou-se um fator importante para o suessodo ristianismo no Oidente. A �loso�a grega, ligada �a teologia de Paulo, ainda forma a base da�etia europ�eia.�A medida que os ensinamentos originais de Jesus penetraram no Oidente, eles tornaram-se oi-dentalizados e, �a medida que se tornaram oidentalizados, ome�aram a perder o seu potenial deapelo universal sobre todas as ra�as e esp�eies de homens. O ristianismo, hoje, tornou-se uma re-ligi~ao bem adaptada aos ostumes soiais, eonômios e pol��tios das ra�as branas. Ele deixou, h�amuito, de ser a religi~ao de Jesus, embora ainda retrate valentemente uma bela religi~ao sobre Jesus,para os indiv��duos que busam sineramente seguir o aminho dos ensinamentos dela. Tem glori�-ado Jesus omo o Cristo, o ungido Messias do Senhor, mas esqueeu, em boa medida, o evangelhopessoal do mestre: a Paternidade de Deus e a fraternidade universal de todos os homens.E esta �e a longa hist�oria dos ensinamentos de Maquiventa Melquisedeque em Urantia. Passaram-sequase quatro mil anos desde que esse Filho emergenial de N�ebadon auto-outorgou-se em Urantia e,naquela �epoa, os ensinamentos do \saerdote de El Elyon, o Deus Alt��ssimo", tiveram penetra�~aojunto a todas as ra�as e povos. E Maquiventa teve êxito em realizar o prop�osito da sua outorgainusitada: quando Mihael se preparou para surgir em Urantia, o oneito de Deus era existente nosora�~oes dos homens e mulheres, o mesmo oneito de Deus que ainda resplandee om hamas novasna experiênia espiritual viva dos m�ultiplos �lhos do Pai Universal, que vivem as suas misteriosasvidas temporais nos planetas que giram no espa�o.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄

1048



Cap��tulo 99Os Problemas Soiais da Religi~ao�E MANTENDO as menores liga�~oes poss��veis om as institui�~oes seulares da soiedade que a religi~aopode onretizar a sua mais elevada minis-tra�~ao soial. Em idades passadas, desde que as reformassoiais �aram grandemente on�nadas ao dom��nio moral, a religi~ao n~ao teve de ajustar a sua atitudea mudan�as amplas nos sistemas eonômio e pol��tio. O problema prinipal da religi~ao foi o esfor�opara substituir o mal pelo bem, dentro da ordem soial existente da ultura pol��tia e eonômia. Areligi~ao, por isso, aabou tendendo a perpetuar, indiretamente, a ordem estabeleida da soiedade,a fomentar a manuten�~ao do tipo existente de iviliza�~ao.A religi~ao, entretanto, n~ao deveria estar diretamente empenhada, nem na ria�~ao de ordens soiaisnovas, nem na preserva�~ao das antigas. A verdadeira religi~ao de fato op~oe-se �a violênia, omo t�eniade evolu�~ao soial, mas n~ao se op~oe aos esfor�os inteligentes da soiedade para adaptar os seus usose ostumes, ajustando as suas institui�~oes �as exigênias novas de ondi�~oes eonômias e ulturais.A religi~ao aprovou as reformas soiais oasionais nos s�eulos passados, mas, no s�eulo vinte, ela�e hamada, por neessidade, a enfrentar os ajustes devidos a uma reonstru�~ao soial abrangente eont��nua. As ondi�~oes de vida alteram-se t~ao rapidamente que as modi�a�~oes instituionais devemser grandemente aeleradas, e a religi~ao deve, onseq�uentemente, apressar a sua adapta�~ao a essaordem soial nova e sempre mutante.99.1 A Religi~ao e a Reonstru�~ao SoialAs inven�~oes meânias e a dissemina�~ao do onheimento est~ao modi�ando a iviliza�~ao; ertosajustes eonômios e mudan�as soiais tornaram-se imperativos, aso se queira evitar o desastreultural. Essa ordem soial nova e vindoura n~ao se estabeleer�a omplaentemente ainda por ummilênio. A ra�a humana deve reoniliar-se om uma s�erie de mudan�as, de ajustes e reajustes. Ahumanidade est�a a aminho de um destino planet�ario novo, ainda n~ao revelado.A religi~ao deve tornar-se uma poderosa inuênia para a estabilidade moral e o progresso espiritual,funionando dinamiamente em meio a tais ondi�~oes sempre em modi�a�~ao e ajustes eonômiossem �m.A soiedade de Urantia jamais pode esperar estabeleer-se do modo omo o fez em idades passadas.O baro soial j�a levantou ânoras, saindo do abrigo das ba��as da tradi�~ao estabeleida; e j�a iniiou atravessia do alto-mar do destino evoluion�ario; e a alma do homem, omo nuna dantes, na hist�oriado mundo, neessita examinar minuiosamente as suas artas n�autias de moralidade e onsultarmetiulosamente a b�ussola da orienta�~ao religiosa. A miss~ao suprema da religi~ao, omo inuêniasoial, �e estabilizar os ideais da humanidade, durante esses tempos perigosos de transi�~ao entre umafase e outra da iviliza�~ao, e entre um n��vel e outro de ultura.1049



A religi~ao n~ao tem novos deveres a umprir, mas est�a onvoada urgentemente a funionar omoum guia s�abio e uma onselheira experiente, em todas essas situa�~oes humanas novas e velozmentemut�aveis. A soiedade est�a-se tornando mais meânia, ompata, omplexa e ritiamente interde-pendente. A religi~ao deve funionar no sentido de impedir que tais interassoia�~oes novas e ��ntimasse tornem retr�ogradas ou mesmo mutuamente destrutivas. A religi~ao deve atuar omo o sal �osmio,que impede que os fermentos do progresso destruam o sabor ultural da iviliza�~ao. Apenas por meiodo minist�erio da religi~ao poder~ao essas novas rela�~oes soiais e perturba�~oes eonômias resultar emirmandade dur�avel.Um humanitarismo sem Deus pode ser, humanamente falando, um nobre gesto, mas a verdadeirareligi~ao �e o �unio poder que pode fazer reser, de um modo perdur�avel, a sensibilidade de um gruposoial �as neessidades e sofrimentos de outros grupos. No passado, a religi~ao instituional podia per-maneer passiva, enquanto o estrato mais elevado da soiedade fazia ouvidos surdos aos sofrimentose �a opress~ao dos estratos mais baixos e desamparados. Nos tempos modernos, ontudo, essas ordenssoiais mais baixas n~ao s~ao mais t~ao abjetamente ignorantes nem t~ao impotentes politiamente.A religi~ao n~ao deve tornar-se organiamente envolvida no trabalho seular de reonstru�~ao soiale reorganiza�~ao eonômia. Todavia, ela deve manter-se, de um modo ativo, �a altura desses avan�osda iviliza�~ao, rea�rmando om nitidez e vigor seus mandados morais, preeitos espirituais e �loso�aprogressiva de viver humano e sobrevivênia transendental. O esp��rito da religi~ao �e eterno, mas aforma da sua express~ao deve ser reformulada toda vez que for revisado o diion�ario da linguagemhumana.99.2 A Fraqueza da Religi~ao InstituionalizadaA religi~ao instituionalizada n~ao se pode permitir ter inspira�~ao nem prover a lideran�a, dentro dareonstru�~ao soial e reorganiza�~ao eonômia iminentes em esala mundial, porque, infelizmente, sehaja tornado mais ou menos algo omo uma parte orgânia da ordem soial e do sistema eonômiodestinados a passar por uma reonstru�~ao. Apenas a religi~ao real da experiênia espiritual pessoalpode funionar de um modo �util e riativo na presente rise da iviliza�~ao.A religi~ao instituionalizada est�a, no presente momento, num impasse, dentro de um ��rulo vi-ioso. Ela n~ao pode reonstruir a soiedade, sem primeiro reonstruir-se a si pr�opria; e, sendo umaparte t~ao integral da ordem estabeleida, n~ao pode reonstruir-se a si pr�opria antes que a soiedadehaja sido radialmente reonstru��da.Os religiosos devem funionar, na soiedade, na ind�ustria e na pol��tia, omo indiv��duos, n~ao omogrupos, nem omo partidos ou institui�~oes. Um grupo religioso que presume funionar omo tal, emseparado das atividades religiosas, imediatamente torna-se um partido pol��tio, uma organiza�~aoeonômia, ou uma institui�~ao soial. O oletivismo religioso deve limitar os seus esfor�os ao apoiodas ausas religiosas.Os religiosos n~ao têm mais valor nas tarefas de reonstru�~ao soial que os n~ao-religiosos, salvo pelofato de que a religi~ao deles pode haver-lhes onferido uma previs~ao �osmia maior e pode havê-losdotado om aquela sabedoria soial superior que nase do desejo sinero de amar a Deus aima detudo e amar a ada homem omo a um irm~ao no Reino eleste. Uma ordem soial ideal �e aquela naqual todo homem ama seu semelhante omo a si pr�oprio.A igreja instituionalizada, no passado, pode ter pareido servir �a soiedade, de modo a glori�aras ordens pol��tia e eonômia estabeleidas, mas ela deve apressar-se em essar om esse tipo dea�~ao se quiser sobreviver. A sua �unia atitude deente onsiste em ensinar a n~ao-violênia, a doutrinada evolu�~ao pa���a, no lugar da revolu�~ao violenta - a paz na Terra e a boa vontade entre todos oshomens. 1050



A religi~ao moderna aha dif��il ajustar sua atitude, durante as r�apidas altera�~oes soiais, apenasporque permitiu a si pr�opria tornar-se muito arraigadamente tradiionalista, dogmatizada e institu-ionalizada. A religi~ao da experiênia viva n~ao enontra di�uldade em manter-se �a frente de todosesses desenvolvimentos soiais e perturba�~oes eonômias, em meio aos quais ela sempre funionaomo um estabilizador moral, um guia soial e um piloto espiritual. A verdadeira religi~ao transporta,de uma idade para outra, aquela ultura que vale a pena e aquela sabedoria que nase da experiêniade onheer a Deus e esfor�ar-se para ser omo Ele.99.3 A Religi~ao e o ReligiosoO ristianismo iniial foi inteiramente isento de qualquer envolvimento ivil, de engajamentos soiaise alian�as eonômias. Apenas posteriormente o ristianismo instituionalizado tornou-se uma parteorgânia da estrutura pol��tia e soial da iviliza�~ao oidental.O Reino do �eu n~ao �e nem de ordem soial nem de ordem eonômia; �e uma fraternidade ex-lusivamente espiritual, de indiv��duos sabedores de Deus. Bem verdade �e que tal fraternidade, emsi pr�opria, seja um fenômeno soial novo e surpreendente, aompanhado de reperuss~oes pol��tias eeonômias espantosas.O religioso tem ompaix~ao pelo sofrimento soial e preoupa�~ao om a injusti�a ivil, n~ao se isola dopensamento eonômio, nem �e insens��vel �a tirania pol��tia. A religi~ao inuenia a reonstru�~ao soialdiretamente, por espiritualizar e idealizar o idad~ao individualmente. Indiretamente, a iviliza�~aoultural �e inueniada pela atitude desses indiv��duos religiosos, quando eles se tornam membrosativos e inuentes de v�arios grupos soiais, morais, eonômios e pol��tios.Para atingir-se uma iviliza�~ao altamente elevada em termos ulturais, torna-se neess�ario quese forme, primeiro, o tipo ideal de idad~ao e, ent~ao, os meanismos soiais adequados e ideais, pormeio dos quais essa idadania pode ontrolar as institui�~oes eonômias e pol��tias de uma soiedadehumana t~ao avan�ada.A igreja, tomada de um exesso de sentimentalidade falsa, h�a muito tem ministrado aos infelizese menos favoreidos, e isso tem sido um bem; mas esse mesmo sentimento tem levado �a perpetua�~aoimprudente de linhagens degeneradas raialmente, o que tem retardado imensamente o progresso daiviliza�~ao.Muitos indiv��duos reonstrutivistas soiais, ainda que repudiando veementemente a religi~ao insti-tuionalizada, s~ao, a�nal, zelosamente religiosos na propaga�~ao das suas reformas soiais. E assim �eque a motiva�~ao religiosa pessoal, e mais ou menos n~ao reonheida, est�a exerendo um grande papelno programa atual de reonstru�~ao soial.A maior fraqueza de todo esse tipo n~ao reonheido e inonsiente de atividade religiosa �e quese enontra inapaitado de fazer proveito da r��tia religiosa aberta e, portanto, de alan�ar n��veisproveitosos de autoorre�~ao. �E um fato que a religi~ao n~ao rese, a menos que seja disiplinada pelar��tia onstrutiva, ampli�ada pela �loso�a, puri�ada pela iênia e nutrida na omunh~ao leal.H�a sempre o grande perigo de a religi~ao se tornar distorida e desvirtuada, na busa de falsasmetas, exatamente omo quando, nos tempos de guerra, ada na�~ao em ontenda prostitui a suareligi~ao na propaganda militar. O zelo sem amor sempre ausa danos �a religi~ao, do mesmo modoque a persegui�~ao desvia as atividades da religi~ao para a realiza�~ao de algum impulso soiol�ogio outeol�ogio.A religi~ao pode manter-se isenta de alian�as seulares nefastas apenas se:1. Tiver uma �loso�a ritiamente orretiva.2. Mantiver-se livre de quaisquer alian�as de ordem soial, eonômia e pol��tia.1051



3. Tiver omunidades riativas, onfortadoras e que se desenvolvam na expans~ao do amor.4. Intensi�ar o progressivo disernimento espiritual e a apreia�~ao dos valores �osmios.5. Impedir o fanatismo por meio das ompensa�~oes da atitude mental ient���a.Os religiosos, enquanto agrupamento, n~ao devem nuna se oupar de outra oisa al�em da religi~ao,se bem que qualquer dos religiosos, omo idad~ao individual, possa tornar-se o l��der destaado dealgum movimento de reonstru�~ao soial, eonômia ou pol��tia.�E papel da religi~ao riar, sustentar e inspirar no idad~ao individual uma lealdade �osmia, que oonduza a alan�ar o êxito de avan�ar em todos esses servi�os soiais, dif��eis, mas desej�aveis.99.4 As Di�uldades da Transi�~aoA religi~ao genu��na empresta ao religioso uma fragrânia soial espeial e gera o disernimento ��ntimosobre a omunidade humana. Entretanto, a formaliza�~ao de grupos religiosos, muitas vezes, destr�oios mesmos valores pela promo�~ao dos quais o grupo foi organizado. A amizade humana e a religi~aodivina s~ao mutuamente �uteis e signi�ativamente iluminadoras, desde que res�am de um modo iguale harmônio. A religi~ao d�a um signi�ado novo a todas as assoia�~oes grupais - fam��lias, esolas elubes. Confere novos valores aos jogos e exalta todo o verdadeiro humor.A lideran�a soial �e transformada por meio do disernimento espiritual; a religi~ao impede todosos movimentos oletivos de perderem de vista seus verdadeiros objetivos. Assim omo as rian�as, areligi~ao �e a grande uni�adora da vida da fam��lia, desde que seja de uma f�e viva e resente. A vidafamiliar n~ao pode existir sem rian�as; pode ser vivida sem religi~ao, mas, se assim for, as di�uldadesdessa assoia�~ao humana ��ntima �am enormemente multipliadas. Durante as primeiras d�eadasdo s�eulo vinte, �e a vida da fam��lia, junto om a experiênia religiosa pessoal, que mais sofre oma deadênia onseq�uente da transi�~ao entre as antigas lealdades religiosas e os novos signi�ados evalores que emergem.A verdadeira religi~ao �e um aminho de vida, heio de signi�ados, que se oloa dinamiamentefae a fae om o lugar-omum das realidades da vida di�aria. Todavia, se a religi~ao deve estimularo desenvolvimento individual do ar�ater e aumentar a integra�~ao da pessoalidade, ela n~ao deve serpadronizada. Se for para estimular a apreia�~ao da experiênia e servir de valor de atra�~ao, ela n~aodeve ser estereotipada. Se a religi~ao deve promover lealdades supremas, n~ao deve ser demasiadoformal.N~ao importa que subleva�~oes possam aompanhar o resimento soial e eonômio da iviliza�~ao,a religi~ao ser�a genu��na e digna se fomentar, para o indiv��duo, uma experiênia na qual prevale�aa soberania da verdade, da beleza e da bondade; pois esta a�� o verdadeiro oneito espiritual dasuprema realidade. E esta, por meio do amor e da adora�~ao, torna-se signi�ativa na irmandade doshomens e na �lia�~ao a Deus.A�nal, �e aquilo em que se rê, mais do que aquilo que se onhee, o que determina a onduta e regeas atua�~oes pessoais. O onheimento puramente fatual exere uma inuênia muito pequena sobre ohomemmediano, a menos que esse onheimento seja emoionalmente ativado. No entanto, a ativa�~aoda religi~ao �e supra-emoional, uni�ando toda a experiênia humana em n��veis transendentais, pormeio do ontato om energias espirituais e a libera�~ao dessas energias espirituais na vida mortal.Durante os tempos de instabilidade psiol�ogia do s�eulo vinte, emmeio �as perturba�~oes eonômias,�as ontraorrentes morais e �as violentas mar�es soiol�ogias dos ilones que s~ao transi�~oes para umaera ient���a, milhares e milhares de homens e mulheres, tornaram-se humanamente desajustados,�ando ansiosos, impaientes, temerosos, inertos e inst�aveis; e omo nuna antes, na hist�oria domundo, neessitam do onsolo e da estabilidade de uma religi~ao sadia. Em meio a essa realiza�~ao1052



ient���a e ao desenvolvimento meânio sem preedentes pairam a estagna�~ao espiritual e o aos�los�o�o.N~ao h�a perigo de que a religi~ao se torne, mais e mais, uma quest~ao privada - uma experiêniapessoal - , desde que ela n~ao pera sua motiva�~ao de servi�o soial altru��sta e amoroso. A religi~aotem sofrido muitas inuênias seund�arias: da mistura s�ubita de ulturas, da interfus~ao de redos,da diminui�~ao da autoridade elesi�astia, das altera�~oes sofridas pela vida familiar, al�em das daurbaniza�~ao e meaniza�~ao no mundo.O grande riso espiritual que o homem orre onsiste no progresso parial, no resimento inom-pleto realizado �as pressas: o abandono das religi~oes evoluion�arias do medo, sem ter imediatamenteao seu alane a religi~ao reveladora do amor. A iênia moderna, partiularmente a psiologia, temenfraqueido t~ao somente aquelas religi~oes muito amplamente dependentes do medo, da supersti�~aoe da emo�~ao.A transi�~ao �e sempre aompanhada de onfus~ao, e haver�a poua tranq�uilidade no mundo religiosoantes que termine a grande luta atual entre as três �loso�as da religi~ao:1. A ren�a espiritista (numa Deidade providenial), de tantas religi~oes.2. A ren�a humanista e idealista de muitas �loso�as.3. As onep�~oes meaniistas e naturalistas de quantas iênias.Essas três abordagens pariais da realidade do osmo devem �nalmente tornar-se harmonizadaspor apresenta�~oes reveladoras da religi~ao, da �loso�a e da osmologia que retratem a existênia trinado esp��rito, da mente e da energia; as quais proedem da Trindade do Para��so e alan�am a uni�a�~ao,no tempo-espa�o, dentro da Deidade do Supremo.99.5 Os Aspetos Soiais da Religi~aoConquanto a religi~ao seja uma experiênia espiritual exlusivamente pessoal - onheer a Deus omoum Pai, o orol�ario dessa experiênia - onheer o homem omo um irm~ao - requer o ajustamentodo eu a outros eus; e isso envolve o aspeto soial ou grupal da vida religiosa. A religi~ao �e antes umajustamento interior ou pessoal, e torna-se, ent~ao, uma quest~ao de servi�o soial ou de ajustamentogrupal. O fato de o homem ser greg�ario determina, for�osamente, que os grupos religiosos venham�a existênia. O que aontee a esses grupos religiosos depende muito de uma lideran�a inteligente.Na soiedade primitiva, o grupo religioso n~ao foi sempre muito diferente dos grupos eonômios oupol��tios. A religi~ao tem sido sempre um agente onservador da moral e estabilizador da soiedade. Eisso ainda �e verdade, n~ao obstante muitos soialistas e humanistas modernos ensinarem o ontr�ario.Deveis ter sempre em mente que a verdadeira religi~ao existe para vos fazer onheer a Deus omoo vosso Pai, e ao homem omo vosso irm~ao. A religi~ao n~ao �e uma ren�a esrava em amea�as depuni�~ao, nem em promessas m�agias de reompensas m��stias futuras.A religi~ao de Jesus �e a inuênia mais dinâmia que jamais estimulou a ra�a humana. Jesus abaloua tradi�~ao, destruiu o dogma e onvoou a humanidade �a realiza�~ao dos seus ideais mais elevados notempo e na eternidade - ser perfeito, omo o pr�oprio Pai no �eu �e perfeito.A religi~ao tem poua hane de funionar, a menos que o grupo religioso �que separado de todosos outros grupos - o agrupamento soial dos membros espirituais do Reino do �eu.A doutrina da deprava�~ao total do homem destruiu muito do potenial que a religi~ao tem paraproduzir as reperuss~oes soiais de natureza elevadora e de valor de inspira�~ao. Jesus prourourestaurar a dignidade do homem, quando delarou que todos os homens s~ao �lhos de Deus.Qualquer ren�a religiosa que seja e�az na espiritualiza�~ao do rente ertamente ter�a reperuss~oes1053



poderosas na vida soial de tal religioso. A experiênia religiosa, infalivelmente, produz os \frutosdo esp��rito" na vida di�aria do mortal que �e guiado pelo esp��rito.T~ao ertamente quanto ompartilham suas ren�as religiosas, os homens riam grupos religiososde alguma esp�eie, que �nalmente gerar~ao metas omuns. Algum dia, os religiosos deixar~ao detentar reunir-se baseados em opini~oes psiol�ogias e ren�as teol�ogias omuns, efetivando antes umaoopera�~ao real, baseada na unidade de ideais e de prop�ositos. As metas, mais do que as ren�as, �eque devem uni�ar os religiosos. J�a que a verdadeira religi~ao �e uma quest~ao de experiênia espiritualpessoal, torna-se inevit�avel que ada religioso, individualmente, deva ter a sua interpreta�~ao pr�opriae pessoal da realiza�~ao dessa experiênia espiritual. Que o termo \f�e" represente a rela�~ao individualom Deus, mais do que a formula�~ao da ren�a naquilo que algum grupo de mortais tenha sido apazde esolher omo sendo uma atitude religiosa em omum. \Tu tens f�e? Ent~ao, que a mantenha parati pr�oprio."�A f�e interessa apenas aptar os valores ideais; e isso �e demonstrado na delara�~ao feita no NovoTestamento de que a f�e �e a essênia das oisas pelas quais se espera, e a evidênia das oisas que n~aose vêem.O homem primitivo pouo esfor�o fez para oloar suas onvi�~oes religiosas em palavras. Asua religi~ao era antes dan�ada, mais do que pensada. Os homens modernos têm imaginado muitosredos e riado muitos rit�erios para testar a f�e religiosa. Os religiosos do futuro dever~ao viver a suareligi~ao e dediar-se ao servi�o sinero da irmandade dos homens. �E hegada a hora de o homem teruma experiênia religiosa t~ao pessoal e t~ao sublime que s�o possa ser ompreendida e expressa por\sentimentos que s~ao profundos demais para serem expressos por meio de palavras".Jesus n~ao exigiu que os seus seguidores se reunissem periodiamente e reitassem f�ormulas rituaisindiadoras das suas ren�as omuns. Ele apenas ordenou que se reunissem para fazer algo, fatual-mente - ompartilhar da eia omunit�aria em lembran�a da sua vida de auto-outorga em Urantia.Que erro, n~ao ometem os rist~aos, quando, ao apresentarem Cristo omo o ideal supremo dalideran�a espiritual, ousam exigir que homens e mulheres, onsientes de Deus, rejeitem a lideran�ahist�oria dos homens onheedores de Deus que ontribu��ram para a sua ilumina�~ao partiular,naional ou raial, em �epoas passadas.99.6 A Religi~ao InstituionalizadaO setarismo �e uma doen�a da religi~ao instituionalizada, enquanto o dogmatismo �e uma esraviza�~aoda natureza espiritual. De longe, �e melhor ter uma religi~ao sem uma igreja, do que uma igreja semreligi~ao. O tumulto religioso do s�eulo vinte n~ao india, em si e por si mesmo, uma deadêniaespiritual. A onfus~ao vem antes do resimento, tanto quanto antes da destrui�~ao.H�a um prop�osito, de fato, na soializa�~ao da religi~ao. �E prop�osito das atividades religiosas gru-pais dramatizar as lealdades �a religi~ao, exagerar as sedu�~oes da verdade, da beleza e da bondade;fomentar as atra�~oes dos valores supremos; elevar os servi�os feitos na fraternidade altru��sta; glo-ri�ar os poteniais da vida familiar; promover a edua�~ao religiosa; prover o onselho s�abio e aorienta�~ao espiritual; e enorajar a adora�~ao grupal. E todas as religi~oes vivas enorajam a amizadehumana, onservam a moralidade, promovem o bem-estar da omunidade, e failitam a dissemina�~aodo evangelho essenial das suas respetivas mensagens de salva�~ao eterna.No entanto, quando a religi~ao torna-se instituionalizada, por�em, o seu poder para o bem �areduzido, ao passo que as possibilidades para o mal se tornam grandemente multipliadas. Os perigosda religi~ao formalizada s~ao: a �xa�~ao das ren�as e a ristaliza�~ao dos sentimentos; a aumula�~ao dedireitos e interesses adquiridos om o resimento da seulariza�~ao; a tendênia para a padroniza�~aoe a fossiliza�~ao da verdade; o desvio da religi~ao para o servi�o da igreja, em vez do servi�o de Deus;1054



a inlina�~ao dos l��deres para tornarem-se administradores, em vez de ministradores; a tendênia aformar seitas e divis~oes ompetitivas; o estabeleimento de uma autoridade elesi�astia opressiva; aa�rma�~ao da atitude aristor�atia tipo \povo-esolhido"; o est��mulo ao surgimento de id�eias falsase exageradas sobre o sagrado; a transforma�~ao da religi~ao em algo rotineiro e a petri�a�~ao daadora�~ao; a tendênia a venerar o passado e ignorar as soliita�~oes do presente; o fraasso em fazerinterpreta�~oes atuais da religi~ao; o envolvimento om as fun�~oes das institui�~oes seulares; a ria�~aodo mal que �e a disrimina�~ao por astas religiosas; o perigo de a religi~ao transformar-se num juizortodoxo intolerante; o fraasso em manter vivo o interesse da juventude aventurosa e a perdagradativa da mensagem salvadora do evangelho da salva�~ao eterna.A religi~ao formal restringe os homens nas suas atividades espirituais pessoais, em vez de liber�a-lospara o servi�o mais elevado de edi�adores do Reino.99.7 A Contribui�~ao da Religi~aoEmbora as igrejas e todos os outros grupos religiosos devam permaneer distantes de todas as ativida-des seulares, ao mesmo tempo a religi~ao n~ao deve fazer nada para impedir ou retardar a oordena�~aosoial das institui�~oes humanas. A vida deve ontinuar a reser na sua signi�a�~ao; o homem deveontinuar a sua reforma da �loso�a e o seu eslareimento da religi~ao.A iênia pol��tia deve efetuar a reonstru�~ao da eonomia e da ind�ustria por meio das t�eniasque aprende das iênias soiais e pela luz do disernimento interior e dos motivos proporionadospelo viver religioso. Em toda reonstru�~ao soial, a religi~ao proporiona uma lealdade estabilizadoraa um objetivo transendente, a uma meta �rme que permanee al�em e aima do objetivo imediato etemporal. No entro das onfus~oes de um meio ambiente que se transforma rapidamente, o homemmortal neessita da sustenta�~ao de uma vasta perspetiva �osmia.A religi~ao inspira o homem a viver orajosa e jubilosamente na fae da Terra; ela re�une a paiêniae a paix~ao, a luz do disernimento interior e o zelo, a ompaix~ao e o poder, os ideais e a energia.O homem nuna poder�a deidir sabiamente sobre as quest~oes temporais, nem transender oego��smo dos interesses pessoais, a menos que medite na presen�a real da soberania de Deus e onteom as realidades dos signi�ados divinos e valores espirituais.A interdependênia eonômia e a irmandade soial ir~ao, �nalmente, onduzir �a fraternidade. Ohomem �e naturalmente um sonhador, mas a iênia est�a onvoando-o a ser sensato, de modo quea religi~ao possa, em breve, estimul�a-lo om muito menos perigo de preipitar rea�~oes fan�atias nele.As neessidades eonômias atrelam o homem �a realidade, e a experiênia religiosa pessoal oloaesse mesmo homem frente a frente om as realidades eternas de uma idadania �osmia sempre emexpans~ao e progresso.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 100A Religi~ao na Experiênia Humana
A EXPERIÊNCIA da vivênia religiosa dinâmia transforma o indiv��duo med��ore numa pessoalidadede poder ideal��stio. A religi~ao ontribui para o progresso de todos, fomentando o resimento deada indiv��duo, e o progresso de ada um �e aumentado por meio da realiza�~ao de todos.O resimento espiritual �e estimulado mutuamente pela liga�~ao ��ntima om outros religiosos. Oamor propiia o solo para o resimento religioso - uma atra�~ao objetiva, em lugar de uma grati�a�~aosubjetiva - e ainda proporiona a suprema satisfa�~ao subjetiva. E a religi~ao enobree a lida omumda vida di�aria.100.1 O Cresimento ReligiosoEmbora a religi~ao produza um resimento nos signi�ados e o engrandeimento dos valores, o malsempre surge quando avalia�~oes puramente pessoais s~ao elevadas ao n��vel do absoluto. Uma rian�aavalia uma experiênia de aordo om o seu onte�udo de prazer; a maturidade �e proporional �asubstitui�~ao do prazer pessoal pelos signi�ados mais elevados, e mesmo pela lealdade aos oneitosmais elevados das situa�~oes diversi�adas da vida e das rela�~oes �osmias.Algumas pessoas aham-se oupadas demais para poderem reser e, por isso, �am expostasao grave perigo da estagna�~ao espiritual. Devem ser tomadas providênias para o resimento dossigni�ados, em idades diferentes, em ulturas suessivas e nos est�agios passageiros da iviliza�~ao queavan�a. Os prinipais inibidores do resimento s~ao o preoneito e a ignorânia.Dai a ada rian�a em desenvolvimento uma oportunidade para que ela fa�a om que a pr�opriaexperiênia religiosa res�a; n~ao imponhais a ela a experiênia j�a pronta do adulto. Lembrai-vos deque o progresso, ano a ano, dentro de um regime eduaional estabeleido, n~ao signi�a neessaria-mente um progresso inteletual, e menos ainda um resimento espiritual. O aumento do voabul�arion~ao signi�a desenvolvimento de ar�ater. O resimento n~ao �e indiado verdadeiramente por merosprodutos, mas, muito mais, pelo progresso. O resimento eduaional verdadeiro �e indiado peloengrandeimento dos ideais, por uma apreia�~ao maior dos valores, por novos signi�ados para osvalores e maior lealdade aos valores supremos.As rian�as impressionam-se permanentemente apenas pela lealdade dos seus ompanheiros adul-tos; os preeitos, ou o exemplo mesmo, n~ao exerem inuênia duradoura. As pessoas leais s~aopessoas em resimento, e o resimento �e uma realidade que ausa forte impress~ao e que inspira.Vivei lealmente hoje - resei - , e o amanh~a responder�a por si. A maneira mais r�apida de um girinotornar-se uma r~a �e vivendo lealmente ada momento omo um girino.O solo essenial ao resimento religioso pressup~oe uma vida progressiva de auto-realiza�~ao, deoordena�~ao das propens~oes naturais, de exer��io da uriosidade, de um desfrutar das aventuras1057



razo�aveis da experimenta�~ao de sentimentos de satisfa�~ao, de fazer o temor funionar omo est��mulopara a aten�~ao e a onsiênia, de sedu�~ao pelo maravilhoso e de uma onsiênia normal de pequenez,de humildade. O resimento �e tamb�em baseado na desoberta de si, aompanhada da autor��tia -a onsiênia; pois a onsiênia �e realmente a r��tia voltada para si pr�oprio, por meio da pr�opriaesala de valores dos ideais pessoais.A experiênia religiosa �e inueniada de um modo marante pela sa�ude f��sia, pelo temperamentoherdado e o meio soial. Contudo, as ondi�~oes temporais n~ao inibem o progresso espiritual internode uma alma dediada a fazer a vontade do Pai no �eu. Em todos os mortais normais, enontram-se presentes ertos impulsos inatos para o resimento e a auto-realiza�~ao, que funionam se n~aoforem espei�amente inibidos. A t�enia erta de alimentar esse dom, que �e parte do potenial deresimento espiritual, �e manter uma atitude de devo�~ao, do fundo do ora�~ao, aos valores supremos.A religi~ao n~ao pode ser outorgada, reebida, emprestada, aprendida, nem perdida. �E uma ex-periênia pessoal, que se amplia proporionalmente �a busa resente de valores �nais. O resi-mento �osmio, assim, aompanha a aumula�~ao de signi�ados e a eleva�~ao sempre em expans~aodos valores. Contudo, o resimento em nobreza, em si mesmo, �e sempre inonsiente.Os h�abitos religiosos, de pensar e agir, ontribuem para a eonomia dentro do proesso de resi-mento espiritual. Pode-se desenvolver uma predisposi�~ao religiosa de rea�~oes favor�aveis aos est��mulosespirituais, uma esp�eie de reexo ondiionado espiritual. Os h�abitos que favoreem o resimentoreligioso abrangem o ultivo da sensibilidade para os valores divinos, o reonheimento do viver reli-gioso nos outros, a medita�~ao reexiva sobre os signi�ados �osmios, o fervor da adora�~ao ao resolveros problemas, o ompartilhar da pr�opria vida espiritual om os semelhantes, o evitar do ego��smo,a reusa de abusar da miseri�ordia divina e viver omo se em presen�a de Deus. Os fatores para oresimento religioso podem ser intenionais mas, em si, o resimento �e invariavelmente inonsiente.A natureza inonsiente do resimento religioso n~ao signi�a, ontudo, que seja uma atividadea operar nos dom��nios supostos do subonsiente do inteleto humano; signi�a, antes, atividadesriativas nos n��veis supraonsientes da mente mortal. A experiênia da ompreens~ao da realidadeinonsiente do resimento religioso �e a omprova�~ao mais positiva da existênia funional da su-praonsiênia.100.2 O Cresimento EspiritualO desenvolvimento espiritual depende, em primeiro lugar, da manuten�~ao de uma onex~ao espiritualviva om as verdadeiras for�as espirituais e, em segundo lugar, da produ�~ao ont��nua de frutosespirituais: dando aos semelhantes a ministra�~ao daquilo que foi reebido dos pr�oprios benfeitoresespirituais. O progresso espiritual �e fundamentado no reonheimento inteletual da pr�opria pobrezaespiritual ombinada �a autoonsiênia da fome de perfei�~ao, ao desejo de onheer a Deus e de seromo Ele, om um prop�osito verdadeiro de fazer a vontade do Pai no �eu, de todo o ora�~ao.Iniialmente o resimento espiritual �e um despertar para as neessidades e, em seguida, umdisernimento dos signi�ados e, depois, uma desoberta dos valores. A evidênia do verdadeirodesenvolvimento espiritual onsiste em demonstrar uma pessoalidade humana motivada pelo amor,animada pela ministra�~ao n~ao-ego��sta e dominada pela adora�~ao sinera dos ideais de perfei�~ao dadivindade. E toda essa experiênia onstitui a realidade da religiosidade, ao ontr�ario da mera ren�ateol�ogia.A religi~ao pode progredir at�e aquele n��vel de experiênia em que se torna uma t�enia eslareidae s�abia de rea�~ao espiritual ao universo. Tal religiosidade glori�ada pode funionar em três n��veisda pessoalidade humana: o inteletual, o moronial e o espiritual; sobre a mente, sobre a alma emevolu�~ao e junto ao esp��rito residente. 1058



E imediatamente a espiritualidade passa a ser indiadora da vossa proximidade de Deus e umamedida da vossa apaidade de servir aos vossos semelhantes. A espiritualidade real�a a apaidadede desobrir a beleza nas oisas, de reonheer a verdade nos signi�ados e de desobrir a bon-dade nos valores. O desenvolvimento espiritual �e determinado por tais apaidades e �e diretamenteproporional �a elimina�~ao da qualidade ego��sta no amor.O status espiritual real �e a medida do vosso alane da Deidade, da vossa sintoniza�~ao om oAjustador. O alan�ar da �nalidade da espiritualidade �e equivalente a atingir o m�aximo de realidade,o m�aximo de semelhan�a om Deus. A vida eterna �e a busa perp�etua dos valores in�nitos.A meta da auto-realiza�~ao humana deveria ser espiritual, n~ao-material. As �unias realidadesque valem o esfor�o s~ao as divinas, espirituais e eternas. O homem mortal enontra-se apaitadopara desfrutar do prazer f��sio e da satisfa�~ao de afetos humanos; ele �e bene�iado pela lealdade �aassoia�~ao om outros homens e �as institui�~oes temporais; mas estas n~ao s~ao as funda�~oes eternassobre as quais se deve edi�ar a pessoalidade imortal, pois esta deve transender ao espa�o, vener otempo e alan�ar o destino eterno da perfei�~ao divina e a meta de servi�o enquanto �nalitora.Jesus retratou a profunda seguran�a do mortal sabedor de Deus ao dizer: \Para um rente doReino, que onhee Deus, que importa se todas as oisas terrenas entrarem em olapso?" As segu-ran�as temporais s~ao vulner�aveis, enquanto as seguran�as espirituais s~ao inexpugn�aveis. Quando astorrentes da adversidade humana, do ego��smo, da rueldade, do �odio, da mal��ia e da inveja au��rem�a porta da alma humana, podeis manter-vos na erteza de que h�a um basti~ao interior, a idadela doesp��rito, que permanee absolutamente inating��vel; e isso �e verdadeiro, ao menos, para todo aqueleser humano que tenha entregado a guarda da sua alma ao esp��rito residente do Deus eterno.Ap�os essa realiza�~ao espiritual, assegurada seja pelo resimento gradativo seja por uma riseespe���a, oorre uma nova orienta�~ao da pessoalidade, bem omo o desenvolvimento de uma novamedida de valores. E tais indiv��duos nasidos do esp��rito têm as suas motiva�~oes t~ao renovadas navida, que podem almamente permaneer de p�e, enquanto suas ambi�~oes mais aras pereem e suasesperan�as mais ardentes entram em olapso; pois, sem duvidar, sabem que tais at�astrofes n~ao s~aosen~ao atalismos reti�adores a arruinar suas ria�~oes temporais, em pren�unio da onstru�~ao deuma realidade mais nobre e mais duradoura, num n��vel novo e mais sublime de realiza�~ao no universo.100.3 Coneitos de Valor SupremoA religi~ao n~ao �e a t�enia para alan�ar uma paz mental est�atia e aben�oada; �e um impulso paraorganizar a alma para o servi�o dinâmio. �E o alistamento de toda a individualidade no servi�o lealde amar a Deus e servir ao homem. A religi~ao paga qualquer pre�o essenial ao alane da metasuprema, a reompensa eterna. Na lealdade religiosa h�a uma plenitude de onsagra�~ao que �e demagn���a sublimidade. E esse tipo de lealdade �e soialmente e�az e espiritualmente progressivo.Para o religioso, a palavra Deus torna-se um s��mbolo que signi�a a aproxima�~ao �a realidade su-prema e o reonheimento ao valor divino. As preferênias e os desagrados humanos n~ao determinamo bem e o mal; os valores morais n~ao advêm de desejos realizados ou de frustra�~ao emoional.Na ontempla�~ao dos valores, deveis distinguir entre aquilo que �e valor e aquilo que tem valor. De-veis reonheer a rela�~ao entre as atividades agrad�aveis, a integra�~ao signi�ativa delas e a realiza�~aoengrandeida em n��veis sempre mais elevados da experiênia humana.Signi�a�~ao �e algo que a experiênia aresenta ao valor; �e a onsiênia apreiativa dos valores.Um prazer isolado e puramente ego��sta pode onotar uma desvaloriza�~ao virtual dos signi�ados,um gozo sem sentido a beirar as raias do mal relativo. Os valores tornam-se experieniados quandoas realidades têm sentido e s~ao mentalmente assoiadas, quando tais rela�~oes s~ao reonheidas eapreiadas pela mente. 1059



Os valores n~ao podem nuna ser est�atios; a realidade signi�a mudan�a, resimento. A mudan�asem resimento, sem expans~ao de signi�ado e sem exalta�~ao do valor, nada vale - �e mal em potenial.Quanto maior a sua qualidade de adapta�~ao �osmia, mais signi�ado qualquer experiênia traz. Osvalores n~ao s~ao ilus~oes oneituais, s~ao reais, mas dependem sempre do ato dos relaionamentos. Osvalores sempre s~ao tanto fatuais quanto poteniais - n~ao o que foi, mas o que �e e o que est�a paraser.A onjun�~ao dos fatuais e dos poteniais equivale ao resimento, �a realiza�~ao dos valores naexperiênia. Contudo, o resimento n~ao �e mero progresso. O progresso �e sempre algo signi�ativomas, se n~ao vier aompanhado de resimento, torna-se relativamente sem valor. O valor supremo davida humana onsiste no resimento dos valores junto ao progresso dos signi�ados, e na realiza�~aoda inter-rela�~ao �osmia de ambas essas experiênias. E tal experiênia �e equivalente �a onsiêniade Deus. Esse mortal, embora n~ao sendo supranatural, verdadeiramente est�a-se tornando supra-humano: uma alma imortal que est�a evoluindo.O homem n~ao pode provoar o resimento, mas ele pode gerar as ondi�~oes favor�aveis para tanto.O resimento �e sempre inonsiente, seja ele f��sio, inteletual ou espiritual. E assim rese o amor;pois ele n~ao pode ser riado, nem manufaturado, nem omprado; deve reser. A evolu�~ao �e umat�enia �osmia de resimento. O resimento soial n~ao pode ser assegurado pela legisla�~ao; e n~aose obt�em o resimento moral por meio de uma melhor administra�~ao. O homem pode manufaturaruma m�aquina, mas o real valor desta deve derivar da ultura humana e da apreia�~ao pessoal. A�unia ontribui�~ao que pode advir do homem para o resimento �e a mobiliza�~ao dos poderes totaisda sua pessoalidade - a f�e viva.100.4 Os Problemas do CresimentoO viver na religiosidade �e o viver devotado, e o viver devotado �e o viver riativo, original e espontâneo.Novas perep�~oes religiosas surgem de onitos que d~ao in��io �a esolha de novos e melhores h�abitosde rea�~ao, no lugar de formas antigas e inferiores de rea�~ao. Novos signi�ados emergem apenas emmeio a onitos; e o onito persiste apenas em fae da reusa de esposar os valores mais elevados,portadores dos signi�ados superiores.As perplexidades religiosas s~ao inevit�aveis; n~ao pode haver nenhum resimento sem onitops��quio e sem agita�~ao espiritual. A organiza�~ao de um modelo �los�o�o de vida requer uma per-turba�~ao onsider�avel nos dom��nios �los�o�os da mente. A lealdade n~ao �e exerida em nome daquiloque �e grande, bom, verdadeiro e nobre, sem uma batalha. O esfor�o �e seguido do eslareimento davis~ao espiritual e da amplia�~ao do disernimento de vis~ao �osmia. E o inteleto humano reluta ontraser desmamado da alimenta�~ao das energias n~ao espirituais da existênia temporal. A mente animalindolente rebela-se ontra exerer o esfor�o exigido pela luta na solu�~ao dos problemas �osmios.Entretanto, o grande problema do viver religioso onsiste na tarefa de uni�ar os poderes da almada pessoa, por meio da predominânia do AMOR. A sa�ude, a e�iênia mental e a feliidade surgemda uni�a�~ao dos sistemas f��sios, mentais e espirituais. De sa�ude e sanidade o homem entendebastante, mas de feliidade ele s�o entendeu de fato pouqu��ssimo. A feliidade mais elevada est�aindissoluvelmente ligada ao progresso espiritual. O resimento espiritual gera um j�ubilo duradouro,uma paz que ultrapassa qualquer entendimento.Na vida f��sia, os sentidos dizem sobre a existênia das oisas; a mente desobre a realidade dassigni�a�~oes; mas a experiênia espiritual revela ao indiv��duo os verdadeiros valores da vida. Essesaltos n��veis de vida humana s~ao alan�ados no supremo amor a Deus e no amor n~ao-ego��sta pelohomem. Se amais o vosso semelhante, deveis ter desoberto os seus valores. Jesus amou tanto oshomens porque atribu��a a eles um valor muito elevado. V�os podeis melhor desobrir os valores dosvossos ompanheiros, desobrindo a sua motiva�~ao. Se algu�em vos irrita, ausando a sensa�~ao do1060



ressentimento, dever��eis busar disernir ompassivamente o seu ponto de vista e as suas raz~oes parauma onduta de tal modo ensur�avel. Uma vez que tenhais ompreendido o vosso semelhante, vostornareis tolerantes; e tal tolerânia amadureer�a a amizade transformando-a em amor.Com os olhos da vossa mente, trazei �a vossa lembran�a o quadro de um dos vossos anestraisprimitivos dos tempos das avernas - um pequeno rosnador, disforme e sujo; um homem pesado, depernas arqueadas, de porrete levantado, respirando �odio e animosidade, enquanto olha ferozmentepara frente. Esse quadro di�ilmente retrata a dignidade divina do homem. Contudo, ele nos permiteampliar o retrato. Em frente a esse ser humano, animado, um tigre dente-de-sabre enontra-se emposi�~ao de ataque. Atr�as dele, uma mulher e duas rian�as. Imediatamente, v�os reonheereis queesse quadro representa o ome�o de muito daquilo que �e bom e nobre na ra�a humana, mas o homem �eo mesmo nos dois quadros. Apenas, no segundo arranjo, fostes favoreidos om um horizonte amplo.E, nele, podeis disernir a motiva�~ao desse mortal em evolu�~ao. A sua atitude torna-se louv�avel,porque o ompreendeis. Se apenas pud�esseis penetrar os motivos dos vossos semelhantes, qu~ao melhoros entender��eis! Se v�os pud�esseis apenas onheer os vossos semelhantes, ir��eis �nalmente enher-vosde amor por eles.De fato, n~ao podeis amar os vossos semelhantes por um mero ato de vontade. O amor naseapenas de uma ompreens~ao en�ergia dos motivos e sentimentos do vosso pr�oximo. N~ao �e t~aoimportante amar a todos os homens hoje quanto �e importante que aprendais, a ada dia, a amarum ser humano a mais. Se a ada dia ou a ada semana alan�ardes a ompreens~ao de mais um dosvossos irm~aos, e se for esse o limite da vossa apaidade, ent~ao ertamente estareis soializando everdadeiramente espiritualizando a vossa pessoalidade. O amor �e ontagiante e, quando a devo�~aohumana �e inteligente e s�abia, o amor �e mais ativante que o �odio. Todavia, apenas o amor genu��noe n~ao-ego��sta �e verdadeiramente ontagioso. Se ada mortal pudesse apenas tornar-se o foo deuma afei�~ao dinâmia, tal v��rus benigno do amor penetraria logo a orrente da emo�~ao sentimentalda humanidade, numa extens~ao tal que toda a iviliza�~ao seria abra�ada pelo amor, e isso seria arealiza�~ao da irmandade dos homens.100.5 A Convers~ao e o MistiismoO mundo est�a repleto de almas perdidas. N~ao no sentido teol�ogio, mas porque perderam o sentidode dire�~ao; e enontram-se vagando na onfus~ao entre os ismos e ultos de uma era �loso�amentefrustrada. Pouqu��ssimas almas aprenderam omo estabeleer para si mesmas uma �loso�a de vida,em lugar de aeitar o autoritarismo religioso. (Os s��mbolos da religi~ao soializada n~ao s~ao para seremdesprezados omo anais de resimento; ainda que o leito do rio n~ao seja o rio, �e por ele que orremas �aguas.)A progress~ao do resimento religioso onduz, por meio do onito, da estagna�~ao �a oordena�~ao,da inseguran�a �a f�e sem d�uvidas, da onfus~ao na onsiênia �osmia �a uni�a�~ao da pessoalidade,de um objetivo temporal at�e o eterno, do ativeiro do medo �a liberdade da �lia�~ao divina.Deveria �ar eslareido que as pro�ss~oes de f�e aos supremos ideais - a perep�~ao ps��quia, emo-ional e espiritual daquele que tem onsiênia de Deus - podem vir de um resimento natural egradual ou podem, algumas vezes, ser experieniadas em ertas onjun�~oes, omo numa rise. Oap�ostolo Paulo experimentou exatamente uma onvers~ao s�ubita e espetaular naquele dia memor�avelna estrada de Damaso. Gautama Sidarta teve uma experiênia semelhante na noite em que se assen-tou a s�os e busou penetrar o mist�erio da verdade �nal. Muitos outros têm passado por experiênias,e muitos rentes verdadeiros progrediram em esp��rito, sem nenhuma onvers~ao s�ubita.A maior parte dos fenômenos espetaulares relaionados �as hamadas onvers~oes religiosas �e in-teiramente psiol�ogia pela sua natureza, mas, de quando em quando, oorrem experiênias ques~ao tamb�em espirituais, pela sua origem. Quando a mobiliza�~ao mental �e absolutamente total,1061



em qualquer n��vel ps��quio de expans~ao na dire�~ao da realiza�~ao espiritual, quando �e perfeita amotiva�~ao humana de lealdade �a id�eia divina, ent~ao, muito freq�uentemente, oorre que o esp��ritoresidente sinroniza-se subitamente abaixo, om o prop�osito onentrado e onsagrado da mente su-praonsiente do mortal rente. E tais experiênias de fenômenos inteletuais e espirituais uni�adosonstituem as onvers~oes, que onsistem em fatores al�em dos envolvimentos puramente psiol�ogios.Por si, todavia, uma emo�~ao s�o india uma onvers~ao falsa; deve ter-se f�e, tanto quanto sentimen-tos. Visto que tal mobiliza�~ao ps��quia �e parial e a motiva�~ao da lealdade humana �e inompleta,nessa mesma medida a experiênia da onvers~ao ser�a uma realidade mista: inteletual, emoional eespiritual.Se se est�a disposto a reonheer uma mente subonsiente te�oria, omo uma hip�otese pr�atia oma qual trabalhar numa vida inteletual, de algum outro modo uni�ada, ent~ao, para ser-se oerente,dever-se-ia postular um dom��nio semelhante e orrespondente, de atividade inteletual asendente; eeste �e o n��vel supraonsiente: uma zona de ontato imediato om a entidade do esp��rito residente, oAjustador do Pensamento. Os grandes perigos de todas as espeula�~oes ps��quias s~ao que as vis~oes eoutras experiênias, hamadas de m��stias, bem omo os sonhos extraordin�arios, heguem todos a seronsiderados omunia�~oes divinas �a mente humana. Em eras passadas, seres divinos revelaram-sea algumas pessoas sabedoras de Deus, n~ao por ausa dos transes m��stios nem das vis~oes m�orbidasdelas, mas a despeito de todos esses fenômenos.Ao ontr�ario da busa da onvers~ao, o melhor modo de aproxima�~ao das zonas moroniais deontato poss��vel om o Ajustador do Pensamento seria por meio da f�e viva e da adora�~ao sinera, daora�~ao feita do fundo do ora�~ao e sem ego��smo. E, de um modo geral, a maior parte das mem�oriasque brotaram de n��veis inonsientes da mente humana tem sido onfundida om revela�~oes divinase guiamentos espirituais.Um grande perigo est�a ligado �a pr�atia habitual do sonho religioso, estando aordado; o mistiismopode tornar-se uma t�enia para evitar-se a realidade; embora haja sido, algumas vezes, um meio paraa omunh~ao espiritual genu��na. Per��odos urtos de retirada da ena das oupa�~oes da vida podemn~ao ser seriamente perigosos, mas o isolamento prolongado da pessoalidade �e bastante indesej�avel.Sob nenhuma irunstânia deveria o estado de transe de onsiênia vision�aria ser ultivado omouma experiênia religiosa.As arater��stias do estado m��stio s~ao a difus~ao da onsiênia, om ilhas v��vidas de aten�~aofoalizada, operando num inteleto relativamente passivo. Tudo isso faz a onsiênia gravitar nadire�~ao do subonsiente, mais do que na dire�~ao da zona de ontato espiritual, o supraonsiente.Muitos m��stios levaram a pr�opria dissoia�~ao mental ao ponto das manifesta�~oes mentais anormais.A atitude mais saud�avel de medita�~ao espiritual �e oloar-se em adora�~ao reexiva e em ora�~ao deagradeimento. A omunh~ao direta om o pr�oprio Ajustador do Pensamento, tal omo se deu omJesus, nos �ultimos anos da sua vida na arne, n~ao deveria ser onfundida om outras experiêniashamadas de m��stias. Os fatores que ontribuem para a iniia�~ao da omunh~ao m��stia denotam,em si, o perigo desses estados ps��quios. O estado m��stio �e favoreido por oisas tais omo: a fadigaf��sia, o jejum, a dissoia�~ao ps��quia, a experiênia est�etia profunda, os impulsos sexuais v��vidos,o medo, a ansiedade, o furor e as dan�as selvagens. A maior parte do material que surge omoresultado dessas prepara�~oes preliminares tem a sua origem na mente subonsiente.Por mais favor�aveis que possam ter sido as ondi�~oes para os fenômenos m��stios, deveria serlaramente ompreendido que Jesus de Nazar�e nuna reorreu a tais m�etodos para a sua omunh~aoom o Pai do Para��so. Jesus n~ao tinha aluina�~oes subonsientes, nem ilus~oes do supraonsiente.
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100.6 Os Sinais do Viver ReligiosoAs religi~oes evoluion�arias e as religi~oes da revela�~ao podem diferir bastante pelos m�etodos, mas s~aomuito semelhantes pelas suas motiva�~oes. A religiosidade n~ao �e uma fun�~ao espe���a da vida; �eantes um modo de viver. A verdadeira religiosidade onstitui-se numa devo�~ao sinera a algumarealidade que o religioso onsidera de valor supremo para si pr�oprio e para toda a humanidade. Eas arater��stias mais destaadas de todas as religi~oes s~ao: a lealdade inquestion�avel e a devo�~ao,de ora�~ao puro, aos valores supremos. Essa devo�~ao religiosa aos valores supremos �e mostradana rela�~ao da m~ae, supostamente irreligiosa, para om o seu �lho; e na lealdade fervorosa dos n~aoreligiosos a uma ausa esposada por eles.O valor supremo aeito para o religioso pode ser ign�obil ou falso mesmo; entretanto, apesar detudo, ele �e religioso. Uma religi~ao �e genu��na na medida em que o seu valor que �e tido omo supremoseja verdadeiramente uma realidade �osmia de valor espiritual.Os sinais da sensibilidade humana ao impulso religioso abrangem as qualidades da nobreza egrandeza. O religioso sinero �e onsiente da idadania universal e �e iente de fazer ontato om fontesde poder supra-humano. Ele emoiona-se e energiza-se om a seguran�a de pertener �a fraternidadesuperior e enobreida dos �lhos de Deus. A onsiênia da pr�opria dignidade tornou-se aumentadapelo est��mulo da busa dos objetivos mais elevados no universo - as metas supremas.O eu rendeu-se ao ��mpeto intrigante de uma motiva�~ao todo-abrangente que imp~oe uma autodis-iplina maior, que reduz o onito emoional e torna a vida mortal verdadeiramente digna de servivida. O reonheimento m�orbido das limita�~oes humanas �e transformado na onsiênia naturaldas falhas mortais, assoiada �a determina�~ao moral e �a aspira�~ao espiritual de atingir metas univer-sais e superuniversais mais elevadas. E essa luta intensa para alan�ar ideais supramortais �e semprearaterizada por uma paiênia resente na indulgênia, fortaleza e tolerânia.A verdadeira religi~ao, ontudo, �e um amor vivo, uma vida de servi�o. O distaniamento do religiosode muito daquilo que �e puramente temporal e trivial nuna leva ao isolamento soial, e n~ao deveriadestruir o senso de humor. A religi~ao genu��na nada tira �a existênia humana, mas aresenta, sim,um novo sentido a tudo na vida; gera novos tipos de entusiasmo, de zelos e de oragem. Pode at�emesmo engendrar o esp��rito das ruzadas, o que �e mais do que perigoso se n~ao for ontrolado pelodisernimento espiritual e pela devo�~ao leal �as obriga�~oes soiais omuns das lealdades humanas.Um dos sinais mais surpreendentes para a identi�a�~ao da vida religiosa �e a paz dinâmia esublime, aquela paz que est�a al�em de todo entendimento humano, aquele equil��brio �osmio queindia a ausênia de toda d�uvida e tumulto. Tais n��veis de estabilidade espiritual s~ao imunes aodesapontamento. Os religiosos assim s~ao omo o ap�ostolo Paulo, que disse: \Estou persuadido deque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os prinipados, nem os poderes, nem as oisaspresentes, nem as oisas que est~ao por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outraoisa ser�a apaz de nos separar do amor de Deus".Um senso de seguran�a h�a que vem assoiado �a realiza�~ao da gl�oria triunfante, que reside naonsiênia do religioso que ompreendeu a realidade do Supremo e persegue a meta do �Ultimo.Mesmo a religi~ao evoluion�aria �e tudo isso, em lealdade e grandeza, porque �e uma experiêniagenu��na. Contudo, a religi~ao revelada tanto tem de exelênia quanto de autentiidade. As novaslealdades, na vis~ao espiritual ampliada, riam novos n��veis de amor e devo�~ao, de servi�o e ompa-nheirismo; e a perspetiva soial, assim ampliada, produz uma onsiênia maior da Paternidade deDeus e da irmandade dos homens.A diferen�a arater��stia entre a religi~ao que evoluiu e a religi~ao revelada �e uma qualidade novade sabedoria divina, que �e aresentada �a sabedoria humana puramente experienial. No entanto, �ea experiênia dentro das religi~oes humanas que desenvolve a apaidade para a reep�~ao das d�adivassubseq�uentes, de maior sabedoria divina e disernimento �osmio.1063



100.7 O Apogeu da Vida ReligiosaEmbora o mortal omum de Urantia n~ao possa esperar atingir a alta perfei�~ao de ar�ater adquiridapor Jesus de Nazar�e, enquanto permaneeu na arne, �e totalmente poss��vel a todo mortal rentedesenvolver uma pessoalidade forte e uni�ada, pautando-se pelas linhas perfeionadas da pessoali-dade de Jesus. O aspeto singular da pessoalidade do Mestre n~ao era tanto a sua perfei�~ao, quanto asua simetria, a sua uni�a�~ao extraordin�aria e equilibrada. A apresenta�~ao mais e�iente para Jesusonsiste no exemplo dado por aquele que disse, enquanto gestiulava na dire�~ao do Mestre, de p�ediante dos seus ausadores: \Eis o homem!"A bondade infal��vel de Jesus toava os ora�~oes dos homens, mas a sua inex��vel for�a de ar�atermaravilhava os seus seguidores. Era verdadeiramente sinero; nada havia de hip�orita nele. N~aotinha afeta�~ao; era sempre autentiamente reanimador. Nuna ondesendia em pretens~oes, e jamaisreorria �a trapa�a. Viveu a verdade, do mesmo modo que a ensinou. Ele foi a verdade. Foi for�adoa prolamar a verdade salvadora �a sua gera�~ao, ainda que tanta sineridade haja algumas vezesausado dor. Ele foi inquestionavelmente leal a toda verdade.O Mestre, por�em, era t~ao razo�avel, t~ao aess��vel. Era t~ao pr�atio em todas as suas ministra�~oese, ao mesmo tempo, todos os seus planos eram araterizados por um senso omum t~ao santi�ado.Era t~ao liberto de qualquer tendênia �a extravagânia, �a irregularidade e exentriidade. Nuna eraaprihoso, esquisito ou hist�erio. Em todos os seus ensinamentos e em tudo o que fazia, havia umadisrimina�~ao depurada, ligada a um senso extraordin�ario do que �e apropriado.O Filho do Homem foi sempre uma pessoalidade bem equilibrada. Mesmo os seus inimigos man-tinham um respeito salutar por ele; e hegavam mesmo a temer a sua presen�a. Jesus n~ao onheiao medo. Ele transbordava de entusiasmo divino, mas nuna se tornou um fan�atio. Era emoio-nalmente ativo, mas nuna inonstante. Era imaginativo, mas sempre pr�atio. Ele enfrentava asrealidades da vida om franqueza, sem nuna hegar a tornar-se embotado ou prosaio. Era ora-joso, sem jamais ser desuidado; prudente, mas nuna ovardemente. Era ompassivo, mas n~ao erasentimental; �unio, sem ser exêntrio. Ele era pio, mas n~ao era santarr~ao. E era assim t~ao bemequilibrado, porque era perfeitamente uni�ado.A originalidade de Jesus n~ao era sufoante. Ele n~ao estava preso �a tradi�~ao, nem limitado pelaesraviza�~ao a nenhum onvenionalismo restritivo. Falava om uma on�an�a segura e ensinava omautoridade absoluta. Contudo, a sua originalidade superior n~ao o levava a negligeniar as p�erolas daverdade ontidas nos ensinamentos dos seus predeessores e ontemporâneos. E o mais original dosseus ensinamentos foi a ênfase dada ao amor e a miseri�ordia, em lugar do medo e do sarif��io.Jesus era muito amplo de vis~ao. Ele exortava os seus seguidores a pregar o evangelho a todosos povos. N~ao tinha nenhuma estreiteza de mente. O seu ora�~ao ompassivo abra�ava toda ahumanidade, e mesmo um universo. Sempre a sua exorta�~ao era: \Quem quiser vir, que venha".De Jesus foi realmente dito: \Ele on�ou em Deus". Como um homem entre os homens, ele on�oude um modo muito sublime no Pai do �eu. E on�ou no seu Pai, omo uma rian�a pequena on�ano seu pai terreno. A sua f�e foi perfeita, mas nuna presun�osa. N~ao importa qu~ao ruel a naturezapossa pareer, nem qu~ao indiferente possa ser ao bem-estar do homem na Terra, Jesus nuna faltouom a sua f�e. Ele era imune ao desapontamento e inating��vel pela persegui�~ao. O fraasso aparenten~ao o atingiu.Jesus amou os homens omo irm~aos, ao mesmo tempo reonheendo qu~ao diferentes dos deleseram os seus dons inatos e as suas qualidades adquiridas. \Ele esolheu o seu aminho de fazer obem."Jesus era uma pessoa inusitadamente alegre, mas n~ao era um otimista ego nem pouo razo�avel.A sua palavra de onstante exorta�~ao era: \Tende ânimo". Podia manter a atitude on�ante porausa da sua f�e inabal�avel em Deus e na sua on�an�a imperturb�avel no homem. Ele demonstrou1064



sempre uma onsidera�~ao toante por todos os homens, porque os amava e areditava neles. E aindafoi sempre �el �as suas onvi�~oes e magni�amente �rme na sua devo�~ao de fazer a vontade do seuPai.O Mestre foi sempre generoso. Nuna se ansou de dizer: \Dar �e mais aben�oado do que reeber".Dizia ele: \Gratuitamente reebestes, dai gratuitamente". E ainda, om toda a sua ilimitada genero-sidade, nuna foi esbanjador ou extravagante. Ensinou que deveis areditar para reeber a salva�~ao.\Pois todo aquele que proura reeber�a."Era andidamente direto, mas sempre af�avel. Ele dizia: \Se assim n~ao fosse, eu vos haveria dito".E era frano, mas sempre amig�avel. Aberto no seu amor pelos peadores e no seu �odio ao peado.Contudo, mesmo na sua surpreendente franqueza, ele foi infalivelmente justo.Jesus era alegre de um modo onsistente, n~ao obstante algumas vezes haver bebido profundamenteda ta�a do sofrimento humano. Destemidamente, enfrentou as realidades da existênia; e permaneeupleno de entusiasmo pelo evangelho do Reino. Por�em, ontrolava o seu entusiasmo; nuna se deixouontrolar por ele. Era dediado sem reservas aos \assuntos do Pai". Esse entusiasmo divino levou osseus irm~aos n~ao espiritualizados a pensarem que ele estava fora de si, mas o universo que o observavaapreiava-o omo modelo de sanidade e omo arqu�etipo da suprema devo�~ao mortal aos altos padr~oesda vida espiritual. E o seu entusiasmo ontrolado foi ontagioso; os seus ompanheiros eram levadosa ompartilhar do seu otimismo divino.Este homem da Galil�eia n~ao era um homem de tristezas; era uma alma da alegria. Estava sempredizendo: \Rejubilai-vos na mais repleta alegria". Todavia, quando o dever exigia, estava dispostoa aminhar orajosamente no \vale da sombra da morte". Era jubiloso, mas, ao mesmo tempo,humilde.A sua oragem s�o foi igualada pela sua paiênia. Sempre que pressionado a agir prematuramente,apenas respondia: \Minha hora ainda n~ao hegou". Nuna tinha pressa; a sua serenidade mantinha-se sublime. No entanto, freq�uentemente, tornava-se indignado om o mal; e intolerante om o peado.Muitas vezes, foi levado a resistir poderosamente �aquilo que era ontr�ario ao bem-estar dos seus �lhosda Terra. No entanto, a sua indigna�~ao ontra o peado nuna o levou a �ar enraiveido om ospeadores.A oragem de Jesus foi magn���a, mas ele nuna era irreetido. A sua palavra-have foi: \n~aotemais". A sua bravura era elevada, e a sua oragem, freq�uentemente her�oia. No entanto, a suaoragem estava ligada �a prudênia e ontrolada pela raz~ao. Era uma oragem nasida da f�e, n~ao dapresun�~ao ega na negligênia. Era verdadeiramente valente, mas nuna atrevido.O Mestre foi um modelo de reverênia. A pree, j�a na sua juventude, ome�ava por: \Pai nossoque est�as no �eu, santi�ado seja o teu nome". Era respeitoso at�e mesmo para om o ulto equivoadodos seus irm~aos. Isso n~ao o impediu, todavia, de ondenar as tradi�~oes religiosas nem de ataar oserros das ren�as humanas. Ele revereniava a verdadeira santidade; e podia apelar ainda aos seussemelhantes dizendo: \Quem dentre v�os me ondena de peado?"Jesus foi grande, porque era bom e, mais, ele onfraternizava om as rian�as pequenas. Ele eragentil e despretensioso na sua vida pessoal e, ainda, era ele o homem perfeionado de todo umuniverso. Os seus ompanheiros hamavam-no espontaneamente de Mestre.Jesus foi a pessoalidade humana perfeitamente uni�ada. E ainda agora, omo na �epoa daGalil�eia, ele ontinua a uni�ar a experiênia mortal e a oordenar os esfor�os humanos. Ele uni�aa vida, enobree o ar�ater e simpli�a a experiênia. Entra na mente humana para elev�a-la, paratransform�a-la e trans�gur�a-la. �E literalmente verdade que: \Se qualquer homem tem Cristo Jesusdentro de si, ele �e uma nova riatura; as velhas oisas est~ao passando; olhai, omo todas as oisasest~ao-se tornando novas".[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄1065
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Cap��tulo 101A Verdadeira Natureza da Religi~ao
A RELIGI~AO, enquanto experiênia humana, estende-se desde a esravid~ao ao medo primitivo, noselvagem em evolu�~ao, at�e a liberdade sublime e magn���a da f�e, naqueles mortais ivilizados que seaham esplendidamente onsientes da sua �lia�~ao ao Deus eterno.A religi~ao �e anestral da moral superior e das �etias avan�adas, na evolu�~ao soial progressiva.Contudo, a religi~ao, omo tal, n~ao �e meramente um movimento moral, embora as suas manifesta�~oesexteriores e soiais sejam fortemente inueniadas pelas for�as do momento �etio e moral da soiedadehumana. A religiosidade �e sempre inspira�~ao da natureza do homem que evolui, mas n~ao �e o segredodessa evolu�~ao.A religiosidade, a onvi�~ao-f�e da pessoalidade, pode sempre triunfar sobre a l�ogia super�ial-mente ontradit�oria do desespero que nase na mente material inr�edula. H�a realmente uma vozinterior verdadeira e genu��na, aquela \luz verdadeira que ilumina todos os homens que vêm aomundo". E esse guiamento do esp��rito �e diferente da onlama�~ao �etia da onsiênia humana. Osentimento de seguran�a religiosa �e mais do que um sentimento emoional. A seguran�a na religi~aotransende �a raz~ao da mente, e mesmo �a l�ogia da �loso�a. A religiosidade �e f�e, on�an�a e seguran�a.101.1 A Verdadeira Religi~aoA verdadeira religi~ao n~ao �e um sistema de ren�a �los�o�a que possa ser deduzido pela raz~ao, nemonsubstaniado por provas naturais, nem �e uma experiênia fant�astia e m��stia de sentimentosindesrit��veis de êxtase a serem desfrutados apenas pelos devotos romântios do mistiismo. Areligiosidade n~ao �e produto da raz~ao, mas, quando vista do seu interior, ela �e plenamente raional. Areligi~ao n~ao se deriva da l�ogia da �loso�a humana, mas, omo uma experiênia mortal, �e plenamentel�ogia. A religi~ao �e a experiênia da divindade efetuada pela onsiênia de um ser moral de origemevoluion�aria; representa a verdadeira experiênia om as realidades eternas no tempo, omo umarealiza�~ao de satisfa�~oes espirituais enquanto ainda na arne.Os Ajustadores do Pensamento n~ao têm nenhum meanismo espeial por meio do qual ganharauto-express~ao; n~ao h�a nenhum atributo religioso-m��stio que proporione a reep�~ao ou a express~aodas emo�~oes religiosas. Tais experiênias tornam-se dispon��veis por meio do meanismo de dota�~aonatural da mente mortal. E isso representa uma explia�~ao para a di�uldade que o Ajustador temde entrar em omunia�~ao direta om a mente material da sua residênia onstante.O esp��rito divino faz ontato om o homem mortal, n~ao por meio de sentimentos ou emo�~oes,mas sim no dom��nio do pensamento mais elevado e mais espiritualizado. S~ao os vossos pensamentos,n~ao os vossos sentimentos, que vos onduzem a Deus. A natureza divina pode ser perebida apenasom os olhos da mente. No entanto, a mente que realmente diserne Deus, que esuta o Ajustador1067



residente, �e a mente pura. \Sem onsagrar-se, nenhum homem pode ver o Senhor." Toda a omunh~aointerior e espiritual �e denominada disernimento espiritual. Tais experiênias religiosas resultam daimpress~ao feita na mente do homem por meio das atua�~oes ombinadas do Ajustador e do Esp��rito daVerdade, funionando entre e sobre as id�eias, os ideais, sobre a vis~ao interior e os esfor�os espirituaisdos �lhos de Deus em evolu�~ao.A religiosidade vive e prospera, assim, n~ao por meio da vis~ao, nem do sentimento, mas antes pormeio da f�e e do disernimento interior. N~ao onsiste na desoberta de fatos novos, nem naquiloque se enontra por meio de uma experiênia �unia, mas antes na desoberta de signi�ados novose espirituais nos fatos j�a bem onheidos da humanidade. A mais elevada experiênia religiosan~ao depende de a�~oes anteriores de ren�a, tradi�~ao e autoridade; nem �e, a religiosidade, �lha desentimentos sublimes e de emo�~oes puramente m��stias. �E, antes, uma experiênia profunda e fatualde omunh~ao espiritual, om as inuênias do esp��rito residente dentro da mente humana e, na medidaque essa experiênia seja de�n��vel em termos de psiologia, �e simplesmente a experiênia de viveniara realidade de rer em Deus, omo a grande realidade desse evento puramente pessoal.Conquanto a religi~ao n~ao seja produto de espeula�~oes raionalistas de uma osmologia mate-rial, ela �e, entretanto, a ria�~ao de um disernimento interior totalmente raional que se origina naexperiênia da mente do homem. A religiosidade n~ao nase de medita�~oes m��stias, nem de on-templa�~oes isoladas, ainda que seja mais ou menos misteriosa e sempre inde�n��vel e inexpli�avel,em termos da raz~ao puramente inteletual ou da l�ogia �los�o�a. Os germes da religiosidade verda-deira têm sua origem no âmbito da onsiênia moral do homem e s~ao revelados no resimento dodisernimento interior espiritual do homem: aquela fauldade da pessoalidade humana que se tornaaresida em onseq�uênia da presen�a do Ajustador e que revela Deus �a mente mortal sedenta Dele.A f�e une o disernimento moral �a disrimina�~ao onsieniosa dos valores, e o sentido do deverevoluion�ario preexistente d�a omplemento �a origem da verdadeira religiosidade. A experiênia dareligi~ao, �nalmente, resulta em uma onsiênia �rme de Deus e em uma seguran�a inquestion�avelda sobrevivênia da pessoalidade que aredita.Assim, pode-se pereber que as aspira�~oes religiosas e os impulsos espirituais n~ao s~ao de umanatureza tal que levaria meramente os homens a querer rer em Deus, mas, antes, s~ao de umanatureza e um poder tais que os homens tornam-se profundamente pressionados pela onvi�~ao deque devem areditar em Deus. O sentido do dever evoluion�ario e as obriga�~oes onseq�uentes dailumina�~ao pela revela�~ao ausam uma impress~ao t~ao profunda sobre a natureza moral do homem,que �nalmente ele alan�a a posi�~ao de mente e a atitude de alma por meio das quais ele onlui quen~ao tem direito de n~ao areditar em Deus. A sabedoria mais elevada e supra�los�o�a dos indiv��duoseslareidos e disiplinados instrui-os, em �ultima an�alise, que duvidar de Deus ou n~ao on�ar na Suabondade seria uma prova de in�delidade para om a oisa mais real e mais profunda dentro da mentee da alma humana - o Ajustador divino.101.2 A Religi~ao omo Um FatoA realidade da religiosidade onsiste inteiramente na experiênia religiosa de seres humanos raionaise omuns. E �e nesse sentido, uniamente, que a religi~ao poderia ser onsiderada omo ient���a oumesmo psiol�ogia. A prova de que a revela�~ao �e revela�~ao, �e esse mesmo fato na experiêniahumana: o fato de que a revela�~ao sintetiza as iênias da natureza, aparentemente divergentes, bemomo sintetiza a teologia da religi~ao numa �loso�a, onsistente e l�ogia, do universo, uma explia�~aooordenada e ont��nua da iênia e da religiosidade, riando, assim, uma harmonia de mente e umasatisfa�~ao de esp��rito que respondem, na experiênia humana, �aqueles questionamentos da mentemortal a qual almeja saber omo o In�nito opera a sua vontade e os seus planos na mat�eria, om asmentes e dentro do esp��rito. 1068



A raz~ao �e o m�etodo da iênia; a f�e o m�etodo da religi~ao; a l�ogia �e a t�enia om que a �loso�atenta lidar. A revela�~ao ompensa a ausênia do ponto de vista moronial, forneendo uma t�eniapara alan�ar a unidade na ompreens~ao da realidade e rela�~oes entre a mat�eria e o esp��rito, pelamedia�~ao da mente. E a verdadeira revela�~ao jamais afasta a iênia da natureza, nem a religi~ao daraz~ao ou a �loso�a da l�ogia.A raz~ao, por meio do estudo da iênia, pode levar-nos da natureza a uma Primeira Causa, masrequer uma f�e religiosa para transformar a Causa Primeira da iênia em um Deus de salva�~ao; e arevela�~ao �e ainda requerida para validar tal f�e e tal disernimento espiritual interior.H�a duas raz~oes b�asias para rer em um Deus que fomenta a sobrevivênia humana:1. A experiênia humana e a erteza pessoal; a esperan�a e a on�an�a, de algum modo iniiadase, de algum modo, registradas pelo Ajustador residente.2. A revela�~ao da verdade, seja pela ministra�~ao direta pessoal do Esp��rito da Verdade, na auto-outorga a este mundo feita pelos Filhos divinos; seja por meio das revela�~oes em palavra esrita.A iênia ompleta a sua busa por meio da raz~ao om a hip�otese de uma Causa Primeira. Areligi~ao n~ao p�ara no seu vôo de f�e, at�e estar segura de um Deus de salva�~ao. O estudo disriminado daiênia sugere logiamente a realidade e a existênia de um Absoluto. A religi~ao aredita sem reservasna existênia e na realidade de um Deus que fomenta a sobrevivênia da pessoalidade. Aquilo que ametaf��sia deixa totalmente de fazer, e aquilo em que at�e mesmo a �loso�a parialmente fraassa, arevela�~ao faz; isto �e, a�rma que essa Primeira Causa da iênia e o Deus da Salva�~ao da religi~ao s~aouma Deidade e a mesma Deidade.A raz~ao �e a prova da iênia, a f�e, a prova da religi~ao, a l�ogia, a prova da �loso�a, mas a revela�~ao�e validada apenas pela experiênia humana. A iênia gera onheimento; a religi~ao gera feliidade;a �loso�a gera a unidade; a revela�~ao on�rma a harmonia experienial dessa abordagem trina darealidade universal.A ontempla�~ao da natureza apenas pode revelar um Deus de natureza, um Deus de movimento.A natureza exp~oe apenas mat�eria, movimento e anima�~ao - a vida. Mat�eria mais energia, sob ertasondi�~oes, s~ao manifestadas em formas vivas, todavia, embora a vida natural seja assim relativamenteont��nua enquanto fenômeno, �e totalmente transit�oria no que diz respeito �as individualidades. Anatureza n~ao provê uma base para a ren�a l�ogia na sobrevivênia da pessoalidade humana. Ohomem religioso que enontra Deus na natureza, j�a havia enontrado, antes, este mesmo Deus pessoalna sua pr�opria alma.A f�e revela Deus na alma. A revela�~ao, a substituta do disernimento moronial interior nummundo evoluion�ario, apaita o homem a ver na natureza o mesmo Deus que, por meio da f�e, semanifesta na sua alma. Assim, a revela�~ao faz om êxito uma ponte, atravessando o abismo entre omaterial e o espiritual e, mesmo, entre a riatura e o Criador, entre o homem e Deus.A ontempla�~ao da natureza onduz logiamente a um guiamento interior inteligente, e mesmoat�e uma orienta�~ao vivenial, mas, de nenhum modo satisfat�orio, ela revela um Deus pessoal. Anatureza, por outro lado, tamb�em n~ao demonstra nada que impe�a o universo de ser onsideradoomo uma obra do mesmo Deus da religi~ao. Deus n~ao pode ser enontrado somente por meio danatureza, mas o fato de que o homem O haja enontrado de outro modo torna o estudo da naturezaintegralmente onsistente om uma interpreta�~ao mais elevada e espiritual do universo.A revela�~ao, enquanto fenômeno para uma �epoa, �e peri�odia; omo experiênia humana pessoal,�e ont��nua. A divindade opera na pessoalidade mortal omo d�adiva do Ajustador do Pai, omoo Esp��rito da Verdade do Filho e omo o Esp��rito Santo do Esp��rito do Universo, pois esses trêsdons supramortais est~ao uni�ados na evolu�~ao experienial humana omo uma ministra�~ao vindado Supremo.A verdadeira religiosidade �e um vislumbrar da realidade, �e �lha da f�e dentro da onsiênia mo-1069



ral, e n~ao um assentimento meramente inteletual dado �a orpori�a�~ao de uma doutrina dogm�atiaqualquer. A verdadeira religi~ao onsiste na experiênia de que \o Esp��rito, ele pr�oprio, d�a o teste-munho, junto ao nosso esp��rito, de que somos n�os pr�oprios �lhos de Deus". A religi~ao n~ao onsisteem proposi�~oes teol�ogias, mas no disernimento espiritual interior e na sublimidade da on�an�a daalma.A natureza mais profunda dentro de v�os - o Ajustador divino - ria no vosso interior a fome e sedede retid~ao, um erto anseio pela perfei�~ao divina. A religiosidade �e o ato de f�e no reonheimentodesse impulso interno de realiza�~ao divina; e assim nasem a on�an�a e a seguran�a de alma, asquais v�os reonheereis omo o aminho da salva�~ao, a t�enia de sobrevivênia da pessoalidade e detodos aqueles valores que viestes a onsiderar verdadeiros e bons.O entendimento pela religiosidade nuna tem sido e nuna ser�a dependente de um grande aprendi-zado, nem de uma l�ogia h�abil. Ele �e disernimento espiritual, e essa �e exatamente a raz~ao pela qualalguns dos maiores eduadores religiosos do mundo e os profetas, mesmo, algumas vezes, possu��ramt~ao pouo da sabedoria do mundo. A f�e religiosa est�a dispon��vel tanto para os instru��dos omo paraos ignorantes.A religiosidade deve ser sempre a sua pr�opria r��tia e ju��za, n~ao pode nuna ser observada, emuito menos ompreendida pelo lado de fora. A vossa seguran�a num Deus pessoal onsiste no vossopr�oprio disernimento quanto �a vossa ren�a nas oisas espirituais, e na vossa experiênia delas. Paratodos os vossos ompanheiros que tiveram uma experiênia semelhante, nenhuma argumenta�~ao sobrea pessoalidade ou a realidade de Deus se faz neess�aria, ao passo que, para todos os outros homensque n~ao est~ao assim t~ao seguros de Deus, nenhuma argumenta�~ao poss��vel poderia jamais ser de fatoonvinente.A psiologia pode de fato tentar estudar o fenômeno das rea�~oes religiosas ao ambiente soial, masn~ao pode jamais esperar penetrar os motivos reais e interiores, nem o que a religi~ao opera. Apenasa teologia, dom��nio da f�e e da t�enia da revela�~ao, pode proporionar qualquer esp�eie inteligentede explia�~ao quanto �a natureza e onte�udo da experiênia religiosa.101.3 As Carater��stias da Religi~aoA religi~ao �e t~ao vital que sobrevive, ainda que na ausênia de instru�~ao. Vive a despeito da onta-mina�~ao que possa ter de osmologias equivoadas e �loso�as falsas; sobrevive mesmo �a onfus~ao dametaf��sia. Durante todas as viissitudes hist�orias da religi~ao, persiste sempre o que �e indispens�avelao progresso e �a sobrevivênia humana: o onheimento da �etia e a onsiênia pr�atia da moral.O disernimento da f�e, ou intui�~ao espiritual, �e o dom da mente �osmia assoiado ao trabalho doAjustador do Pensamento, o qual �e uma d�adiva do Pai ao homem. A raz~ao espiritual, a inteligêniada alma, �e dom do Esp��rito Santo, d�adiva do Esp��rito Materno Criativo ao homem. A �loso�aespiritual, a sabedoria das realidades espirituais, �e dom do Esp��rito da Verdade, a d�adiva ombinadados Filhos auto-outorgados aos �lhos dos homens. E a oordena�~ao e interassoia�~ao desses dons deesp��rito formam, no interior do homem, uma pessoalidade espiritual dotada de um destino potenial.�E essa mesma pessoalidade espiritual, sob a sua forma primitiva e embrion�aria na posse do Ajus-tador, que sobrevive �a morte natural na arne. E essa entidade omposta de origem espiritual, emonjun�~ao om a experiênia humana, por interm�edio da forma de vida provida pelos Filhos divinos,�a apaitada a sobreviver (onservada pelo Ajustador) �a dissolu�~ao do eu material e mental, quandoessa soiedade transit�oria, do material e do espiritual, for rompida om a essa�~ao do movimentovital.Por meio da f�e religiosa, �e que a alma do homem revela a si pr�opria e, do modo arater��stio peloqual ela induz a pessoalidade mortal a reagir a ertas situa�~oes de prova�~ao e testes inteletuais e1070



soiais, �e que tal alma demonstra a divindade potenial da sua natureza emergente. A f�e espiritualgenu��na (a onsiênia moral autêntia) �e revelada por aquilo que:1. Faz a �etia e a moral progredirem, a despeito de tendênias animais inerentes e adversas.2. Produz uma sublime on�an�a na bondade de Deus, mesmo em fae do desapontamento amargoou derrotas esmagadoras.3. Gera profunda oragem e on�an�a, a despeito de adversidades naturais e de alamidadesf��sias.4. Demonstra equil��brio e ompostura inexpli�aveis, a despeito mesmo de doen�as desonertantese de um sofrimento f��sio agudo.5. Mant�em um misterioso equil��brio e a integridade da pessoalidade, em fae de maus-tratos e damais agrante injusti�a.6. Mant�em uma on�an�a divina na vit�oria �ultima, a despeito das rueldades de um destinoaparentemente ego e da indiferen�a aparentemente total das for�as naturais para om o bem-estarhumano.7. Persiste inquebrant�avel na ren�a em Deus, apesar de todas as demonstra�~oes em ontr�ario dal�ogia, e resiste om êxito a todos os outros so�smas inteletuais.8. Continua a demonstrar uma f�e destemida na sobrevivênia da alma, apesar dos ensinamentosenganosos da falsa iênia e da ilus~ao persuasiva das �loso�as insanas.9. Vive e triunfa independentemente da sobrearga esmagadora de iviliza�~oes tornadas omplexase tendeniosas nos tempos modernos.10. Contribui para a sobrevivênia ont��nua do altru��smo, a despeito do ego��smo humano, dosantagonismos soiais, da ganânia da ind�ustria e dos desajustes pol��tios.11. Adere om �rmeza a uma ren�a sublime na unidade do universo e no guiamento divino, sempreoupa�~oes quanto �a presen�a perturbadora do mal e do peado.12. Continua adorando a Deus a despeito de tudo e todos. Ousa delarar: \Ainda que Ele memate, ainda assim servirei a Ele".Sabemos, pois, por interm�edio de três fenômenos, que o homem tem um esp��rito divino, ouesp��ritos, residindo dentro dele: primeiro, pela experiênia pessoal - a f�e religiosa - ; segundo, pela re-vela�~ao - pessoal e raial - ; e tereiro, pela demonstra�~ao surpreendente das rea�~oes extraordin�arias,e n~ao inatas, ao meio ambiente material, onforme ilustram as doze atua�~oes de unho espiritual, emfae das situa�~oes de prova�~ao na vida real, as quais aabamos de itar. E ainda h�a outras.E �e preisamente essa atua�~ao vital e vigorosa da f�e, no dom��nio da religi~ao, que autoriza ohomem mortal a a�rmar a posse pessoal e a existênia na realidade espiritual daquele dom que oroaa natureza humana: a experiênia religiosa.101.4 As Limita�~oes da Revela�~aoPelo fato de o vosso mundo geralmente ser ignorante das origens, e mesmo das origens f��sias, pareeus�abio, de tempos em tempos, prover instru�~ao sobre a osmologia; mas isso sempre gera problemas nofuturo. As leis da revela�~ao impedem-nos grandemente, pela prosri�~ao que fazem sobre transmitironheimento ainda imereido ou prematuro. Qualquer osmologia apresentada omo uma parteda religi~ao revelada destina-se a ser ultrapassada num tempo muito urto. Em onseq�uênia, osestudantes futuros dessa revela�~ao ser~ao tentados a desartar quaisquer elementos de verdade religiosagenu��na que possa onter, porque desobrem erros nas osmologias apresentadas onseq�uentemente1071



neles.A humanidade deveria ompreender que n�os, em nossa partiipa�~ao na revela�~ao da verdade,�amos rigorosamente limitados pelas instru�~oes dos nossos superiores. N~ao temos liberdade deanteipar as desobertas ient���as para daqui a mil anos. Os reveladores devem agir de aordoom as instru�~oes que formam uma parte do mandado da revela�~ao. N�os n~ao vemos omo superaressa di�uldade, agora ou em qualquer tempo futuro. Sabemos perfeitamente que, embora os fatoshist�orios e as verdades religiosas da presente s�erie de apresenta�~oes reveladoras �quem nos registrosdas idades que vir~ao, dentro de uns pouos urtos anos, muitas das nossas a�rma�~oes a respeito dasiênias f��sias estar~ao neessitando de revis~ao, em onseq�uênia de novos desenvolvimentos ient���ose de novas desobertas. Esses novos desenvolvimentos, desde agora, n�os os prevemos, mas estamosproibidos de inluir, nos registros reveladores, esses fatos n~ao desobertos pela humanidade. Que�que laro que as revela�~oes n~ao s~ao neessariamente inspiradas. A osmologia nessas revela�~oes n~ao�e inspirada. Ela �e limitada pela permiss~ao que temos de oordena�~ao e de triagem do onheimentode hoje. Conquanto o disernimento divino ou espiritual seja uma d�adiva, a sabedoria humana deveevoluir.A verdade �e sempre uma revela�~ao: �e uma auto-revela�~ao, quando surge omo resultado do tra-balho do Ajustador residente; �e uma revela�~ao para uma �epoa, ou epoal, quando apresentada pelotrabalho de alguma outra agênia eleste: um grupo ou pessoalidade.Em �ultima an�alise, a religi~ao deve ser julgada pelos seus frutos, segundo a extens~ao e modo pormeio dos quais demonstra a sua exelênia inerente e divina.A verdade n~ao pode ser sen~ao relativamente inspirada, se bem que a revela�~ao seja invariavelmenteum fenômeno espiritual. Embora as a�rma�~oes que se referem �a osmologia nuna sejam inspiradas,tais revela�~oes s~ao de um valor imenso, ao menos transitoriamente, tornando os onheimentos laros,pois elas:1. Reduzem a onfus~ao, por meio de uma elimina�~ao do erro, om autoridade.2. Fazem a oordena�~ao dos fatos e observa�~oes que s~ao onheidos ou que est~ao para ser onhe-idos.3. Restauram partes importantes do onheimento perdido a respeito de aonteimentos de uma�epoa num passado distante.4. Forneem a informa�~ao que preenher�a launas vitais no onheimento adquirido de outromodo.5. Apresentam dados �osmios, de modo a iluminar os ensinamentos espirituais ontidos narevela�~ao que os aompanha.101.5 A Religi~ao Expandida pela Revela�~aoA revela�~ao �e uma t�enia por meio da qual idades e mais idades de tempo s~ao poupadas no trabalhoneess�ario ao exame de loalizar e orrigir os erros ometidos na evolu�~ao das verdades adquiridaspelo esp��rito.A iênia lida om os fatos; a religi~ao oupa-se apenas dos valores. Por interm�edio da �loso�aeslareida, a mente esfor�a-se para unir os signi�ados dos fatos e dos valores, hegando, assim, aum oneito da realidade ompleta. Lembrai-vos de que a iênia �e o dom��nio do onheimento, a�loso�a, o reino da sabedoria, e a religi~ao, a esfera da experiênia pela f�e. A religi~ao, entretanto,apresenta duas fases de manifesta�~ao:1. A religi~ao evoluion�aria. �E a experiênia da adora�~ao primitiva, a religi~ao que se deriva da1072



mente.2. A religi~ao revelada. �E uma atitude do universo a qual se deriva do esp��rito; �e a onvi�~aoe a ren�a na onserva�~ao das realidades eternas, a sobrevivênia da pessoalidade e a realiza�~aode alan�ar, a�nal, a Deidade �osmia, ujo prop�osito tornou tudo isso poss��vel. �E parte do planodo universo que, mais edo ou mais tarde, a religi~ao evoluion�aria esteja destinada a reeber umaexpans~ao espiritual por meio da revela�~ao.Tanto a iênia quanto a religi~ao ome�am por assumir ertas bases, geralmente aeitas, paradedu�~oes l�ogias. Assim, tamb�em a �loso�a ome�a a sua arreira assumindo a realidade de trêsoisas:1. O orpo material.2. A fase supramaterial do ser humano, a alma, ou mesmo o esp��rito residente.3. A mente humana, o meanismo de interomunia�~ao e de interassoia�~ao entre o esp��rito e amat�eria, entre o material e o espiritual.Os ientistas re�unem os fatos, os �l�osofos oordenam as id�eias, enquanto os profetas exaltam osideais. O sentimento e a emo�~ao aompanham invariavelmente a religi~ao, mas eles n~ao s~ao religi~ao. Areligi~ao pode ser o sentimento da experiênia, mas di�ilmente �e a experiênia de sentimentos. Nema l�ogia (a raionaliza�~ao), nem a emo�~ao (o sentimento) fazem, essenialmente, parte da experiêniareligiosa, se bem que ambas possam estar assoiadas, de um modo vari�avel, ao exer��io da f�e parafazer o disernimento espiritual progredir, tornando-se realidade, tudo de aordo om o alane damente individual e das tendênias do temperamento dessa mente.A religi~ao evoluion�aria �e a exterioriza�~ao do dom do ajudante da mente, do universo loal, enar-regado de riar e fomentar a tendênia �a adora�~ao no homem evoluion�ario. As religi~oes primitivasest~ao diretamente interessadas na �etia e na moral, no senso humano do dever. Tais religi~oes est~aofundadas na seguran�a da onsiênia e resultam na estabiliza�~ao de iviliza�~oes relativamente �etias.As religi~oes pessoalmente reveladas s~ao promovidas pelos esp��ritos de outorga, que representam astrês pessoas da Trindade do Para��so e se oupam espeialmente da expans~ao da verdade. A religi~aoevoluion�aria faz o indiv��duo lembrar-se da id�eia do dever pessoal; a religi~ao revelada d�a ênfaseresente ao amor, �a regra de ouro.A religi~ao que evoluiu repousa integralmente na f�e. A revela�~ao provê a seguran�a suplementar dasua apresenta�~ao expandida das verdades da divindade e da realidade, e d�a um testemunho de valorainda maior sobre a experiênia fatual que se aumula em onseq�uênia da uni~ao pr�atia e�ienteentre a f�e vinda da evolu�~ao e a verdade vinda da revela�~ao. Essa uni~ao e�iente, entre f�e humanae verdade divina, onstitui a posse de um ar�ater bastante bem enaminhado no sentido de adquirirrealmente uma pessoalidade moronial.A religi~ao evoluion�aria apenas proporiona a seguran�a da f�e e a on�rma�~ao da onsiênia; areligi~ao reveladora provê a seguran�a da f�e mais a verdade de uma experiênia viva nas realidadesda revela�~ao. O tereiro passo na religi~ao, ou uma tereira fase da experiênia na religi~ao, tem a verom o estado moronial, om uma onquista mais �rme dentro da mota. No urso da progress~aomoronial resente, as verdades da religi~ao revelada s~ao expandidas; mais e mais, sabereis sobre averdade dos valores supremos, da bondade divina, das rela�~oes universais, das realidades eternas edos destinos �ultimos.Durante a progress~ao moronial, ada vez mais a erteza da verdade substitui a erteza da f�e.Quando fordes integrados �nalmente ao mundo real do esp��rito, ent~ao, a erteza do puro diserni-mento espiritual ir�a funionar no lugar da f�e e da verdade, ou, antes, operar�a em onjun�~ao om elas,sobrepondo-se a essas t�enias anteriores no provimento da erteza �a pessoalidade.
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101.6 A Experiênia Religiosa ProgressivaA fase moronial da religi~ao revelada tem a ver om a experiênia da sobrevivênia, e o seu grande an-seio �e alan�ar a perfei�~ao espiritual. Nela est�a tamb�em presente o impulso mais elevado da adora�~ao,assoiado a um impulso forte, hamando para um servi�o ada vez mais �etio. O disernimento davis~ao moronial interna failita uma onsiênia sempre em expans~ao do S�etuplo, do Supremo e,mesmo, do �Ultimo.Ao longo de toda a experiênia religiosa, desde a sua mais tenra insipiênia, no n��vel material, at�ea �epoa do alane de realiza�~ao, de status espiritual pleno, o Ajustador �e o segredo da ompreens~aopessoal da realidade da existênia do Supremo; e esse mesmo Ajustador tamb�em mant�em os segredosda vossa f�e na realiza�~ao transendental do �Ultimo. A pessoalidade experienial do homem, emevolu�~ao, atuando unida ao Ajustador, uja essênia �e a de ser um Deus existenial, onstitui aulmina�~ao na realiza�~ao do potenial da existênia suprema e onstitui inerentemente uma basepara uma fatualiza�~ao supra�nita da pessoalidade transendental.A vontade moral abrange deis~oes baseadas no onheimento raional ampliado pela sabedoria esanionado pela f�e religiosa. Essas esolhas s~ao atos de natureza moral e evideniam a existênia dapessoalidade moral, preursora da pessoalidade moronial e, a�nal, do status espiritual verdadeiro.O onheimento do tipo evoluion�ario n~ao �e sen~ao uma aumula�~ao de material protopl�asmio damem�oria; sendo a mais primitiva forma de onsiênia da riatura. A sabedoria abrange as id�eiasformuladas da mem�oria protopl�asmia, em proesso de assoia�~ao e reombina�~ao, e tais fenômenosdifereniam a mente humana da mente meramente animal. Os animais têm onheimento, masapenas o homem possui apaidade de sabedoria. A verdade �e tornada aess��vel ao indiv��duo dotadode sabedoria, por meio da outorga, feita �a sua mente, do esp��rito do Pai e o dos Filhos, o Ajustadordo Pensamento e o Esp��rito da Verdade.Cristo Mihael quando auto-outorgado em Urantia viveu sob o âmbito de uma religi~ao evolu-ion�aria, at�e a �epoa do seu batismo. Daquele momento em diante, inlusive no evento da suarui�a�~ao, ele levou adiante o seu trabalho, sob o guiamento ombinado da religi~ao evoluion�ariae da religi~ao revelada. A partir da manh~a da sua ressurrei�~ao at�e a sua asens~ao, ele passou porm�ultiplas fases da vida moronial, desde a transi�~ao mortal do mundo da mat�eria at�e o mundodo esp��rito. Depois da sua asens~ao, Mihael tornou-se o mestre da experiênia da Supremaia, aompreens~ao do Supremo; e, sendo a �unia pessoa em N�ebadon a possuir a apaidade ilimitada deexperieniar a realidade do Supremo, imediatamente atingiu o status da soberania na supremaia doseu universo loal, neste e para este universo.Para o homem, a fus~ao �nal e a uni�a�~ao resultante om o Ajustador residente - a s��ntese dapessoalidade de homem e essênia de Deus - fazem dele, em potenial, uma parte viva do Supremo easseguram a esse ser, que erta vez foi um mortal, o direito de nasimento eterno de busa sem �mda �nalidade do servi�o no universo, para e om o Supremo.A revela�~ao ensina ao homem mortal que, para ome�ar essa magn���a e intrigante aventura noespa�o, por interm�edio da progress~ao no tempo, ele deveria ome�ar pela organiza�~ao do onhei-mento em id�eias-deis~oes; para, em seguida, omandar �a sabedoria que trabalhe inansavelmente nasua nobre tarefa de transformar as id�eias pessoais pr�oprias em ideais ada vez mais efetivos e pr�atios,mas n~ao menos supernos, at�e mesmo naqueles oneitos que, sendo t~ao razo�aveis omo id�eias e t~aol�ogios enquanto ideais, o Ajustador ousa ombin�a-los e espiritualiz�a-los, tornando-os dispon��veispara essa assoia�~ao na mente �nita que far�a deles um omplemento humano fatual, pronto paraa a�~ao do Esp��rito da Verdade dos Filhos, que s~ao as manifesta�~oes no espa�o-tempo da verdade doPara��so - a verdade universal. A oordena�~ao das id�eias-deis~oes, dos ideais l�ogios �a verdade divinaonstitui a posse de um ar�ater reto, que �e o pr�e-requisito para a admiss~ao do mortal nas realidadessempre em expans~ao e resentemente espirituais dos mundos moroniais.1074



Os ensinamentos de Jesus onstitu��ram a primeira religi~ao urantiana a abranger de modo totaluma oordena�~ao harmoniosa de onheimento, sabedoria, f�e, verdade e amor, e, t~ao ompleta e si-multaneamente, a ponto de proporionar tranq�uilidade temporal, erteza inteletual, eslareimentomoral, estabilidade �los�o�a, sensibilidade �etia, onsiênia de Deus e erteza positiva da sobre-vivênia pessoal. A f�e de Jesus apontou o aminho para a �nalidade da salva�~ao humana, para aultimidade da realiza�~ao mortal no universo, pois ela assegurou:1. A salva�~ao das algemas materiais, pela realiza�~ao da �lia�~ao a Deus, que �e esp��rito.2. A salva�~ao da esravid~ao inteletual; levando o homem a onheer a verdade, esta verdade olibertar�a.3. A salva�~ao da egueira espiritual, a realiza�~ao humana da fraternidade entre os seres mortaise a onsiênia moronial da irmandade de todas as riaturas do universo; o servi�o-desoberta darealidade espiritual e do minist�erio-revela�~ao da bondade dos valores espirituais.4. A salva�~ao da inompletude do eu, por meio de um alane abrangente dos n��veis espirituaisno universo, e da realiza�~ao �nal da harmonia de Havona e perfei�~ao do Para��so.5. A salva�~ao do on�namento ego��sta, a libera�~ao das limita�~oes da autoonsiênia, por meiodo alane dos n��veis �osmios da mente do Supremo e pela oordena�~ao om as realiza�~oes de todosos outros seres autoonsientes.6. A salva�~ao e a libera�~ao do tempo, a realiza�~ao de uma vida eterna de progress~ao in�nd�avelno reonheimento de Deus e no servi�o de Deus.7. A salva�~ao da �nitude, por meio da unidade perfeita om a Deidade no e por interm�edio doSupremo, por meio do qual a riatura intenta a desoberta transendental do �Ultimo, nos n��veisp�os-�nalitores do absonito.Essa salva�~ao s�etupla �e equivalente �a realiza�~ao ompleta e perfeita da experiênia em ultimidadeom o Pai Universal. E tudo isso, em potenial, est�a ontido na realidade da f�e da experiênia humanana religi~ao. E pode estar assim ontida, posto que a f�e de Jesus foi nutrida por realidades at�e mesmoal�em do �Ultimo, e foi reveladora delas; a f�e de Jesus aproximou-se do status de um absoluto nouniverso, na medida em que a manifesta�~ao deste seja poss��vel num osmo em evolu�~ao no tempo eno espa�o.Por meio da apropria�~ao da f�e de Jesus, o homem mortal pode anteipar, no tempo, o gosto dasrealidades da eternidade. Jesus fez a desoberta, na sua experiênia humana, do Pai Final, e os seusirm~aos na arne, em vida mortal, podem segui-lo ao longo dessa mesma experiênia de desobertado Pai. Eles podem mesmo alan�ar, sendo o que s~ao, a mesma satisfa�~ao, nessa experiênia om oPai, que Jesus alan�ou, sendo o que foi. Novos poteniais fatualizaram-se no universo de N�ebadonem onseq�uênia da auto-outorga �nal de Mihael; e um destes �e a ilumina�~ao renovada do aminhode eternidade que onduz ao Pai de tudo, o qual pode ser perorrido at�e pelos mortais de arne esangue material, ainda na vida iniial nos planetas do espa�o. Jesus foi e �e o novo aminho vivo, pormeio do qual o homem pode alan�ar a heran�a divina que o Pai deretou que fosse dele, apenas eleassim o pedisse. Com Jesus �am abundantemente demonstrados os ome�os e os �ns da experiêniade f�e da humanidade, e mesmo da humanidade divina.101.7 Uma Filoso�a Pessoal da Religi~aoUma id�eia �e apenas um plano te�orio para a a�~ao, ao passo que uma deis~ao positiva �e um plano dea�~ao on�rmado. Um estere�otipo �e um plano de a�~ao aeito sem a valida�~ao. Os materiais dos quaisse pode fazer uma �loso�a pessoal da religi~ao s~ao derivados tanto da experiênia interior quantoda experiênia do indiv��duo om o ambiente. O status soial, ondi�~oes eonômias, oportunidades1075



eduaionais, inlina�~oes morais, inuênias instituionais, desenvolvimentos pol��tios, tendêniasraiais e ensinamentos religiosos do tempo e ambiênia tornam-se fatores na formula�~ao de uma�loso�a pessoal da religi~ao. Mesmo o temperamento inerente e a inlina�~ao inteletual determinam,de um modo marante, o modelo de �loso�a religiosa. A voa�~ao, o asamento e as a�nidades, todosinueniam na evolu�~ao dos padr~oes pessoais de vida.Uma �loso�a da religi~ao evolui de um resimento b�asio nas id�eias, somado �a vivênia experi-enial, pois ambos s~ao modi�ados pela tendênia geral de imitar o semelhante. A idoneidade dasonlus~oes �los�o�as depende de um pensamento disriminador penetrante, honesto e riterioso, emliga�~ao om a sensibilidade para os signi�ados e a preis~ao de avalia�~ao. Os ovardes morais nunaalan�am os planos elevados do pensamento �los�o�o; �e neess�ario oragem para oupar novos n��veisde experiênia e para intentar a explora�~ao de dom��nios desonheidos da vida inteletual.Em breve novos sistemas de valores vêm �a existênia; novas formula�~oes de prin��pios e padr~oess~ao feitas; h�abitos e ideais s~ao reformulados; uma id�eia de um Deus pessoal �e alan�ada, seguida deoneitos ampliados de rela�~oes om ela.A grande diferen�a entre uma �loso�a religiosa e uma �loso�a n~ao-religiosa de vida onsiste nanatureza e n��vel dos valores reonheidos e naquilo que �e mereedor da lealdade. H�a quatro fases naevolu�~ao da �loso�a religiosa: tal experiênia pode tornar-se meramente onformada e resignada �asubmiss~ao �a tradi�~ao e �a autoridade; ou pode dar-se por satisfeita om realiza�~oes ligeiras, su�ientesapenas para estabilizar a vida di�aria e, pois, tornar-se logo presa num n��vel oasional advent��io.Tais mortais abandonam o perfeito, fazendo dele um inimigo do �otimo. Um tereiro grupo progrideat�e o n��vel da inteletualidade l�ogia, mas permanee em estagna�~ao, em onseq�uênia da esravid~aoultural. �E verdadeiramente uma pena ver inteletos t~ao grandes serem mantidos t~ao solidamentepresos pela garra ruel de la�os ulturais. �E igualmente pat�etio observar aqueles que transformamas orrentes materialistas de uma iênia, ou de uma falsa iênia, na sua pris~ao ultural. O quarton��vel de �loso�a alan�a a liberdade de todas as limita�~oes onvenionais e tradiionais e ousa pensar,agir e viver honesta, leal, destemida e verdadeiramente.O teste have de qualquer �loso�a religiosa se d�a na sua apaidade de distinguir ou n~ao entreas realidades do mundo material e as do mundo espiritual e, ao mesmo tempo, reonheer a suauni�a�~ao no esfor�o inteletual a servi�o do soial. Uma �loso�a religiosa s�olida n~ao onfunde asoisas de Deus om as oisas de C�esar. E tamb�em n~ao reonhee o ulto est�etio do maravilhosopuro omo um substituto para a religi~ao.A �loso�a transforma aquela religi~ao primitiva, que foi um grande onto de fadas da onsiênia,numa experiênia viva om os valores asendentes da realidade �osmia.101.8 F�e e Cren�aA ren�a ter�a alan�ado o n��vel da f�e quando estiver motivando a vida e moldando o modo de vida. Aaeita�~ao de um ensinamento omo verdadeiro n~ao �e f�e; �e mais uma ren�a. Nem erteza ou onvi�~aotamb�em n~ao s~ao f�e. Um estado mental atinge os n��veis da f�e apenas quando, de fato, domina o modode vida. A f�e �e um atributo vivo de uma experiênia pessoal religiosa verdadeira. Aredita-se naverdade, admira-se a beleza e reverenia-se a bondade, mas n~ao se as adora; uma atitude assim def�e salvadora �e entrada em Deus apenas, que �e tudo isso personi�ado e in�nitamente mais.A ren�a �e sempre limitante e aprisionadora; a f�e �e expansiva e libertadora. A ren�a �xa, a f�eliberta. Todavia, a f�e religiosa viva �e mais do que uma assoia�~ao de ren�as nobres; �e mais doque um sistema elevado de �loso�a; �e uma experiênia viva, voltada para os signi�ados espirituais,junto aos ideais divinos e aos valores supremos; �e onheer a Deus e servir aos homens. As ren�aspodem transformar-se em posses grupais, mas a f�e deve ser pessoal. As ren�as teol�ogias podem ser1076



sugeridas a um grupo, mas a f�e apenas pode surgir individualmente no ora�~ao do religioso.A f�e haver�a falsi�ado a sua on�abilidade ao presumir negar as realidades e onferir aos seusdevotos apenas onheimentos presumidos. A f�e �e traidora, quando fomenta a trai�~ao �a integridadeinteletual e depreia a lealdade aos valores supremos e aos ideais divinos. A f�e nuna deixa de ladoo dever de resolver os problemas da vida mortal. A f�e viva n~ao fomenta o fanatismo, a persegui�~aoou a intolerânia.A f�e n~ao impede a imagina�~ao riativa, nem mant�em um preoneito irraional ontra as deso-bertas da investiga�~ao ient���a. A f�e revitaliza a religi~ao e obriga o religioso a viver heroiamente aregra de ouro. O zelo da f�e est�a de aordo om o onheimento, e os seus esfor�os s~ao o prel�udio deuma paz sublime.101.9 Religi~ao e MoralidadeNenhuma revela�~ao da religi~ao, professada omo tal, poderia ser onsiderada omo autêntia, sedeixasse de reonheer as demandas do dever da obriga�~ao �etia que foram riadas e fomentadaspela religi~ao evoluion�aria preedente. A revela�~ao amplia infalivelmente o horizonte �etio da re-ligi~ao evolu��da e, simultânea e infalivelmente, expande as obriga�~oes morais de todas as revela�~oesanteriores.Quando presumirdes fazer um julgamento r��tio da religi~ao primitiva do homem (ou sobre a re-ligi~ao do homem primitivo), dev��eis lembrar-vos de julgar tais selvagens e de avaliar a sua experiêniareligiosa de aordo om o seu eslareimento e o seu estado de onsiênia. N~ao ometais o erro dejulgar a religi~ao de algu�em segundo os vossos pr�oprios padr~oes de onheimento e de verdade.A verdadeira religi~ao �e aquela onvi�~ao sublime e profunda que, de dentro da alma, aonselhaao homem, de um modo irresist��vel, que seria errado para ele n~ao areditar naquelas realidadesmoroniais que onstituem os seus oneitos �etios e morais mais elevados, na sua interpreta�~ao maiselevada dos maiores valores da vida e das realidades mais profundas do universo. E tal religi~ao �esimplesmente a experiênia de devotar a lealdade inteletual aos ditames mais elevados da onsiêniaespiritual.A busa da beleza �e uma parte da religi~ao apenas na medida em que �e �etia e enriquee o oneitoda moral. A arte s�o �e religiosa quando se onfunde om o prop�osito derivado da motiva�~ao espiritualelevada.A onsiênia espiritual eslareida do homem ivilizado n~ao se preoupa tanto om nenhumaren�a inteletual espe���a nem om um modo partiular de vida, quanto om a desoberta daverdade da vida, om a t�enia boa e orreta de reagir �as situa�~oes sempre reorrentes da existêniamortal. A onsiênia moral �e apenas um nome dado ao reonheimento e �a onsiênia humanadaqueles valores �etios e moroniais emergentes, aos quais o dever manda que o homem se onforme,no ontrole otidiano e no seu modo de onduta.Embora reonheendo que a religi~ao seja imperfeita, existem ao menos duas manifesta�~oes pr�atiasda sua natureza e fun�~ao:1. O est��mulo espiritual e a press~ao �los�o�a da religi~ao tendem a levar o homem a projetar asua apreia�~ao dos valores morais diretamente para fora, na dire�~ao dos assuntos ligados aos seussemelhantes - a rea�~ao �etia da religi~ao.2. A religi~ao ria, para a mente humana, uma onsiênia espiritualizada da realidade divina, ba-seada em oneitos anteedentes de valores morais, derivada deles pela f�e e oordenada om oneitossupra-impostos de valores espirituais. A religi~ao, por isso, torna-se um ensor dos assuntos mortais,uma forma de r�edito moral de on�an�a glori�ada na realidade, nas realidades do tempo real�adas1077



e nas realidades mais duradouras da eternidadeA f�e transforma-se na onex~ao entre a onsiênia moral e o oneito espiritual da realidadepermanente. A religi~ao transforma-se na via pela qual o homem esapa das limita�~oes materiais domundo temporal e natural, para alan�ar as realidades supernas do mundo eterno e espiritual, pormeio da t�enia da salva�~ao, a transforma�~ao moronial progressiva.101.10 A Religi~ao omo Libertadora do HomemO homem inteligente sabe que �e um �lho da natureza, uma parte do universo material; e tamb�em n~aodiserne nenhuma sobrevivênia da pessoalidade individual nos movimentos e nas tens~oes de n��velmatem�atio do universo da energia. Nem jamais pode o homem disernir a realidade espiritual pormeio do exame das ausas e dos efeitos f��sios.Um ser humano �e onsiente tamb�em de que ele �e uma parte do osmo ideaional, mas, emboraum oneito possa perdurar al�em do ilo de uma vida mortal, nada h�a de inerente ao oneitoque indique a sobrevivênia pessoal da pessoalidade que o onebe. Nem o esgotamento de todasas possibilidades da l�ogia e da raz~ao jamais revelar�a ao homem l�ogio, nem ao raionalizador, averdade eterna da sobrevivênia da pessoalidade.O n��vel material da lei assegura a ontinuidade da ausalidade, a intermin�avel rea�~ao de efeito�a a�~ao anteedente; o n��vel da mente sugere a perpetua�~ao da ontinuidade ideaional, o uxoinessante da potenialidade oneitual das onep�~oes preexistentes. No entanto, nenhum dessesn��veis, no universo, abre ao mortal busador uma via esapat�oria para a parialidade do seu statuse da inerteza intoler�avel de ser uma realidade transit�oria no universo, uma pessoalidade temporalondenada a ser extinta quando da exaust~ao das limitadas energias vitais.Apenas pela via moronial, que onduz ao disernimento espiritual interior, �e que o homem poderomper as adeias inerentes ao seu status de mortal no universo. A energia e a mente podem onduzirde volta ao Para��so e �a Deidade, mas nem o dom da energia nem o dom da mente, dados ao homem,provêm diretamente dessa Deidade do Para��so. Apenas no sentido espiritual o homem �e um �lho deDeus. E isso �e verdade porque apenas no sentido espiritual �e que o homem �e atualmente dotado eresidido pelo Pai do Para��so. A humanidade nuna desobrir�a a divindade a n~ao ser por meio davia da experiênia religiosa e pelo exer��io da verdadeira f�e. A aeita�~ao da verdade de Deus, pormeio da f�e, apaita o homem a esapar dos on�ns irunsritos das limita�~oes materiais e lhe d�auma esperan�a raional de obter o salvo-onduto para sair do reino material, onde existe a morte, eentrar no Reino espiritual, onde h�a a vida eterna.O prop�osito da religi~ao n~ao �e satisfazer a uriosidade sobre Deus, mas, sim, proporionar aonstânia inteletual e a seguran�a �los�o�a para estabilizar e enriqueer a vida humana, om-binando o mortal om o divino, o parial om o perfeito; homem e Deus. �E por interm�edio daexperiênia religiosa que os oneitos humanos da idealidade tornam-se dotados e plenos de reali-dade.Nuna haver�a uma prova ient���a ou l�ogia da divindade. A raz~ao por si s�o nuna poder�a rati�aros valores e a exelênia da experiênia religiosa. Todavia, ser�a sempre verdade que qualquer umque se disponha a umprir a vontade de Deus ompreender�a a validade dos valores espirituais. Essa�e a melhor abordagem ou aproxima�~ao que pode ser realizada, no n��vel mortal, para ofereer provasda realidade da experiênia religiosa. Tal f�e proporiona a �unia sa��da das garras meânias domundo material e da distor�~ao do erro da inompletude do mundo inteletual; �e a �unia solu�~aodesoberta para o impasse gerado no pensamento mortal a respeito da ontinuidade da sobrevivêniada pessoalidade individual. �E o �unio passaporte para a realidade ompleta e para a eternidade davida em uma ria�~ao universal de amor, lei, unidade e alane progressivo da Deidade.1078



A religi~ao ura e�azmente o sentido de isolamento idealista do homem, ou de solid~ao espiritual;ela emanipa o rente omo um �lho de Deus, um idad~ao de um universo novo e signi�ativo. Areligi~ao assegura ao homem que, seguindo a luz da retid~ao que �e disern��vel dentro da sua alma,ele estar�a assim identi�ando-se om o plano do In�nito e om o prop�osito do Eterno. Uma almaliberada desse modo ome�a imediatamente a sentir-se em asa nesse novo universo, o seu universo.Ap�os passardes pela experiênia de uma tal transforma�~ao pela f�e, n~ao sereis mais uma parteesravizada do osmo matem�atio, sereis mais um independente �lho voliional do Pai Universal.N~ao mais esse �lho liberado est�a lutando sozinho ontra a ondena�~ao inexor�avel da termina�~ao naexistênia temporal; n~ao mais ele ombate a toda a natureza, om as possibilidades desesperadamenteontra si; n~ao mais ele hesita om um medo paralisante de ter, por aaso, oloado a sua on�an�anuma quimera sem esperan�a ou de ter pregado a sua f�e no al�nete errado do imagin�ario.Agora, sobretudo, os �lhos de Deus est~ao alistados juntos para lutarem na batalha que �e o triunfoda realidade sobre as sombras pariais da existênia. A�nal, todas as riaturas tornam-se onsientesdo fato de que Deus e todas as hostes divinas, de um universo quase sem limites, est~ao do seu ladona luta superna para alan�ar a eternidade da vida e a divindade de status. Tais �lhos, liberadospela f�e, ertamente se alistaram nas lutas do tempo ao lado das for�as supremas e das pessoalidadesdivinas da eternidade; at�e mesmo as estrelas, nos seus ursos, agora, est~ao na batalha por eles; a�nal,eles ontemplam o universo de dentro, do ponto de vista de Deus, e, das inertezas de um isolamentomaterial, tudo �a transformado nas ertezas da progress~ao espiritual eterna. E mesmo o tempon~ao se torna mais do que uma sombra da eternidade, lan�ada pelas realidades do Para��so, sobre apan�oplia, em movimento, do espa�o.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 102Os Fundamentos da F�e ReligiosaPARA o materialista desrente, o homem �e simplesmente um aidente evoluion�ario. As suas espe-ran�as de sobrevivênia est~ao ligadas a uma ��~ao que �e da sua imagina�~ao mortal; os seus medos,amores, aspira�~oes e ren�as n~ao s~ao sen~ao a rea�~ao de uma justaposi�~ao inidental de ertos �atomosde mat�eria sem vida. Nenhum aparato de energia, nenhuma express~ao de on�an�a pode trans-port�a-lo depois do t�umulo. As obras devoionais e o gênio inspirado dos melhores dos homens est~aoondenados a �ar extintos pela morte, pela noite longa e solit�aria do esqueimento eterno e da ex-tin�~ao da alma. O desespero sem nome �e a �unia reompensa por viver e labutar sob o sol temporalda existênia mortal. Sem piedade e lentamente, mas a ada dia de modo mais erto e apertado,a vida imprime sobre esse indiv��duo a sua garra de ondena�~ao sem piedade, a qual um universomaterial hostil e impla�avel deretou fosse o insulto a oroar tudo aquilo que �e belo, nobre, elevadoe bom nos desejos humanos.Contudo, n~ao �e esse o �m, nem o destino eterno do homem; essa vis~ao n~ao �e sen~ao o grito dedesespero proferido por alguma alma errante que �ou perdida nas trevas espirituais, e que brava-mente ontinua debatendo-se dentro dos so�smas meaniistas de uma �loso�a materialista, egapela desordem e pelas deforma�~oes de uma erudi�~ao tornada omplexa. E toda essa ondena�~ao �astrevas e todo esse destino de desespero �am, para sempre, dissipados por um esfor�o valente de f�eda parte do mais humilde e iletrado entre os �lhos de Deus sobre a Terra.Essa f�e salvadora tem o seu nasimento no ora�~ao humano, quando a onsiênia moral dohomem ompreende que os valores humanos podem ser transladados do material para o espiritual,na experiênia mortal, do humano at�e o divino, do tempo at�e a eternidade.102.1 As Garantias Dadas pela F�eO papel do Ajustador do Pensamento em si �e a explia�~ao de omo se d�a o translado do senso dodever primitivo e evoluion�ario do homem at�e aquela f�e mais elevada e mais erta nas realidadeseternas da revela�~ao. Deve haver fome de perfei�~ao no ora�~ao do homem, su�iente para assegurar-lhe a apaidade de ompreender o aminho que, pela f�e, leva �a realiza�~ao suprema. Se um homemesolhe fazer a vontade divina, ele saber�a o aminho da verdade. Torna-se literalmente verdadeque \as oisas humanas devem ser onheidas, para serem amadas, mas as oisas divinas devem seramadas, para que sejam onheidas". No entanto, as d�uvidas honestas e o questionamento sineron~ao s~ao peado; tais atitudes signi�am meramente uma demora na jornada progressiva no sentido dealan�ar a perfei�~ao. Uma on�an�a de rian�a assegura a entrada do homem no Reino da asens~aoeleste, mas o progresso depende inteiramente do exer��io vigoroso da f�e robusta e on�ante dohomem amadureido.A raz~ao da iênia �e baseada nos fatos observ�aveis do tempo; a f�e da religi~ao baseia o seu argumento1081



no programa espiritual da eternidade. O que o onheimento e a raz~ao n~ao podem fazer por n�os,a sabedoria verdadeira aonselha-nos a permitir que a f�e realize, por interm�edio do disernimentoreligioso e da transforma�~ao espiritual.Devido ao isolamento, depois da rebeli~ao, a revela�~ao da verdade, em Urantia, tem sido onfundida,om muita freq�uênia, om as a�rma�~oes de osmologias pariais e transit�orias. A verdade n~ao mudade uma gera�~ao para outra, mas os ensinamentos ligados a ela sobre o mundo f��sio variam, de umdia para o outro e de ano para ano. A verdade eterna n~ao deveria ser desprezada, mesmo que venhaaompanhada de id�eias obsoletas a respeito do mundo material. Quanto mais souberdes da iênia,tanto menos ertos podereis estar; quanto mais de religi~ao tiverdes, tanto mais seguros estareis.As onvi�~oes da iênia proedem integralmente do inteleto; as ertezas da religi~ao brotam daspr�oprias funda�~oes da pessoalidade inteira. A iênia oferee apelo ao entendimento da mente; areligi~ao apela �a lealdade e �a devo�~ao do orpo, da mente e do esp��rito, e mesmo �a pessoalidade omoum todo.Deus �e t~ao inteiramente real e absoluto que nenhum sinal material de prova, e nenhuma demons-tra�~ao ou forma de pretenso milagre pode ser ofereida em testemunho da Sua realidade. N�os sempreO reonheeremos, porque on�amos Nele, e a nossa ren�a Nele �e integralmente baseada na nossapartiipa�~ao pessoal nas manifesta�~oes divinas da Sua realidade in�nita.O Ajustador do Pensamento residente infalivelmente desperta na alma do homem uma verdadeirasede e busa da perfei�~ao, junto a uma uriosidade de longo alane, que s�o pode ser satisfeita demodo adequado pela omunh~ao om Deus, a fonte divina desse Ajustador. A alma faminta do homemreusa-se a se satisfazer om algo menor do que alan�ar pessoalmente o Deus vivo. Deus deve serbem maior do que uma pessoalidade moral elevada e perfeita, entretanto, perante o nosso oneitofaminto e �nito, ele n~ao pode ser nada menos.102.2 Religi~ao e RealidadeMentes observadoras e almas de bom disernimento sabem distinguir a religiosidade quando a sentemnas vidas dos seus semelhantes. A religi~ao n~ao preisa ser de�nida; todos n�os onheemos os seusfrutos soiais, inteletuais, morais e espirituais. E tudo isso adv�em do fato de que a religi~ao �epropriedade da ra�a humana; ela n~ao �e �lha da ultura. Bem verdade �e que a perep�~ao que se temda religi~ao �e humana e, portanto, sujeita �as algemas da ignorânia, �a esravid~ao da supersti�~ao, �asfraudes da so�stia�~ao mundana e �as ilus~oes das �loso�as falsas.Uma das peuliaridades arater��stias da seguran�a religiosa genu��na �e que, n~ao obstante a abso-lutez das suas a�rma�~oes e da �rmeza da sua atitude, o esp��rito da sua express~ao �e t~ao equilibradoe ponderado que nuna transmite a mais leve impress~ao de auto-a�rma�~ao ou de exalta�~ao ego��sta.A sabedoria da experiênia religiosa �e algo omo um paradoxo, pois ela tem uma origem humana,ao mesmo tempo em que proede do Ajustador. A for�a religiosa n~ao �e produto de prerrogativaspessoais individuais, antes �e, todavia, onseq�uênia daquela o-partiipa�~ao sublime que o homemtem junto �a fonte perene de toda a sabedoria. Assim, as palavras e os atos da religi~ao verdadeira eimpoluta, na sua pureza original, tornam-se de uma autoridade irresist��vel perante todos os mortaiseslareidos.Dif��il �e identi�ar e analisar os fatores de uma experiênia religiosa, mas n~ao �e dif��il observaros pratiantes religiosos vivendo e perseverando omo se estivessem j�a em presen�a do Eterno. Osrentes reagem a esta vida temporal omo se a imortalidade estivesse j�a nas suas m~aos. Nas vidasdesses mortais, h�a uma originalidade onvinente e uma espontaneidade de express~ao, que, parasempre, os destaa dos seus semelhantes que, nada mais absorveram do que a sabedoria sobre estemundo. As pessoas religiosas pareem viver emanipadas e livres efetivamente da pressa da usura e1082



da tens~ao penosa das viissitudes inerentes �as orrentes seulares do tempo; elas demonstram umaestabilidade de pessoalidade e uma tranq�uilidade de ar�ater n~ao expliada pelas leis da �siologia,nem da psiologia, nem da soiologia.O tempo �e, invariavelmente, um elemento neess�ario para onseguir-se o onheimento; a religi~aotorna esses dons imediatamente dispon��veis, se bem que haja o importante fator que �e o resimentona gra�a, o avan�o de�nitivo, em todas as fases da experiênia religiosa. O onheimento �e umabusa eterna, v�os estais sempre aprendendo, mas nuna vos tornareis apazes de alan�ar o onhei-mento pleno da verdade absoluta. No onheimento apenas, n~ao pode haver jamais nenhuma ertezaabsoluta, apenas uma probabilidade resente de aproxima�~ao; mas a alma religiosa om ilumina�~aoespiritual sabe, e sabe agora. E, ainda, essa erteza profunda e evidente n~ao onduz esse homemreligioso, mentalmente sadio, a ter um interesse menor pelos altos e baixos do progresso da sabedoriahumana, que est�a ligada estreitamente �a sua �nalidade material e aos desenvolvimentos lentos daiênia.Mesmo as desobertas da iênia n~ao s~ao verdadeiramente reais na onsiênia da experiêniahumana, at�e que sejam eluidadas e orrelaionadas, at�e que os seus fatos mais relevantes se tornemrealmente signi�ativos, por meio da sua oloa�~ao nos iruitos das orrentes de pensamento damente. O homem mortal vê, at�e mesmo o seu meio ambiente f��sio, de um n��vel mental, a partir daperspetiva dos registros psiol�ogios desse n��vel mental. E, portanto, n~ao �e estranho que o homemempreste ao universo uma interpreta�~ao altamente uni�ada e ent~ao busque identi�ar essa unidadede energia da sua iênia om a unidade espiritual da sua experiênia religiosa. A mente �e unidade; aonsiênia mortal vive no n��vel da mente e perebe as realidades universais pelos olhos das fauldadesom as quais a sua mente est�a dotada. A perspetiva mental n~ao alan�a a unidade existenial dafonte da realidade, a Primeira Fonte e Centro, mas ela pode, e algumas vezes ir�a, retratar para ohomem a s��ntese experienial da energia, da mente e do esp��rito no Ser Supremo e omo Ele. A mente,por�em, n~ao pode jamais obter êxito nessa uni�a�~ao das diversidades da realidade, a menos que talmente esteja �rmemente onsiente das oisas materiais, dos signi�ados inteletuais e dos valoresespirituais; a unidade existe apenas na harmonia da triunidade da realidade funional, e apenas naunidade existe a satisfa�~ao da pessoalidade quanto �a realiza�~ao da onstânia e da oerênia �osmia.�E por meio da �loso�a que a unidade �a mais bem loalizada na experiênia humana. E, aindaque o orpo do pensamento �los�o�o deva estar sempre baseado em fatos materiais, a alma e a energiada verdadeira dinâmia �los�o�a s~ao um disernimento espiritual dos seres mortais.O homem evoluion�ario n~ao tem um prazer natural om o trabalho pesado. Na sua experiênia devida, aompanhar os passos das demandas impulsoras e da press~ao das neessidades da experiêniareligiosa resente signi�a manter uma atividade inessante de resimento espiritual, manter aexpans~ao inteletual, o desenvolvimento fatual e o servi�o soial. N~ao existe religiosidade realseparada de uma pessoalidade altamente ativa. E �e por isso que os mais indolentes dos homens semprebusam esapar dos rigores das verdadeiras atividades religiosas, por meio de uma esp�eie engenhosade auto-engana�~ao, reorrendo ao abrigo falso das doutrinas e dogmas religiosos estereotipados.A verdadeira religi~ao, entretanto, est�a viva. A ristaliza�~ao inteletual dos oneitos religiosos �eequivalente �a morte espiritual. V�os n~ao podeis oneber uma religiosidade sem id�eias, mas, quandoa religi~ao �a reduzida a uma id�eia apenas, n~ao �e mais uma religi~ao; transformou-se meramente emuma esp�eie de �loso�a humana.E, ainda, existem outros tipos de almas inst�aveis e mal disiplinadas que usariam as id�eias sen-timentais da religiosidade omo uma forma de esapar das exigênias irritantes da vida. Quandoalguns mortais vailantes e aanhados querem esapar da press~ao inessante da vida evoluion�aria,a religi~ao, do modo omo eles a onebem, paree apresentar o ref�ugio mais ao seu alane, o melhoraminho de fuga. Contudo, a miss~ao da religi~ao �e preparar o homem para enfrentar, om valentia,e at�e mesmo om hero��smo, as viissitudes da vida. A religi~ao �e o dom supremo do homem evolu-ion�ario, �e aquela oisa que o apaita a prosseguir e a \resistir, omo se estivesse vendo-O, a Ele que1083



�e invis��vel". O mistiismo, ontudo, muitas vezes �e algo omo um ref�ugio da vida e �e adotado poraqueles seres humanos que n~ao amam as atividades mais duras de viver uma vida religiosa nas arenasabertas da soiedade e do om�erio humano. A verdadeira religi~ao deve atuar. A onduta ser�a umresultado da religiosidade, quando o homem de fato estiver om ela, ou antes, quando se permitirque a religi~ao verdadeiramente o possua. A religi~ao nuna �ar�a satisfeita om o mero pensar ouom o sentimento sem atua�~ao.N~ao estamos egos para o fato de que a religi~ao freq�uentemente atue de um modo pouo s�abio,at�e mesmo irreligioso, mas ela atua. As aberra�~oes da onvi�~ao religiosa têm levado a persegui�~oessangrentas, mas a religiosidade sempre faz alguma oisa: ela �e dinâmia!102.3 Conheimento, Sabedoria e Disernimento InteriorA de�iênia inteletual, ou a pobreza eduaional, inevitavelmente �e um obst�aulo para o aessoa n��veis religiosos mais elevados, porque o ambiente da natureza religiosa, empobreido assim, re-tira a religi~ao do seu anal prinipal de ontato �los�o�o om o mundo do onheimento ient���o.Os fatores inteletuais da religi~ao s~ao importantes, mas, igualmente, o hiper-desenvolvimento delestransforma-se, algumas vezes, em um empeilho e em um embara�o. Uma religi~ao deve trabalharontinuamente sob uma neessidade paradoxal: a neessidade de fazer uso efetivo do pensamentoe, ao mesmo tempo, dando o desonto devido �a inutilidade que �e utilizar o pensamento para o �mespiritual.A espeula�~ao religiosa �e inevit�avel, mas �e sempre noiva; a espeula�~ao invariavelmente falsi�ao seu objeto. A espeula�~ao tende a transformar a religi~ao em algo material ou humanista e, assim,ao interferir diretamente, usando a lareza do pensamento l�ogio a espeula�~ao leva, indiretamente,a religi~ao a assemelhar-se a uma fun�~ao do mundo temporal, aquele mesmo mundo om o qualela deveria manter-se em perene ontraste. E, portanto, a religi~ao ser�a sempre araterizada porparadoxos, os paradoxos que resultam da ausênia da liga�~ao experienial entre o n��vel material e on��vel espiritual do universo - a mota moronial, a sensibilidade supra-�los�o�a para o disernimentoda verdade e para a perep�~ao da unidade.Os sentimentos materiais, as emo�~oes humanas levam diretamente a a�~oes materiais, a atosego��stas. O disernimento da vis~ao religiosa, de motiva�~ao espiritual, onduz a a�~oes religiosas eatos n~ao-ego��stas de servi�o soial e de benevolênia altru��sta.O desejo religioso �e a busa sedenta da realidade divina. A experiênia religiosa �e a realiza�~aoda onsiênia de haver enontrado Deus. E, quando um ser humano enontra Deus, o triunfodessa desoberta �a experieniado dentro da alma desse ser de um modo t~ao indesritivelmenteefervesente, que ele �e levado a busar o servi�o amoroso do ontato om os seus semelhantes menosiluminados, n~ao para revelar que ele enontrou Deus, mas para onsentir que o transbordamento dabondade eterna que inunda a sua pr�opria alma refresque e enobre�a os seus semelhantes. A religi~aoreal onduz a um servi�o soial maior.A iênia, o onheimento, onduz �a onsiênia do fato; a religi~ao, a experiênia, onduz �aonsiênia de valor; a �loso�a, a sabedoria, leva �a onsiênia oordenada; a revela�~ao (a substitutada mota moronial) leva �a onsiênia da verdadeira realidade; enquanto a oordena�~ao da onsiêniado fato, do valor, e da verdadeira realidade onstitui a onsiênia da realidade da pessoalidade, dom�aximo do ser, junto om a ren�a na possibilidade da sobrevivênia daquela mesma pessoalidade.O onheimento leva �a lassi�a�~ao dos homens e origina os estratos soiais e as astas. A religi~aoleva ao servi�o dos homens, riando, assim, a �etia e o altru��smo. A sabedoria leva a uma onfrater-niza�~ao mais elevada e melhor, tanto das id�eias omo das pessoas. A revela�~ao libera os homens einiia-os na aventura eterna. 1084



A iênia esolhe os homens; a religi~ao ama os homens, omo a v�os mesmos; a sabedoria faz justi�aa homens diferentes; mas a revela�~ao glori�a o homem e demonstra a sua apaidade de ser pareirode Deus.A iênia esfor�a-se em v~ao para riar a irmandade da ultura; a religi~ao traz �a vida a irmandadedo esp��rito. A �loso�a busa a irmandade da sabedoria; a revela�~ao retrata a irmandade eterna, oCorpo de Finalidade do Para��so.O onheimento faz naser o orgulho na existênia da pessoalidade; a sabedoria �e a onsiêniado signi�ado da pessoalidade; a religi~ao �e a experiênia do onheimento do valor da pessoalidade;a revela�~ao �e a on�rma�~ao da sobrevivênia da pessoalidade.A iênia busa identi�ar, analisar e lassi�ar as partes segmentadas do osmo ilimitado. Areligi~ao apta a id�eia do todo, do osmo inteiro. A �loso�a intenta identi�ar os segmentos materiaisda iênia om o oneito do todo, efetuado pelo disernimento da larividênia espiritual. Nospontos em que a �loso�a fraassa, nessa tentativa, a revela�~ao tem êxito, a�rmando que o ��rulo�osmio �e universal, eterno, absoluto e in�nito. Esse osmo do EU SOU In�nito �e, portanto, sem�m, sem limites e todo-inlusivo - fora do tempo, do espa�o e inquali��avel. E n�os testemunhamosque o EU SOU In�nito �e tamb�em o Pai de Mihael de N�ebadon e o Deus da salva�~ao humana.A iênia india a Deidade omo um fato; a �loso�a apresenta a id�eia de um Absoluto; a religi~aovisualiza Deus omo uma pessoalidade espiritual de amor. A revela�~ao a�rma, no fato da Deidade,a unidade, a id�eia do Absoluto, e a pessoalidade espiritual de Deus e, al�em disso, apresenta esseoneito omo o nosso Pai - o fato universal da existênia, a id�eia eterna da mente, e o esp��ritoin�nito da vida.A investiga�~ao do onheimento onstitui a iênia; a busa da sabedoria �e �loso�a; o amor porDeus �e religi~ao; a sede da verdade �e uma revela�~ao. No entanto, �e o Ajustador do Pensamentoresidente que d�a o sentimento de realidade ao entendimento espiritual que o homem tem do osmo.Na iênia, a id�eia preede �a express~ao da sua realiza�~ao; na religi~ao, a experiênia da realiza�~aopreede �a express~ao da id�eia. H�a uma diferen�a enorme entre a vontade de rer, do ser evoluion�ario,de um lado, e, do outro, o produto da raz~ao iluminada, o disernimento religioso e a revela�~ao - avontade que rê.Na evolu�~ao, a religi~ao leva sempre o homem a riar os seus oneitos de Deus; a revela�~ao mostrao fenômeno de Deus fazendo o homem evoluir por si pr�oprio; enquanto, na vida terrena de CristoMihael, n�os ontemplamos o fenômeno de Deus revelando a Si pr�oprio ao homem. A evolu�~ao tendea fazer om que Deus se pare�a om o homem; a revela�~ao tende a fazer om que o homem sejasemelhante a Deus.A iênia s�o se satisfaz om as ausas primeiras; a religi~ao, om a pessoalidade suprema, e a�loso�a, om a unidade. A revela�~ao a�rma que essas três s~ao uma, e que todas s~ao boas. O eternoreal �e o bem do universo, e n~ao as ilus~oes temporais dos males no espa�o. Na experiênia espiritualde todas as pessoalidades, �e sempre verdade que o real �e o bem, e que o bem �e o real.102.4 O Fato da ExperiêniaPor ausa da presen�a do Ajustador do Pensamento nas vossas mentes, para v�os n~ao �e um mist�eriomaior onheer a mente de Deus do que estar seguro na onsiênia de onheer qualquer outramente, humana ou supra-humana. A religi~ao e a onsiênia soial têm em omum o seguinte: elass~ao baseadas na onsiênia da existênia de outras mentes. A t�enia por meio da qual v�os podeisaeitar a id�eia de algu�em omo sendo a vossa �e a mesma pela qual v�os podeis \deixar a mente queesteve em Cristo estar tamb�em em v�os". 1085



O que �e a experiênia humana? �E simplesmente qualquer intera�~ao entre um eu ativo e ques-tionador, e qualquer outra realidade ativa e externa. A massa total da experiênia �e determinadapela profundidade do oneito mais a totalidade do reonheimento da realidade do lado externo. Amovimenta�~ao da experiênia iguala-se �a for�a da imagina�~ao expetante, mais a auidade da des-oberta sensorial das qualidades externas da realidade ontatada. O fato da experiênia enontra-sena autoonsiênia, mais outras existênias - oisas, mentalidades e espiritualidades outras.Muito edo o homem torna-se onsiente de que ele n~ao est�a s�o no mundo, ou no universo, edesenvolve-se nele uma tomada de onsiênia natural e espontânea de outras mentes no ambienteindividual. A f�e traduz essa experiênia natural em religi~ao, no reonheimento de Deus omorealidade - fonte, natureza e destino - de outra mente. Contudo, tal onheimento de Deus �e, agora esempre, uma realidade da experiênia pessoal. Se Deus n~ao fosse uma pessoalidade, Ele n~ao poderiaser uma parte viva da experiênia religiosa real de uma pessoalidade humana.O elemento de erro presente na experiênia religiosa humana �e diretamente proporional aoonte�udo de materialismo que ontamina o oneito espiritual feito sobre o Pai Universal. A �epoapr�e-espiritual do progresso humano no universo onsiste na experiênia de despojar-se dessas id�eiaserrôneas sobre a natureza de Deus e sobre a realidade do esp��rito puro e verdadeiro. A Deidade �emais do que esp��rito, mas a abordagem espiritual �e a �unia poss��vel ao homem asendente.A ora�~ao, de fato, �e uma parte da experiênia religiosa, mas tem sido erradamente enfatizadapelas religi~oes modernas, em detrimento da omunh~ao da adora�~ao, que �e mais essenial. Os poderesreetivos da mente s~ao aprofundados e ampliados pela adora�~ao. A pree pode enriqueer a vida,mas a adora�~ao ilumina o destino.A religi~ao revelada �e o elemento uni�ador da existênia humana. A revela�~ao uni�a a hist�oria,oordena a geologia, a astronomia, a f��sia, a qu��mia, a biologia, a soiologia e a psiologia. Aexperiênia espiritual �e a alma real do osmo do homem.
102.5 A Supremaia do Potenial Pleno de Prop�ositoEmbora o estabeleimento do fato da ren�a n~ao seja equivalente ao estabeleimento do fato daquiloem que se rê, ontudo, a progress~ao evoluion�aria de uma simples vida at�e o status de pessoalidadedemonstra bem, para ome�ar, o fato da existênia do potenial da pessoalidade. E, nos universosdo tempo, o potenial tem sempre supremaia sobre o fatual. No osmo em evolu�~ao, o potenial �eo que est�a para vir a ser, e o que est�a para vir a ser �e um desdobramento dos mandados da inten�~aoou prop�osito da Deidade.Essa mesma supremaia de prop�osito �e perept��vel na evolu�~ao da idea�~ao da mente, quando omedo animal primitivo �e transmutado em uma reverênia, ada vez mais profunda, a Deus, e emuma admira�~ao temerosa resente pelo universo. O homem primitivo teve mais temor religioso doque f�e; e a supremaia dos poteniais espirituais sobre os fatos da mente �a evideniada quandoesse medo ovarde traduz-se na f�e viva nas realidades espirituais.V�os podeis elaborar uma psiologia da religi~ao evoluion�aria, mas n~ao a da religiosidade de origemespiritual, vivida na experiênia pessoal. A moralidade humana pode reonheer valores, mas apenasa religi~ao pode onservar, exaltar e espiritualizar tais valores. E, apesar de tudo isso, a religi~ao �e algomais do que uma moralidade emoional. A religi~ao est�a para a moralidade, omo o amor est�a parao dever, omo a �lia�~ao est�a para a servid~ao, omo a essênia est�a para a substânia. A moralidaderevela um Controlador Todo-Poderoso, uma Deidade a quem se deve servir; a religi~ao revela um Paiheio de amor, um Deus a ser amado e adorado. E, uma vez mais, isso se d�a porque a potenialidadeespiritual da religi~ao predomina sobre o ato do dever, na moralidade da evolu�~ao.1086



102.6 A Certeza Dada pela F�e ReligiosaA elimina�~ao do medo religioso, onretizada pela �loso�a, e o progresso �rme da iênia ontribuemgrandemente para a mortandade dos deuses falsos; e, ainda que a perda dessas deidades riadas peloshomens possa momentaneamente nublar a vis~ao espiritual, ela �nalmente destr�oi a ignorânia e asupersti�~ao que h�a muito obsureiam o Deus vivo do amor eterno. A rela�~ao entre a riatura e oCriador �e uma experiênia viva, uma f�e religiosa dinâmia, que n~ao se pode sujeitar a uma de�ni�~aopreisa. Isolar parte da vida e ham�a-la de religi~ao �e desintegrar a vida e distorer a religi~ao. E �eexatamente por isso que o Deus mereedor da nossa adora�~ao espera a nossa �delidade por inteiro,ou nenhuma.Os deuses dos homens primitivos podem ter sido nada mais do que sombras deles pr�oprios; o Deusvivo �e a luz divina ujas interrup�~oes geram as sombras da ria�~ao do espa�o inteiro.A pessoa religiosa de algum alane �los�o�o possui f�e em um Deus pessoal de salva�~ao pessoal,em algo mais do que uma realidade: um valor, um n��vel de realiza�~ao, um proesso elevado, umatransmuta�~ao �ultima no tempo-espa�o, uma idealiza�~ao, uma pessoaliza�~ao da energia, uma entidadeda gravidade, uma proje�~ao humana, a idealiza�~ao do eu, um impulso elevador da natureza, ainlina�~ao para o bem, o impulso que leva a evolu�~ao adiante, ou uma hip�otese sublime. O religiosotem f�e em um Deus de amor. O amor �e a essênia da religi~ao e a fonte infal��vel da iviliza�~ao superior.Na experiênia religiosa, a f�e transforma o Deus �los�o�o da probabilidade no Deus da ertezasalvadora. O etiismo pode desa�ar as teorias da teologia, mas a onvi�~ao de que se pode terseguran�a na experiênia pessoal a�rma a verdade daquela ren�a que se ampliou at�e a f�e.As onvi�~oes sobre Deus podem ser alan�adas por meio do raio��nio s�abio, mas os indiv��duostornam-se onheedores de Deus apenas pela f�e, por meio da experiênia pessoal. Para muitas oisasda vida, deve-se ontar om a probabilidade, mas, ao ontatar a realidade �osmia, uma erteza podeser experieniada, quando tais signi�ados e valores s~ao abordados pela f�e viva. A alma que onheea Deus ousa dizer: \eu onhe�o", mesmo quando esse onheimento de Deus �e questionado pelodesrente que nega essa erteza, porque n~ao �e totalmente onsubstaniada pela l�ogia inteletual.Para ada um desses inr�edulos, o rente apenas responde: \Como sabes tu que eu n~ao sei?"Embora a raz~ao possa questionar a f�e, a f�e sempre pode suplementar tanto a raz~ao quanto a l�ogia.A raz~ao ria a probabilidade de que at�e mesmo uma experiênia espiritual possa ser transformadaem uma erteza moral pela f�e. Deus �e a primeira verdade e o �ultimo fato; e, portanto, toda a verdadetem origem Nele, e todos os fatos existem em rela�~ao a Ele. Deus �e a verdade absoluta. Pode-seonheer a Deus omo verdade, mas, para ompreender - para expliar - a Deus, deve-se explorar ofato da existênia do universo dos universos. O imenso abismo entre a experiênia da verdade daexistênia de Deus e a ignorânia dessa existênia fatual pode ser venido apenas por meio da f�eviva. A raz~ao apenas n~ao pode estabeleer a harmonia entre a verdade in�nita e o fato universal.A ren�a pode n~ao ser apaz de resistir �a d�uvida, nem de suportar o medo, mas a f�e �e triunfantesempre sobre a d�uvida, pois a f�e �e n~ao apenas positiva, omo tamb�em �e viva. O que �e positivo temsempre vantagem sobre o negativo, a verdade sobre o erro, a experiênia sobre a teoria, as realidadesespirituais sobre os fatos isolados do tempo e do espa�o. A prova onvinente dessa erteza espiritualonsiste nos frutos soiais do esp��rito, que os rentes, os homens de f�e geram, omo resultado dessaexperiênia espiritual genu��na. Disse Jesus: \Se v�os amardes os vossos semelhantes omo eu vosamei, ent~ao todos os homens saber~ao que v�os sois dis��pulos meus".Para a iênia, Deus �e uma possibilidade; para a psiologia, uma oisa desej�avel; para a �loso�a,uma probabilidade; e para a religi~ao, uma erteza, um fato experienial na religiosidade. A raz~aorequer que uma �loso�a que n~ao pode enontrar o Deus da probabilidade deva ter bastante respeitopela f�e religiosa que �e apaz de enontrar o Deus da erteza, e o enontra. E a iênia n~ao deveriadesdenhar a experiênia religiosa pelo seu aspeto de redulidade, pelo menos enquanto a iênia1087



persiste em supor que a dota�~ao inteletual e �los�o�a do homem proveio de inteligênias que dimi-nuem �a medida que se retroage at�e o passado remoto, �nalmente, tendo origem na vida primitiva,que era totalmente desprovida de qualquer pensamento e de qualquer sentimento.Os fatos da evolu�~ao n~ao devem ser oloados ontra a verdade de que a experiênia espiritualda vida religiosa de um mortal onheedor de Deus traga em si uma erteza e seja uma realidade.Os homens inteligentes deveriam essar de raioinar omo rian�as e tentar usar uma l�ogia adultaonsistente, l�ogia esta que tolera oneitos da verdade, ao longo da observa�~ao do fato. O materi-alismo ient���o atinge a pr�opria falênia, quando persiste, em fae de ada fenômeno que se repeteno universo, em basear as suas obje�~oes atuais em uma ompara�~ao do que �e reonheidamente maiselevado, referindo-o ao que �e reonheidamente inferior. A oerênia requer o reonheimento dasatividades de um Criador om um prop�osito.A evolu�~ao orgânia �e um fato; a evolu�~ao om um prop�osito, ou progressiva, �e uma verdadeque torna onsistentes os fenômenos ontradit�orios, de outro lado, das realiza�~oes ada vez maisasendentes da evolu�~ao. Quanto mais r�apido for o progresso de qualquer ientista, na iênia queesolheu, tanto mais ele abandonar�a as teorias materialistas do fato, em favor da verdade �osmia dopredom��nio da Mente Suprema. O materialismo depreia a vida humana; o evangelho de Jesus elevatremendamente e exalta supernamente ada mortal. A existênia mortal deve ser visualizada omoonsistindo da experiênia misteriosa e fasinante da realiza�~ao da realidade da tentativa humana dealan�ar aima e da m~ao divina realizando a salva�~ao abaixo.102.7 A Convi�~ao Provida pelo DivinoO Pai Universal, existindo por Si pr�oprio, tamb�em Se explia por Si pr�oprio; Ele de fato vive emada mortal raional. V�os, por�em, n~ao podeis estar seguros sobre Deus a menos que O onhe�ais;a �lia�~ao �e a �unia experiênia que torna erta a paternidade. O universo est�a sofrendo altera�~oesem todas as suas partes. Um universo em mudan�a �e um universo dependente; tal ria�~ao n~ao podeser nem �nal nem absoluta. Um universo �nito �e totalmente dependente do �Ultimo e do Absoluto.O universo e Deus n~ao s~ao idêntios; um �e a ausa, o outro �e o efeito. A ausa �e absoluta, in�nita,eterna e imut�avel; o efeito �e tempo-espaial e transendental, mas est�a sempre em mudan�a, sempreem resimento.Deus �e o �unio fato no universo que ausou a Si pr�oprio. Ele �e o segredo da ordem, do plano e doprop�osito de toda a ria�~ao de oisas e seres. O universo em total mudan�a �e regulado e estabilizadopor leis absolutamente imut�aveis, pelos h�abitos de um Deus imut�avel. O fato de Deus, ou a lei divina,�e imut�avel; a verdade de Deus, a sua rela�~ao om o universo, �e uma revela�~ao relativa, que �e sempreadapt�avel ao universo em onstante evolu�~ao.Aqueles que inventam uma religi~ao sem Deus s~ao omo aqueles que querem olher os frutos sem as�arvores, ter os �lhos sem os pais. V�os n~ao podeis ter efeitos sem ausas; apenas o EU SOU existe semausa. O fato da experiênia religiosa implia um Deus, e um Deus assim de experiênia pessoal deveser uma Deidade pessoal. V�os n~ao podeis orar para uma f�ormula qu��mia, supliar a uma equa�~aomatem�atia, adorar uma hip�otese, on�deniar a um postulado, omungar om um proesso, servira uma abstra�~ao, ou manter um ompanheirismo amoroso om uma lei.�E verdade que muitos tra�os aparentemente religiosos podem surgir de ra��zes n~ao religiosas. Ohomem pode, inteletualmente, negar a Deus e ainda ser moralmente bom, leal, �lial, honesto eat�e mesmo idealista. O homem pode enxertar muitos ramos puramente humanistas �a sua naturezaespiritual b�asia e assim, aparentemente, provar a sua argumenta�~ao em favor de uma religi~ao semDeus, mas tal experiênia �e desprovida de valores de sobrevivênia, de onheimento de Deus e deasens~ao a Deus. Em uma experiênia mortal, omo essa, apenas os frutos soiais s~ao olhidos, n~aoos espirituais. O enxerto determina a natureza da fruta, n~ao obstante o sustento para a vida ser1088



retirado das ra��zes do dom divino original, tanto da mente quanto do esp��rito.O sinal inteletual de identi�a�~ao da religiosidade �e a erteza; a arater��stia �los�o�a �e aoerênia; os frutos soiais s~ao o amor e o servi�o.O indiv��duo que �e sabedor de Deus n~ao �e um ego para as di�uldades, nem um desatento aosestorvos nos quais esbarra no aminho de enontrar Deus, em meio �a ilus~ao da supersti�~ao, datradi�~ao e das tendênias materialistas dos tempos modernos. Ele deparou om todas essas amea�ase triunfou sobre elas, superou-as pela f�e viva, e alan�ou as terras altas da experiênia espiritual, adespeito delas. No entanto, �e verdade que muitos que est~ao interiormente seguros de Deus temema�rmar esses sentimentos de erteza, por ausa da multipliidade e esperteza daqueles que re�unemobje�~oes para ampli�ar as di�uldades de se areditar em Deus. N~ao �e neess�aria nenhuma grandeprofundidade de inteleto para reparar em pontos fraos, para fazer perguntas, ou levantar obje�~oes.Em ontrapartida, ontudo, �e neess�ario um erto brilho mental para responder a essas oloa�~oese para resolver essas di�uldades; a erteza da f�e �e a melhor t�enia para lidar om todas essasargumenta�~oes super�iais.Se a iênia, a �loso�a ou a soiologia ousarem ser dogm�atias, ao argumentarem om os profetasda religi~ao verdadeira, ent~ao os homens sabedores de Deus deveriam responder a um tal dogmatismoinjusti�ado om aquele dogmatismo, de vis~ao mais ampla, proveniente da seguran�a da experiêniaespiritual pessoal: \eu sei o que experimentei, porque sou um �lho do EU SOU". Se a experiêniapessoal de um homem de f�e for desa�ada pelo dogma, ent~ao esse �lho, nasido pela f�e, do Paiexperieni�avel, pode responder �aquele dogma inontest�avel om a a�rma�~ao da sua �lia�~ao real aoPai Universal.Somente uma realidade inquali��avel, um absoluto, poderia ousar ser dogm�atio de um modooerente. Aqueles que assumem ser dogm�atios devem, se oerentes, mais edo ou mais tarde, serlan�ados nos bra�os do Absoluto da energia, do Universal da verdade e do In�nito do amor.Se as abordagens, feitas pelo n~ao-religioso, da realidade �osmia presumem desa�ar a erteza daf�e, nos ampos do seu status de n~ao-omprovada, ent~ao, aquele que experienia o esp��rito pode, domesmo modo, reorrer ao desa�o dogm�atio dos fatos da iênia e das ren�as da �loso�a nos terrenosem que estes s~ao, do mesmo modo, n~ao omprovados; pois eles s~ao, do mesmo modo, experiêniasna onsiênia do ientista ou do �l�osofo.Sobre Deus, a mais inesap�avel de todas as presen�as, o mais real de todos os fatos, a mais vivade todas as verdades, o mais pleno de amor de todos os amigos e o mais divino de todos os valores,n�os temos o direito de tê-Lo omo na onta da mais erta de todas as experiênias do universo.102.8 As Evidênias Dadas pela Religi~aoA mais elevada evidênia da realidade e e��aia da religi~ao reside no fato da experiênia humana; isto�e, est�a no fato de que o homem, naturalmente temeroso e heio de suspeitas, dotado inatamente omum instinto forte de autopreserva�~ao e aspirando �a sobrevivênia depois da morte, esteja disposto aon�ar plenamente os seus mais profundos interesses do presente e do futuro �a guarda e dire�~ao dopoder da pessoa designada pela sua f�e omo sendo Deus. Esta �e a verdade entral de toda a religi~ao.Quanto ao que aquele poder ou pessoa exige do homem, em troa dessa guarda e da salva�~ao �nal,n~ao h�a duas religi~oes que onordem nesse ponto; de fato, todas elas s~ao mais ou menos disordantes.Com respeito ao status de qualquer religi~ao, na esala evoluion�aria, ela pode ser mais bemanalisada segundo os seus julgamentos morais e pelos seus padr~oes �etios. Quanto mais elevado for otipo de uma religi~ao, mais ela enoraja e �e enorajada por uma moralidade soial e uma ultura �etiaque est~ao onstantemente em progresso. N�os n~ao podemos julgar a religi~ao pelo status da iviliza�~aoque a aompanha; seria melhor que estim�assemos a natureza real de uma iviliza�~ao, pela pureza1089



e nobreza da sua religi~ao. Muitos dos mais not�aveis entre os instrutores religiosos do mundo eramvirtualmente iletrados. A sabedoria mundana n~ao �e neessariamente um exer��io de f�e salvadoranas realidades eternas.A diferen�a entre as religi~oes de v�arias �epoas depende totalmente das diferentes ompreens~oesque o homem tem da realidade e dos diferentes reonheimentos que ele tem dos valores morais, dasrela�~oes �etias e das realidades espirituais.A �etia �e o espelho soial ou raial eterno em que se reete �elmente o progresso, inobserv�avel deoutra maneira, nos desenvolvimentos da espiritualidade e religiosidade interiores. O homem semprepensou em Deus nos termos do melhor que ele onhee, das suas id�eias mais profundas e dos ideaismais elevados. Mesmo a religi~ao hist�oria sempre riou as suas onep�~oes de Deus a partir dos seusvalores reonheidamente mais elevados. Toda riatura inteligente d�a o nome de Deus �a melhor emais elevada oisa que onhee.A religi~ao, quando reduzida aos termos da raz~ao e express~ao inteletual, tem sempre ousado ritiara iviliza�~ao e o progresso evoluion�ario, julgando-os segundo os seus pr�oprios padr~oes de ultura�etia e de progresso moral.Embora a religi~ao pessoal preeda �a evolu�~ao da moral humana, lamentavelmente, registra-seque a religi~ao instituional tem-se atrasado invariavelmente, �ando atr�as at�e mesmo dos ostumesmut�aveis das ra�as humanas. A religi~ao organizada tem demonstrado ser onservadoramente tardia.Os profetas, em geral, têm onduzido o povo a desenvolvimentos religiosos; os te�ologos, em geral, otêm mantido na retaguarda. A religi~ao, sendo uma quest~ao de experiênia interior ou pessoal, nunapode desenvolver-se muito avan�adamente �a frente da evolu�~ao inteletual das ra�as.Entretanto, a religi~ao nuna �e engrandeida por um apelo �aquilo que �e onsiderado mirauloso.A busa dos milagres �e um reuo de volta �as religi~oes primitivas da magia. A verdadeira religi~aonada tem a ver om supostos milagres, e a religi~ao revelada nuna apontou os milagres omo sendoomprova�~ao de autoridade. O ato religioso est�a anorado e enraizado sempre na experiênia pessoal.E a vossa mais elevada religi~ao, a vida de Jesus, foi exatamente uma experiênia pessoal: o homem,o homem mortal, busando a Deus e enontrando-O na plenitude, durante uma urta vida na arne,enquanto, na mesma experiênia humana, surgiu Deus busando o homem e enontrando-o para aplena satisfa�~ao da alma perfeita da supremaia in�nita. E isto �e religi~ao, sendo mesmo a maiselevada religi~ao j�a revelada no universo de N�ebadon - a vida terrena de Jesus de Nazar�e.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 103A Realidade da Experiênia ReligiosaTODAS as rea�~oes verdadeiramente religiosas do homem s~ao promovidas pela ministra�~ao iniialdo ajudante da adora�~ao e s~ao ensuradas pelo ajudante da sabedoria. A primeira dota�~ao desupramente do homem �e a do iruitamento da sua pessoalidade ao Esp��rito Santo, vindo do Esp��ritoCriativo do Universo; e, bem antes das auto-outorgas dos Filhos divinos e da d�adiva dos Ajustadorespassar a ser universal, essa inuênia funiona para ampliar o ponto de vista do homem sobre a �etia,a religi~ao e a espiritualidade. Ap�os as auto-outorgas dos Filhos do Para��so, o Esp��rito da Verdadeliberado faz poderosas ontribui�~oes para a amplia�~ao da apaidade humana de pereber as verdadesreligiosas. �A medida que avan�a a evolu�~ao, em um mundo habitado, os Ajustadores do Pensamentopartiipam resentemente do desenvolvimento dos tipos mais elevados de disernimento interiorreligioso no homem. O Ajustador do Pensamento �e a janela �osmia atrav�es da qual a riatura �nita,pela f�e, pode antever muito sobre os aspetos ertos e divinos da Deidade ilimitada, o Pai Universal.As tendênias religiosas das ra�as humanas s~ao inatas; elas s~ao manifestadas de um modo universale têm uma origem aparentemente natural; as religi~oes primitivas s~ao sempre evoluion�arias na suagênese. �A medida que a experiênia religiosa natural ontinua o seu progresso, revela�~oes peri�odiasda verdade pontuam o uir da evolu�~ao planet�aria, a qual, n~ao fora por isso, seria mais lenta.Em Urantia, hoje, h�a quatro esp�eies de religi~ao:1. A religi~ao natural ou evoluion�aria.2. A religi~ao supranatural ou da revela�~ao.3. A religi~ao pr�atia ou orrente: mistos, em v�arios graus, de religi~oes naturais e supranaturais.4. As religi~oes �los�o�as: doutrinas teol�ogias, feitas pelo homem ou pensadas pela �loso�a eriadas pela raz~ao.103.1 A Filoso�a da Religi~aoA unidade da experiênia religiosa em um grupo soial ou raial nase da natureza idêntia dosfragmentos de Deus, que residem nos indiv��duos. �E essa parte divina no homem que d�a origemao seu interesse n~ao-ego��sta pelo bem-estar de outros homens. Contudo, posto que a pessoalidade �e�unia - n~ao havendo dois seres mortais iguais - , oorre inevitavelmente que n~ao h�a dois seres humanosque possam interpretar, de modo similar, a ondu�~ao e os impulsos do esp��rito da divindade que vivedentro das suas mentes. Os seres de um grupo de mortais podem experieniar a unidade espiritual,mas eles n~ao podem nuna alan�ar a uniformidade �los�o�a. E essa diversidade de interpreta�~aoda experiênia e do pensamento religiosos �e mostrada pelo fato de que os te�ologos e os �l�osofos dos�eulo vinte têm formulado mais de quinhentas de�ni�~oes diferentes para a religi~ao. Na realidade,ada ser humano de�ne a religi~ao nos termos da sua pr�opria interpreta�~ao experienial dos impulsos1091



divinos que emanam do esp��rito de Deus, que reside em si pr�oprio e, portanto, essa interpreta�~aodeve ser �unia e totalmente diferente da �loso�a religiosa de todos os outros seres humanos.Quando um mortal est�a de pleno aordo om a �loso�a religiosa de um semelhante mortal, essefenômeno india que esses dois seres tiveram uma experiênia religiosa semelhante, no que toa �asquest~oes das similaridades entre as suas interpreta�~oes �los�o�as religiosas.Ainda que a vossa religi~ao seja uma quest~ao de experiênia pessoal, �e muito importante que v�osdevêsseis ser expostos ao onheimento de um vasto n�umero de outras experiênias religiosas (asinterpreta�~oes diversas de mortais diversos) om a �nalidade de que possais impedir a vossa vidareligiosa de tornar-se egoêntria - irunsrita, ego��sta e antisoial.O raionalismo erra quando assume que a religi~ao �e, em primeiro lugar, uma ren�a primitivaem alguma oisa, e que, ent~ao, �e seguida da busa de valores. A religi~ao �e prinipalmente umabusa de valores, que, em seguida, formula um sistema de ren�as interpretativas. �E muito mais f�ailpara os homens onordarem quanto aos valores religiosos - metas - , do que quanto �as ren�as -interpreta�~oes. E isso explia omo a religi~ao pode onordar quanto aos valores e metas permitindoao mesmo tempo a existênia de fenômenos onfusos, tais omo ontinuar admitindo entenas deren�as onitantes - os redos. Isso explia, tamb�em, por que uma determinada pessoa pode mantera sua experiênia religiosa, mesmo edendo ou mudando muitas das suas ren�as religiosas. A religi~aopersiste, a despeito das mudan�as evoluion�arias nas ren�as religiosas. A teologia n~ao produz areligi~ao; �e a religi~ao que produz a �loso�a teol�ogia.O fato de que os religiosos tenham areditado em tantas oisas que eram falsas n~ao invalidaa religi~ao, pois esta �e fundada no reonheimento de valores, e �e validada pela f�e da experiêniareligiosa pessoal. A religi~ao, ent~ao, baseia-se na experiênia e no pensamento religioso; a teologia,a �loso�a da religi~ao, �e uma tentativa honesta de interpretar aquela experiênia. Essas ren�asinterpretativas podem estar ertas ou erradas, ou serem uma mistura de verdade e de erro.O reonheimento, tornado realidade, dos valores espirituais �e uma experiênia que �e supra-ideaional. N~ao h�a nenhuma palavra, em nenhuma l��ngua humana, que possa ser empregada para de-signar esse \senso", \sentimento", \intui�~ao" ou \experiênia", que esolhemos hamar de onsiêniade Deus. O esp��rito de Deus que reside no homem n~ao �e pessoal - o Ajustador �e pr�e-pessoal - , masesse Monitor apresenta um valor, exala um sabor de divindade, que �e pessoal, no sentido mais elevadoe in�nito. Se Deus n~ao fosse ao menos pessoal, ele n~ao seria onsiente, e n~ao sendo onsiente, ent~aoele seria infra-humano.103.2 A Religi~ao e o Indiv��duoA religi~ao �e funional na mente humana; e tem sido onsubstaniada na experiênia antes do seuapareimento na onsiênia humana. Uma rian�a j�a existe era de nove meses antes de experi-mentar o nasimento. O \nasimento" da religi~ao, por�em, n~ao �e s�ubito; �e antes uma emergêniagradativa. Entretanto, mais edo ou mais tarde, h�a o \dia do nasimento". V�os n~ao entrareis noReino do �eu, a menos que tenhais \nasido novamente" - nasido do esp��rito. Muitos nasimentosespirituais s~ao aompanhados de muita ang�ustia de esp��rito e marados por perturba�~oes psiol�ogias,do mesmo modo que muitos nasimentos f��sios s~ao araterizados por um \trabalho dif��il" e outrasanormalidades no \parto". Outros nasimentos espirituais s~ao um resimento natural e normal dereonheimento dos valores supremos, om um enalteimento da experiênia espiritual, ainda quenenhum desenvolvimento religioso oorra sem um esfor�o onsiente e positivo de determina�~ao in-dividual e pessoal. O ato religioso nuna �e uma experiênia passiva, uma atitude negativa. Aquiloque �e denominado o \nasimento da religi~ao" n~ao �e assoiado diretamente �as experiênias hamadasde onvers~ao, que geralmente araterizam os epis�odios religiosos que oorrem tardiamente na vida,em resultado de onito mental, de repress~ao emoional e de altera�~oes temperamentais.1092



No entanto, essas pessoas que foram riadas de tal modo pelos seus pais, que reseram naonsiênia de serem �lhos de um Pai eleste amoroso, n~ao deveriam olhar de soslaio para os seussemelhantes mortais que s�o puderam atingir essa onsiênia de amizade om Deus por interm�ediode uma rise psiol�ogia, de um abalo emoional.O solo evoluion�ario, na mente do homem em quem a semente da religi~ao revelada germina, �ea natureza moral, que muito edo d�a origem a uma onsiênia soial. Os primeiros impulsos denatureza moral em uma rian�a nada têm a ver om sexo, ulpa ou orgulho pessoal, mas têm,sim, mais a ver om os impulsos da justi�a, da retid~ao e os desejos de bondade - a ministra�~aoolaboradora para om o semelhante. E quando esse primeiro despertar moral �e nutrido, oorre umdesenvolvimento gradual da vida religiosa que �e relativamente livre de onitos, de abalos e de rises.Todo ser humano experimenta, muito edo, algo omo um onito entre a sua busa pessoal eos seus impulsos altru��stas e, muitas vezes, a primeira experiênia de onsiênia de Deus pode seralan�ada em resultado da busa de ajuda supra-humana na tarefa de resolver tais onitos morais.A psiologia de uma rian�a �e naturalmente positiva, n~ao negativa. Muitos mortais s~ao negativosporque foram treinados para ser assim. Quando se diz que a rian�a �e positiva, isso se refere aosseus impulsos morais, aqueles poderes da mente uja emergênia assinala a hegada do Ajustador doPensamento.Na ausênia de ensinamentos errôneos, a mente da rian�a normal move-se positivamente, quandosurge a onsiênia religiosa, que a leva na dire�~ao da retid~ao moral e do servir soial, mais do quenegativamente, fugindo do peado e da ulpa. Pode haver, ou n~ao, onito no desenvolvimento daexperiênia religiosa, mas est~ao sempre presentes as inevit�aveis deis~oes, o esfor�o e a fun�~ao davontade humana.A esolha moral �e aompanhada, usualmente, por onitos morais maiores ou menores. E esseprimeiro onito, na mente da rian�a, d�a-se entre a premênia do ego��smo e os impulsos do altru��smo.O Ajustador do Pensamento n~ao desonsidera os valores da pessoalidade om motivo ego��sta, e n~aoopera no sentido de oloar a mais leve preferênia sobre o impulso altru��sta, omo sendo o que leva�a meta da feliidade humana e �as alegrias do Reino do �eu.Quando um ser moral esolhe n~ao ser ego��sta, ao deparar om o impulso de ser ego��sta, esta �e aexperiênia religiosa primitiva. Nenhum animal pode fazer essa esolha; tal deis~ao n~ao s�o �e humana,omo �e religiosa. Ela abrange o fato de se ter onsiênia da existênia de Deus, demonstrando oimpulso para o servi�o soial, a base da irmandade dos homens. Quando a mente esolhe umjulgamento moral erto, por um ato de livre-arb��trio, essa deis~ao onstitui uma experiênia religiosa.Todavia, antes que a rian�a se haja desenvolvido su�ientemente at�e adquirir a apaidade morale, portanto, at�e ser apaz de esolher o servi�o altru��sta, ela j�a desenvolveu uma natureza ego��staforte e bem uni�ada. E �e essa situa�~ao fatual que d�a surgimento �a teoria da luta entre a natureza\mais elevada" e a \mais baixa", entre o \homem velho do peado" e a \nova natureza" da gra�a.Muito edo, na vida, a rian�a normal ome�a a aprender que \dar �e mais aben�oado do que reeber".O homem tende a identi�ar o impulso de atender �as pr�oprias neessidades do seu ego, om o seu eu- onsigo pr�oprio. E, ao mesmo tempo, inlina-se a identi�ar a vontade de ser altru��sta om algumainuênia exterior a ele pr�oprio - Deus. E esse julgamento de fato est�a erto, pois todos os desejosaltru��stas têm a sua origem nos guiamentos do Ajustador do Pensamento residente, e esse Ajustador�e um fragmento de Deus. A onsiênia humana orrelaiona o impulso do Monitor espiritual oma tendênia de ser altru��sta, de pensar fraternalmente. Ao menos, essa �e a experiênia primeira efundamental na mente da rian�a. Quando a rian�a em resimento n~ao tem êxito em uni�ar asua pessoalidade, a tendênia altru��sta pode tornar-se t~ao superdesenvolvida a ponto de ausar umpreju��zo s�erio ao bem-estar do eu. Uma onsiênia mal orientada pode tornar-se respons�avel pormuitos onitos, preoupa�~oes, tristezas e um sem-�m de infeliidades humanas.1093



103.3 A Religi~ao e a Ra�a HumanaAinda que as ren�as em esp��ritos, em sonhos e em diversas outras supersti�~oes hajam, todas, tidoexerido um papel na origem evoluion�aria das religi~oes primitivas, v�os n~ao dev��eis desprezar ainuênia do l~a nem o esp��rito de solidariedade tribal. Nas rela�~oes grupais, �a apresentada asitua�~ao soial exata que proporionou o desa�o ao onito entre o ego��smo e o altru��smo na naturezamoral da mente primitiva do homem. A despeito da sua ren�a em esp��ritos, os australianos primitivosainda onentram no l~a o foo da sua religi~ao. Com o tempo, tais oneitos religiosos tendem ase pessoalizar, primeiro, omo animais, e, mais tarde, omo um ser supra-humano, ou um Deus.At�e mesmo as ra�as inferiores, tais omo os bosqu��manos afrianos, os quais n~ao hegam nem a sertotêmios nas suas ren�as, reonheem a diferen�a entre o interesse pr�oprio e o interesse grupal,fazem uma diferenia�~ao primitiva entre os valores do seular e do sagrado. O grupo soial n~ao �e,por�em, a fonte da experiênia religiosa. Apesar da inuênia de todas essas ontribui�~oes primitivaspara a religi~ao iniial do homem, permanee o fato de que o verdadeiro impulso religioso tem a suaorigem nas presen�as genu��nas de esp��ritos ativando a vontade de ser n~ao-ego��sta.A religi~ao posterior �e prenuniada na ren�a primitiva nas maravilhas naturais e mist�erios, o man�aimpessoal. Mais edo ou mais tarde, no entanto, a religi~ao em evolu�~ao requer que o indiv��duo fa�aalgum sarif��io pessoal pelo bem do seu grupo soial, requer que ele fa�a alguma oisa para deixaros outros mais felizes e melhores. No �m das ontas, a religiosidade est�a destinada a tornar-se oservi�o a Deus e ao homem.A religi~ao est�a destinada a mudar o meio ambiente do homem, mas grande parte da religiosi-dade enontrada entre os mortais, hoje, tornou-se impotente para realizar isso. O ambiente, muitofreq�uentemente, tem orientado a religiosidade.Lembrai-vos de que, na religi~ao de todas as �epoas, a experiênia suprema �e o sentimento a respeitodos valores morais e dos signi�ados soiais, n~ao o pensamento a respeito dos dogmas teol�ogios oudas teorias �los�o�as. A religi~ao evolui favoravelmente, �a medida que um elemento de magia �esubstitu��do pelo oneito da moral.O homem evoluiu por meio das supersti�~oes do man�a, da magia, da adora�~ao da natureza, do medodos esp��ritos e da adora�~ao aos animais, at�e v�arios erimoniais por interm�edio dos quais a atitudereligiosa do indiv��duo tornou-se as rea�~oes grupais do l~a. E, ent~ao, essas erimônias tornaram-sefoalizadas e ristalizadas nas ren�as tribais e, �nalmente, esses medos e f�es tornaram-se pessoaliza-das em deuses. Em toda a evolu�~ao religiosa, entretanto, o elemento moral nuna esteve totalmenteausente. O impulso de Deus dentro do homem foi sempre poderoso. E essas inuênias poderosas -uma, a humana; e outra, a divina - asseguraram a sobrevivênia da religi~ao, por meio das viissitudesdas idades, n~ao obstante as amea�as muito freq�uentes de extin�~ao, vindas da parte de mil tendêniassubvertedoras e de antagonismos hostis.103.4 A Comunh~ao EspiritualA diferen�a arater��stia entre uma oasi~ao soial e uma reuni~ao religiosa �e que, ao ontr�ario daseular, a oasi~ao religiosa �e permeada pela atmosfera da omunh~ao. Nesse sentido, a assoia�~aohumana gera um sentimento de irmandade om o divino, e isso �e o ome�o da adora�~ao grupal.Compartilhar uma refei�~ao omum foi o primeiro tipo de omunh~ao soial; e assim as religi~oes primi-tivas olaboraram om aquela parte do sarif��io erimonial que deveria ser omida pelos adoradores.Mesmo no ristianismo, a Ceia do Senhor onserva esse modo de omunh~ao. A atmosfera da o-munh~ao proporiona um per��odo restaurador e onfortador de tr�egua ao ego, o qual est�a no onitoda busa a si pr�oprio, enontrando nessa tr�egua o impulso altru��sta do esp��rito Monitor residente. Eisso �e um prel�udio �a verdadeira adora�~ao - a pr�atia da presen�a de Deus que aontee no surgimento1094



da irmandade dos homens.Quando sentiu que a sua omunh~ao om Deus havia sido interrompida, o homem primitivo reorreua sarif��ios de algum tipo, em um esfor�o para fazer a expia�~ao das rela�~oes amig�aveis, restaurando-as. A fome e a sede de retid~ao onduzem �a desoberta da verdade; e a verdade aumenta os ideais;e isso gera novos problemas para os indiv��duos religiosos, pois os nossos ideais tendem a reser emuma progress~ao geom�etria, enquanto a nossa apaidade de viver e estar �a altura deles aumenta emuma progress~ao apenas aritm�etia.O sentimento de ulpa (n~ao a onsiênia do peado) vem da omunh~ao espiritual interrompidaou da queda do n��vel moral dos vossos ideais. A liberta�~ao desse apuro apenas pode advir daompreens~ao de que os vossos mais elevados ideais morais n~ao s~ao neessariamente sinônimos davontade de Deus. O homem n~ao pode esperar viver �a altura dos seus ideais mais elevados, mas elepode ser �el ao seu prop�osito de busar a Deus e tornar-se mais e mais omo Ele.Jesus aboliu todas as erimônias de sarif��ios e expia�~ao. Ele destruiu a base de toda a ulpa�t��ia e o sentimento de isolamento no universo, delarando que o homem �e um �lho de Deus; orelaionamento riatura-Criador foi reposiionado na base da rela�~ao �lho-pai; e Deus torna-se umPai heio de amor pelos seus �lhos e �lhas mortais. Todas as erimônias que n~ao sejam uma parteleg��tima das rela�~oes ��ntimas dessa fam��lia �am ab-rogadas para sempre.Deus, o Pai, lida om o homem, um �lho Seu, na base n~ao da virtude nem do m�erito fatual, masem reonheimento �a motiva�~ao do �lho - o prop�osito, ou a inten�~ao da riatura. O relaionamento�e de assoia�~ao pai-�lho e �e motivado pelo amor divino.103.5 A Origem dos IdeaisA mente evoluion�aria primitiva d�a origem ao sentimento do dever soial e da obriga�~ao moral,derivando-se estes prinipalmente do medo emoional. O impulso mais positivo de servi�o soial eo idealismo do altru��smo derivam-se diretamente do impulso dado pelo esp��rito divino residente namente humana.Essa id�eia-ideal de fazer o bem aos outros - o impulso de negar o ego, de algum modo, para obenef��io do pr�oximo - iniialmente �e muito irunsrita. O homem primitivo onsidera omo pr�oximoapenas aqueles que est~ao mesmo muito pr�oximos dele, aqueles que o tratam om boa vizinhan�a; �amedida que a iviliza�~ao avan�a, o oneito que se tem de semelhante expande-se, at�e abranger ol~a, a tribo, a na�~ao. E ent~ao Jesus ampliou a no�~ao de pr�oximo, de modo a abranger o todo dahumanidade, hegando, mesmo, ao ponto em que dever��amos amar at�e mesmo os nossos inimigos. Eh�a alguma oisa dentro de todo o ser humano normal, a qual diz a ele que esse ensinamento �e moral- o erto. E, mesmo aqueles que pratiam esse ideal, ainda que minimamente, admitem que o mesmoesteja erto, em teoria.Todos os homens reonheem a moralidade desse impulso universal de ser generoso e altru��sta. Ohumanista atribui a origem desse impulso a um trabalho natural da mente material; o religioso, maisorretamente, reonhee que o impulso verdadeiramente n~ao-ego��sta da mente mortal surja omoresposta �as orienta�~oes espirituais interiores do Ajustador do Pensamento.No entanto, a interpreta�~ao do homem para tais onitos primitivos, entre a vontade do egoe a vontade do n~ao-ego, nem sempre �e on��avel. Apenas uma pessoalidade su�ientemente bemuni�ada pode arbitrar sobre as disputas multiformes entre os anseios do ego e a onsiênia soialque nase. O eu tem direitos, do mesmo modo que o pr�oximo os tem. E nenhum dos dois pode fazerreivindia�~oes da aten�~ao exlusiva e do servi�o do indiv��duo. O fraasso em resolver esse problemad�a origem ao tipo mais primitivo de sentimento humano de ulpa.A feliidade humana �e alan�ada apenas quando o desejo ego��stio do eu e o impulso altru��sta do1095



eu mais elevado (o esp��rito divino) enontram-se oordenados e reoniliados pela vontade uni�adada pessoalidade integradora e supervisora. A mente do homem evoluion�ario est�a sempre se on-frontando om o problema intrinado que �e ser o �arbitro na disputa entre a expans~ao natural dosimpulsos emoionais e o resimento moral dos impulsos n~ao-ego��stas, baseados no disernimentoespiritual - a reex~ao religiosa genu��na.A tentativa de assegurar um bem ao eu, que seja igual ao de um n�umero maior de outros eus,apresenta um problema que n~ao pode ser sempre resolvido satisfatoriamente em uma estrutura tempo-espaial. Durante uma vida eterna, esses antagonismos podem ser resolvidos, mas em uma urta vidahumana, �am sem solu�~ao. Jesus referiu-se a esse paradoxo, quando disse: \quem quiser salvar asua vida perdê-la-�a, mas quem perder a sua vida por ausa do Reino, enontr�a-la-�a".A busa de um ideal - o esfor�o para ser semelhante a Deus - �e uma luta ont��nua, antes e depoisda morte. A vida depois da morte n~ao �e diferente, no essenial, da existênia mortal. Tudo o quefazemos nesta vida, que �e bom, ontribui diretamente para o engrandeimento da vida futura. Areligi~ao real n~ao fomenta a indolênia moral e a pregui�a espiritual, enorajando a esperan�a v~a deter todas as virtudes de um ar�ater nobre, onferidas a algu�em em onseq�uênia da passagem pelosportais da morte natural. A verdadeira religi~ao n~ao depreia os esfor�os do homem de progredirdurante o ontrato da vida mortal. Todo ganho feito pelo mortal �e uma ontribui�~ao direta para oenriqueimento dos primeiros est�agios da experiênia de sobrevivênia imortal.Seria fatal para o idealismo do homem, se lhe fosse ensinado que todos os seus impulsos altru��stass~ao meramente o desenvolvimento dos seus instintos greg�arios naturais. Contudo, ele �e enobreido epoderosamente energizado quando aprende que esses impulsos mais elevados da sua alma emanamde for�as espirituais que residem na sua mente mortal.Uma vez que o homem ompreenda plenamente que dentro dele vive e luta algo que �e eterno edivino, isso o eleva para fora de si pr�oprio e para al�em de si pr�oprio. E assim �e que uma f�e viva naorigem supra-humana dos nossos ideais legitima a ren�a de que somos �lhos de Deus; e torna reaisas nossas onvi�~oes altru��stas, o sentimento da irmandade entre os homens.O homem, no seu dom��nio espiritual, tem livre-arb��trio. O homem mortal n~ao �e um esravodesesperado da soberania inex��vel de um Deus Todo-Poderoso, nem uma v��tima da fatalidade de-sesperada de um determinismo �osmio meaniista. O homem �e verdadeiramente o arquiteto do seupr�oprio destino eterno.O homem, por�em, n~ao �e salvo nem enobreido pela oa�~ao. O resimento espiritual brota dedentro da alma em evolu�~ao. A press~ao pode deformar a pessoalidade, e nuna estimula o resimento.At�e mesmo a press~ao da edua�~ao s�o olabora negativamente, pois s�o pode ajudar na preven�~ao deexperiênias desastrosas. O resimento espiritual �e maior quando todas as press~oes externas est~aominimizadas. \Onde est�a o esp��rito do Senhor, l�a est�a a liberdade". O homem desenvolve-se melhorquando as press~oes em sua asa, omunidade, igreja ou estado se enontram minimizadas. Isso n~aodeve ser tomado, entretanto, omo signi�ando que em uma soiedade progressista n~ao haja lugarpara o lar, as institui�~oes soiais, a igreja e o estado.Se um membro de um grupo soial religioso aedeu aos requisitos desse grupo, ele deveria serenorajado a gozar de liberdades religiosas na express~ao plena de sua interpreta�~ao pessoal dasverdades da ren�a religiosa e dos fatos da experiênia religiosa. A seguran�a de um grupo religiosodepende da unidade espiritual, n~ao da uniformidade teol�ogia. Um grupo religioso deveria ser apazde gozar da liberdade de pensar livremente, sem que todos se onvertam em \livres-pensadores". H�auma grande esperan�a para qualquer igreja que ultue o Deus vivo, tornando v�alida a irmandade dohomem e ousando retirar de ima dos seus membros toda a press~ao de ren�as.
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103.6 A Coordena�~ao Filos�o�aA teologia �e o estudo das a�~oes e rea�~oes do esp��rito humano; ela n~ao pode jamais se tornar umaiênia, porque deve sempre ser mais ou menos ombinada om a psiologia, na sua express~ao pessoal,e om a �loso�a, na sua desri�~ao sistem�atia. A teologia �e sempre um estudo da vossa religi~ao; oestudo da religi~ao de outrem �e a psiologia.Quando o homem aborda o estudo e o exame do seu universo, pelo lado de fora, ele traz �aexistênia as v�arias iênias f��sias; quando ele aborda a pesquisa dele pr�oprio e do universo, do seuinterior, ele d�a origem �a teologia e �a metaf��sia. A arte mais reente da �loso�a desdobra-se em umesfor�o de harmonizar as muitas disrepânias que est~ao destinadas a apareer, a prin��pio, entre asdesobertas e os ensinamentos dessas duas vias diametralmente opostas de abordagem das oisas eseres do universo.A religi~ao tem a ver om o ponto de vista espiritual, a onsiênia do lado interno da experiêniahumana. A natureza espiritual do homem proporiona-lhe a oportunidade de virar o universo defora para dentro. E, onseq�uentemente, �e verdade que, vista exlusivamente do lado interno daexperiênia da pessoalidade, toda a ria�~ao paree ser espiritual na sua natureza.Quando o homem inspeiona analitiamente o universo, por meio dos dons materiais dos seussentidos f��sios e da perep�~ao mental a eles assoiada, o osmo paree ser meânio e omposto deenergias materiais. Tal t�enia de estudar a realidade onsiste em virar o universo de dentro parafora.Um oneito �loso�amente l�ogio e onsistente do universo n~ao pode ser elaborado sobre ospostulados, quer sejam do materialismo quer sejam do espiritualismo; pois esses dois sistemas depensamento, quando apliados universalmente, s~ao ambos ompelidos a ver o osmo om distor�~ao; oprimeiro, ontatando um universo virado de dentro para fora, e o �ultimo, ompreendendo a naturezade um universo virado de fora para dentro. Nuna, ent~ao, nem a iênia nem a religi~ao, em sie por si pr�oprias, permaneendo sozinhas, podem esperar onquistar uma ompreens~ao adequadadas verdades universais e das rela�~oes, sem a orienta�~ao da �loso�a humana e sem a ilumina�~ao darevela�~ao divina.O esp��rito interior do homem depender�a sempre, para a sua express~ao e auto-realiza�~ao, do me-anismo e da t�enia da mente. Do mesmo modo, a experiênia externa do homem om a realidadematerial, deve basear-se na onsiênia mental da pessoalidade que est�a experieniando. Portanto, asexperiênias humanas, a espiritual e a material, a interior e a exterior, est~ao sempre orrelaionadasom a fun�~ao da mente, e ondiionadas, quanto �a sua realiza�~ao onsiente, pela atividade da mente.O homem experimenta a mat�eria na sua mente; ele experienia a realidade espiritual na alma, mastorna-se onsiente dessa experiênia na sua mente. O inteleto �e o harmonizador, �e o ondiionadore o quali�ador, sempre presentes, da soma total da experiênia mortal. Ambos, as oisas da energiae os valores do esp��rito, quando passam ao âmbito da onsiênia mental, por meio da interpreta�~ao,s~ao oloridos por esta.A vossa di�uldade de hegar a uma oordena�~ao mais harmoniosa entre a iênia e a religi~aoprov�em da vossa ompleta ignorânia sobre o dom��nio intermedi�ario moronial, de oisas e de seres.O universo loal onsiste de três graus, ou est�agios, de manifesta�~ao da realidade: o da mat�eria, oda morônia e o do esp��rito. O ângulo moronial de abordagem suprime todas as divergênias entreas desobertas das iênias f��sias e o funionamento do esp��rito da religi~ao. A raz~ao �e a t�eniade entendimento das iênias; a f�e, a t�enia do disernimento interior apliado �a religi~ao; a mota�e a t�enia do n��vel moronial. A mota �e uma sensibilidade �a realidade supramaterial que est�aome�ando a ompensar o resimento que n~ao se ompletou, tendo por substânia o onheimento-raz~ao e por essênia o disernimento larividente da f�e. A mota �e uma reonilia�~ao supra�los�o�a dasperep�~oes divergentes da realidade que n~ao �e alan��avel pelas pessoalidades materiais; ela �e baseada,em parte, na experiênia de haver sobrevivido �a vida material na arne. No entanto, muitos mortais1097



têm reonheido qu~ao desej�avel �e ter algum m�etodo para reoniliar a intera�~ao entre os dom��niosvastamente separados da iênia e da religi~ao; e a metaf��sia �e o resultado da tentativa infrut��ferado homem de ligar esse hiato bem onheido. E a metaf��sia humana trouxe mais onfus~ao do queilumina�~ao. A metaf��sia equivale ao esfor�o bem-intenionado, mas f�util, de ompensar a ausêniada mota moronial.A metaf��sia tem-se revelado omo sendo um fraasso; a mota, o homem n~ao a pode pereber. Arevela�~ao �e a �unia t�enia que pode, em um mundo material, ompensar pela ausênia da verdadeirasensibilidade da mota. A revela�~ao eslaree, om toda a autoridade, a desordem da metaf��siadesenvolvida pela raz~ao em uma esfera evoluion�aria.A iênia �e a tentativa do homem de estudar o seu meio ambiente f��sio, o mundo da energia-mat�eria; a religi~ao �e a experiênia do homem, no osmo, om os valores do esp��rito; a �loso�a temsido desenvolvida pelo esfor�o da mente humana de organizar e orrelaionar as desobertas dessesoneitos bastante distantes em uma atitude razo�avel e uni�ada para om o osmo. A �loso�a,eluidada pela revela�~ao, funiona aeitavelmente na ausênia da mota e na presen�a do desarranjoe do fraasso do raio��nio humano substituto da mota - a metaf��sia.O homem primitivo n~ao difereniava entre os n��veis da energia e os n��veis do esp��rito. A ra�a violetae os seus suessores anditas �e que tentaram, pela primeira vez, separar os fatores matem�atios dosvoliionais. E o homem ivilizado ada vez mais seguiu os passos dos sum�erios e dos primeiros gregosque distinguiram entre o inanimado e o animado. E, �a medida que a iviliza�~ao faz progressos, a�loso�a ter�a que interligar os abismos, que se ampliam, entre o oneito de esp��rito e o oneito deenergia. Contudo, no tempo do espa�o, essas divergênias s~ao uni�adas no Supremo.A iênia deve estar sempre fundamentada na raz~ao, embora a imagina�~ao e a onjetura ola-borem na amplia�~ao das suas fronteiras. A religi~ao �e, para sempre, dependente da f�e, embora araz~ao seja uma inuênia estabilizadora e uma riada �util da f�e. E sempre tem havido, omo semprehaver�a, interpreta�~oes enganosas dos fenômenos, tanto do mundo natural, quanto do espiritual, daparte das iênias e das religi~oes, assim falsamente denominadas.Partindo do seu alane inompleto na iênia, do apoio d�ebil que tem na religi~ao, e das suastentativas abortadas de fazer metaf��sia, o homem tem intentado elaborar as suas formula�~oes da�loso�a. E o homem moderno, de fato, onstruiria uma �loso�a atraente e que valesse a pena, para sipr�oprio e para o seu universo, n~ao fora pelo olapso da sua todo-importante e indispens�avel onex~aometaf��sia entre os mundos da mat�eria e do esp��rito; n~ao fora o fraasso que a metaf��sia experimentouao tentar riar uma ponte para ligar o abismo moronial existente entre o f��sio e o espiritual. Falta aohomem mortal o oneito da mente moronial e da mat�eria moronial; e a revela�~ao �e a �unia t�eniaque ompensa essa de�iênia de dados oneituais de que o homem neessita, t~ao urgentemente,para onstruir uma �loso�a l�ogia do universo e para hegar a uma ompreens~ao satisfat�oria de queo seu lugar esteja seguro, erto e estabeleido nesse mesmo universo.A revela�~ao �e a �unia esperan�a que o homem evoluion�ario tem de vener o abismo moronial.A f�e e a raz~ao, n~ao ajudadas pela mota, n~ao podem oneber e onstruir um universo l�ogio. Sem alarividênia da mota, o homem mortal n~ao pode disernir bondade, amor e verdade nos fenômenosdo mundo material.Quando a �loso�a do homem pende pesadamente para o mundo da mat�eria, ela torna-se raiona-lista ou naturalista. Quando a �loso�a inlina-se espeialmente para o n��vel espiritual, ela torna-seidealista ou at�e m��stia. Quando a �loso�a ai na infeliidade de apoiar-se na metaf��sia, ela torna-se infalivelmente �etia e onfusa. Nas idades passadas, a maioria dos onheimentos e avalia�~oesinteletuais do homem aiu em uma dessas três distor�~oes de perep�~ao. Que a �loso�a n~ao ouseprojetar as suas interpreta�~oes da realidade �a moda linear da l�ogia; �e preiso que ela tenha sempreem onta a simetria el��ptia da realidade e a urvatura essenial da rela�~ao entre todos os oneitos.A mais elevada das �loso�as alan��aveis pelo homem mortal deve basear-se logiamente na raz~ao1098



da iênia, na f�e da religi~ao e no disernimento da verdade propiiados pela revela�~ao. Por meiodesse reurso de uni~ao, o homem pode ompensar um pouo da sua impotênia para desenvolveruma metaf��sia adequada e um pouo da sua inapaidade de ompreender a mota da morônia.103.7 Ciênia e Religi~aoA iênia �e sustentada pela raz~ao, a religi~ao pela f�e. Embora n~ao se baseie na raz~ao, a f�e �e razo�avel;e, embora seja independente da l�ogia, nem por isso ela deixa de ser enorajada pela prudênia sadiadessa l�ogia. A f�e n~ao pode ser nutrida nem mesmo por uma �loso�a ideal; de fato, ela �e, juntoom a iênia, a fonte mesma dessa �loso�a. A f�e, o disernimento religioso interior do ser humano,pode ertamente ser instru��da apenas pela revela�~ao; e pode ertamente ser elevada apenas pelaexperiênia mortal pessoal, om a presen�a espiritual do Ajustador do Deus que �e esp��rito.A verdadeira salva�~ao �e a t�enia da evolu�~ao divina da mente mortal esapando da identi�a�~aoom a mat�eria, por interm�edio dos reinos da liga�~ao moronial ao status elevado de orrela�~aoespiritual no universo. E, do mesmo modo que o instinto material da intui�~ao preede ao surgimentodo onheimento, pelo raio��nio na evolu�~ao terrestre, tamb�em, no superno programa da evolu�~aoeleste, a manifesta�~ao do disernimento espiritual intuitivo pressagia o apareimento futuro da raz~aoe da experiênia moronial e, em seguida, espiritual; trabalho este que �e feito pela transmuta�~ao dospoteniais do homem temporal na fatualidade e na divindade do homem, o eterno, um �nalitor doPara��so.Contudo, �a medida que o homem asendente avan�a para o interior e na dire�~ao do Para��so, paraa experiênia de Deus, ele estar�a, do mesmo modo, avan�ando para fora e na dire�~ao do espa�o, nabusa de uma ompreens~ao, em termos de energia, do osmo material. O progresso da iênia n~aoest�a limitado �a vida terrestre do homem; a sua experiênia de asens~ao no universo e no superuniversoser�a, em um grau elevado, o estudo da transmuta�~ao da energia e da metamorfose material. Deus �eesp��rito, mas a Deidade �e unidade, e a unidade da Deidade n~ao apenas abra�a os valores espirituais doPai Universal e do Filho Eterno, pois �e tamb�em onheedora dos fatos sobre a energia do ControladorUniversal e da Ilha do Para��so. Ao mesmo tempo, essas duas �ultimas fases da realidade universalest~ao perfeitamente orrelaionadas nas rela�~oes de mente do Agente Conjunto, e tamb�em uni�adasno n��vel �nito na Deidade emergente do Ser Supremo.A uni~ao da atitude ient���a e do disernimento religioso, pela intermedia�~ao da �loso�a experien-ial, �e parte da longa experiênia de asens~ao do homem ao Para��so. As aproxima�~oes da matem�atiae as ertezas que vêm do disernimento interior sempre requerem a fun�~ao harmonizadora da l�ogiada mente em todos os n��veis da experiênia anteriores ao da realiza�~ao m�axima do Supremo.No entanto, a l�ogia nuna pode ter êxito em harmonizar as desobertas da iênia om os ahadosdo disernimento da religi~ao, a menos que tanto o aspeto ient���o quanto o religioso, de umapessoalidade, estejam omandados pela verdade, sineramente desejosos de seguir a verdade, aondequer que esta possa onduzir, independentemente das onlus~oes que possa alan�ar.A l�ogia �e a t�enia da �loso�a, o seu m�etodo de express~ao. Dentro do dom��nio da verdadeiraiênia, a raz~ao �e sempre aess��vel �a l�ogia genu��na; dentro do dom��nio da verdadeira religi~ao, a f�e�e sempre l�ogia, se se tomar omo base um ponto de vista interior, mesmo que tal f�e possa pareertotalmente infundada, do ponto de vista de fora para dentro da abordagem ient���a. Do exterior,olhando para o interior, o universo pode pareer material; do interior, olhando para o exterior, omesmo universo paree ser totalmente espiritual. A raz~ao surge da onsiênia material, a f�e, daonsiênia espiritual, no entanto, pela intermedia�~ao de uma �loso�a fortaleida pela revela�~ao, al�ogia pode on�rmar tanto a vis~ao interior quanto a vis~ao exterior, efetivando, por meio delas, aestabiliza�~ao n~ao apenas da iênia omo da religi~ao. Assim, por interm�edio do ontato omum oma l�ogia da �loso�a, a iênia e a religi~ao podem ambas vir a ser tolerantes uma om a outra, de um1099



modo ada vez menos �etio.A iênia e a religi~ao em desenvolvimento neessitam, ambas, de uma autor��tia mais penetrantee destemida, de uma onsiênia maior de estarem inompletas em seu estado de evolu�~ao. Os edu-adores, tanto da iênia quanto da religi~ao, freq�uentemente �am ao mesmo tempo autoon�antese dogm�atios em exesso. A iênia e a religi~ao podem apenas ser autor��tias sobre os seus pr�opriosfatos. O momento de partida se faz real no est�agio do fato, a raz~ao abdia-se ou, ent~ao, degenerar-se-�arapidamente em uma pareira da l�ogia falsa.A verdade - uma ompreens~ao das rela�~oes �osmias, dos fatos do universo e dos valores espirituais- pode ser mais bem obtida por interm�edio da ministra�~ao do Esp��rito da Verdade e ser mais bemritiada pela revela�~ao. A revela�~ao, por�em, n~ao d�a origem nem a uma iênia, nem a uma religi~ao;a sua fun�~ao �e oordenar a ambas, �a iênia e �a religi~ao, om a verdade da realidade. Na ausênia darevela�~ao, ou quando o homem mortal n~ao a aeita ou n~ao a ompreende, ele tem sempre reorridoao gesto f�util da sua metaf��sia, sendo esta a substituta humana �unia da revela�~ao da verdade ouda mota da pessoalidade moronial.A iênia do mundo material apaita o homem a ontrolar e a dominar, dentro de limites, o seumeio ambiente f��sio. A religi~ao e a sua experiênia espiritual �e a fonte do impulso da fraternidadeque possibilita ao homem viver em onjunto, em meio �as omplexidades da iviliza�~ao de umaidade ient���a. A metaf��sia, mas muito mais seguramente a revela�~ao, proporiona um terrenoomum de onuênia para as desobertas tanto da iênia quanto da religi~ao, e torna poss��vel atentativa humana de orrelaionar logiamente esses dom��nios separados, por�em, interdependentes,do pensamento, em uma �loso�a bem equilibrada de estabilidade ient���a e de erteza religiosa.Durante o estado mortal, nada pode ser provado de um modo absoluto; tanto a iênia quanto areligi~ao s~ao pregadas om base em onjeturas. No n��vel moronial, os postulados da iênia, bemomo os da religi~ao, tornam-se apazes de omprova�~ao parial, por interm�edio da l�ogia da mota.No n��vel espiritual de status m�aximo, a neessidade de provas �nitas gradualmente dissipa-se dianteda experiênia fatual da realidade e om a realidade; mas, mesmo ent~ao, muito h�a para al�em do�nito que ontinua sem omprova�~ao.Todas as divis~oes do pensamento humano s~ao baseadas em alguns pressupostos que s~ao aeitos,ainda que sem omprova�~ao, pela sensibilidade que onstitui a realidade da dota�~ao da mente dohomem. A iênia ome�a na sua arreira de raio��nios, t~ao heios de vangl�orias, pressupondo arealidade de três oisas: mat�eria, movimento e vida. A religi~ao parte do pressuposto que �e o davalidade de três oisas: a mente, o esp��rito e o universo - o Ser Supremo.A iênia transforma-se no dom��nio do pensamento das matem�atias, da energia e da mat�eria,no tempo e no espa�o. A religi~ao assume lidar n~ao apenas om o esp��rito �nito e temporal, mastamb�em om o esp��rito, na eternidade e na supremaia. Apenas por interm�edio de uma experiênialonga na mota �e que esses dois extremos da perep�~ao do universo podem ser levados a produzirinterpreta�~oes an�alogas das origens, fun�~oes, rela�~oes, realidades e destinos. A harmoniza�~ao m�aximada divergênia entre energia e esp��rito d�a-se om a entrada no iruito dos Sete Esp��ritos Mestres; ea primeira uni�a�~ao, a partir da��, d�a-se na Deidade do Supremo; a unidade de �nalidade que vema seguir, ent~ao, d�a-se na in�nitude da Primeira Fonte e Centro, o EU SOU.A raz~ao �e o ato de reonheimento das onlus~oes da onsiênia, em rela�~ao �a experiênia om eno mundo f��sio da energia e da mat�eria. A f�e �e o ato de reonheimento da validade da onsiêniaespiritual - algo que n~ao �e susept��vel de outra omprova�~ao para os mortais. A l�ogia �e a progress~aosint�etia da busa da verdade na unidade da f�e e da raz~ao e �e baseada nas dota�~oes de mente inerentesaos seres mortais, o reonheimento inato de oisas, signi�ados e valores.H�a uma prova fatual da realidade espiritual, na presen�a do Ajustador do Pensamento, masa validade dessa presen�a n~ao �e demonstr�avel para o mundo externo, apenas o �e para aquele quetem essa experiênia da presen�a da residênia de Deus. A onsiênia da presen�a do Ajustador �e1100



baseada na reep�~ao inteletual da verdade, na perep�~ao supramental da bondade e na motiva�~aoda pessoalidade para amar.A iênia desobre o mundo material, a religi~ao faz uma estimativa do seu valor e a �loso�a tentainterpretar os seus signi�ados, ao oordenar o ponto de vista ient���o-material om o oneitoreligioso-espiritual. A hist�oria, entretanto, �e um dom��nio dentro do qual a iênia e a religi~ao podemnuna estar onordando totalmente.103.8 Filoso�a e Religi~aoEmbora a iênia e a �loso�a possam ambas assumir a probabilidade de Deus existir, por meioda l�ogia e da raz~ao pr�oprias delas, apenas a experiênia religiosa pessoal de um homem, ao seronduzido pelo esp��rito, pode a�rmar a erteza dessa Deidade suprema e pessoal. Pela t�enia dessaenarna�~ao da verdade viva, a hip�otese �los�o�a da probabilidade de Deus transforma-se em umarealidade religiosa.A onfus~ao aera da experiênia om a erteza de Deus nase das interpreta�~oes e das rela�~oesdisordantes entre as experiênias provenientes de indiv��duos isolados e de ra�as diferentes de homens.A experiênia de Deus pode ser integralmente v�alida, mas os disursos sobre Deus s~ao inteletuais e�los�o�os, e por isso podem ser divergentes e, muitas vezes, onfusamente falaiosos.Um homem bom e nobre pode amar de ummodo onsumado �a sua esposa, mas pode ser totalmenteinapaz de passar satisfatoriamente em um exame esrito sobre a psiologia do amor marital. Outrohomem, tendo pouo ou nenhum amor pela sua esposa, poderia passar nesse exame de um modobastante aeit�avel. A imperfei�~ao do disernimento daquele que ama sobre a verdadeira natureza doser amado em nada invalida, seja a realidade, seja a sineridade do seu amor.Se v�os realmente areditais em Deus - se o amais e se o onheeis pela f�e - , n~ao permitais que arealidade dessa experiênia seja, de nenhum modo, depreiada ou prejudiada pelas insinua�~oes ded�uvida vindas da iênia, da obje�~ao apiosa da l�ogia, dos postulados da �loso�a, ou das sugest~oesespertas de almas que, ainda que bem-intenionadas, querem riar uma religi~ao sem Deus.A erteza que tem o religioso onheedor de Deus n~ao deveria ser perturbada pela inerteza domaterialista que duvida; antes, a f�e profunda e a erteza inabal�avel nas experiênias do rente �e quedeveriam lan�ar um profundo desa�o �a inerteza dos desrentes.Se a �loso�a quisesse prestar um servi�o maior �a iênia tanto quanto �a religi~ao, deveria evitartanto os extremos do materialismo quanto os do pante��smo. Apenas uma �loso�a que reonhee arealidade da pessoalidade - a permanênia, em presen�a da mudan�a - pode ser de valor moral parao homem, pode servir omo liga�~ao entre as teorias da iênia material e da religi~ao espiritual. Arevela�~ao �e uma ompensa�~ao para as fragilidades da �loso�a em evolu�~ao.103.9 A Essênia da Religi~aoA teologia lida om o onte�udo inteletual da religi~ao; a metaf��sia (e a revela�~ao) om os seus aspetos�los�o�os. A experiênia religiosa �e o onte�udo espiritual da religi~ao. N~ao obstante os aprihosmitol�ogios e as ilus~oes psiol�ogias, no onte�udo inteletual da religi~ao, os pressupostos metaf��siosde erro e as t�enias de auto-engana�~ao, as distor�~oes pol��tias e as pervers~oes soioeonômias doonte�udo �los�o�o da religi~ao, a experiênia espiritual da religi~ao pessoal permanee genu��na e v�alida.A religi~ao tem a ver om o sentimento, om a a�~ao e a vivênia, n~ao meramente om o pensamento.O pensar �e relaionado mais de perto om a vida material e deveria estar, prinipalmente, mas n~aototalmente, dominado pela raz~ao e pelos fatos da iênia e, nos seus alanes n~ao-materiais, at�e os1101



reinos do esp��rito, pela verdade. N~ao importa qu~ao ilus�oria e errônea seja a teologia de algu�em, asua religi~ao pode ser totalmente genu��na e verdadeira para sempre.O budismo, na sua forma original, �e uma das melhores religi~oes sem um Deus, entre as que j�asurgiram em toda a hist�oria evoluion�aria de Urantia, embora, ao se desenvolver, essa f�e n~ao tenhapermaneido sem um deus. A religi~ao sem f�e �e uma ontradi�~ao; sem Deus, �e uma inonsistênia�los�o�a e um absurdo inteletual.A paternidade m�agia e mitol�ogia da religi~ao natural n~ao invalida a realidade e a verdade dasreligi~oes reveladoras posteriores, nem o onsumado evangelho da salva�~ao da religi~ao de Jesus. Avida e os ensinamentos de Jesus �nalmente livraram a religi~ao das supersti�~oes da magia, das ilus~oesda mitologia e da pris~ao do dogmatismo da tradi�~ao. Contudo, a magia e a mitologia primitivas pre-pararam, muito efetivamente, o aminho para a religi~ao superior subseq�uente, assumindo a existêniae a realidade dos valores e dos seres supramateriais.Embora a experiênia religiosa seja um fenômeno subjetivo puramente espiritual, essa experiêniaabrange uma atitude positiva e vivenial de f�e para om os reinos mais elevados da realidade objetivado universo. O ideal da �loso�a religiosa �e essa f�e-on�an�a que leva o homem irrestritamentea depender do amor absoluto do Pai in�nito do universo dos universos. Tal experiênia religiosagenu��na em muito transende �a objetiva�~ao �los�o�a do desejo idealista; de fato, ela toma a salva�~aoomo garantida e preoupa-se apenas em aprender a umprir a vontade do Pai do Para��so. Os sinaisdessa religi~ao s~ao: a f�e em uma Deidade suprema, a esperan�a na sobrevivênia eterna, e o amor,espeialmente o dos semelhantes.Quando a teologia hega a ter a religi~ao sob ontrole e mestria, a religi~ao morre engolfada; torna-seuma doutrina, em vez de uma oisa viva. A miss~ao da teologia �e meramente failitar a autoonsiêniada experiênia espiritual pessoal. A teologia onstitui o esfor�o religioso para de�nir, eluidar, expor ejusti�ar as proposi�~oes experieniais da religi~ao, que, em �ultima an�alise, apenas podem ser validadaspela f�e viva. Na �loso�a mais elevada do universo, a sabedoria, omo a raz~ao, torna-se uma aliada daf�e. Raz~ao, sabedoria e f�e s~ao realiza�~oes das mais elevadas do homem. A raz~ao introduz o homem nomundo dos fatos, das oisas; a sabedoria o introduz no mundo da verdade, das rela�~oes; a f�e iniia-oem um mundo de divindade, de experiênia espiritual.A f�e leva voluntariamente a raz~ao t~ao longe quanto a raz~ao pode ir e ontinua om a sabedoria at�eo limite �los�o�o pleno; e ent~ao ela ousa lan�ar-se na viagem intermin�avel e sem limites do universo,na ompanhia apenas da verdade.A iênia (o onheimento) funda-se na suposi�~ao inerente (do esp��rito ajudante) de que a raz~aoseja v�alida, de que o universo pode ser ompreendido. A �loso�a (a ompreens~ao oordenada) funda-se na suposi�~ao inerente (do esp��rito da sabedoria) de que a sabedoria seja v�alida, de que o universomaterial possa ser oordenado ao espiritual. A religi~ao (a verdade da experiênia espiritual pessoal)funda-se na suposi�~ao inerente (do Ajustador do Pensamento) de que a f�e seja v�alida, de que Deuspode ser onheido e alan�ado.A realiza�~ao plena da realidade da vida mortal onsiste em uma vontade progressiva de areditarnessas suposi�~oes da raz~ao, da sabedoria e da f�e. Tal vida �e motivada pela verdade e dominada peloamor; e esses s~ao os ideais da realidade �osmia objetiva, uja existênia n~ao pode ser materialmentedemonstrada.Uma vez que a raz~ao reonhee o erto e o errado, ela demonstra sabedoria; quando a sabedoriaesolhe entre o erto e o errado, entre a verdade e o erro, ela evidenia haver sido onduzida peloesp��rito. E, assim, s~ao as fun�~oes da mente, da alma e do esp��rito, sempre unidas intimamentee interassoiadas funionalmente. A raz~ao lida om o onheimento fatual; a sabedoria, om a�loso�a e om a revela�~ao; a f�e, om a experiênia espiritual viva. Por interm�edio da verdade, ohomem alan�a a beleza; pelo amor espiritual, asende �a bondade.A f�e onduz ao onheimento de Deus, n~ao meramente a um sentimento m��stio da presen�a divina.1102



A f�e n~ao deve ser exessivamente inueniada pelas suas onseq�uênias emoionais. A verdadeirareligi~ao �e uma experiênia de rer e onheer, tanto quanto uma satisfa�~ao de sentimento.H�a uma realidade na experiênia religiosa que �e proporional ao seu onte�udo espiritual, e talrealidade transende �a raz~ao, �a iênia, �a �loso�a, �a sabedoria e a todas as outras realiza�~oes humanas.As onvi�~oes de tal experiênia s~ao inontest�aveis; a l�ogia da vivênia religiosa �e inontroversa; aerteza desse onheimento �e supra-humana; as satisfa�~oes que advêm s~ao magni�amente divinas;a oragem, indom�avel; as devo�~oes, inquestion�aveis; as lealdades, supremas; e os destinos, �nais -eternos, �ultimos e universais.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 104O Cresimento do Coneito da TrindadeO oneito da Trindade, na religi~ao revelada, n~ao deve ser onfundido om as ren�as nas tr��adesdas religi~oes evoluion�arias. As id�eias das tr��ades surgiram de v�arias rela�~oes sugestivas, mas prini-palmente por ausa das três artiula�~oes dos dedos, porque três �e o n�umero m��nimo de pernas quefazem um banquinho �ar de p�e, porque três pontos de suporte podem manter uma tenda de p�e; e,al�em disso, o homem primitivo, durante um longo tempo, n~ao onseguiu ontar aima de três.�A parte ertos pares naturais, tais omo passado e presente, dia e noite, quente e frio, e masulinoe feminino, o homem geralmente tende a pensar em tr��ades: ontem, hoje e amanh~a; alvoreer, meio-dia e entardeer; pai, m~ae, e �lho. Três salvas s~ao dadas �a vit�oria. Os mortos s~ao enterrados ap�os otereiro dia, e o fantasma era aplaado om três ablu�~oes de �agua.Como onseq�uênia dessas assoia�~oes naturais na experiênia humana, a tr��ade fez a sua apari�~aona religi~ao e, isso, muito antes que a Trindade das Deidades do Para��so, ou qualquer dos seusrepresentantes, houvessem sido revelados �a humanidade. Mais adiante, os persas, hindus, gregos,eg��pios, babilônios, romanos e esandinavos, todos tinham deuses em tr��ades, mas ainda n~ao eramas verdadeiras trindades. As deidades em tr��ades, todas, tinham uma origem natural e surgiram emuma �epoa ou em outra, em meio �a maior parte dos povos inteligentes de Urantia. Algumas vezes,o oneito de uma tr��ade evoluion�aria onfundiu-se om aquele da Trindade revelada; nesses asos,�e muitas vezes imposs��vel distinguir uma da outra.104.1 Os Coneitos Urantianos de TrindadeA primeira revela�~ao urantiana que onduziu �a ompreens~ao da Trindade do Para��so foi feita pelosassessores do Pr��nipe Calig�astia, h�a era de meio milh~ao de anos. Esse primeiro oneito daTrindade �ou perdido para o mundo, nos tempos inertos que se seguiram �a rebeli~ao planet�aria.A segunda apresenta�~ao da Trindade foi feita por Ad~ao e Eva, no primeiro e no segundo jardins.Esses ensinamentos n~ao haviam sido totalmente obliterados, nem mesmo na �epoa de MaquiventaMelquisedeque, era de trinta e ino mil anos mais tarde, pois o oneito da Trindade, vindo dossetitas, perdurou tanto na Mesopotâmia quanto no Egito; mas mais espeialmente na �India, onde foih�a muito perpetuado em Agni, o deus v�edio tri�efalo do fogo.A tereira apresenta�~ao da Trindade foi feita por Maquiventa Melquisedeque, e a sua doutrina foisimbolizada pelos três ��rulos onêntrios que o s�abio de Sal�em usava na medalha em seu peito.Contudo, Maquiventa ahava muito dif��il ensinar aos bedu��nos da Palestina sobre o Pai Universal, oFilho Eterno e o Esp��rito In�nito. A maioria dos seus dis��pulos julgava que a Trindade onsistia dostrês Alt��ssimos de Norlatiadeque; uns pouos onebiam a Trindade omo o Soberano do Sistema,o Pai da Constela�~ao e a Deidade Criadora do universo loal; e um n�umero, menor ainda, aptava1105



remotamente a id�eia da assoia�~ao, no Para��so, do Pai, do Filho e do Esp��rito.Gra�as �as atividades dos mission�arios de Sal�em, os ensinamentos de Melquisedeque sobre a Trin-dade gradualmente espalharam-se por grande parte da Eur�asia e pela �Afria do Norte. Muitasvezes �e dif��il distinguir entre as tr��ades e as trindades, na idade andita mais reente, e nas ida-des p�os-Melquisedeque, quando esses dois oneitos, em uma erta medida, misturaram-se entre si,fundindo-se.Entre os indianos, o oneito trinit�ario riou raiz omo o Ser, a Inteligênia e a Alegria. (Umaonep�~ao indiana mais reente foi Brahma, Shiva, e Vishnu.) Enquanto as primeiras desri�~oes daTrindade foram trazidas para a �India pelos saerdotes setitas, as id�eias mais reentes da Trindadeforam importadas pelos mission�arios de Sal�em, e foram desenvolvidas pelos inteletos nativos da�India por meio de uma omposi�~ao dessas doutrinas om as onep�~oes evoluion�arias das tr��ades.A f�e budista desenvolveu duas doutrinas de natureza trinit�aria: a mais primitiva foi Mestre, Leie Fraternidade; esta foi a apresenta�~ao feita por Gautama Sidarta. A id�eia posterior, desenvolvidaentre os seguidores do ramo nortista de Buda, abrangia o Senhor Supremo, o Esp��rito Santo e oSalvador Enarnado.E essas id�eias, entre os indianos e os budistas, onstituiam postulados realmente trinit�arios, ou seja,a id�eia de uma manifesta�~ao tr��plie de um Deus monote��sta. Uma verdadeira onep�~ao trinit�arian~ao �e apenas um agrupamento de três deuses separados.Das tradi�~oes quenitas vindas dos dias de Melquisedeque, os hebreus souberam sobre a Trindade,mas o seu ardor monote��sta por Yav�e, omo o Deus �unio, elipsou todos esses ensinamentos de um talmodo que, por volta da �epoa do apareimento de Jesus, a doutrina do Eloim havia sido pratiamenteerradiada da teologia judaia. A mente hebraia n~ao podia oniliar o oneito trinit�ario om aren�a monote��sta em um Senhor �unio, o Deus de Israel.Os seguidores da f�e islâmia do mesmo modo n~ao aptaram a id�eia da Trindade. �E sempre dif��ilpara um monote��smo emergente, que ainda faz oposi�~ao ao polite��smo, tolerar o trinitarismo. A id�eiada trindade implanta-se melhor naquelas religi~oes que têm uma tradi�~ao monote��sta �rme, ombinada�a elastiidade de doutrina. Os grandes monote��stas hebreus e maometanos aharam dif��il diferen�arentre o trinitarismo e o polite��smo, entre adorar três deuses e a adora�~ao de uma Deidade que existeem uma manifesta�~ao trina de divindade e de pessoalidade.Jesus ensinou aos seus ap�ostolos a verdade a respeito das pessoas da Trindade do Para��so, maseles pensaram que ele falava �gurativa e simboliamente. Havendo sido eduados no monote��smohebraio, eles aharam dif��il nutrir qualquer ren�a que pareesse entrar em onito om o oneitodominante que eles tinham de Yav�e. E os primeiros rist~aos herdaram o preoneito hebraio ontrao oneito da Trindade.A primeira Trindade do ristianismo foi prolamada na Antioquia e onsistia de Deus, a suaPalavra e a sua Sabedoria. Paulo sabia da Trindade do Para��so de Pai, Filho e Esp��rito, mas eleraramente pregava sobre ela e fez men�~ao �a Trindade apenas em umas pouas das suas artas �asigrejas que eram de forma�~ao reente. Mesmo ent~ao, omo o �zeram os seus irm~aos ap�ostolos, Pauloonfundiu Jesus, o Filho Criador do universo loal, om a Segunda Pessoa da Deidade, o Filho Eternodo Para��so.O oneito rist~ao da Trindade, que ome�ou a ganhar reonheimento perto do �m do primeiros�eulo depois de Cristo, ompreendia o Pai Universal, o Filho Criador de N�ebadon, e a MinistraDivina de S�alvington - o Esp��rito Materno do universo loal e a onsorte riativa do Filho Criador.A identidade real da Trindade do Para��so n~ao �ou onheida em Urantia, nem mesmo desde ostempos de Jesus (exeto por uns pouos indiv��duos a quem ela foi espeialmente revelada) at�e a suaapresenta�~ao nestes doumentos de abertura reveladora. No entanto, embora o oneito rist~ao daTrindade haja sido de fato errado, ele era pratiamente verdadeiro om respeito �as rela�~oes espirituais.1106



Apenas pelas suas implia�~oes �los�o�as e nas suas onseq�uênias osmol�ogias, esse oneito geravaembara�os: havia sido dif��il para muitos dos dotados om a mente �osmia areditar que a SegundaPessoa da Deidade, o segundo membro de uma Trindade in�nita, haja erta vez residido em Urantia;e onquanto isso seja verdade em esp��rito, fatualmente n~ao �e real. Os Miha�eis Criadores inorporamplenamente a divindade do Filho Eterno, mas eles n~ao s~ao a pessoalidade absoluta.
104.2 A Unidade da Trindade e a Pluralidade da DeidadeOmonote��smo surgiu omo um protesto �los�o�o ontra a inonsistênia do polite��smo. Ele desenvolveu-se, primeiro, por interm�edio de organiza�~oes tipo pante~ao, om a departamentaliza�~ao das atividadessupranaturais, e, em seguida, por meio da exalta�~ao henote��sta de um deus aima dos muitos e,�nalmente, por meio da exlus~ao de todos, exeto do Deus �unio de valor �nal.O trinitarismo reseu do protesto experienial ontra a impossibilidade de oneber a uniidadede uma Deidade desantropomor�zada solit�aria de signi�ânia n~ao relaionada ao universo. Passadoum per��odo su�iente de tempo, a �loso�a tende a abstrair-se das qualidades pessoais no oneito deDeidade do monote��smo puro, reduzindo, assim, essa id�eia �a de um Deus n~ao relaionado ao statusde um Absoluto pante��sta. Foi sempre dif��il entender a natureza pessoal de um Deus que n~ao temrela�~oes pessoais em igualdade om outros seres oordenados e pessoais. A pessoalidade na Deidadeexige que tal Deidade exista em rela�~ao a outra Deidade igual e pessoal.Por interm�edio do reonheimento do oneito da Trindade, a mente do homem pode esperaraptar alguma oisa das inter-rela�~oes de amor e de lei nas ria�~oes do tempo e do espa�o. Por meioda f�e espiritual, o homem adquire a larividênia sobre o amor de Deus, mas desobre logo que essa f�eespiritual n~ao tem nenhuma inuênia nas leis ordenadas do universo material. Independentementeda �rmeza da ren�a do homem em Deus omo o seu Pai no Para��so, os horizontes �osmios emexpans~ao requerem que ele tamb�em dê reonheimento �a realidade da Deidade do Para��so omo umalei universal, que ele reonhe�a a soberania da Trindade omo se estendendo at�e fora do Para��so eabrangendo at�e mesmo os universos loais em evolu�~ao dos Filhos Criadores e das Filhas Criativasdas três pessoas eternas, uja uni~ao de deidade �e o fato e a realidade e a indivisibilidade eterna daTrindade do Para��so.E essa mesma Trindade do Para��so �e uma entidade real - n~ao uma pessoalidade, mas uma realidadeverdadeira e absoluta. Contudo, mesmo sem ser uma pessoalidade, �e ompat��vel om as pessoalidadesoexistentes - as pessoalidades do Pai, do Filho e do Esp��rito. A Trindade �e uma realidade de Deidadeque �e uma supersomat�oria e fatualiza-se na onjun�~ao das três Deidades do Para��so. As qualidades,as arater��stias e as fun�~oes da Trindade n~ao s~ao a simples soma dos atributos das três Deidades doPara��so; as fun�~oes da Trindade s~ao, de um erto modo, �unias, originais e n~ao totalmente previs��veisa partir de uma an�alise dos atributos do Pai, do Filho e do Esp��rito.Por exemplo: O Mestre, quando na Terra, preveniu aos seus seguidores que a justi�a nuna �eum ato pessoal; �e sempre uma fun�~ao grupal. E que nem os Deuses, omo pessoas, administram ajusti�a. Contudo, eles exerem essa mesma fun�~ao omo um todo oletivo, na Trindade do Para��so.Captar o oneito da assoia�~ao na Trindade de Pai, Filho e Esp��rito prepara a mente humana paraa apresenta�~ao posterior de algumas outras rela�~oes tr��plies. A raz~ao teol�ogia pode satisfazer-seplenamente om o oneito da Trindade do Para��so; mas as raz~oes �los�o�a e osmol�ogia requeremo reonheimento de outras assoia�~oes trinas da Primeira Fonte e Centro, daquelas triunidades nasquais as fun�~oes In�nitas est~ao em v�arias apaidades n~ao-Pai de manifesta�~ao universal - as rela�~oesdo Deus da for�a, energia, poder, ausa�~ao, rea�~ao, potenialidade, fatualiza�~ao, gravidade, tens~ao,arqu�etipo, prin��pio e unidade. 1107



104.3 Trindades e TriunidadesSe bem que, algumas vezes, a humanidade haja alan�ado uma ompreens~ao da Trindade das trêspessoas da Deidade, a oerênia exige que o inteleto humano pereba que h�a algumas rela�~oesentre todos sete Absolutos. Entretanto, nem tudo que �e verdadeiro sobre a Trindade do Para��so�e neessariamente verdadeiro sobre uma triunidade, pois uma triunidade �e algo diferente de umatrindade. Sob ertos aspetos funionais, uma triunidade pode ser an�aloga a uma trindade, mas n~ao�e nuna hom�ologa �a natureza de uma trindade.Em Urantia o homem mortal est�a passando por uma grande idade de expans~ao de horizontes ede amplia�~ao de oneitos, e a sua �loso�a �osmia deve aelerar a sua evolu�~ao para aompanhara expans~ao na arena inteletual do pensamento humano. �A medida que a onsiênia �osmia dohomem mortal expande-se, este perebe o inter-relaionamento entre tudo o que ele enontra pormeio da iênia material, da �loso�a inteletual e do disernimento espiritual. Ainda, om toda essaren�a na unidade do osmo, o homem perebe a diversidade entre todas as existênias. A despeitode todos os oneitos sobre a imutabilidade da Deidade, o homem perebe que vive num universo deonstante mudan�a e resimento experienial. Independentemente da ompreens~ao dos valores desobrevivênia espiritual, o homem tem sempre de ontar om a matem�atia e a pr�e-matem�atia dafor�a, da energia e da potênia.De alguma maneira, a reple�~ao eterna da in�nitude deve ser reoniliada om o resimento, notempo, dos universos em evolu�~ao e om a arater��stia que os seus habitantes experieniais têmde ser inompletos. De algum modo, a onep�~ao da in�nitude total deve ser, assim, segmentada eespei�ada, para que o inteleto mortal e a alma moronial possam aptar esse oneito de valor�nal e de signi�ado espiritualizante.Conquanto a raz~ao demande uma unidade monote��sta da realidade �osmia, a experiênia �nitaexige que sejam postuladas a pluralidade dos Absolutos e a oordena�~ao deles nas rela�~oes �osmias.Sem existênias oordenadas, nenhuma possibilidade h�a do apareimento da diversidade de rela�~oesabsolutas, nenhuma probabilidade haver�a de que os difereniais, vari�aveis, modi�adores, atenuado-res, quali�adores ou diminuidores tenham a oportunidade de operar.Nestes doumentos, a realidade total (a in�nitude) tem sido apresentada omo ela existe nos seteAbsolutos:1. O Pai Universal.2. O Filho Eterno.3. O Esp��rito In�nito4. A Ilha do Para��so.5. O Absoluto da Deidade.6. O Absoluto Universal.7. O Absoluto Inquali��avel.A Primeira Fonte e Centro, que �e Pai do Filho Eterno, �e tamb�em o Arqu�etipo da Ilha do Para��so.Ele �e uma pessoalidade inquali��avel no Filho, mas �e uma pessoalidade potenializada no Absoluto daDeidade. O Pai �e energia revelada no Para��so-Havona e, ao mesmo tempo, energia oulta no AbsolutoInquali��avel. O In�nito �e sempre revelado nos atos inessantes do Agente Conjunto, enquanto elefuniona eternamente nas atividades ompensadoras, mas veladas, do Absoluto Universal. Assim, oPai est�a relaionado om os seis Absolutos oordenados, e assim todos os sete abrangem o ��rulo dain�nitude, por interm�edio dos ilos in�nd�aveis da eternidade.Poderia pareer que a triunidade das rela�~oes absolutas seja inevit�avel. A pessoalidade busa umaassoia�~ao om outra pessoalidade em um n��vel absoluto, bem omo em todos os outros n��veis. E a1108



assoia�~ao das três pessoalidades do Para��so eterniza a primeira triunidade, a uni~ao das pessoalidadesdo Pai, do Filho e do Esp��rito. Pois quando essas três pessoas, enquanto pessoas, unem-se em umafun�~ao onjunta, por meio dessa onjun�~ao, elas onstituem uma triunidade de unidade funional,n~ao uma trindade - uma entidade orgânia - que, no entanto, �e uma triunidade, uma unanimidadetr��plie funional agregada.A Trindade do Para��so n~ao �e uma triunidade; n~ao �e uma unanimidade funional; �e mais umaDeidade indivisa e indivis��vel. O Pai, o Filho e o Esp��rito (enquanto pessoas) podem sustentarrela�~oes om a Trindade do Para��so, pois a Trindade �e a Deidade indivisa deles. O Pai, o Filho e oEsp��rito n~ao sustentam tal rela�~ao pessoal om a primeira triunidade, pois esta �e a uni~ao funionaldeles enquanto três pessoas. Apenas omo Trindade - omo Deidade indivisa - �e que eles sustentamoletivamente uma rela�~ao externa om a triunidade, que �e a agrega�~ao pessoal Deles.Assim, a trindade do Para��so permanee �unia entre as rela�~oes absolutas; h�a v�arias triunidadesexisteniais, mas apenas uma Trindade existenial. Uma triunidade n~ao �e uma entidade. Ela �emais funional do que orgânia. Os seus membros s~ao mais assoiativos do que orporativos. Osomponentes das triunidades podem ser entidades, mas uma triunidade, em si, �e uma assoia�~ao.H�a, ontudo, um ponto de ompara�~ao entre trindade e triunidade: ambas se fatualizam emfun�~oes que s~ao algo mais do que a soma disern��vel dos atributos dos membros omponentes. Ainda,por�em, que elas sejam ompar�aveis assim, de um ponto de vista funional, por outro lado, elas n~aoexibem nenhuma rela�~ao ateg�oria. Elas est~ao, grosso modo, relaionadas omo em uma rela�~ao defun�~ao de estrutura. Todavia, a fun�~ao da assoia�~ao de triunidade n~ao �e a fun�~ao da estrutura datrindade, nem a entidade.Contudo as triunidades s~ao reais; s~ao bastante reais. Nelas, a realidade total �e funionalizada, e,por interm�edio delas, o Pai Universal exere o ontrole imediato e pessoal sobre as fun�~oes mestrasda in�nitude.104.4 As Sete TriunidadesAo tentar efetuar a desri�~ao das sete triunidades, a aten�~ao �e dirigida para o fato de que o PaiUniversal �e membro primordial de ada uma delas. Ele �e, foi e para sempre ser�a: o PrimeiroPai-Fonte Universal, o Centro Absoluto, a Causa Primal, o Controlador Universal, o EnergizadorIlimitado, a Unidade Original, o Sustentador Irrestrito, a Primeira Pessoa da Deidade, o Arqu�etipoC�osmio Primordial e a Essênia da In�nitude. O Pai Universal �e a ausa pessoal dos Absolutos; Ele�e o absoluto dos Absolutos.A natureza e o signi�ado das sete triunidades podem ser sugeridos por:A Primeira Triunidade - a triunidade om prop�osito pessoal. Este agrupamento �e aquele das trêspessoalidades da Deidade:1. O Pai Universal.2. O Filho Eterno.3. O Esp��rito In�nito.Essa �e a uni~ao tr��plie do amor, da miseri�ordia e da ministra�~ao - a assoia�~ao pessoal e plenade prop�osito das três Pessoalidades Eternas do Para��so. Essa �e a assoia�~ao divinamente fraternal,amante das riaturas, de a�~ao paternal e promotora da asens~ao. As pessoalidades divinas dessaprimeira triunidade s~ao as dos Deuses que onferem a pessoalidade, outorgam o esp��rito e dotamom a mente.Essa �e a triunidade da voli�~ao in�nita; ela atua por meio do eterno presente e em todo o uir1109



passado-presente-futuro do tempo. Essa assoia�~ao produz a in�nitude voliional e provê os me-anismos por meio dos quais a Deidade pessoal torna-se auto-reveladora �as riaturas do osmo emevolu�~ao.A Segunda Triunidade - a triunidade do arqu�etipo do poder. Quer se trate de um min�usuloult��maton, de uma estrela ardente, ou de uma nebulosa turbilhonante, ou mesmo do universo entral,ou dos superuniversos, da menor �a maior das organiza�~oes materiais, sempre o arqu�etipo f��sio - aon�gura�~ao �osmia - �e derivado da fun�~ao dessa triunidade. Esta assoia�~ao onsiste em:1. O Pai-Filho.2. A Ilha do Para��so.3. O Agente Conjunto.A energia �e organizada pelos agentes �osmios da Tereira Fonte e Centro; a energia �e modeladasegundo o arqu�etipo do Para��so, a materializa�~ao absoluta; mas, por tr�as de toda essa inessantemanipula�~ao, est�a a presen�a do Pai-Filho, uja uni~ao primeiro ativou o arqu�etipo do Para��so nosurgimento de Havona, onomitantemente om o nasimento do Esp��rito In�nito, o Agente ConjuntoDeles.Na experiênia religiosa, as riaturas fazem ontato om o Deus que �e amor, mas essa larividêniaespiritual n~ao deve nuna elipsar o reonheimento inteligente do fato universal do arqu�etipo que�e o Para��so. Por meio do poder irresist��vel do amor divino, as pessoalidades do Para��so atraema adora�~ao de livre-arb��trio de todas as riaturas e onduzem todas essas pessoalidades nasidasdo esp��rito �as del��ias supernas do servi�o intermin�avel dos �lhos �nalitores de Deus. A segundatriunidade �e a arquiteta do en�ario do espa�o no qual tais transa�~oes se desdobram; ela determinaos arqu�etipos da on�gura�~ao �osmia.O amor pode araterizar a divindade da primeira triunidade, mas o arqu�etipo �e a manifesta�~aogal�atia da segunda triunidade. O que a primeira triunidade �e para as pessoalidades em evolu�~ao, asegunda triunidade �e para a evolu�~ao dos universos. Arqu�etipo e pessoalidade s~ao duas das grandesmanifesta�~oes dos atos da Primeira Fonte e Centro; e n~ao importa qu~ao dif��il possa ser ompreendertal oisa, �e verdade, no entanto, que o arqu�etipo do poder e a pessoa amorosa s~ao uma e a mesmarealidade universal; a Ilha do Para��so e o Filho Eterno s~ao oordenados, mas s~ao revela�~oes ant��podasda natureza insond�avel da for�a do Pai Universal.A Tereira Triunidade - a triunidade da evolu�~ao do esp��rito. A inteireza da manifesta�~ao espiritualtem o seu ome�o e �m nesta assoia�~ao, que onsiste em:1. O Pai Universal.2. O Filho-Esp��rito.3. O Absoluto da Deidade.Desde a potênia do esp��rito at�e o esp��rito do Para��so, todo esp��rito enontra express~ao de realidadenessa assoia�~ao trina da pura essênia do esp��rito do Pai, os valores ativos do esp��rito do Filho-Esp��rito e os poteniais ilimitados do esp��rito do Absoluto da Deidade. Os valores existeniaisdo esp��rito têm a sua gênese primordial, a sua manifesta�~ao ompleta e o seu destino �nal nessatriunidade.O Pai existe antes do esp��rito; o Filho-Esp��rito funiona omo esp��rito riativo ativo; o Absolutoda Deidade existe omo um esp��rito todo-abrangente, mesmo daquilo que est�a al�em do esp��rito.A Quarta Triunidade - a triunidade da in�nitude da energia. Dentro desta triunidade, eternizam-se os ome�os e os �ns de toda a realidade da energia, desde a potênia de espa�o at�e a monota. Esseagrupamento abrange o seguinte:1. O Pai-Esp��rito. 1110



2. A Ilha do Para��so.3. O Absoluto Inquali��avel.O Para��so �e o entro da ativa�~ao da energia-for�a do osmo - a posi�~ao no universo da PrimeiraFonte e Centro, o ponto foal �osmio do Absoluto Inquali��avel, e a fonte de toda a energia.Existenialmente presente nessa triunidade est�a o potenial de energia do osmo-in�nito, do qual ogrande universo e o universo-mestre s~ao apenas manifesta�~oes pariais.A quarta triunidade ontrola absolutamente as unidades fundamentais da energia �osmia e libera-as do alane do Absoluto Inquali��avel, na propor�~ao direta do apareimento, nas Deidades expe-rieniais, da apaidade subabsoluta de ontrolar e de estabilizar o osmo em metamorfose.Essa triunidade �e for�a e energia. As possibilidades in�nd�aveis do Absoluto Inquali��avel est~aoentradas �a volta do absolutum da Ilha do Para��so, de onde emanam as agita�~oes inimagin�aveis daquietude, de outro modo est�atia, do Inquali��avel. E as pulsa�~oes sem �m do ora�~ao material doPara��so do osmo in�nito batem em harmonia om o arqu�etipo insond�avel e om o plano impenetr�aveldo Energizador In�nito, a Primeira Fonte e Centro.A Quinta Triunidade - a triunidade da in�nitude reativa. Esta assoia�~ao onsiste de:1. O Pai Universal.2. O Absoluto Universal.3. O Absoluto Inquali��avel.Esse agrupamento produz a eterniza�~ao da realiza�~ao da in�nitude funional de tudo que �e fatua-liz�avel dentro dos dom��nios da realidade da n~ao-deidade. Essa triunidade manifesta uma apaidadereativa ilimitada �as a�~oes arquet��pias voliionais, ausativas, tensionais e �as presen�as das outrastriunidades.A Sexta Triunidade - a triunidade da Deidade em assoia�~ao �osmia. Este agrupamento onsistede:1. O Pai Universal.2. O Absoluto da Deidade.3. O Absoluto Universal.Essa �e a assoia�~ao da Deidade-no-osmo, a imanênia da Deidade em onjun�~ao om a trans-endênia da Deidade. Essa �e a �ultima expans~ao da divindade, at�e os n��veis da in�nitude, na dire�~aodaquelas realidades que est~ao fora do dom��nio da realidade dei�ada.A S�etima Triunidade - a triunidade da unidade in�nita. Esta �e a unidade da in�nitude funional-mente manifesta no tempo e na eternidade, a uni�a�~ao oordenada dos fatuais e dos poteniais.Este grupo onsiste em:1. O Pai Universal.2. O Agente Conjunto.3. O Absoluto Universal.O Agente Conjunto integra universalmente os aspetos funionais vari�aveis de toda a realidadefatualizada em todos os n��veis de manifesta�~ao, desde os �nitos, passando pelos transendentais eindo at�e os absolutos. O Absoluto Universal ompensa perfeitamente os difereniais inerentes aosaspetos vari�aveis de toda a realidade inompleta, desde as potenialidades ilimitadas da realidadeda Deidade voliional-ativa e ausativa �as possibilidades sem �m da realidade n~ao-dei�ada est�atiae reativa, nos dom��nios inompreens��veis do Absoluto Inquali��avel.�A medida que funionam nessa triunidade, o Agente Conjunto e o Absoluto Universal s~ao igual-1111



mente sens��veis �as presen�as da Deidade e da n~ao-deidade, omo tamb�em o �e a Primeira Fonte eCentro, que nessa rela�~ao �e, para todos os intentos e prop�ositos, oneitualmente indistingu��vel doEU SOU.Essas abordagens aproximativas s~ao su�ientes para eluidar o oneito das triunidades. N~aoonheendo o n��vel �ultimo das triunidades, v�os n~ao podeis ompreender plenamente as primeirassete. Se bem que n�os n~ao onsideremos s�abio tentar qualquer elabora�~ao posterior, podemos dizer queexistem quinze assoia�~oes trinas da Primeira Fonte e Centro, oito das quais n~ao s~ao reveladas nestesdoumentos. Essas assoia�~oes n~ao reveladas est~ao envolvidas om as realidades, as fatualidades eas potenialidades que est~ao al�em do n��vel experienial da supremaia.As triunidades s~ao omo grandes rodas volantes gerando o equil��brio funional da in�nitude,s~ao a uni�a�~ao na uniidade dos sete Absolutos da In�nitude. S~ao as presen�as existeniais dastriunidades que apaitam o Pai-EU SOU a experieniar a unidade de in�nitude funional, a despeitoda diversi�a�~ao da in�nitude nos sete Absolutos. A Primeira Fonte e Centro �e o membro uni�adorde todas as triunidades; Nele, todas as oisas têm os seus ome�os inquali��aveis, as suas existêniaseternas e os seus destinos in�nitos - \Nele onsistem todas as oisas".Embora essas assoia�~oes n~ao possam aumentar a in�nitude do Pai-EU SOU, elas pareem tor-nar poss��veis as manifesta�~oes subin�nitas e subabsolutas da Sua realidade. As sete triunidadesmultipliam a versatilidade, eternizam novas profundidades, dei�am novos valores, desvelam novaspotenialidades, revelam novos signi�ados; e todas essas manifesta�~oes diversi�adas no tempo e noespa�o, e no osmo eterno, s~ao existentes na estase hipot�etia da in�nitude original do EU SOU.104.5 As TriodidadesH�a algumas outras rela�~oes trinas que têm uma onstitui�~ao do tipo n~ao-Pai, mas elas n~ao s~aotriunidades reais e sempre se distinguem das triunidades do tipo Pai. Elas s~ao hamadas de modosvariados: triunidades assoiadas, triunidades oordenadas e triodidades. Elas s~ao uma onseq�uêniada existênia das triunidades. Duas dessas assoia�~oes s~ao onstitu��das do seguinte modo:A Triodidade da Fatualidade. Esta triodidade onsiste na inter-rela�~ao dos três fatuais absolutos:1. O Filho Eterno.2. A Ilha do Para��so.3. O Agente Conjunto.O Filho Eterno �e o absoluto da realidade do esp��rito, a pessoalidade absoluta. A Ilha do Para��so �eo absoluto da realidade �osmia, o arqu�etipo absoluto. O Agente Conjunto �e o absoluto da realidadeda mente, o oordenado da realidade absoluta do esp��rito e a s��ntese da Deidade existenial dapessoalidade e do poder. Essa assoia�~ao trina realiza a oordena�~ao da soma total da realidadefatualizada - do esp��rito, do osmo e da mente. �E inquali��avel na fatualidade.A Triodidade da Potenialidade. Esta triodidade onsiste na assoia�~ao dos três Absolutos dapotenialidade:1. O Absoluto da Deidade.2. O Absoluto Universal.3. O Absoluto Inquali��avel.Assim, est~ao interassoiados os reservat�orios da in�nitude de toda realidade de energia latente -do esp��rito, da mente e do osmo. Essa assoia�~ao produz a integra�~ao de toda a realidade de energialatente. E �e in�nita em potenial. 1112



Do mesmo modo que as triunidades est~ao primariamente oupadas om a uni�a�~ao funionalda in�nitude, as triodidades est~ao envolvidas om o surgimento �osmio das Deidades experieniais.As triunidades oupam-se indiretamente, mas as triodidades est~ao diretamente envolvidas om asDeidades experieniais - o Supremo, o �Ultimo e o Absoluto. Elas apareem na s��ntese emergente dopoder de pessoalidade do Ser Supremo. E, para as riaturas temporais do espa�o, o Ser Supremo �euma revela�~ao da unidade do EU SOU.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
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Cap��tulo 105A Deidade e a RealidadeMESMO para as ordens mais elevadas de inteligênias do universo, a in�nitude �e ompreens��velapenas parialmente, e a �nalidade da realidade s�o �e ompreens��vel relativamente. Quando a mentehumana proura penetrar o mist�erio eterno de origem e destino de tudo que �e hamado de real,pode ser-lhe �util abordar a quest~ao onebendo a eternidade-in�nitude omo uma elipse quase semlimite, que �e gerada por uma ausa absoluta e que funiona nesse ��rulo universal de diversi�a�~aoin�nd�avel, busando sempre algum potenial de destino absoluto e in�nito.Quando o inteleto mortal tenta aptar o oneito da totalidade da realidade, essa mente �nita �afrente a frente om a realidade da in�nitude; a totalidade da realidade �e a in�nitude e, portanto, n~aopode nuna ser plenamente ompreendida por qualquer mente que �e subin�nita na sua apaidadede oneitua�~ao.Di�ilmente a mente humana onsegue elaborar um oneito sobre a existênia na eternidadeque seja adequado e, sem essa ompreens~ao, �e imposs��vel desrever na ��ntegra os nossos oneitosda realidade. Contudo, podemos tentar fazer essa apresenta�~ao, se bem que estejamos plenamenteientes de que os nossos oneitos estar~ao sujeitos a uma profunda distor�~ao no proesso de traduzi-los, modi�ando-os para o n��vel de ompreens~ao da mente mortal.105.1 O Coneito Filos�o�o do EU SOUA ausa�~ao primeira absoluta na in�nitude �e atribu��da, pelos �l�osofos do universo, ao Pai Universalatuando omo o in�nito, o eterno e absoluto EU SOU.A apresenta�~ao, para o inteleto humano, dessa id�eia de um EU SOU in�nito traz em si muitoselementos de perigo, posto que esse oneito est�a t~ao distante do entendimento experienial humanoa ponto de envolver distor�~oes s�erias de signi�ados e erros quanto aos valores. Contudo, o oneito�los�o�o do EU SOU proporiona aos seres �nitos formar uma erta base para uma aproxima�~aode entendimento parial das origens absolutas e dos destinos in�nitos. Todavia, em todas as nossastentativas de eluidar a gênese e a frui�~ao da realidade, que �que laro que esse oneito do EU SOU�e, em todos os signi�ados e valores relaionados �a pessoalidade, sinônimo da Primeira Pessoa daDeidade, o Pai Universal de todas as pessoalidades. Todavia, esse postulado do EU SOU n~ao �e muitolaramente identi��avel nos dom��nios n~ao-dei�ados da realidade universal.O EU SOU �e o In�nito; o EU SOU �e tamb�em a in�nitude. De um ponto de vista seq�uenial notempo, toda realidade tem a sua origem no in�nito EU SOU, uja existênia solit�aria na eternidadepassada in�nita deve ser um postulado �los�o�o primeiro da riatura �nita. O oneito do EU SOUdenota in�nitude inquali��avel, a realidade indifereniada de tudo o que poderia ser em toda umaeternidade in�nita. 1115



Como oneito existenial, o EU SOU n~ao �e nem dei�ado, nem n~ao-dei�ado; nem fatual, nempotenial; nem pessoal, nem impessoal; nem est�atio, nem dinâmio. Nenhuma quali�a�~ao pode serapliada ao In�nito, exeto a�rmar que o EU SOU �e. O postulado �los�o�o do EU SOU �e um oneitono universo que �e um pouo mais dif��il de ser ompreendido do que o Absoluto Inquali��avel.Para a mente �nita, simplesmente deve haver um ome�o e, embora nuna tenha havido um ome�oreal para a realidade, ainda h�a ertas rela�~oes de fonte que a realidade mant�em om a in�nitude.A situa�~ao primordial de pr�e-realidade da eternidade pode ser pensada omo algo assim: em algummomento in�nitamente distante, hipot�etio, na eternidade passada, o EU SOU pode ser onebidoomo oisa tanto quanto omo n~ao-oisa, omo ausa tanto quanto omo efeito, omo voli�~ao eomo resposta. Nesse momento hipot�etio na eternidade, n~ao h�a diferenia�~ao em toda a in�nitude.A in�nitude �e preenhida pelo In�nito; o In�nito abrange a in�nitude. Esse �e o momento est�atiohipot�etio da eternidade; os fatuais est~ao ainda ontidos dentro dos poteniais, e os poteniais aindan~ao apareeram dentro da in�nitude do EU SOU. Mas, mesmo nessa situa�~ao de onjetura, devemosassumir que exista a possibilidade da vontade pr�opria.Lembrai-vos sempre de que a ompreens~ao que os homens têm do Pai Universal �e a de umaexperiênia pessoal. Deus, omo o vosso Pai espiritual, �e ompreens��vel para v�os e para todos osoutros mortais; mas o oneito que a vossa adora�~ao experienial tem do Pai Universal deve sersempre menos que o vosso postulado �los�o�o da in�nitude da Primeira Fonte e Centro, o EU SOU.Quando falamos do Pai, queremos referir-nos a Deus omo ompreens��vel pelas suas riaturas, tantoas elevadas quanto as inferiores, mas h�a muito mais da Deidade que n~ao �e ompreens��vel para asriaturas do universo. Deus, o vosso Pai e meu Pai, �e aquele aspeto do In�nito que perebemosnas nossas pessoalidades omo uma realidade fatual experienial, mas o EU SOU permanee parasempre omo a nossa hip�otese de tudo que sentimos ser inognos��vel sobre a Primeira Fonte e Centro.E mesmo essa hip�otese, provavelmente, �a longe da in�nitude insond�avel da realidade original.O universo dos universos, om as suas inumer�aveis hostes de pessoalidades que o habitam, �eum organismo vasto e omplexo, mas, a Primeira Fonte e Centro �e in�nitamente mais omplexado que os universos e as pessoalidades que se tornaram reais, em resposta aos mandados da Suavontade. Ao admirardes a magnitude do universo-mestre, parai para onsiderar que, mesmo essaria�~ao inoneb��vel, pode n~ao ser nada mais do que uma revela�~ao parial do In�nito.A in�nitude, verdadeiramente, est�a muito longe do n��vel da experiênia da ompreens~ao dosmortais, mas, mesmo nesta idade em Urantia, os vossos oneitos de in�nitude est~ao-se ampliando eontinuar~ao a reser durante as vossas arreiras sem �m, que se estender~ao adiante pela eternidadefutura. A in�nitude inquali��avel n~ao tem sentido para a riatura �nita, mas a in�nitude �e apaz deautolimita�~ao e �e susept��vel de exprimir a realidade para todos os n��veis de existênias no universo.E o rosto que o In�nito apresenta a todas as pessoalidades do universo �e a fae de um Pai, o PaiUniversal do amor.105.2 O EU SOU Enquanto Trino e Enquanto S�etuploConsiderando a gênese da realidade, tende sempre em mente que toda a realidade absoluta vemda eternidade, e que n~ao tem ome�o de existênia. Por realidade absoluta, entendemos as trêspessoas existeniais da Deidade, a Ilha do Para��so e os três Absolutos. Essas sete realidades s~aooordenadamente eternas, n~ao obstante hajamos reorrido �a linguagem do tempo e do espa�o paraapresentar as suas origens seq�ueniais aos seres humanos.Ao proeder a uma desri�~ao ronol�ogia das origens da realidade, �e preiso admitir um instantete�orio, postulado omo sendo a \primeira" express~ao voliional e a \primeira" rea�~ao de reperuss~aodentro do EU SOU. Nas nossas tentativas de desrever a gênese e a gera�~ao da realidade, esseest�agio pode ser onebido omo a autodiferenia�~ao que o In�nito Uno faz da In�nitude. Contudo,1116



a postula�~ao dessa rela�~ao dual deve sempre ser expandida at�e uma onep�~ao trina mediante oreonheimento do ont��nuo eterno da In�nitude, o EU SOU.Essa autometamorfose do EU SOU ulmina na diferenia�~ao m�ultipla da realidade dei�ada e darealidade n~ao-dei�ada, da realidade potenial e da realidade fatual e de algumas outras realidadesque di�ilmente podem ser lassi�adas assim. Essas diferenia�~oes do EU SOU te�orio e monistaest~ao eternamente integradas por rela�~oes simultâneas que surgem dentro do mesmo EU SOU - apr�e-realidade monote��sta pr�e-potenial, pr�e-fatual e pr�e-pessoal que, embora in�nita, �e reveladaomo absoluta na presen�a da Primeira Fonte e Centro e omo pessoalidade no amor ilimitado doPai Universal.Mediante essas metamorfoses internas, o EU SOU passa a estabeleer a base para uma auto-rela�~aos�etupla. O oneito �los�o�o (no tempo) do EU SOU solit�ario e o oneito transit�orio (temporal)do EU SOU, omo trino, podem ser, agora, ampliados para abranger o EU SOU omo s�etuplo. Essanatureza s�etupla - ou de sete fases - pode ser mais bem apresentada em rela�~ao aos Sete Absolutosda In�nitude:1. O Pai Universal. EU SOU pai do Filho Eterno. Esta �e a rela�~ao primordial de pessoalidadedas fatualidades. A pessoalidade absoluta do Filho torna absoluto o fato da paternidade de Deuse estabelee a �lia�~ao potenial de todas as pessoalidades. Essa rela�~ao estabelee a pessoalidadedo In�nito e onsuma a Sua revela�~ao espiritual na pessoalidade do Filho Original. Essa fase doEU SOU �e parialmente experieni�avel em n��veis espirituais, at�e mesmo pelos mortais que, enquantoainda est~ao na arne, podem adorar o nosso Pai.2. O Controlador Universal. EU SOU a ausa do Para��so eterno. Esta �e a rela�~ao impessoalprimordial das fatualidades, a assoia�~ao n~ao-espiritual original. O Pai Universal �e Deus, enquanto�e amor; o Controlador Universal �e Deus, enquanto arqu�etipo. Essa rela�~ao estabelee o potenial daforma - a on�gura�~ao - e determina o modelo mestre do relaionamento impessoal e n~ao-espiritual- o modelo mestre do qual todas as �opias s~ao feitas.3. O Criador Universal. EU SOU um om o Filho Eterno. Esta uni~ao do Pai e do Filho(na presen�a do Para��so) iniia o ilo riativo, que �e onsumado no apareimento da pessoalidadeonjunta e do universo eterno. Do ponto de vista �nito do mortal, a realidade tem o seu verdadeiroome�o om o apareimento eterno da ria�~ao de Havona. Esse ato riativo da Deidade �e feitopelo Deus da A�~ao e por interm�edio dele, que �e, em essênia, a unidade do Pai-Filho manifestadanos n��veis, e para todos os n��veis, do fatual. E, por isso, a divina riatividade �e infalivelmentearaterizada pela unidade e essa unidade �e o reexo exterior da uniidade absoluta da dualidade dePai e Filho e da Trindade do Pai-Filho-Esp��rito.4. O Sustentador In�nito. EU SOU auto-assoi�avel. Esta �e a assoia�~ao primordial da est�atiae dos poteniais da realidade. Nessas rela�~oes, todos os fatores quali��aveis e inquali��aveis s~aoompensados. A no�~ao que permite a melhor ompreens~ao dessa fase do EU SOU �e a do AbsolutoUniversal - o uni�ador da Deidade e dos Absolutos Inquali��aveis.5. O Potenial In�nito. EU SOU autoquali��avel. Esta �e a mara da in�nitude que d�a otestemunho eterno da autolimita�~ao volitiva do EU SOU, em virtude da qual foi alan�ada a auto-express~ao, a auto-revela�~ao tr��plie. Essa fase do EU SOU �e geralmente ompreendida omo oAbsoluto da Deidade.6. A Capaidade In�nita. EU SOU est�atio-reativo. Esta �e a matriz sem �m, a possibilidade detoda a expans~ao �osmia futura. A melhor maneira de oneber essa fase do EU SOU talvez seja ano�~ao da presen�a da supergravidade do Absoluto Inquali��avel.7. O Uno Universal da In�nitude. EU SOU enquanto EU SOU. Esta �e a estase, ou a rela�~aoda In�nitude om ela pr�opria, o fato eterno da realidade da in�nitude e da verdade universal, que�e a in�nitude da realidade. J�a que essa rela�~ao �e disern��vel, omo pessoalidade, ela �e revelada aosuniversos na �gura do Pai divino de toda pessoalidade e mesmo da pessoalidade absoluta. At�e onde1117



essa rela�~ao for exprim��vel impessoalmente, o universo toma ontato om ela omo oerênia absolutada energia pura e do esp��rito puro na presen�a do Pai Universal. J�a que essa rela�~ao �e oneb��velomo um absoluto, ela �e revelada na primazia da Primeira Fonte e Centro; Nela, todos n�os vivemos,nos movemos e temos os nossos seres, desde as riaturas do espa�o aos idad~aos do Para��so; e isso�e verdadeiro tanto para o universo-mestre quanto para o ult��maton in�nitesimal, e �e t~ao verdadeirosobre o que ser�a e sobre o que �e, tanto quanto sobre o que foi.105.3 Os Sete Absolutos da In�nitudeAs sete rela�~oes primordiais, dentro do EU SOU, eternizam-se omo Sete Absolutos da In�nitude.Embora, por�em, possamos desrever as origens da realidade e a diferenia�~ao da in�nitude por umanarrativa seq�uenial, de fato, todos sete Absolutos s~ao, inquali��avel e oordenadamente, eternos.Pode ser neess�ario �as mentes mortais oneber os seus ome�os, mas essa onep�~ao deveria sersempre dominada pela ompreens~ao de que os sete Absolutos n~ao tiveram nenhum ome�o; eles s~aoeternos e têm sempre sido. Os sete Absolutos s~ao a premissa da realidade. Eles têm sido desritosnestes doumentos do modo seguinte:1. A Primeira Fonte e Centro. Primeira Pessoa da Deidade e arqu�etipo primordial da n~ao-deidade,Deus, o Pai Universal, riador, ontrolador e sustentador; amor universal, esp��rito eterno e energiain�nita; potenial de todos os poteniais e fonte de todos os fatuais; estabilidade de toda a est�atiae dinamismo de toda mudan�a; fonte dos modelos e dos arqu�etipos e Pai das pessoas. Coletivamente,todos os sete Absolutos equivalem �a in�nitude, mas o Pai Universal �e, Ele pr�oprio, de fato in�nito.2. A Segunda Fonte e Centro. Segunda Pessoa da Deidade, o Filho Eterno e Original; realidade dapessoalidade absoluta do EU SOU e base para a ompreens~ao-revela�~ao do \EU SOU pessoalidade".Nenhuma pessoalidade pode esperar alan�ar o Pai Universal, a n~ao ser por interm�edio do Seu FilhoEterno; nem a pessoalidade pode alan�ar n��veis espirituais de existênia fora da a�~ao e da ajuda dessemodelo absoluto de todas as pessoalidades. Na Segunda Fonte e Centro, o esp��rito �e inquali��avel,enquanto a pessoalidade �e absoluta.3. A Fonte e Centro do Para��so. O segundo modelo da n~ao-deidade, a Ilha Eterna do Para��so; basepara a ompreens~ao-revela�~ao do \EU SOU for�a" e funda�~ao para o estabeleimento do ontrole dagravidade em todos os universos. Com rela�~ao a toda realidade fatualizada, n~ao-espiritual, impessoale n~ao-voliional, o Para��so �e o absoluto dos arqu�etipos. Do mesmo modo que a energia do esp��ritoest�a relaionada ao Pai Universal, por interm�edio da pessoalidade absoluta do Filho-M~ae, assim, todaa energia �osmia �e mantida sob o ontrole gravitaional da Primeira Fonte e Centro, por interm�ediodo modelo absoluto da Ilha do Para��so. O Para��so n~ao est�a no espa�o; o espa�o existe em rela�~aoao Para��so, e a roniidade do movimento �e determinada pela sua rela�~ao om o Para��so. A IlhaEterna est�a absolutamente em repouso; todas as outras energias organizadas e em organiza�~ao est~aoem movimento eterno; em todo o espa�o, apenas a presen�a do Absoluto Inquali��avel est�a quieta, eo Inquali��avel est�a oordenado om o Para��so. O Para��so existe no foo do espa�o, o Inquali��avelpenetra-o, e toda existênia relativa tem o seu prin��pio dentro desse dom��nio.4. A Tereira Fonte e Centro. Tereira Pessoa da Deidade, o Agente Conjunto, �e o integradorin�nito das energias �osmias do Para��so om as energias do esp��rito do Filho Eterno, o oordenadorperfeito dos motivos da vontade e meânia da for�a; uni�ador de toda realidade fatual e em fatu-aliza�~ao. Mediante as ministra�~oes dos seus m�ultiplos �lhos, o Esp��rito In�nito revela a miseri�ordiado Filho Eterno, enquanto funiona, ao mesmo tempo, omo o manipulador in�nito, teendo parasempre o arqu�etipo do Para��so nas energias do espa�o. Esse mesmo Agente Conjunto, esse Deus daA�~ao, �e a express~ao perfeita dos planos e dos prop�ositos sem limite do Pai-Filho, pois funiona, elepr�oprio, omo fonte da mente e outorgador do inteleto �as riaturas de um vast��ssimo osmo.5. O Absoluto de Deidade. As possibilidades ausais potenialmente pessoais de realidade univer-1118



sal, a totalidade de todo potenial de Deidade. O Absoluto de Deidade �e o quali�ador intenionaldas realidades inquali��aveis, das realidades absolutas e das realidades n~ao-deidades. O Absoluto deDeidade �e quali�ador do absoluto e absolutizador do quali�ado - o iniiador do destino.6. O Absoluto Inquali��avel. Est�atio, reativo e passivo; �e a in�nitude �osmia n~ao revelada doEU SOU; a totalidade da realidade n~ao-dei�ada e a �nalidade de todo potenial n~ao pessoal. Oespa�o limita as fun�~oes do Inquali��avel, mas a presen�a do Inquali��avel �e ilimitada, in�nita. H�aum oneito de periferia para o universo-mestre, mas a presen�a do Inquali��avel �e ilimitada; mesmoa eternidade n~ao pode exaurir a quiesênia ilimitada desse Absoluto n~ao-deidade.7. O Absoluto Universal. Uni�ador do dei�ado e do n~ao-dei�ado; orrelator do absoluto e dorelativo. O Absoluto Universal (sendo est�atio, potenial e assoiativo) ompensa a tens~ao entre osempre-existente e o inompleto (ou inaabado).Os Sete Absolutos de In�nitude onstituem os ome�os da realidade. Como as mentes mortaisonsider�a-la-iam, a Primeira Fonte e Centro pareeria ser anteedente a todos os absolutos. Contudo,tal postulado, ainda que ajude, �e invalidado pela oexistênia, na eternidade, do Filho, do Esp��rito,dos três Absolutos e da Ilha do Para��so.�E uma verdade que os Absolutos sejam manifesta�~oes do EU SOU - Primeira Fonte e Centro; �e umfato que esses Absolutos nuna tiveram um ome�o, e que s~ao oordenados eternos om a PrimeiraFonte e Centro. As rela�~oes dos absolutos na eternidade n~ao podem sempre ser apresentadas semenvolver paradoxos na linguagem do tempo e nos arqu�etipos oneituais do espa�o. Mas, apesar dequalquer onfus~ao relativa �a origem dos Sete Absolutos da In�nitude, n~ao apenas �e um fato, masuma verdade que toda realidade baseia-se na existênia deles, na eternidade, e nas suas rela�~oes dein�nitude.105.4 Unidade, Dualidade e TriunidadeOs �l�osofos do universo postulam a existênia na eternidade do EU SOU, omo for�a primordialde toda realidade. E, onomitantemente, eles postulam a auto-segmenta�~ao do EU SOU nas auto-rela�~oes prim�arias - as sete fases da in�nitude. E, simultaneamente om essa suposi�~ao, vem otereiro postulado - o surgimento, na eternidade, dos Sete Absolutos da In�nitude e a eterniza�~ao daassoia�~ao de dualidade das sete fases do EU SOU, om esses sete Absolutos.A auto-revela�~ao do EU SOU, assim, proede do eu est�atio, por meio da segmenta�~ao delepr�oprio e do seu auto-relaionamento om as rela�~oes absolutas, os relaionamentos om os Absolutosautoderivados. A dualidade torna-se, assim, existente na assoia�~ao eterna dos Sete Absolutos daIn�nitude om a in�nitude s�etupla das fases auto-segmentadas do EU SOU auto-revelador. Essasrela�~oes duais, eternizando-se para os universos, omo os sete Absolutos, eternizam os fundamentosb�asios para toda a realidade do universo.Foi a�rmado, erta vez, que a unidade origina a dualidade, que a dualidade gera a triunidade eque a triunidade �e o antepassado eterno de todas as oisas. H�a, na verdade, três grandes lasses derela�~oes primordiais, e elas s~ao:1. Rela�~oes de unidade. Rela�~oes existentes internamente no EU SOU, quando a unidade �eonebida Dele, omo autodiferenia�~oes tr��plies e ent~ao s�etuplas.2. Rela�~oes de dualidade. Rela�~oes existentes entre o EU SOU, omo s�etuplo, e os Sete Absolutosda In�nitude.3. Rela�~oes de triunidade. Estas s~ao as assoia�~oes funionais dos Sete Absolutos da In�nitude.As rela�~oes de triunidade surgem dos fundamentos da dualidade, por ausa da inevitabilidadedas interassoia�~oes dos Absolutos. Tais assoia�~oes de triunidade eternizam o potenial de toda1119



realidade; elas englobam tanto a realidade dei�ada quanto a n~ao-dei�ada.O EU SOU �e in�nitude inquali��avel enquanto �e unidade. As dualidades eternizam os fundamentosda realidade. As triunidades fatualizam o entendimento da in�nitude omo fun�~ao universal.Os preexisteniais tornam-se existeniais nos sete Absolutos, e os existeniais tornam-se funionaisnas triunidades, a assoia�~ao b�asia dos Absolutos. E, onomitantemente om a eterniza�~ao dastriunidades, o en�ario do universo �e estabeleido - os poteniais s~ao existentes, e os fatuais est~aopresentes - e a plenitude da eternidade testemunha a diversi�a�~ao da energia �osmia, a difus~ao doesp��rito do Para��so, e a dota�~ao da mente junto om o outorgamento da pessoalidade, em virtudedo qual todos esses derivados das Deidades e do Para��so s~ao uni�ados na experiênia, no n��vel dariatura e, por outras t�enias, no n��vel das suprariaturas.
105.5 A Promulga�~ao da Realidade FinitaAssim omo a diversi�a�~ao original do EU SOU deve ser atribu��da �a voli�~ao inerente e autoontida,do mesmo modo, a promulga�~ao da realidade �nita deve ser imputada aos atos voliionais da Deidadedo Para��so e aos ajustes reperussionais das triunidades funionais.Antes da dei�a�~ao do �nito, deveria pareer que todas as diversi�a�~oes da realidade aonteeramem n��veis absolutos; mas o ato voliional promulgando a realidade �nita onota uma quali�a�~ao deabsolutez e implia o apareimento das relatividades.Se bem que apresentemos esta narrativa omo uma seq�uênia, e retratemos o apareimentohist�orio do �nito omo um derivativo direto do absoluto, dever-se-ia ter em mente que os transen-dentais tanto preederam quanto suederam a tudo que �e �nito. Os �ultimos transendentais s~ao, emrela�~ao ao �nito, tanto a ausa quanto a onsuma�~ao.A possibilidade �nita �e inerente ao In�nito, mas a transmuta�~ao da possibilidade em probabilidadee em inevitabilidade deve ser atribu��da ao livre-arb��trio auto-existente da Primeira Fonte e Centro,ativando todas as assoia�~oes de triunidade. Somente a in�nitude da vontade do Pai poderia terquali�ado assim o n��vel absoluto da existênia, omo para dar existênia a um �ultimo ou para riarum �nito.Com o surgimento da realidade relativa e quali��avel, vem �a existênia um novo ilo da realidade- o ilo do resimento - , um gesto majestoso de transbordamento, desde as alturas da in�nitudeat�e o dom��nio do �nito, para sempre onvergindo no Para��so e na Deidade, busando sempre aquelesdestinos elevados orrespondentes de uma fonte in�nita.Essas transa�~oes inoneb��veis maram o ome�o da hist�oria do universo, maram a vinda �aexistênia do tempo em si mesmo. Para uma riatura, o ome�o do �nito �e a gênese da realidade;vista pela mente da riatura, nenhuma fatualidade anterior ao �nito seria oneb��vel. A re�em-surgida realidade �nita existe em duas fases originais:1. M�aximos prim�arios, a realidade supremamente perfeita, o tipo havonal de universo e de riatura.2. M�aximos seund�arios, a realidade supremamente perfeionada, a riatura e a ria�~ao do tiposuperuniversal.Essas, ent~ao, s~ao as duas manifesta�~oes originais: a que �e perfeita por onstitui�~ao e aquela que �eperfeionada por interm�edio de uma evolu�~ao. As duas s~ao oordenadas nas rela�~oes de eternidade,mas, dentro dos limites do tempo, pareem diferentes. O fator tempo signi�a resimento paraaquela que rese; os �nitos seund�arios resem; e, pois, aqueles que est~ao resendo devem pareerinompletos no tempo. Mas essas diferen�as, que s~ao t~ao importantes deste lado de �a do Para��so,s~ao inexistentes na eternidade. 1120



Falamos do perfeito e do perfeionado omo m�aximos prim�arios e m�aximos seund�arios, mas h�aainda um outro tipo: a trinitariza�~ao e as outras rela�~oes entre os prim�arios e os seund�arios resultamno apareimento dos m�aximos teri�arios - oisas, signi�ados e valores que n~ao s~ao nem perfeitos,nem perfeionados, mas que ainda s~ao oordenados aos seus fatores anestrais.105.6 As Reperuss~oes da Realidade FinitaO onjunto das promulga�~oes das existênias �nitas representa uma transferênia dos poteniais paraos fatuais, dentro das assoia�~oes absolutas da in�nitude funional. Entre as muitas reperuss~oesda fatualiza�~ao riativa do �nito, podem ser itadas:1. A resposta da deidade, o surgimento dos três n��veis de supremaia experienial: a fatualidadeda supremaia do esp��rito pessoal em Havona, o potenial de supremaia do poder pessoal no grandeuniverso que vir�a a ser, e a apaidade de alguma fun�~ao desonheida de mente experienial atuandoem algum n��vel de supremaia no universo-mestre futuro.2. A resposta do universo envolveu uma ativa�~ao dos planos arquitetônios para o n��vel espaialdo superuniverso, e essa evolu�~ao est�a ainda em progresso, em todas as partes da organiza�~ao f��siados sete superuniversos.3. A reperuss~ao sobre as riaturas. Esta reperuss~ao da promulga�~ao da realidade �nita resultouna apari�~ao de seres perfeitos da ordem dos habitantes eternos de Havona e dos seres asendentesevoluion�arios perfeionados, vindos dos sete superuniversos. Mas, para alan�ar a perfei�~ao, pormeio da experiênia evoluion�aria (temporal-riativa), �e neess�ario algo diferente da perfei�~ao omoponto de partida. Assim, a imperfei�~ao surge nas ria�~oes evoluion�arias. E essa �e a origem domal potenial. As n~ao-adapta�~oes, a falta de harmonia e o onito s~ao inerentes ao resimentoevoluion�ario, abrangendo desde os universos f��sios at�e as riaturas pessoais.4. A resposta da divindade �a imperfei�~ao, inerente ao lapso de tempo que a evolu�~ao leva, �e reve-lada na presen�a de Deus, o S�etuplo, por meio de ujas atividades aquilo que se est�a perfeionando�e integrado tanto om o perfeito quanto om o perfeionado. Esse lapso de tempo, ou demora, �e in-separ�avel da evolu�~ao, que �e a riatividade no tempo. Por ausa dele, bem omo por outras raz~oes, opoder Todo-Poderoso do Supremo �e baseado nos êxitos da divindade de Deus, o S�etuplo. Essa demorano tempo torna poss��vel a partiipa�~ao da riatura na ria�~ao divina, permitindo �as pessoalidadesriaturas tornarem-se pareiras, om a Deidade, na realiza�~ao do desenvolvimento m�aximo. At�emesmo a mente material da riatura mortal, assim, torna-se s�oia, om o Ajustador divino, na dua-liza�~ao da alma imortal. Deus, o S�etuplo, tamb�em provê t�enias de ompensa�~ao para as limita�~oesexperieniais da perfei�~ao inerente, assim omo para ompensar as limita�~oes pr�e-asensionais daimperfei�~ao.105.7 A Fatualiza�~ao dos TransendentaisOs transendentais s~ao subin�nitos e subabsolutos, mas super�nitos e superriados. Os transenden-tais fatualizam-se omo um n��vel integrador, orrelaionando os supervalores dos absolutos om osvalores m�aximos dos �nitos. Do ponto de vista da riatura, o que �e transendental pareeria haver-sefatualizado por onseq�uênia do �nito; do ponto de vista da eternidade, em anteipa�~ao do �nito; eh�a aqueles que o têm onsiderado omo um \pr�e-eo" do �nito.Aquilo que �e transendental n~ao implia neessariamente a ausênia de desenvolvimento, mas �esuperevoluion�ario no sentido �nito; �e n~ao-experienial, mas �e uma supra-experiênia, no sentido queas riaturas ompreendem a experiênia. A melhor ilustra�~ao desse paradoxo talvez seja o universoentral de perfei�~ao: di�ilmente Havona �e absoluta - apenas a Ilha do Para��so �e verdadeiramente1121



absoluta no sentido \materializado". Nem �e uma ria�~ao �nita evoluion�aria, omo s~ao os sete supe-runiversos. Havona �e eterna, mas n~ao �e imut�avel, no sentido de ser um universo de n~ao-resimento.�E habitada por riaturas (os nativos de Havona) que nuna foram fatualmente riadas, pois s~aoeternamente existentes. Havona, assim, ilustra algo que n~ao �e exatamente �nito e tampouo aindaabsoluto. Al�em disso, Havona atua omo um amorteedor entre o Para��so absoluto e as ria�~oes�nitas, ilustrando, ainda mais, a fun�~ao dos transendentais. Todavia, Havona ela pr�opria n~ao �e umtransendental - �e Havona.Assim omo o Supremo est�a assoiado om os �nitos, o �Ultimo �e identi�ado om os transen-dentais. No entanto, embora omparemos assim o Supremo e o �Ultimo, eles diferem por algo maisdo que o grau; a diferen�a �e tamb�em uma quest~ao de qualidade. O �Ultimo �e algo mais do que umsuper-Supremo projetado no n��vel transendental. O �Ultimo �e tudo isso, mas �e mais: o �Ultimo �e umafatualiza�~ao de novas realidades da Deidade, a quali�a�~ao de novas fases daquilo que at�e ent~ao erainquali��avel.Entre aquelas realidades que est~ao assoiadas ao n��vel transendental, est~ao as seguintes:1. A presen�a do �Ultimo omo Deidade.2. O oneito do universo-mestre.3. Os Arquitetos do Universo-Mestre.4. As duas ordens de organizadores da for�a do Para��so.5. Algumas modi�a�~oes na potênia espaial.6. Alguns valores do esp��rito.7. Alguns signi�ados da mente.8. As qualidades e as realidades absonitas.9. A onipotênia, a onisiênia e a onipresen�a.10. O espa�o.O universo em que existimos, agora, pode ser onsiderado omo existindo em n��veis �nitos, trans-endentais e absolutos. E esse �e o est�agio �osmio no qual se representa o drama sem �m dasrealiza�~oes da pessoalidade e das metamorfoses da energia.E todas essas m�ultiplas realidades s~ao uni�adas, absolutamente, por v�arias triunidades, fun-ionalmente, pelos Arquitetos do Universo-Mestre, relativamente, pelos Sete Esp��ritos Mestres, osoordenadores subsupremos da divindade de Deus, o S�etuplo.Deus, o S�etuplo, representa a revela�~ao da pessoalidade e da divindade do Pai Universal paraas riaturas, n~ao s�o de status m�aximo, mas tamb�em de status subm�aximo; mas h�a outras rela�~oess�etuplas da Primeira Fonte e Centro que n~ao pertenem �a manifesta�~ao do minist�erio espiritual divinodo Deus que �e esp��rito.Na eternidade do passado, as for�as dos Absolutos, os esp��ritos das Deidades e as pessoalidadesdos Deuses mobilizaram-se para responder �a vontade autônoma primordial da vontade existente porsi pr�opria. Na idade atual do universo, estamos todos testemunhando as reperuss~oes estupendasdo vasto panorama �osmio das manifesta�~oes subabsolutas dos poteniais ilimitados de todas essasrealidades. E �e totalmente poss��vel que a diversi�a�~ao ontinuada da realidade original da PrimeiraFonte e Centro possa ontinuar a sua manifesta�~ao para frente e para fora, idade ap�os idade, parasempre e sempre, at�e distânias inoneb��veis da in�nitude absoluta.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄
1122



Cap��tulo 106Os N��veis de Realidade no UniversoN~AO �E su�iente que o mortal asendente deva saber alguma oisa sobre as rela�~oes da Deidade oma gênese e as manifesta�~oes da realidade �osmia; ele deveria tamb�em ompreender alguma oisa dasrela�~oes existentes entre ele pr�oprio e os in�umeros n��veis das realidades existeniais e experieniais,das realidades poteniais e fatuais. A orienta�~ao terrestre do homem, o seu disernimento �osmioe o seu direionamento espiritual, todos se elevam mais por meio de uma ompreens~ao melhor dasrealidades do universo e suas t�enias de interassoia�~ao, integra�~ao e uni�a�~ao.O grande universo atual e o universo-mestre que est�a surgindo s~ao feitos de muitas formas e fasesde realidade, as quais, por sua vez, existem em v�arios n��veis de atividade funional. Esses m�ultiplos\existentes" e \latentes" têm sido sugeridos previamente nestes doumentos, e agora passam a seragrupados, por onveniênia oneitual, nas ategorias seguintes:1. Finitos inompletos. Este �e o status presente das riaturas asendentes do grande universo, oestado presente dos mortais de Urantia. Esse n��vel abrange a existênia da riatura, desde os humanosplanet�arios at�e os �nalitores, ou que atingiram o destino, sem inluir estes �ultimos. Diz respeito aosuniversos, desde os seus ome�os f��sios, at�e o estabeleimento em luz e vida, mas n~ao inlui esseest�agio. Esse n��vel onstitui a periferia presente da atividade riativa, no tempo e no espa�o. Pareeestar movendo-se para fora do Para��so, para o fehamento da presente idade do universo, que ir�atestemunhar a realiza�~ao do grande universo em luz e vida; e ir�a tamb�em, e ertamente, testemunharo surgimento de alguma nova ordem de resimento, de desenvolvimento, no primeiro n��vel do espa�oexterior.2. Finitos m�aximos. Este �e o estado presente de todas as riaturas experieniais que atingiramo destino - o destino enquanto revelado dentro do esopo da presente idade do universo. Mesmoos universos podem atingir o m�aximo em status, tanto espiritual quanto �siamente. Mas o termo\m�aximo" �e, em si mesmo, um termo relativo - m�aximo em rela�~ao a quê? E aquilo que o m�aximo�e, aparentemente o m�aximo �nal, na presente idade do universo, pode n~ao ser nada mais do que overdadeiro ome�o, em termos das idades futuras. Algumas fases de Havona pareem estar na ordemm�axima.3. Transendentais. Este n��vel supra�nito (anteedentemente) segue uma progress~ao �nita. Eleimplia a gênese pre�nita dos ome�os �nitos e a signi�ânia p�os-�nita de todos os �ns aparentes�nitos, ou destinos. Grande parte do Para��so-Havona paree ser da ordem transendental.4. �Ultimos. Este n��vel engloba o que for de signi�ânia para o n��vel do universo-mestre e impinge-se ao n��vel do destino do universo-mestre ompleto. O Para��so-Havona (espeialmente o iruito dosmundos do Pai) �e, sob muitos pontos de vista, de signi�a�~ao �ultima.5. Co-absolutos. Este n��vel implia a proje�~ao de experieniais em um ampo de express~ao riativaque �e superior ao universo-mestre. 1123



6. Absolutos. Este n��vel onota a presen�a, na eternidade, dos sete Absolutos existeniais. Podetamb�em englobar algum grau de realiza�~ao assoiativa experienial, no entanto, se assim for, �amossem entender omo possa ser; talvez por interm�edio de um ontato potenial de pessoalidade.7. In�nitude. Este n��vel �e preexistenial e p�os-experienial. A unidade inquali��avel da in�nitude�e uma realidade hipot�etia, anterior a todos os ome�os e ap�os todos os destinos.Esses n��veis de realidade s~ao s��mbolos, do ompromisso de onveniênia da idade atual do universo,e, da perspetiva dos mortais. H�a um sem n�umero de outros modos de ver a realidade da perspetivan~ao-mortal e do ponto de vista de outras idades do universo. Assim, deveria ser reonheido que osoneitos aqui apresentados s~ao inteiramente relativos; e relativos no sentido de serem ondiionadose limitados:1. Pelas limita�~oes da linguagem dos mortais.2. Pelas limita�~oes da mente mortal.3. Pelo desenvolvimento limitado dos sete superuniversos.4. Pela vossa ignorânia dos seis prop�ositos primordiais do desenvolvimento do superuniverso, noque n~ao �e pertinente �a asens~ao dos mortais ao Para��so.5. Pela vossa inapaidade de ompreender um ponto de vista da eternidade, ainda que de modoparial.6. Pela impossibilidade de retratar a evolu�~ao �osmia e o destino om rela�~ao a todas as ida-des do universo, e n~ao apenas om respeito �a idade presente do desdobrar evoluion�ario dos setesuperuniversos.7. Pela inapaidade que qualquer riatura tem de aptar o que realmente signi�am os preexis-teniais, ou os p�os-experieniais - aquilo que se situa antes dos ome�os e depois dos destinos.O resimento da realidade �e ondiionado pelas irunstânias das suessivas idades universais.O universo entral n~ao passou por nenhuma altera�~ao evoluion�aria na idade Havonal, mas, nas�epoas presentes da idade do superuniverso, ele est�a passando por ertas mudan�as progressivas,induzidas em oordena�~ao om os superuniversos evoluion�arios. Os sete superuniversos, ora emevolu�~ao, atingir~ao, em algum momento, o status de estabeleidos em luz e vida; atingir~ao o limitede resimento na idade universal atual. Sem nenhuma d�uvida, por�em, a pr�oxima idade, a idade doprimeiro n��vel do espa�o exterior, liberar�a os superuniversos das limita�~oes do destino, pr�oprias daidade atual. A reple�~ao est�a-se sobrepondo ontinuamente �a fase do ompletar.Essas s~ao algumas das limita�~oes que enontramos, ao tentar apresentar um oneito uni�ado doresimento �osmio das oisas, dos signi�ados e dos valores e das suas s��nteses, em n��veis sempreasendentes de realidade.106.1 A Assoia�~ao Prim�aria de Funionais FinitosAs fases prim�arias da realidade �nita ou aquelas que têm origem no esp��rito enontram a express~aoimediata, de pessoalidades perfeitas, nos n��veis da riatura e, de ria�~ao perfeita de Havona, nosn��veis do universo. E at�e a Deidade experienial �e assim expressa na pessoa espiritual de Deus, oSupremo, em Havona. Mas as fases seund�arias do �nito, que s~ao evoluion�arias, ondiionadas pelotempo e pela mat�eria, tornam-se osmiamente integradas apenas em resultado do seu resimento erealiza�~ao. Todos os �nitos seund�arios ou perfeionantes �nalmente est~ao para alan�ar um n��veligual �aquele da perfei�~ao prim�aria, mas tal destino est�a sujeito �a demora do tempo, a uma quali�a�~aoonstitutiva superuniversal, que n~ao �e genetiamente enontrada na ria�~ao entral. (Sabemos daexistênia dos �nitos teri�arios, mas a t�enia da sua integra�~ao ainda �e irrevelada.)1124



Essa demora superuniversal no tempo, esse obst�aulo �a realiza�~ao da perfei�~ao permite �a riaturapartiipar do resimento evoluion�ario. E torna, assim, poss��vel �a riatura entrar em o-partiipa�~ao,junto om o Criador, na evolu�~ao de si pr�opria. E, durante esse tempo de resimento expansivo, oinompleto �e orrelaionado ao perfeito, por meio da ministra�~ao de Deus, o S�etuplo.Deus, o S�etuplo, signi�a o reonheimento, da parte da Deidade do Para��so, das barreiras dotempo nos universos evoluion�arios do espa�o. N~ao importando qu~ao afastada do Para��so, qu~aolonge no espa�o seja a origem de uma pessoalidade material om potenial de sobrevivênia, Deus,o S�etuplo, enontrar-se-�a presente ali, junto a ela, e estar�a empenhado na ministra�~ao do amor e damiseri�ordia, da verdade, da beleza e da bondade, para om essa riatura evoluion�aria inompletae em luta. A ministra�~ao da divindade do S�etuplo estende-se, na dire�~ao interior, por interm�edio doFilho Eterno, at�e o Pai do Para��so e, na dire�~ao externa, por interm�edio dos Ani~aes dos Dias, at�eos Pais dos universos - os Filhos Criadores.O homem, sendo pessoal e asendendo por meio da progress~ao espiritual, enontra a divindadepessoal e espiritual da Deidade S�etupla; mas h�a outras fases do S�etuplo que n~ao est~ao envolvidas oma progress~ao da pessoalidade. Os aspetos da divindade, desse agrupamento s�etuplo de Deidades,no presente, est~ao integrados na liga�~ao entre os Sete Esp��ritos Mestres e o Agente Conjunto; maseles est~ao destinados a ser uni�ados, eternamente, na pessoalidade emergente do Ser Supremo. Asoutras fases da Deidade S�etupla est~ao integradas, de modos variados, na idade atual do universo,mas todas est~ao destinadas, do mesmo modo, a ser uni�adas no Supremo. O S�etuplo, em todas asfases, �e a fonte da unidade relativa da realidade funional do presente grande universo.106.2 A Integra�~ao Seund�aria Finita SupremaDo mesmo modo que Deus, o S�etuplo, oordena funionalmente a evolu�~ao �nita, o Ser Supremo�nalmente sintetiza o alan�ar do destino. O Ser Supremo �e a ulminânia da deidade da evolu�~aodo grande universo - a evolu�~ao f��sia em torno de um n�uleo de esp��rito e a domina�~ao �nal, don�uleo do esp��rito, sobre os âmbitos da evolu�~ao f��sia, que giram na irunvizinhan�a. E tudo issoaontee de aordo om os mandados da pessoalidade: a pessoalidade do Para��so, no sentido maiselevado; a pessoalidade Criadora, no sentido universal; a pessoalidade mortal, no sentido humano; apessoalidade Suprema, no sentido da ulminânia ou no sentido experienial totalizador.O oneito do Supremo deve proporionar o reonheimento diferenial da pessoa do esp��rito, dopoder evoluion�ario e da s��ntese poder-pessoalidade - da uni�a�~ao do poder evoluion�ario junto �apessoalidade esp��rito, e o predom��nio dessa pessoalidade-esp��rito sobre o poder evoluion�ario.O esp��rito, em �ultima an�alise, vem do Para��so, atrav�es de Havona. A energia-mat�eria paree evoluirnas profundezas do espa�o, e �e organizada, omo for�a, pelos �lhos do Esp��rito In�nito, em onjun�~aoom os Filhos Criadores de Deus. E tudo isso �e experienial; �e uma transa�~ao no tempo e no espa�o,envolvendo uma ampla gama de seres vivos, inluindo mesmo as divindades Criadoras e as riaturasevoluion�arias. A mestria e o ontrole do poder, por parte das divindades Criadoras, no grandeuniverso, expande-se, lentamente, para englobar o estabeleimento e a estabiliza�~ao evoluion�ariadas ria�~oes tempo-espaiais, e esse �e o oresimento do poder experienial de Deus, o S�etuplo. Eleengloba toda a gama de realiza�~ao da divindade no tempo e no espa�o, desde os outorgamentosdo Ajustador do Pai Universal at�e as auto-outorgas de vida dos Filhos do Para��so. Esse �e o poderganho, o poder demonstrado, o poder experienial; o qual ontrasta om o poder eterno, o poderinomensur�avel, o poder existenial das Deidades do Para��so.Esse poder experienial, advindo das realiza�~oes da divindade do pr�oprio Deus, o S�etuplo, mani-festa as qualidades oesivas da divindade, pela s��ntese - a totaliza�~ao - , omo a for�a todo-poderosado dom��nio experienial alan�ado nas ria�~oes em evolu�~ao. E essa for�a todo-poderosa enontra,por sua vez, a oes~ao da pessoalidade do esp��rito, na esfera-piloto do intur~ao externo dos mun-1125



dos de Havona, em uni~ao om a pessoalidade espiritual, da presen�a Havonal de Deus, o Supremo.Assim, a Deidade experienial ulmina a longa luta evoluion�aria, investindo o produto do podertempo-espaial na presen�a espiritual e na pessoalidade divina residente na ria�~ao entral.Assim, o Ser Supremo �nalmente onsegue abranger tudo, de todos atributos de todas as oisasque evoluem no tempo e no espa�o, dotando esses atributos om uma pessoalidade espiritual. E j�aque as riaturas, at�e mesmo as mortais, s~ao pessoalidades que partiipam dessa transa�~ao grandiosa,elas ertamente atingem a apaidade de onheer o Supremo e de pereber o Supremo omo �lhosverdadeiros de tal Deidade evoluion�aria.Mihael de N�ebadon �e omo o Pai do Para��so, porque ele ompartilha a perfei�~ao do Pai do Para��so;e, assim, os mortais evoluion�arios ir~ao, em algum momento, atingir a semelhan�a om o Supremoexperienial, pois eles ir~ao verdadeiramente partilhar, junto om ele, da sua perfei�~ao evoluion�aria.Deus, o Supremo, �e experienial; e, assim, ele �e ompletamente experieni�avel. As realidadesexisteniais dos sete Absolutos n~ao s~ao perept��veis pela t�enia da experiênia; apenas as realidadesde pessoalidade, do Pai, do Filho e do Esp��rito podem ser aptadas pela pessoalidade da riatura�nita, na atitude de ora�~ao-adora�~ao.�A s��ntese poder-pessoalidade ompleta do Ser Supremo estar�a assoiada toda a absolutez das v�ariastriodidades que poderiam estar a ele assoiadas, e essa pessoalidade grandiosa, advinda da evolu�~ao,ser�a ating��vel e ompreens��vel experienialmente por todas as pessoalidades �nitas. Quando os seresasendentes atingirem o s�etimo est�agio postulado para a existênia do esp��rito, eles ir~ao experieniar,nele, a realiza�~ao de um novo signi�ado-valor da absolutez e da in�nitude das triodidades, tal omofoi revelado em n��veis subabsolutos no Ser Supremo, que �e experieni�avel. Contudo, o alane dessesest�agios de desenvolvimento m�aximo, ter�a, provavelmente, que esperar o estabeleimento de todo ogrande universo em luz e vida.106.3 A Assoia�~ao Teri�aria Transendental da RealidadeOs arquitetos absonitos tornam poss��vel o plano; os Criadores Supremos trazem-no �a existênia; oSer Supremo onsumar�a a sua plenitude, tal omo foi riado no tempo, pelos Criadores Supremos, etal omo foi previsto no espa�o, pelos Arquitetos Mestres.Durante a idade presente do universo, a oordena�~ao administrativa do universo-mestre �e fun�~aodos Arquitetos do Universo-Mestre. O surgimento do Supremo Todo-Poderoso, quando do t�erminoda idade presente do universo, signi�ar�a, todavia, que o �nito evoluion�ario ter�a atingido o primeiroest�agio do destino experienial. Esse aonteimento ertamente onduzir�a ao funionamento ompletoda primeira Trindade experienial - formada na uni~ao dos Criadores Supremos, do Ser Supremo edos Arquitetos do Universo-Mestre. Essa Trindade est�a destinada a efetivar o prosseguimento daintegra�~ao evoluion�aria da ria�~ao mestra.A Trindade do Para��so �e verdadeiramente a Trindade da in�nitude, e provavelmente nenhumaTrindade pode ser in�nita se n~ao inluir essa Trindade original. A Trindade original �e, ontudo,a realiza�~ao tornada poss��vel da assoia�~ao exlusiva das Deidades absolutas; os seres subabsolutosnada têm a ver om essa assoia�~ao primordial. As Trindades experieniais, a apareerem subseq�uen-temente, abrangem at�e mesmo as ontribui�~oes das pessoalidades das riaturas. Certamente isso �everdade sobre a Trindade �Ultima, e a pr�opria presen�a dos Filhos Criadores Mestres, em meio aosmembros do Criador Supremo, dentro dela, india a presen�a onomitante da experiênia fatual eautêntia da riatura no interior dessa assoia�~ao de Trindade.A primeira Trindade experienial proporiona a realiza�~ao grupal de eventualidades �ultimas. Asassoia�~oes grupais est~ao apaitadas a anteipar, e mesmo a transender as apaidades individuais;e isso �e verdade, mesmo al�em do n��vel �nito. Nas idades que vir~ao, ap�os os sete superuniversos1126



haverem sido estabeleidos em luz e vida, o Corpo de Finalidade estar�a promulgando, sem d�uvida,os prop�ositos das Deidades do Para��so, omo eles foram ditados pela Trindade �Ultima, e omo foramuni�ados em poder-pessoalidade no Ser Supremo.Em todos os gigantesos desenvolvimentos universais da eternidade, passada e futura, n�os dete-tamos a expans~ao dos elementos ompreens��veis do Pai Universal. Como o EU SOU, �loso�amenten�os postulamos a Sua permea�~ao na in�nitude total; mas nenhuma riatura �e apaz de abarar ex-perienialmente esse postulado. �A medida que se expandem os universos e �a medida que a gravidadee o amor estendem-se ao espa�o que se organiza no tempo, somos apazes de ompreender mais emais sobre a primeira Fonte e Centro. N�os observamos a a�~ao da gravidade penetrando a presen�aespaial do Absoluto Inquali��avel, e detetamos as riaturas espirituais evoluindo e expandindo-seom a presen�a da divindade do Absoluto da Deidade, enquanto, a evolu�~ao �osmia, tanto quanto aespiritual est�a-se uni�ando pela mente e pela experiênia, nos n��veis �nitos da deidade omo o SerSupremo, e, em n��veis transendentais, est~ao-se oordenando omo a Trindade �Ultima.106.4 A Integra�~ao Quatern�aria �UltimaNo sentido �ultimo, a Trindade do Para��so ertamente oordena; no entanto, para esse �m, funionaomo um absoluto que quali�a a si pr�oprio; a Trindade �Ultima experienial oordena o transen-dental, enquanto transendental. No futuro eterno, essa Trindade experienial ativar�a, ainda mais,por meio do aumento da unidade, a presen�a fatualizante da Deidade �Ultima.Enquanto a Trindade �Ultima est�a destinada a oordenar a ria�~ao mestra, Deus, o �Ultimo, �e opoder-pessoaliza�~ao transendental para o qual est�a direionado todo o universo-mestre. A realiza�~aoompleta do �Ultimo implia o ompletar da ria�~ao do universo-mestre e denota a emergênia plenadessa Deidade transendental.Que mudan�as ser~ao inauguradas pela emergênia plena do �Ultimo? N~ao sabemos. Mas, omoagora o Supremo est�a presente, espiritual e pessoalmente, em Havona, do mesmo modo, o �Ultimoest�a presente ali, mas no sentido absonito e suprapessoal. E v�os fostes informados da existênia dosVie-regentes Quali�ados do �Ultimo, embora n~ao tenhais sido informados do paradeiro atual deles,nem da sua fun�~ao.Todavia, independentemente das reperuss~oes administrativas que aompanham a emergênia daDeidade �Ultima, os valores pessoais da sua divindade transendental ser~ao experieni�aveis, por todasas pessoalidades que houverem sido partiipantes da fatualiza�~ao desse n��vel de Deidade. A trans-endênia do �nito pode onduzir apenas �a realiza�~ao �ultima. Deus, o �Ultimo, existe transendendoo tempo e o espa�o, ontudo, �e subabsoluto, n~ao obstante a sua apaidade inerente para a assoia�~aofunional om os absolutos.106.5 A Assoia�~ao Co-absoluta ou de Quinta FaseO �Ultimo �e o �apie da realidade transendental, tanto quanto o Supremo �e a umeeira da realidadeevoluion�aria experienial. E a emergênia fatual dessas duas Deidades experieniais lan�a a baseda funda�~ao para a segunda Trindade experienial. E esta �e o Absoluto da Trindade: a uni~ao deDeus, o Supremo, de Deus, o �Ultimo, e do irrevelado Consumador do Destino do Universo. E essaTrindade tem apaidade te�oria para ativar os Absolutos da potenialidade - o Absoluto da Deidade,o Absoluto Universal e o Absoluto Inquali��avel. No entanto, a forma�~ao ompleta desse Absolutoda Trindade s�o poderia aonteer ap�os a evolu�~ao ompleta de todo o universo-mestre, desde Havonaat�e o quarto n��vel espaial, o mais externo. 1127



Deveria �ar laro que essas Trindades experieniais s~ao orrelativas, n~ao apenas em rela�~ao �asqualidades de pessoalidade da Deidade experienial, mas tamb�em quanto a todas as outras qualida-des, que n~ao as pessoais, que araterizam a unidade de Deidades alan�adas por elas. Conquanto essaapresenta�~ao trate, primariamente, das fases pessoais da uni�a�~ao do osmo, verdade �e, ontudo,que os aspetos impessoais do universo dos universos estejam, do mesmo modo, destinados a passarpela uni�a�~ao, omo �e ilustrado pela s��ntese de poder-pessoalidade ora enaminhando-se junto oma evolu�~ao do Ser Supremo. As qualidades pessoais de esp��rito do Supremo s~ao insepar�aveis das prer-rogativas de poder do Todo-Poderoso, sendo, ambas, omplementadas pelo potenial desonheidoda mente Suprema. Nem pode Deus, o �Ultimo, enquanto pessoa, ser onsiderado separadamente deaspetos outros, al�em dos pessoais, da Deidade �Ultima. E, no n��vel absoluto, o Absoluto da Deidadee o Absoluto Inquali��avel s~ao insepar�aveis e indistingu��veis, em presen�a do Absoluto Universal.As Trindades s~ao n~ao pessoais, nelas pr�oprias e por elas pr�oprias; mas n~ao ontradizem a pes-soalidade. Elas abrangem-na, antes, e orrelaionam-na, em um sentido oletivo, om as fun�~oesimpessoais. As Trindades s~ao, pois, sempre, uma realidade da deidade, mas nuna uma realidade dapessoalidade. Os aspetos da pessoalidade de uma trindade s~ao inerentes aos seus membros indivi-duais e, enquanto pessoas individuais, eles n~ao s~ao aquela trindade. Apenas omo um oletivo elass~ao a trindade; e assim �e a trindade. Todavia, a trindade �e sempre inlusiva de toda deidade que elaengloba; a trindade �e a unidade da deidade.Os três Absolutos - o Absoluto da Deidade, o Absoluto Universal e o Absoluto Inquali��avel - n~aos~ao uma trindade, pois nenhum deles �e Deidade. Apenas o dei�ado pode vir a formar uma trindade;todas as outras assoia�~oes s~ao triunidades, ou triodidades.106.6 A Integra�~ao Absoluta ou de Sexta FaseO potenial atual do universo-mestre di�ilmente �e absoluto, embora possa muito bem ser quase-�ultimo; e n�os onsideramos imposs��vel alan�ar a revela�~ao plena da signi�a�~ao absoluta de valores,dentro do esopo de um osmo sub-absoluto. N�os enontramos, portanto, uma di�uldade onsi-der�avel para tentar oneber uma express~ao total das possibilidades, sem limite, dos três Absolutos,ou mesmo para tentar visualizar uma pessoaliza�~ao experienial de Deus, o Absoluto, no n��vel, agoraimpessoal, do Absoluto da Deidade.O quadro espaial do universo-mestre paree ser adequado para a fatualiza�~ao do Ser Supremo,para a forma�~ao e para a fun�~ao plena da Ultimidade da Trindade, para a realiza�~ao de Deus, o�Ultimo, e mesmo para dar inipiênia ao prin��pio do Absoluto da Trindade. Entretanto, os nossosoneitos a respeito da fun�~ao plena dessa segunda Trindade experienial pareem impliar algumaoisa para al�em mesmo de um universo-mestre em ampla expans~ao.Ao admitirmos um osmo in�nito - algum osmo ilimitado ultrapassando o universo-mestre - e seonebermos que os desenvolvimentos �nais do Absoluto da Trindade aonteer~ao em um tal est�agiosuper�ultimo de a�~ao, ent~ao, torna-se poss��vel onjeturar que a fun�~ao ompleta do Absoluto daTrindade alan�ar�a a express~ao �nal nas ria�~oes da in�nitude, e que onsumar�a a fatualiza�~aoabsoluta de todos os poteniais. A integra�~ao e a assoia�~ao dos segmentos da realidade, que seest~ao ampliando sempre, aproximar-se-~ao de uma absolutez de status proporional �a inlus~ao detoda realidade dentro dos segmentos assim assoiados.Em outros termos: O Absoluto da Trindade, omo implia o seu nome, �e realmente absolutona sua fun�~ao total. N~ao sabemos omo uma fun�~ao absoluta pode ter a sua express~ao total emuma base quali�adamente limitada, ou restrita, de qualquer modo. Por isso, devemos assumir quequalquer fun�~ao de totalidade, omo essa, ser�a inondiionada (em potenial). E pareeria, ainda,que o inondiionado seria ilimitado tamb�em, ao menos de um ponto de vista qualitativo, emboran~ao estejamos t~ao seguros quanto a tais rela�~oes quantitativas.1128



Entretanto, estamos ertos quanto ao seguinte: enquanto a Trindade existenial do Para��so �ein�nita, e enquanto a Ultimidade da Trindade experienial �e subin�nita, o Absoluto da Trindade n~ao �et~ao f�ail de se lassi�ar. Embora seja experienial, pela sua gênese e onstitui�~ao, ele de�nitivamenteimpinge-se aos Absolutos existeniais de potenialidade.Ainda que seja de pouo proveito para a mente humana busar ompreender oneitos t~ao long��nquose supra-humanos, n�os sugerir��amos que a a�~ao do Absoluto da Trindade, na eternidade, fosse pen-sada omo ulminando em alguma esp�eie de experienializa�~ao dos Absolutos da potenialidade.Isso pareeria ser uma onlus~ao razo�avel, a respeito do Absoluto Universal, se n~ao sobre o AbsolutoInquali��avel; ao menos sabemos que o Absoluto Universal n~ao apenas �e est�atio e potenial, masque �e tamb�em assoiativo no sentido total que essas palavras onferem �a Deidade. No entanto, arespeito dos valores oneb��veis da divindade e da pessoalidade, os aonteimentos, nessa onjetura,impliam a pessoaliza�~ao do Absoluto da Deidade e o surgimento dos valores suprapessoais e dossigni�ados ultrapessoais inerentes ao ompletar da pessoalidade de Deus, o Absoluto - a tereira e�ultima das Deidades experieniais.106.7 A Finalidade do DestinoAlgumas das di�uldades para formar oneitos sobre a integra�~ao da realidade in�nita s~ao inerentesao fato de que todas essas id�eias abrangem algo da �nalidade do desenvolvimento universal, algumaesp�eie de realiza�~ao experienial de tudo o que poderia, um dia, existir. E �e inoneb��vel que ain�nitude quantitativa pudesse jamais ser ompletamente realizada em �nalidade. Dos Absolutospoteniais, algumas possibilidades devem sempre permaneer inexploradas, pois nenhuma quanti-dade de desenvolvimento experienial poderia jamais exauri-las. A eternidade mesma, embora sejaabsoluta, n~ao �e mais do que absoluta.Mesmo uma tentativa de oneituar a integra�~ao �nal, torna-se insepar�avel das frui�~oes da eterni-dade inquali��avel, e �e, portanto, pratiamente n~ao realiz�avel em qualquer tempo futuro oneb��vel.O destino est�a estabeleido pelo ato volitivo das Deidades que onstituem a Trindade do Para��so; odestino est�a estabeleido, nas vastid~oes dos três grandes poteniais, uja absolutez engloba as possibi-lidades de todo desenvolvimento futuro; o destino �e onsumado, provavelmente, por um ato do Consu-mador do Destino do Universo, e esse ato est�a, provavelmente, envolvido om o Supremo e o �Ultimo,no Absoluto da Trindade. Qualquer destino experienial pode ser ompreendido parialmente, aomenos pelas riaturas que o experieniam; mas um destino que se impinge aos in�nitos existeniaisdi�ilmente �e ompreens��vel. O destino da �nalidade �e uma realiza�~ao existenial-experienial queparee envolver o Absoluto da Deidade. Contudo, o Absoluto da Deidade mant�em-se em uma rela�~aode eternidade om o Absoluto Inquali��avel, em virtude do Absoluto Universal. E esses três Abso-lutos de possibilidades experieniais, de fato, s~ao existeniais, e mais, s~ao ilimitados, fora do tempoe do espa�o, e sem fronteiras, e s~ao inomensur�aveis - verdadeiramente in�nitos.A improbabilidade de alan�ar a meta, ontudo, n~ao impede a ogita�~ao �los�o�a sobre essesdestinos hipot�etios. A fatualiza�~ao do Absoluto da Deidade, omo um Deus absoluto, alan��avel,pode ser de realiza�~ao imposs��vel, pratiamente; entretanto, a frui�~ao dessa �nalidade permaneeomo uma possibilidade te�oria. O envolvimento do Absoluto Inquali��avel em algum osmo in�-nito inoneb��vel pode ser inomensuravelmente remoto, no futuro da eternidade sem �m, mas essahip�otese �e v�alida, apesar disso. Os seres mortais, moroniais, espirituais, �nalitores, Transendentaise outros, bem omo os pr�oprios universos e todas as outras fases da realidade, ertamente têm umdestino �nal, em potenial, que �e absoluto em valor; mas duvidamos que qualquer ser ou universojamais alane ompletamente a todos dentre os aspetos desse destino.N~ao importa o quanto possais reser na ompreens~ao que tendes do Pai, a vossa mente estar�asempre onfusa om a in�nitude irrevelada do Pai-EU SOU, uja vastid~ao inexplorada permaneer�a1129



sempre insond�avel e inompreens��vel, em todos os ilos da eternidade. N~ao importa o quanto de Deusv�os podeis alan�ar, muito mais restar�a Dele, ainda, de uja existênia v�os nem mesmo suspeitais.E, pois, n�os areditamos que isso �e t~ao verdade em n��veis transendentais, quanto o �e nos dom��niosda existênia �nita. A busa de Deus �e in�nd�avel!Essa inapaidade de alan�ar a Deus, em um sentido �nal, n~ao deveria, de nenhum modo, de-senorajar as riaturas do universo; de fato, v�os podeis atingir, e alan�areis, os n��veis da Deidadedo S�etuplo, do Supremo e do �Ultimo; e isso signi�a, para v�os, o que a realiza�~ao in�nita de Deus,o Pai, signi�a para o Filho Eterno e para o Agente Conjunto, no seu estado absoluto de existêniana eternidade. Longe de atormentar a riatura, a in�nitude de Deus deveria ser a suprema segu-ran�a de que, em todo o futuro sem �m, uma pessoalidade asendente ter�a sempre, diante de si, aspossibilidades de desenvolvimento de pessoalidade e de assoia�~ao om a Deidade que nem mesmo aeternidade ir�a exaurir, ou terminar.Para as riaturas �nitas do grande universo, o oneito do universo-mestre paree ser quase in�nito,mas, sem d�uvida, os seus arquitetos absonitos perebem a sua liga�~ao ao futuro e os desenvolvimentosinimagin�aveis dentro do EU SOU, que n~ao têm �m. Mesmo o espa�o em si n~ao �e sen~ao uma ondi�~ao�ultima, uma ondi�~ao de quali�a�~ao dentro da absolutez relativa das zonas quietas do interespa�ointermedi�ario.Em um momento inonebivelmente distante, na eternidade futura, do ompletar �nal de todo ouniverso-mestre, n~ao h�a d�uvida de que todos n�os olharemos para o passado de toda a sua hist�oriaomo se fora apenas o ome�o, simplesmente a ria�~ao de ertas funda�~oes �nitas e transendentaispara uma metamorfose ainda maior, e mais enantadora, na in�nitude inexplorada. Nesse momentoda eternidade futura, o universo-mestre ainda pareer�a jovem; de fato, ser�a sempre jovem, em faedas possibilidades sem limites da eternidade, que nuna ter�a �m.A improbabilidade de alan�ar-se o destino in�nito em nada impede que id�eias sejam alimenta-das sobre esse destino, e n~ao hesitamos em dizer que, ainda que os três absolutos poteniais n~aopossam jamais ser ompletamente fatualizados, ainda seria poss��vel oneber a integra�~ao �nal darealidade total. Essa realiza�~ao de desenvolvimento �e pregada sobre a fatualiza�~ao ompleta doAbsoluto Inquali��avel, do Absoluto Universal e do Absoluto da Deidade, três potenialidades ujauni~ao onstitui a latênia do EU SOU, das realidades suspensas da eternidade, das possibilidadesirrealizadas de todo o futuro, e mais.Tais eventualidades s~ao bastante remotas, e isso �e o m��nimo que se pode dizer; ontudo, nos mea-nismos, nas pessoalidades e nas assoia�~oes das três Trindades, areditamos detetar a possibilidadete�oria da reuni~ao das sete fases absolutas do Pai-EU SOU. E isso oloa-nos de frente ao oneitoda Trindade tr��plie, englobando a Trindade do Para��so, de status existenial, e as duas Trindadesque surgem subseq�uentemente, de natureza e de origem experienial.106.8 A Trindade das TrindadesA natureza da Trindade das Trindades �e dif��il de retratar para a mente humana; �e a soma fatual datotalidade da in�nitude experienial, omo esta se enontra manifestada em uma in�nitude te�oriade realiza�~ao na eternidade. Na Trindade das Trindades, a in�nitude experienial alan�a identidadeom o in�nito existenial; e ambos s~ao omo um no EU SOU pr�e-experienial e preexistenial. ATrindade das Trindades �e a express~ao �nal de tudo que est�a impliado nas quinze triunidades etriodidades assoiadas. As �nalidades s~ao de ompreens~ao dif��il, para os seres relativos, sejam elasexisteniais ou experieniais; e, por isso, elas devem ser sempre apresentadas omo relatividades.A Trindade das Trindades existe em v�arias fases. Cont�em possibilidades, probabilidades e ine-vitabilidades que desonertam a imagina�~ao de seres muito aima mesmo do n��vel humano. Tem1130



implia�~oes que s~ao, provavelmente, inesperadas pelos �l�osofos elestes, pois as implia�~oes que geramest~ao nas triunidades; e, em �ultima an�alise, as triunidades s~ao impenetr�aveis.H�a um erto n�umero de modos pelos quais a Trindade das Trindades pode ser retratada. N�osesolhemos apresentar o oneito em três n��veis, que s~ao os desritos a seguir:1. O n��vel das três Trindades.2. O n��vel da Deidade experienial.3. O n��vel do EU SOU.Esses n��veis s~ao resentes em uni�a�~ao. De fato, a Trindade das Trindades �e o primeiro n��vel,enquanto o segundo e tereiro n��veis s~ao uma uni�a�~ao derivada do primeiro.O PRIMEIRO N�IVEL: neste n��vel iniial de assoia�~ao, aredita-se que as três Trindades funio-nem de modo perfeitamente sinronizado, embora sejam agrupamentos distintos de pessoalidades daDeidade.1. A Trindade do Para��so, a assoia�~ao das três Deidades do Para��so - o Pai, o Filho e o Esp��rito.Deveria ser lembrado que a Trindade do Para��so implia uma fun�~ao tr��plie - uma fun�~ao abso-luta, uma fun�~ao transendental (a Trindade da Ultimidade) e uma fun�~ao �nita (a Trindade daSupremaia). A Trindade do Para��so �e, em todo e qualquer tempo, todas e quaisquer uma delas.2. A Trindade �Ultima. Esta �e a assoia�~ao dos Criadores Supremos, de Deus, o Supremo, e dosArquitetos do Universo-Mestre. Conquanto seja esta uma apresenta�~ao adequada de aspetos dadivindade dessa Trindade, deveria �ar registrado que h�a outras fases dessa Trindade que, ontudo,pareem estar perfeitamente oordenadas om os aspetos da divindade.3. A Trindade Absoluta. Esta vem do agrupamento de Deus, o Supremo, de Deus, o �Ultimo, edo Consumador do Destino do Universo, no que onerne a todos os valores da divindade. Certasoutras fases desse grupo trino têm a ver om valores outros, que n~ao os da divindade, no osmoem expans~ao. Contudo, estes se est~ao uni�ando om as fases da divindade, exatamente omo osaspetos do poder e da pessoalidade das Deidades experieniais est~ao agora no proesso de s��nteseexperienial.A assoia�~ao dessas três Trindades na Trindade das Trindades proporiona uma poss��vel integra�~aoilimitada da realidade. Esse agrupamento tem ausas, atividades intermedi�arias e efeitos �nais; teminiiadores, realizadores e onsumadores; tem ome�os, existênias e destinos. A o-partiipa�~ao doPai-Filho tornou-se do Filho-Esp��rito e, ent~ao, Esp��rito-Supremo e depois Supremo-�Ultimo e �Ultimo-Absoluto, indo mesmo at�e o Absoluto e ao Pai In�nito - o ompletar do ilo da realidade. Domesmo modo, em outras fases n~ao t~ao imediatamente envolvidas om a divindade e a pessoalidade, aPrimeira Fonte e Centro auto-realiza a ilimitabilidade da realidade em torno do ��rulo da eternidade,desde a absolutez da auto-existênia, passando pela auto-revela�~ao in�nd�avel, at�e a �nalidade deauto-realiza�~ao - do absoluto dos existeniais �a �nalidade dos experieniais.O SEGUNDO N�IVEL: a oordena�~ao das três Trindades envolve, inevitavelmente, a uni~ao asso-iativa das Deidades experieniais, genetiamente assoiadas a essas Trindades. A natureza dessesegundo n��vel tem sido algumas vezes apresentada omo se segue:1. O Supremo. Esta �e a deidade-onseq�uênia da unidade da Trindade do Para��so, na liga�~aoexperienial om os �lhos Criadores-Criativos das Deidades do Para��so. O Supremo �e a deidade dainorpora�~ao da realiza�~ao ompleta do primeiro est�agio da evolu�~ao �nita.2. O �Ultimo. Esta �e a deidade onseq�uênia da unidade da segunda Trindade, tornada poss��vel, apersoni�a�~ao transendental e absonita da divindade. O �Ultimo onsiste de uma unidade onside-rada, de modos vari�aveis, de muitas qualidades, e, para a onep�~ao humana dele, seria bom inluir,ao menos, aquelas fases da ultimidade que geram o ontrole, que s~ao pessoalmente experieni�aveis eque geram tens~oes uni�adoras; mas h�a muitos outros aspetos irrevelados da Deidade fatualizada.1131



Embora sejam ompar�aveis, o �Ultimo e o Supremo n~ao s~ao idêntios; e o �Ultimo n~ao �e uma meraampli�a�~ao do Supremo.3. O Absoluto. Muitas s~ao as teorias sustentadas quanto ao ar�ater do tereiro membro dosegundo n��vel da Trindade das Trindades. Deus, o Absoluto, est�a, indubitavelmente, envolvido nessaassoia�~ao omo a pessoalidade onseq�uênia da fun�~ao �nal do Absoluto da Trindade, e o Absolutoda Deidade ainda �e uma realidade existenial om status de eternidade.A di�uldade de oneituar esse tereiro membro �e inerente ao fato de que a pressuposi�~ao de talpartiipa�~ao, omo membro, realmente implique um �unio Absoluto. Teoriamente, se esse eventopudesse realizar-se, dever��amos testemunhar a uni�a�~ao experienial dos três Absolutos omo um. Efoi-nos ensinado que, na in�nitude, e existenialmente, existe um Absoluto. Conquanto esteja menoslaro quanto a quem possa ser esse tereiro membro, �e postulado sempre que ele pode onsistirno Absoluto da Deidade, no Absoluto Universal e no Absoluto Inquali��avel, em alguma forma deliga�~ao inimaginada e de manifesta�~ao �osmia. Certamente, a Trindade das Trindades di�ilmentepoderia atingir a fun�~ao ompleta sem a plena uni�a�~ao dos três Absolutos; e os três Absolutosdi�ilmente podem ser uni�ados sem a ompleta realiza�~ao de todos os poteniais in�nitos.Caso o tereiro membro da Trindade das Trindades seja onebido omo sendo o Absoluto Univer-sal, provavelmente isso ir�a representar um m��nimo de distor�~ao da verdade, posto que esse oneitovê o Universal n~ao apenas omo est�atio e potenial, mas tamb�em omo assoiativo. Contudo, n�osainda n~ao perebemos a rela�~ao om os aspetos riativos e evoluion�arios da fun�~ao da Deidadetotal.Embora seja dif��il de se ter um oneito ompleto sobre a Trindade das Trindades, um oneitolimitado n~ao seria t~ao dif��il. Se o segundo n��vel da Trindade das Trindades for onebido omoessenialmente pessoal, torna-se bastante poss��vel postular a uni~ao de Deus, o Supremo, de Deus,o �Ultimo, e de Deus, o Absoluto, omo a reperuss~ao pessoal da uni~ao das Trindades pessoais,que s~ao anestrais dessas Deidades experieniais. Arrisamo-nos a emitir a opini~ao de que essastrês Deidades experieniais ertamente uni�ar-se-~ao no segundo n��vel, por onseq�uênia direta daunidade resente das suas Trindades anestrais e ausadoras que onstituem o n��vel primeiro.O primeiro n��vel onsiste de três Trindades; o segundo n��vel existe omo a assoia�~ao das pessoali-dades da Deidade, ompreendendo as pessoalidades evolu��das-experieniais, fatualizadas-experieniaise existeniais-experieniais. E, independentemente de qualquer di�uldade oneitual, na ompre-ens~ao da Trindade das Trindades ompleta, a assoia�~ao pessoal dessas três Deidades, no segundon��vel, tornou-se manifesta, para a nossa pr�opria idade universal, no fenômeno da dei�a�~ao de Ma-jeston, que foi fatualizado, nesse segundo n��vel, pelo Absoluto da Deidade, atuando por interm�ediodo �Ultimo e em resposta ao mandado riador iniial do Ser Supremo.O TERCEIRO N�IVEL: para uma hip�otese inquali��avel do segundo n��vel, da Trindade das Trin-dades, �a abrangida a orrela�~ao entre todas as fases de todas as esp�eies de realidade que existem,ou existiram, ou poderiam existir no onjunto global da in�nitude. O Ser Supremo �e n~ao-apenas-esp��rito, mas �e tamb�em mente e poder, e experiênia. O �Ultimo �e tudo isso e muito mais, pois,enquanto �e o oneito onjunto da uniidade do Absoluto da Deidade, do Absoluto Universal e doAbsoluto Inquali��avel, �a inlu��da a �nalidade absoluta de toda ompreens~ao de realiza�~ao.Na uni~ao do Supremo, do �Ultimo e do Absoluto ompleto, poderia oorrer a reonstitui�~ao fun-ional desses aspetos da in�nitude, que foram originalmente segmentados pelo EU SOU e queresultaram no apareimento dos Sete Absolutos da In�nitude. Embora os �l�osofos do universo on-siderem esta omo sendo uma probabilidade bastante remota, n�os, freq�uentemente, ainda fazemosa seguinte pergunta: Se o segundo n��vel da Trindade das Trindades pudesse algum dia atingir aunidade trinit�aria, o que ent~ao suederia em onseq�uênia dessa unidade da deidade? N~ao sabemos,mas on�amos na suposi�~ao de que onduziria diretamente �a ompreens~ao do EU SOU, omo umexperienial alan��avel. Do ponto de vista dos seres pessoais, poderia signi�ar que o inognos��vel1132



EU SOU se houvesse tornado experieni�avel omo o Pai-In�nito. O que esses destinos absolutospoderiam signi�ar, de um ponto de vista n~ao pessoal, seria uma outra quest~ao, a qual possivelmenteapenas a eternidade poder�a eslareer. Ao vermos, por�em, essas eventualidades remotas deduzi-mos, enquanto riaturas pessoais, que o destino �nal de todas as pessoalidades seja, a�nal, onheerplenamente o Pai Universal de todas essas mesmas pessoalidades.Enquanto, �loso�amente, n�os onebemos o EU SOU, na eternidade passada, ele est�a s�o, n~aoh�a ningu�em ao lado dele. Se olharmos para a eternidade futura, possivelmente n~ao veremos que oEU SOU possa mudar, omo um existenial, mas estamos inlinados a prever uma vasta diferen�aexperienial. Esse oneito do EU SOU implia a autoompreens~ao plena - ele abrange aquela gal�axiailimitada de pessoalidades que se �zeram partiipantes volunt�arias da auto-revela�~ao do EU SOU, eque permaneer~ao eternamente omo partes volitivas absolutas da totalidade da in�nitude, �lhos da�nalidade do Pai absoluto.106.9 A Uni�a�~ao Existenial In�nitaNo oneito da Trindade das Trindades, postulamos a uni�a�~ao experienial poss��vel da realidadeilimitada e, algumas vezes, ogitamos de que tudo isso possa aonteer no distaniamento super-remoto da eternidade. H�a, no entanto, uma uni�a�~ao fatual presente, de in�nitude, nessa mesmaidade, tanto quanto em todas as idades passadas e futuras do universo; tal uni�a�~ao �e existenial,na Trindade do Para��so. A uni�a�~ao da in�nitude, omo realidade experienial, �e inonebivel-mente remota, mas uma unidade inquali��avel da in�nitude domina, agora, o momento presente daexistênia no universo, unindo e uni�ando as divergênias de toda a realidade om uma majestadeexistenial que �e absoluta.Quando as riaturas �nitas tentam oneber a uni�a�~ao in�nita, nos n��veis da �nalidade daeternidade onsumada, elas se vêem fae a fae om as limita�~oes do inteleto, inerentes �a existênia�nita delas. O tempo, o espa�o e a experiênia s~ao limita�~oes para os oneitos que as riaturasonseguem e podem formar; e, ainda sem o tempo, apartadas do espa�o e afora a experiênia,nenhuma riatura poderia, nem mesmo, ter uma ompreens~ao limitada da realidade do universo.Sem a sensibilidade para o tempo, provavelmente, nenhuma riatura evoluion�aria poderia pereberas rela�~oes de seq�uênia. Sem a perep�~ao espaial, nenhuma riatura poderia oneber as rela�~oes desimultaneidade. Sem a experiênia, a riatura evoluion�aria n~ao poderia nem existir; apenas os SeteAbsolutos da In�nitude realmente transendem �a experiênia e, mesmo, eles podem ser experieniaisem ertas fases.O tempo, o espa�o e a experiênia s~ao os grandes auxiliares do homem, em uma perep�~ao relativada realidade, mas s~ao tamb�em os obst�aulos mais formid�aveis �a sua perep�~ao ompleta da realidade.Os mortais e muitas outras riaturas do universo julgam neess�ario pensar nos poteniais omo sendofatualizados no espa�o e evoluindo na frui�~ao do tempo; mas todo esse proesso �e um fenômenotempo-espaial que, em verdade, n~ao aontee no Para��so nem na eternidade. No n��vel absoluto, n~aoh�a o tempo, nem o espa�o; nesse n��vel, todos os poteniais podem ser perebidos omo fatuais.O oneito da uni�a�~ao de toda realidade, estando ela nesta ou em qualquer outra idade douniverso, �e basiamente duplo: existenial e experienial. Tal unidade est�a em proesso de realiza�~aoexperienial, na Trindade das Trindades; mas o grau da fatualiza�~ao aparente dessa Trindade tr��plie�e diretamente proporional ao desapareimento das quali�a�~oes e das imperfei�~oes da realidade noosmo. No entanto, a integra�~ao total da realidade est�a inquali��avel, eterna e existenialmentepresente na Trindade do Para��so, no interior da qual, mesmo neste momento, no universo, a realidadein�nita est�a absolutamente uni�ada.O paradoxo riado pelo ponto de vista experienial e pelo existenial �e inevit�avel; e �e, em parte,baseado no fato de que a Trindade do Para��so e a Trindade das Trindades onstituem, ada uma,1133



uma rela�~ao de eternidade, e as quais os mortais apenas podem pereber omo relatividades tempo-espaiais. O oneito humano da fatualiza�~ao gradual experienial da Trindade das Trindades -o ponto de vista do tempo - deve ser suplementado pelo postulado adiional de que essa �e j�a umafatualiza�~ao - o ponto de vista da eternidade. Como, por�em, podem ser oniliados esses dois pontosde vista? Para os mortais �nitos, sugerimos a aeita�~ao da verdade de que a Trindade do Para��soseja a uni�a�~ao existenial da in�nitude, de que a inapaidade de detetar a presen�a fatual e amanifesta�~ao ompleta da Trindade das Trindades, experienial, seja devida, em parte, �a distor�~aore��proa ausada:1. Pelo ponto de vista humano limitado, pela inapaidade de ompreender o oneito da eterni-dade irrestrita.2. Pelo status humano de imperfei�~ao, pelo distaniamento humano do n��vel absoluto dos experi-eniais.3. Pelo prop�osito da existênia humana, pelo fato de que a humanidade est�a destinada a evoluirpela t�enia da experiênia e que, inerentemente e pela sua onstitui�~ao, por isso, deva ser dependenteda experiênia. Apenas um Absoluto pode ser tanto existenial quanto experienial.O Pai Universal, na Trindade do Para��so, �e o EU SOU da Trindade das Trindades; e s~ao as li-mita�~oes �nitas que impedem que o Pai seja experieniado enquanto in�nito. O oneito do EUSOU existenial, solit�ario, pr�e-Trinit�ario e n~ao alan��avel e o postulado do EU SOU experienial,p�os-Trinit�ario e alan��avel, na Trindade das Trindades, s~ao uma �unia e a mesma hip�otese; ne-nhuma mudan�a de fato aonteeu no In�nito; todos os desenvolvimentos aparentes s~ao devidos �asapaidades resentes para a reep�~ao da realidade e para a apreia�~ao �osmia.O EU SOU, na an�alise �nal, deve existir antes de todos os existeniais e ap�os todos os experieniais.Conquanto essas id�eias possam n~ao eslareer os paradoxos da eternidade e da in�nitude dentro damente humana, deveriam, ao menos, estimular os inteletos �nitos a se atraar de novo a essesproblemas sem �m, problemas que ontinuar~ao a intrigar-vos seja em S�alvington, seja mais tarde,omo �nalitores, e durante o futuro sem �m das vossas arreiras eternas, nos universos em amplaexpans~ao.Mais edo ou mais tarde, todas as pessoalidades do universo ome�am a ompreender a realidadede que a busa �nal da eternidade �e a explora�~ao sem �m da in�nitude, na viagem, que nuna aaba,da desoberta da absolutez da Primeira Fonte e Centro. Mais edo ou mais tarde, tornamo-nostodos ientes de que o resimento de todas as riaturas �e proporional �a identi�a�~ao om o Pai.Chegamos ao entendimento de que viver a vontade de Deus �e o passaporte eterno para a possibilidadein�nd�avel da pr�opria in�nitude. Os mortais ompreender~ao, em algum momento, que o êxito nabusa do In�nito �e diretamente proporional ao grau atingido de semelhan�a om o Pai, e que, nestaidade do universo, as realidades do Pai s~ao reveladas dentro das qualidades da divindade. E que asriaturas do universo apropriam-se dessas qualidades da divindade, pessoalmente, na experiênia deviver divinamente; e viver divinamente signi�a de fato viver a vontade de Deus.Para as riaturas materiais, evoluion�arias e �nitas, uma vida baseada em viver a vontade do Paionduzir�a diretamente ao alane realizado da supremaia do esp��rito, na arena da pessoalidade, eonduz essas riaturas a estarem um passo mais pr�oximo de realizar a ompreens~ao do Pai-In�nito.Essa vida dediada ao Pai �e baseada na verdade, �e sens��vel �a beleza e dominada pela bondade. E essapessoa onheedora de Deus est�a interiormente iluminada pela adora�~ao e externamente devotada,om todo o poder do seu ora�~ao, ao servi�o da fraternidade universal de todas as pessoalidades,servi�o este de ministra�~ao, repleto de miseri�ordia e motivado pelo amor. E, ao mesmo tempo,todas essas qualidades de vida uni�am-se na pessoalidade que evolui at�e n��veis sempre asendentesde sabedoria �osmia, de auto-realiza�~ao, de enontro om Deus e de adora�~ao do Pai.[Apresentado por um Melquisedeque de N�ebadon.℄1134



Cap��tulo 107A Origem e a Natureza dos Ajustadoresdo PensamentoEMBORA o Pai Universal resida pessoalmente no Para��so, no entro mesmo dos universos, Ele est�apresente de fato, tamb�em, nos mundos do espa�o, nas mentes dos seus inont�aveis �lhos do tempo,pois Ele reside neles sob a forma dos Monitores Misteriosos. O Pai Eterno est�a, a um tempo, distantee, ao mesmo tempo, ligado o mais intimamente poss��vel aos Seus �lhos mortais planet�arios.Os Ajustadores s~ao o amor do Pai, tornado realidade e enarnado nas almas dos homens; eless~ao a verdadeira promessa de uma arreira eterna para o homem, enlausurada dentro da mentemortal; s~ao a essênia da pessoalidade perfeionada de �nalitor que o homem tem, e que ele podepr�e-degustar no tempo, �a medida que, progressivamente, onsegue a mestria da t�enia divina derealizar a vivênia da vontade do Pai, passo a passo, por meio da asens~ao de universo a universo,at�e que alane, de fato, a presen�a divina do seu Pai no Para��so.Tendo omandado ao homem que seja perfeito, omo Ele pr�oprio �e perfeito, Deus deseu, sob aforma do Ajustador, para tornar-se �umplie experienial om o homem, na realiza�~ao do destinosuperno que foi assim ordenado. O fragmento de Deus que reside na mente do homem �e a garantiaabsoluta e irrestrita de que o homem pode enontrar o Pai Universal por meio da sua onex~ao omesse Ajustador divino, que veio de Deus para estar om o homem e torn�a-lo um �lho ainda nos diasda arne.Qualquer ser mortal que tenha visto um Filho Criador viu o Pai Universal; e quem �e resididopor um Ajustador divino �e residido pelo Pai do Para��so. Cada mortal que, onsiente ou inonsi-entemente, esteja seguindo o guiamento do seu Ajustador residente, est�a vivendo de aordo om avontade de Deus. Estar onsiente da presen�a do Ajustador �e estar onsiente da presen�a de Deus.A fus~ao eterna do Ajustador om a alma evoluion�aria do homem �e a experiênia fatual da uni~aoeterna om Deus omo uma Deidade oligada universal ompanheira.�E o Ajustador que ria, dentro do homem, aquele anseio in�nd�avel, a aspira�~ao insai�avel de seromo Deus, de alan�ar o Para��so, e ali, diante da pessoa fatual da Deidade, adorar a Fonte In�nitada d�adiva divina. O Ajustador �e a presen�a viva que, de fato, liga o �lho mortal ao seu Pai noPara��so, levando-o ada vez mais para perto do Pai. O Ajustador �e uma ompensa�~ao equalizadora,que possu��mos, para equilibrar a enorme tens~ao no universo, riada pela distânia que separa ohomem de Deus e pelo enorme grau da sua parialidade em rela�~ao �a universalidade do Pai eterno.O Ajustador �e a essênia absoluta de um Ser in�nito, atada �a mente de uma riatura �nita. E,dependendo da esolha de tal riatura mortal, essa uni~ao tempor�aria poder�a �nalmente onsumar-se,ligando Deus e o homem permanentemente e, de modo verdadeiro, tornar real uma nova ordem deser, a servi�o eterno do universo. O Ajustador �e a realidade universal divina que torna real a verdadede que Deus �e o Pai do homem. O Ajustador �e, para o homem residido por ele, a b�ussola �osmia1135



infal��vel que sempre onduz a sua alma, sem erros, na dire�~ao de Deus.Nos mundos evoluion�arios, as riaturas volitivas passam por três est�agios de desenvolvimentodo ser: em Urantia, desde a hegada do Ajustador at�e um resimento relativamente ompleto,perto dos vinte anos de idade, quando os Monitores s~ao algumas vezes designados Mutadores doPensamento. Dessa idade, at�e atingir a idade do disernimento, que se d�a aos quarenta anos, osMonitores Misteriosos s~ao hamados de Ajustadores do Pensamento. Depois de atingir a idadedo disernimento at�e a liberta�~ao da arne, eles s~ao, muitas vezes, hamados de Controladores doPensamento. Essas três fases da vida mortal n~ao têm nenhum v��nulo om os três est�agios doprogresso feito pelo Ajustador na duplia�~ao da mente e na evolu�~ao da alma.107.1 A Origem dos Ajustadores do PensamentoNingu�em pode presumir disorrer om autoridade sobre a natureza e origem dos Ajustadores doPensamento, pois eles s~ao da essênia da Deidade original; e eu posso apenas transmitir as tradi�~oesde S�alvington e as ren�as de Uversa; posso apenas expliar omo onsideramos esses MonitoresMisteriosos e as entidades a eles oligadas, em todo o grande universo.Embora haja opini~oes diversas sobre o modo de outorgamento dos Ajustadores do Pensamento,n~ao existem diferen�as no que onerne �a sua origem; todos est~ao de aordo que eles proedemdiretamente do Pai Universal, a Primeira Fonte e Centro. Eles n~ao s~ao seres riados; s~ao entidadesfragmentadas do Pai, e onstituem a presen�a fatual do Deus in�nito. Juntamente om os seusin�umeros olaboradores n~ao revelados, os Ajustadores s~ao a divindade n~ao dilu��da, pura e intata,s~ao partes inquali��aveis e n~ao atenuadas da Deidade; eles s~ao de Deus, e, at�e onde podemos disernir,eles s~ao Deus.Quanto ao seu ome�o no tempo, omo existênias separadas, fora da absolutez da PrimeiraFonte e Centro, nada sabemos; tamb�em nada sabemos sobre o n�umero deles. Pouqu��ssimo �e o quesabemos a respeito das suas arreiras, antes de hegarem aos planetas do tempo, para residir nasmentes humanas; mas, desse tempo em diante, n�os estamos razoavelmente familiarizados om a suaprogress~ao �osmia, at�e a onsuma�~ao, inlusive, dos seus destinos trinos: a realiza�~ao da pessoalidadepor meio da fus~ao om um ser asendente mortal, a realiza�~ao da pessoalidade por um \�at" do PaiUniversal, ou a libera�~ao dos onheidos ompromissos omo Ajustador do Pensamento.Ainda que n~ao saibamos, presumimos que os Ajustadores estejam sendo onstantemente individu-alizados, �a medida que o universo rese e �a medida que resem, em n�umero, os andidatos �a fus~aoom o Ajustador. No entanto, pode ser igualmente poss��vel que estejamos ometendo um erro, aotentar atribuir uma magnitude num�eria aos Ajustadores. Como Deus, Ele pr�oprio, esses fragmentosda Sua natureza insond�avel podem ter uma existênia in�nita.A t�enia da origem dos Ajustadores �e uma das fun�~oes n~ao reveladas do Pai Universal. Temostodos os motivos para areditar que, dos outros oligados absolutos da Primeira Fonte e Centro,nenhum deles tenha a ver om a produ�~ao dos fragmentos do Pai. Os Ajustadores s~ao, simples eeternamente, as d�adivas divinas; eles s~ao de Deus, provêm de Deus e s~ao omo Deus.Na sua rela�~ao om as riaturas de fus~ao, eles revelam um amor superno e uma ministra�~aoespiritual que �e profundamente on�rmadora da delara�~ao de que Deus �e esp��rito. Mas muito h�aque aontee al�em desse minist�erio transendente; muito que jamais foi revelado aos mortais deUrantia. E tamb�em n~ao entendemos plenamente o que realmente aontee quando o Pai Universaldoa a Si pr�oprio, para ser uma parte da pessoalidade de uma riatura do tempo. E tamb�em aprogress~ao asendente dos �nalitores do Para��so ainda n~ao apresentou todas plenas possibilidadesinerentes a essa superna assoia�~ao entre o homem e Deus. Em �ultima an�alise, os fragmentos doPai devem ser a d�adiva do Deus absoluto �aquelas riaturas ujo destino engloba a possibilidade de1136



alan�ar Deus, enquanto absoluto.Do mesmo modo que o Pai Universal fragmenta a Sua Deidade pr�e-pessoal, tamb�em o Esp��ritoIn�nito individualiza por�~oes do Seu esp��rito pr�e-mental para habitar e fatualmente fundir-se omas almas evoluion�arias dos mortais sobreviventes, pertenentes �a s�erie de fus~ao om o Esp��rito. Anatureza do Filho Eterno, no entanto, n~ao �e fragment�avel desse modo; o esp��rito do Filho Originalou �e efundido ou permanee univoamente pessoal. As riaturas de fus~ao om o Filho unem-se omos outorgamentos individualizados do esp��rito dos Filhos Criadores do Filho Eterno.107.2 A Classi�a�~ao dos AjustadoresOs Ajustadores s~ao individualizados na forma de entidades virgens, e todos est~ao destinados a tornar-se Monitores liberados, ou Monitores fusionados, ou Monitores Pessoalizados. N�os entendemos quehaja sete ordens de Ajustadores do Pensamento, se bem que n~ao ompreendamos inteiramente essasdivis~oes. Sempre nos referimos �as diferentes ordens do modo seguinte:1 Os Ajustadores Virgens: aqueles que est~ao servindo, no seu primeiro ompromisso, na mentede andidatos evoluion�arios �a sobrevivênia eterna. Os Monitores Misteriosos s~ao eternamenteuniformes pela sua natureza divina. Eles s~ao tamb�em uniformes pela sua natureza experienial, aosa��rem pela primeira vez de Div��nington; uma diferenia�~ao experienial subseq�uente resulta da suaexperiênia fatual que adquirem de ministra�~ao no universo.2. Os Ajustadores Avan�ados: aqueles que serviram, em um per��odo ou mais, nas riaturasvolitivas, em mundos em que a fus~ao �nal aontee entre a identidade da riatura do tempo e umapor�~ao individualizada do esp��rito da manifesta�~ao da Tereira Fonte e Centro, no universo loal.3. Os Ajustadores Supremos: aqueles Monitores que serviram na aventura do tempo, nos mundosevoluion�arios, mas ujos pareiros humanos, por alguma raz~ao, desartaram a sobrevivênia eterna;e aqueles que foram designados, posteriormente, para outras aventuras, em outros mortais, em outrosmundos em evolu�~ao. Um Ajustador supremo, mesmo n~ao sendo mais divino do que um Monitorvirgem, teve mais experiênias e pode realizar oisas na mente humana que um Ajustador menosexperiente n~ao onseguiria fazer.4. Os Ajustadores Desapareidos: Oorre, nesse ponto, uma interrup�~ao nos nossos esfor�os paraaompanhar as arreiras dos Monitores Misteriosos. H�a um quarto est�agio de servi�o sobre o qualn~ao estamos seguros. Os Melquisedeques ensinam que esses Ajustadores do quarto est�agio est~aoem ompromissos isolados, perorrendo o universo dos universos. Os Mensageiros Solit�arios têm atendênia de areditar que eles est~ao em unidade om a Primeira Fonte e Centro, gozando de umper��odo de assoia�~ao refresante om o Pai, Ele Pr�oprio. E �e inteiramente poss��vel, ainda, queum Ajustador possa estar perorrendo o universo-mestre, estando simultaneamente unido ao Paionipresente.5. Os Ajustadores Liberados: aqueles Monitores Misteriosos que est~ao eternamente liberados doservi�o do tempo, om os mortais das esferas em evolu�~ao. Quais fun�~oes possam ser as deles, n~aosabemos.6. Os Ajustadores Fusionados - ou �nalitores: aqueles que se tornaram unos om as riaturasasendentes dos superuniversos, os pareiros na eternidade dos seres asendentes do tempo, do Corpode Finalidade do Para��so. Os Ajustadores do Pensamento ordinariamente fusionam-se om os mortaisasendentes do tempo e, junto om esses mortais sobreviventes, eles s~ao registrados na entrada ena sa��da de Asêndington; eles seguem o urso dos seres asendentes. Quando se fusiona om aalma asendente evoluion�aria, paree que o Ajustador translada-se do n��vel existenial absoluto douniverso para o n��vel da experiênia �nita de assoia�~ao funional om uma pessoalidade asendente.Ainda que retendo todo o ar�ater da natureza existenial divina, um Ajustador fusionado torna-se1137



indissoluvelmente ligado �a arreira asendente de um mortal sobrevivente.7. Os Ajustadores Pessoalizados: aqueles que serviram om os Filhos do Para��so enarnados, eainda, muitos outros, que atingiram distin�~oes inusitadas durante a residênia mortal, mas ujossujeitos rejeitaram a sobrevivênia. Temos raz~oes para rer que tais Ajustadores sejam pessoalizadossob as reomenda�~oes dos Ani~aes dos Dias do superuniverso do seu ompromisso.H�a muitos modos pelos quais esses fragmentos misteriosos de Deus podem ser lassi�ados: deaordo om o ompromisso no universo, pela medida do êxito em residir um indiv��duo mortal, ouat�e mesmo pelo anestral raial do andidato mortal �a fus~ao.
107.3 O Lar dos Ajustadores em Div��ningtonNo universo, todas as atividades relaionadas ao envio, �a gest~ao, �a dire�~ao e ao retorno dos MonitoresMisteriosos, a servi�o em todos sete superuniversos, pareem estar entradas na esfera sagrada deDiv��nington. At�e onde eu saiba, nenhuma entidade, a n~ao ser os Ajustadores e outras entidadesdo Pai, esteve naquela esfera. Paree prov�avel que numerosas entidades pr�e-pessoais, n~ao reveladas,ompartilhem Div��nington, omo uma esfera-lar, junto om os Ajustadores. Conjeturamos que essasentidades ompanheiras possam estar vinuladas, de alguma maneira, ao minist�erio presente e futurodos Monitores Misteriosos, mas de fato n~ao sabemos.Quando os Ajustadores do Pensamento voltam para o Pai, eles v~ao para o Reino da sua supostaorigem, Div��nington; e, provavelmente, omo uma parte dessa experiênia haja um ontato fatualom a pessoalidade do Pai do Para��so, bem omo om a manifesta�~ao espeializada da divindade doPai, que, segundo �e sabido, situa-se nessa esfera sereta.Embora saibamos algo sobre todas as sete esferas seretas do Para��so, sabemos menos de Div��ningtondo que das outras. Seres de elevadas ordens espirituais reebem apenas três admoesta�~oes divinas; eelas s~ao:1. Mostrar sempre respeito adequado pela experiênia e pelos dons dos mais experientes e dossuperiores.2. Levar sempre em onsidera�~ao as limita�~oes e a inexperiênia dos seus inferiores e subordinados.3. Jamais intentar uma aterrissagem nas margens de Div��nington.Tenho sempre pensado que me seria totalmente in�util ir a Div��nington; provavelmente, eu seriainapaz de ver qualquer ser residente ali, exetuando-se seres omo os Ajustadores Pessoalizados, eeu os tenho visto em outros loais. Estou muito seguro de que nada h�a em Div��nington que seja deproveito e de real valor para mim, nada de essenial ao meu resimento e desenvolvimento, ou ent~aon~ao me teria sido proibido ir l�a.Desde que pouo ou nada podemos aprender, em Div��nington, sobre a natureza e a origem dosAjustadores, somos obrigados a reunir informa�~oes de mil e uma fontes diferentes e �e neess�arioreunir, assoiar e orrelaionar esses dados aumulados om o �to de transform�a-los todos em umonheimento informativo.O valor e a sabedoria demonstrados pelos Ajustadores do Pensamento sugerem que hajam sidosubmetidos a aperfei�oamentos de alane e extens~ao prodigiosos. Posto que n~ao sejam pessoalidades,tais aperfei�oamentos devem ser administrados a eles nas institui�~oes eduaionais de Div��nington.Os singulares Ajustadores Pessoalizados, sem d�uvida, onstituem o pessoal das esolas de Div��ningtonque treina os Ajustadores. E sabemos que esse orpo entral de supervis~ao �e presidido pelo agoraPessoalizado Ajustador do Filho do Para��so, da ordem dos Miha�eis, que primeiro ompletou a suaauto-outorga s�etupla nas ra�as e povos dos reinos do seu universo.1138



De fato, sabemos pouqu��ssimo sobre os Ajustadores n~ao-pessoalizados; apenas ontatamos e nosomuniamos om as ordens pessoalizadas. Esses, destas ordens, reebem um nome de batismo emDiv��nington, e s~ao sempre onheidos pelo nome, e n~ao pelo n�umero. Os Ajustadores Pessoalizados�am domiiliados permanentemente em Div��nington; aquela esfera sagrada �e o seu lar. Eles saemdaquela morada apenas segundo a vontade do Pai Universal. Pouqu��ssimos s~ao enontr�aveis nosdom��nios dos universos loais, mas um n�umero maior deles est�a presente no universo entral.107.4 A Natureza e a Presen�a dos AjustadoresDizer que um Ajustador do Pensamento �e divino �e meramente reonheer a natureza da sua origem.�E altamente prov�avel que tal pureza de divindade abranja a essênia do potenial de todos os atri-butos da Deidade os quais podem estar ontidos em tal fragmento da essênia absoluta, da presen�auniversal do Pai do Para��so, eterno e in�nito.A fonte fatual do Ajustador deve ser in�nita e, antes do fusionamento om a alma imortal de ummortal em evolu�~ao, a realidade do Ajustador deve estar pr�oxima da absolutez. Os Ajustadores n~aos~ao absolutos no sentido universal, no sentido de Deidade, mas eles s~ao, provavelmente, absolutosverdadeiros, dentro das potenialidades da sua natureza de fragmentos. Eles s~ao quali�ados quanto�a universalidade, mas n~ao quanto �a natureza; s~ao limitados em extensividade, mas, em intensividadede signi�ado, de valor e de fato, eles s~ao absolutos. Por essa raz~ao, algumas vezes, n�os denominamostais d�adivas divinas omo os fragmentos quali�ados absolutos do Pai.Nenhum Ajustador jamais foi desleal ao Pai do Para��so; as ordens mais baixas de riaturas pessoaispodem, algumas vezes, ter de lutar ontra ompanheiros desleais, mas nuna om os Ajustadores; eless~ao supremos e infal��veis, na sua esfera superna de fun�~ao no universo e de ministra�~ao �as riaturas.Os Ajustadores n~ao-pessoalizados s~ao vis��veis apenas para os Ajustadores Pessoalizados. A minhaordem, a dos Mensageiros Solit�arios, junto om a dos Esp��ritos Inspirados da Trindade, pode detetara presen�a dos Ajustadores por meio de fenômenos de rea�~ao espiritual; e mesmo os sera�ns podem,algumas vezes, disernir a luminosidade do esp��rito, que �e supostamente assoiada �a presen�a dosMonitores, nas mentes materiais dos homens; mas nenhum de n�os �e apaz, de fato, de disernir apresen�a real dos Ajustadores, a menos que eles hajam sido pessoalizados, embora as suas naturezassejam perept��veis em uni~ao om as pessoalidades fusionadas dos mortais asendentes dos mundosevoluion�arios. A invisibilidade universal dos Ajustadores �e fortemente indiadora da sua naturezaelevada e da sua exlusiva origem e natureza divina.H�a uma luz arater��stia, uma luminosidade espiritual, que aompanha essa presen�a divina, aqual tem sido assoiada geralmente aos Ajustadores do Pensamento. No universo de N�ebadon, essaluminosidade do Para��so �e largamente onheida omo a \luz piloto"; em Uversa, �e hamada de a\luz da vida". Em Urantia, esse fenômeno tem sido, algumas vezes, hamado de a \verdadeira luzque ilumina a ada homem que vem ao mundo".Para todos os seres que alan�aram o Pai Universal, os Ajustadores Pessoalizados do Pensamentos~ao vis��veis. Os Ajustadores, em todos os est�agios, junto om todos os outros seres, entidades,esp��ritos, pessoalidades e manifesta�~oes espirituais, s~ao sempre disern��veis por aquelas PessoalidadesCriadoras Supremas, que se originam das Deidades do Para��so e que presidem aos governos maioresdo grande universo.Podeis realmente ompreender o verdadeiro signi�ado da presen�a interior do Ajustador? Podeisrealmente avaliar o que signi�a ter um fragmento da Deidade absoluta e in�nita, do Pai Universal,residindo e fundindo-se om a vossa natureza �nita mortal? Quando o homem mortal fusiona-se omum fragmento fatual da Causa existenial do osmo total, nenhum limite pode jamais ser oloadoao destino de uma uni~ao t~ao inimagin�avel e sem par. Na eternidade, o homem estar�a desobrindo1139



n~ao apenas a in�nitude da Deidade objetiva, mas tamb�em a potenialidade sem �m do fragmentosubjetivo deste mesmo Deus. Para sempre, o Ajustador estar�a revelando �a pessoalidade mortal amaravilha de Deus; e essa revela�~ao superna nuna hegar�a a um �m, pois o Ajustador �e de Deus e�e omo Deus para o homem mortal.107.5 A Mente dos AjustadoresOs mortais evoluion�arios tendem a onsiderar a mente omo uma media�~ao �osmia entre o esp��ritoe a mat�eria, pois esse �e, de fato, o prinipal servi�o da mente, disern��vel por v�os. Torna-se, pois,bastante dif��il para os humanos pereberem que os Ajustadores do Pensamento têm mentes, poisos Ajustadores s~ao fragmenta�~oes de Deus, num n��vel absoluto de realidade que n~ao �e apenas pr�e-pessoal, mas tamb�em anterior a toda divergênia entre a energia e o esp��rito. Em um n��vel monista,anteedente �a diferenia�~ao entre energia e esp��rito, n~ao poderia haver nenhuma fun�~ao mediadorada mente, pois n~ao h�a divergênias a serem mediadas.Posto que os Ajustadores podem planejar, trabalhar e amar, eles devem ter poderes de individu-alidade que sejam equipar�aveis �a mente. Eles possuem uma apaidade ilimitada de omuniar-seentre si, isto �e, om todas as formas de Monitores aima do primeiro grupo, ou dos virgens. Quanto�a natureza e ao prop�osito das suas interomunia�~oes, pouqu��ssimo �e o que podemos revelar, poisn~ao sabemos. Contudo, sabemos que eles devem ter mentes, pois, de outro modo, jamais poderiamser pessoalizados.O dom da mente, nos Ajustadores do Pensamento, �e omo a qualidade mental do Pai Universal edo Filho Eterno - omo aquela que �e a anestral das mentes do Agente Conjunto.O tipo de mente postulado para um Ajustador deve ser similar ao dom de mente pr�oprio anumerosas outras ordens de entidades pr�e-pessoais que, presumivelmente, tamb�em se originaram, domesmo modo, da Primeira Fonte e Centro. Embora muitas dessas ordens n~ao hajam sido reveladasem Urantia, todas elas apresentam qualidades mentais. �E tamb�em poss��vel a essas individualiza�~oesda Deidade original tornar-se uni�adas om in�umeros tipos de seres n~ao mortais em evolu�~ao, emesmo om um n�umero limitado de seres n~ao evoluion�arios que hajam desenvolvido a apaidadede fus~ao om tais fragmentos da Deidade.Quando um Ajustador do Pensamento entra em fus~ao om a alma moronial imortal, em evolu�~ao,do humano sobrevivente, a mente do Ajustador pode ser identi�ada omo persistindo �a parte damente da riatura, t~ao somente at�e o momento em que o mortal asendente atinge os n��veis espirituaisde progress~ao no universo.Ao atingirem o n��vel de �nalitores na experiênia asendente, esses esp��ritos do sexto est�agiopareem transmutar algum fator da mente que representa uma uni~ao de algumas fases das mentesmortal e da do Ajustador, que haviam previamente funionado omo liga�~ao entre as fases divinase humanas dessas pessoalidades asendentes. Essa qualidade experienial da mente provavelmente\suprematiza" e subseq�uentemente aumenta o dom experienial da Deidade evoluion�aria - o SerSupremo.107.6 Os Ajustadores Enquanto Esp��ritos PurosOs Ajustadores do Pensamento enontram-se na experiênia da riatura revelando a presen�a e oomando de uma inuênia espiritual. O Ajustador de fato �e um esp��rito, um esp��rito puro, mastamb�em �e mais do que esp��rito. Nuna fomos apazes de lassi�ar satisfatoriamente os MonitoresMisteriosos; tudo o que pode ser dito om seguran�a sobre eles �e que eles s~ao verdadeiramente omoDeus. 1140



O Ajustador �e a possibilidade que o homem tem de eternidade; e o homem �e a possibilidadeque o Ajustador tem de ser uma pessoalidade. Os vossos Ajustadores individuais, na esperan�ade eternizar a vossa identidade temporal, trabalham para espiritualizar-vos. Os Ajustadores est~aorepletos do mesmo amor magn���o e auto-outorgante do Pai dos esp��ritos. Eles amam-vos verdadeirae divinamente; eles s~ao omo prisioneiros a manter a esperan�a espiritual, on�nados nas mentes doshomens. Eles anseiam pela realiza�~ao da divindade das vossas mentes mortais, para que a solid~aodeles possa ter �m, para que possam ser liberados, onvoso, das limita�~oes da investidura materiale das indument�arias do tempo.A vossa trajet�oria at�e o Para��so �e o aminho da realiza�~ao do esp��rito, e a natureza do Ajustadorir�a �elmente desenvolver a revela�~ao da natureza espiritual do Pai Universal. Depois da asens~ao aoPara��so, e nos est�agios p�os-�nalitores da arreira eterna, provavelmente o Ajustador possa estabeleerontato om aquele que uma vez foi o seu pareiro humano, para prover-lhe um outro minist�erio quen~ao o do esp��rito; no entanto, a asens~ao ao Para��so e a arreira de �nalitor, basiamente, s~ao ov��nulo prinipal entre o mortal, sabedor de Deus, a se espiritualizar, e o minist�erio do revelador deDeus, o Ajustador.Sabemos que os Ajustadores do Pensamento s~ao esp��ritos, esp��ritos puros, presumivelmente esp��ritosabsolutos. Todavia, o Ajustador deve tamb�em ser algo mais do que a realidade exlusivamente espiri-tual. Al�em dessa mentalidade onjeturada, fatores de pura energia est~ao presentes tamb�em. Se v�osvos lembrardes de que Deus �e a fonte da energia pura e do puro esp��rito, n~ao ser�a t~ao dif��il pereberque os Seus fragmentos tamb�em sejam essas duas oisas. �E um fato que os Ajustadores atravessamo espa�o indo por sobre os iruitos instantâneos e universais da gravidade da Ilha do Para��so.Que os Monitores Misteriosos sejam assim assoiados aos iruitos materiais do universo dosuniversos �e de fato intrigante. Entretanto, permanee verdadeiro que eles passam de um extremo aoutro de todo o grande universo, por sobre os iruitos da gravidade material. �E inteiramente poss��velque eles possam at�e mesmo penetrar os n��veis do espa�o exterior; eles ertamente poderiam seguira presen�a da gravidade do Para��so nessas regi~oes; e, ainda que a minha ordem de pessoalidadestenha podido atravessar os iruitos da mente do Agente Conjunto tamb�em para al�em dos on�nsdo grande universo, n�os nuna estivemos ertos de detetar a presen�a de Ajustadores nas regi~oesainda n~ao artografadas do espa�o exterior.E ainda que utilizem os iruitos da gravidade material, os Ajustadores n~ao �am sujeitos a elesomo est�a a ria�~ao material. Os Ajustadores s~ao fragmentos do anestral da gravidade, n~ao s~aouma onseq�uênia da gravidade; eles foram segmentados em um n��vel de existênia no universo que,hipotetiamente, �e anterior ao surgimento da gravidade.Os Ajustadores do Pensamento n~ao desansam durante todo o tempo da sua outorga, at�e o diada sua libera�~ao para irem a Div��nington, quando da morte natural dos seus sujeitos mortais. Eaqueles, ujos sujeitos n~ao passam pelos portais da morte natural, nem mesmo experieniam esserepouso tempor�ario. Os Ajustadores do Pensamento n~ao preisam absorver energia; eles s~ao energia,energia da ordem mais elevada e mais divina.107.7 Os Ajustadores e a PessoalidadeOs Ajustadores do Pensamento n~ao s~ao pessoalidades; eles s~ao entidades reais; s~ao individualizadosverdadeira e perfeitamente, se bem que, enquanto residindo nos mortais, n~ao estejam ainda nunapessoalizados de fato. Os Ajustadores do Pensamento n~ao s~ao pessoalidades verdadeiras; eles s~aorealidades verdadeiras, realidades da ordem mais pura onheida no universo dos universos - eles s~ao apresen�a divina. Ainda que n~ao sejam pessoais, esses maravilhosos fragmentos do Pai s~ao omumentehamados de seres e, algumas vezes, de entidades do esp��rito, em vista das fases espirituais da suapresente ministra�~ao aos mortais. 1141



Se os Ajustadores do Pensamento n~ao s~ao pessoalidades om prerrogativas de vontade e poderes deesolha, omo ent~ao podem esolher o sujeito mortal e voluntariar-se para residir em tais riaturasdos mundos evoluion�arios? Essa �e uma pergunta f�ail de fazer, mas provavelmente nenhum ser,no universo dos universos, tenha jamais enontrado a resposta exata. Mesmo a minha ordem depessoalidades, a dos Mensageiros Solit�arios, n~ao entende plenamente o dom da vontade, da esolhae do amor em entidades que n~ao sejam pessoais.Muitas vezes, temos onjeturado que os Ajustadores devem ter voli�~ao em todos os n��veis pr�e-pessoais de esolha. Eles fazem-se volunt�arios para residir nos seres humanos; fazem planos para aarreira eterna do homem; eles adaptam, modi�am e substituem, de aordo om as irunstânias, eessas atividades onotam uma voli�~ao genu��na. Eles têm afei�~ao pelos mortais, funionam nas risesdo universo e est~ao sempre �a espera para atuar deisivamente de aordo om a esolha humana, e to-das essas rea�~oes s~ao altamente voliionais. Em todas as situa�~oes que n~ao onernam ao dom��nio davontade humana, inquestionavelmente, eles exibem uma onduta que denota o exer��io de poderes,em todos os sentidos, equivalentes �a vontade, ao m�aximo da deis~ao.Por que ent~ao, posto que os Ajustadores do Pensamento possuem voli�~ao, seriam eles subservientes�a vontade dos mortais? Areditamos que seja porque a voli�~ao do Ajustador, embora absoluta, pornatureza, seja pr�e-pessoal na sua manifesta�~ao. A vontade humana funiona, dentro da realidade douniverso no n��vel da pessoalidade, e, em todo o osmo, o impessoal - o n~ao pessoal, o subpessoal e opr�e-pessoal - sempre responde �a vontade e aos atos da pessoalidade existente.Em todo um universo de seres riados e de energias n~ao-pessoais, n�os n~ao observamos a vontade,a voli�~ao, a esolha e o amor manifestando-se separadamente da pessoalidade. Exetuando-se nosAjustadores e em outras entidades similares, n�os n~ao testemunhamos esses atributos da pessoali-dade atuando junto om as realidades impessoais. N~ao seria orreto designar um Ajustador omosubpessoal, nem seria pr�oprio aludir a essas entidades omo suprapessoais, mas seria inteiramentepermiss��vel apliar o termo pr�e-pessoal a esses seres.Para as nossas ordens de seres, esses fragmentos da Deidade s~ao onheidos omo d�adivas divinas.Reonheemos que os Ajustadores s~ao divinos na sua origem; e que onstituem a prov�avel evidêniae a demonstra�~ao de uma reserva que o Pai Universal tenha da possibilidade de omunia�~ao, diretae ilimitada, om toda e qualquer riatura material, em todos os Seus reinos virtualmente in�nitos;e tudo isso aonteendo independentemente da Sua presen�a, nas pessoalidades dos seus Filhos doPara��so ou nas Suas ministra�~oes indiretas, por meio das pessoalidades do Esp��rito In�nito.N~ao h�a seres riados que n~ao se deliiariam em hospedar os Monitores Misteriosos; mas nenhumadas ordens de seres �e assim residida, a n~ao ser as riaturas evoluion�arias de vontade e om destinode �nalitores.[Apresentado por um Mensageiro Solit�ario de Orvônton.℄
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Cap��tulo 108A Miss~ao e o Minist�erio dosAjustadores do Pensamento
A MISS~AO dos Ajustadores do Pensamento junto �as ra�as humanas �e a de representar, de ser o PaiUniversal, para as riaturas mortais do tempo e do espa�o; �e esse o trabalho fundamental das d�adivasdivinas. A sua miss~ao tamb�em �e a de elevar as mentes mortais e transladar as almas imortais doshomens �as alturas divinas e at�e os n��veis espirituais da perfei�~ao do Para��so. E, na experiênia detransformar, assim, a natureza humana da riatura temporal na natureza divina do �nalitor eterno,os Ajustadores trazem �a existênia um tipo �unio de ser; um ser que, onstando da uni~ao eterna doAjustador perfeito e da riatura perfeionada, seria imposs��vel dupliar por qualquer outra t�eniano universo.Nada, em n��veis n~ao existeniais no universo inteiro, pode substituir o fato da experiênia. ODeus in�nito �e, omo sempre, repleto e ompleto, in�nitamente inlusivo de todas as oisas, exetodo mal e da experiênia da riatura. Deus n~ao pode fazer errado; Ele �e infal��vel. Deus n~ao podeexperienialmente onheer aquilo que ele jamais experieniou pessoalmente; o pr�e-onheimento deDeus �e existenial. E �e por isso que o esp��rito do Pai dese do Para��so, para partiipar de toda aexperiênia de plena boa-f�e, junto om os mortais �nitos, na arreira asendente; apenas por essem�etodo o Deus existenial poderia tornar-se, na verdade e de fato, o Pai experienial do homem.A in�nitude do Deus eterno engloba o potenial para a experiênia �nita, a qual torna-se um fato,na ministra�~ao dos fragmentos Ajustadores, pois eles efetivamente ompartilham das viissitudes daexperiênia da vida dos seres humanos.108.1 A Sele�~ao e o CompromissoQuando os Ajustadores s~ao despahados de Div��nington para o servi�o mortal, todos eles s~ao idêntios,em dota�~ao de divindade existenial; mas difereniam-se pelas qualidades experieniais, na propor�~aodo seu ontato pr�evio om as riaturas evoluion�arias, e nelas. N�os n~ao podemos expliar a base doompromisso dos Ajustadores, mas onjeturamos que tais dons divinos sejam outorgados de aordoom alguma pol��tia s�abia e e�iente; segundo a aptid~ao eterna para a adapta�~ao �a pessoalidaderesidida. Observamos que o Ajustador mais experiente �e, freq�uentemente, o residente do tipo maiselevado de mente humana; a heran�a humana deve, portanto, ser um fator onsider�avel na esolha,durante a sele�~ao e o omprometimento.Ainda que n~ao saibamos em de�nitivo, areditamos �rmemente que todos os Ajustadores doPensamento sejam volunt�arios. Antes, todavia, mesmo de se fazerem volunt�arios, eles est~ao de possede todos os dados a respeito do andidato a ser residido. As pesquisas ser�a�as sobre os anestrais eo modelo projetado de ondutas de vida s~ao transmitidos, pela via do Para��so, ao orpo de reserva1143



dos Ajustadores, em Div��nington, por meio da t�enia de reetividade, que se estende para dentro,vinda das apitais dos universos loais, at�e as sedes-entrais dos superuniversos. Esse progn�ostion~ao apenas abrange os anteedentes heredit�arios do andidato mortal, mas tamb�em a estimativaprov�avel de seus dons inteletuais e apaidade espiritual. Os Ajustadores, assim, voluntariam-separa residir nas mentes daqueles ujas naturezas ��ntimas eles j�a teriam avaliado plenamente.O Ajustador que se faz volunt�ario est�a partiularmente interessado em três quali�a�~oes do an-didato humano:1. A apaidade inteletual. A mente �e normal? Qual �e o potenial inteletual, a apaidade dainteligênia? Pode o indiv��duo desenvolver-se a ponto de ser uma riatura de vontade e de boa-f�e?A sabedoria ter�a om ele uma oportunidade de atuar?2. A perep�~ao espiritual. As perspetivas, no que se refere ao desenvolvimento, o nasimentoe o resimento da natureza religiosa. Qual �e o potenial da alma, qual �e a prov�avel apaidadeespiritual de reeptividade?3. Os poteniais inteletuais e espirituais ombinados. O grau em que estes dois dons podem,provavelmente, estar assoiados, ombinados, de modo a resultar na for�a do ar�ater humano eontribuir para a evolu�~ao erta de uma alma imortal, om valor de sobrevivênia.De posse desses dados, areditamos que os Monitores se voluntariem livremente para a sua miss~ao.Provavelmente mais de um Ajustador voluntarie-se; talvez as ordens pessoalizadas supervisoras se-leionem, desse grupo de Ajustadores volunt�arios, o mais adequado �a tarefa de espiritualizar e deeternizar a pessoalidade do andidato mortal. (No omprometimento e no servi�o dos Ajustadores,o sexo da riatura n~ao entra em onsidera�~ao.)O urto espa�o de tempo, entre o ato de se fazer volunt�ario e o momento em que o Ajustador �efatualmente despahado, �e passado, presumivelmente, nas esolas dos Monitores Pessoalizados, emDiv��nington, onde um modelo da mente mortal em expetativa �e utilizado na instru�~ao do Ajustadordesignado, quanto aos planos mais e�azes para aproximar-se da pessoalidade e para a espiritualiza�~aoda mente. Esse modelo de mente �e formulado por meio de uma ombina�~ao dos dados supridos peloservi�o de reetividade do superuniverso. Pelo menos esse �e o nosso entendimento, uma ren�a quetemos e que mantemos, resultante da jun�~ao de informa�~oes, asseguradas pelo ontato om muitosAjustadores Pessoalizados, ao longo das prolongadas arreiras dos Mensageiros Solit�arios no universo.Uma vez que os Ajustadores sejam despahados, de fato, de Div��nington, nenhum tempo, pratia-mente, deorre entre esse momento e a hora do seu surgimento, na mente do sujeito da sua esolha.O tempo m�edio, para o trânsito, de um Ajustador, de Div��nington a Urantia, �e de 117 horas, 42minutos e 7 segundos. E todo esse tempo �e, virtualmente, gasto om o registro em Uversa.108.2 Os Pr�e-requisitos para o Ajustador ResidirEmbora se voluntariem para o servi�o t~ao logo as previs~oes da pessoalidade sejam transmitidasa Div��nington, os Ajustadores n~ao se omprometem, de fato, antes que o sujeito humano tomea sua primeira deis~ao moral, de pessoalidade. A primeira esolha moral do �lho humano �aautomatiamente indiada, no s�etimo ajudante da mente, que a registra, instantaneamente, pormeio do Esp��rito Criativo Materno do universo loal, no iruito da gravidade da mente universaldo Agente Conjunto, na presen�a do Esp��rito Mestre da jurisdi�~ao do superuniverso; e, a partir da��,este despaha a informa�~ao para Div��nington. Os Ajustadores hegam aos seus sujeitos humanosem Urantia, omumente, um pouo antes do sexto anivers�ario deles. Na gera�~ao atual, transorremino anos, dez meses e quatro dias; isto signi�a o dia 2 134 da sua vida terrestre.Os Ajustadores n~ao podem invadir a mente mortal, antes que ela haja sido devidamente preparada,pela ministra�~ao interior dos esp��ritos ajudantes da mente; e antes que seja onetada ao iruito do1144



Esp��rito Santo. E isso requer a atua�~ao oordenada de todos sete ajudantes, para quali�ar a mentehumana para a reep�~ao de um Ajustador. A mente da riatura deve demonstrar um erto alanede adora�~ao e indiar a fun�~ao da sabedoria, demonstrando apaidade de esolher entre os valoresemergentes do bem e do mal - a esolha moral.Assim, �a estabeleido qual �e o est�agio da mente humana para a reep�~ao do Ajustador; mas,regra geral, ele n~ao aparee, imediatamente, para residir nessas mentes, exeto naqueles mundosnos quais o Esp��rito da Verdade est�a atuando omo um oordenador espiritual dessas diferentesministra�~oes espirituais. Se esse esp��rito dos Filhos auto-outorgados estiver presente, os Ajustadoresinfalivelmente hegam no instante em que o s�etimo esp��rito ajudante da mente ome�a a funionare sinaliza ao Esp��rito Materno do Universo que j�a realizou, em potenial, a oordena�~ao dos seisajudantes interligados, que eram uma ministra�~ao pr�evia dada a esse inteleto mortal. E assim, pois,em Urantia, desde o Dia de Penteostes, os Ajustadores divinos têm sido universalmente outorgadosa todas as mentes mortais normais, de status moral.Mesmo tratando-se de mentes dotadas om o Esp��rito da Verdade, os Ajustadores n~ao podem,arbitrariamente, invadir um inteleto mortal antes do surgimento da deis~ao moral. Todavia, umavez que essa deis~ao moral haja sido tomada, esse auxiliar espiritual assume a jurisdi�~ao diretamentede Div��nington. N~ao h�a intermedi�arios ou outras autoridades interferindo, nem poderes funionandoentre os Ajustadores divinos e os seus sujeitos humanos; Deus e o homem est~ao diretamente relaio-nados.Antes da �epoa da efus~ao do Esp��rito da Verdade sobre os habitantes de um mundo evoluion�ario,o outorgamento dos Ajustadores paree ser determinado por muitas inuênias espirituais e poratitudes da pessoalidade. N�os n~ao ompreendemos ompletamente as leis que omandam tais ou-torgas; n~ao ompreendemos o que determina exatamente a libera�~ao dos Ajustadores, os quais se�zeram volunt�arios para residir em tais mentes em evolu�~ao. Contudo, observamos numerosas in-uênias e ondi�~oes que pareem estar assoiadas �a hegada dos Ajustadores nessas mentes, antesdo outorgamento e da efus~ao do Esp��rito da Verdade e, pois, s~ao elas:1. A designa�~ao de guardi~aes ser�a�os pessoais. Se um mortal n~ao houver sido previamenteresidido por um Ajustador, a designa�~ao de um guardi~ao ser�a�o pessoal traz o Ajustador, emseguida. Existe uma rela�~ao de�nida, todavia desonheida, entre a ministra�~ao dos Ajustadores e ominist�erio dos guardi~aes ser�a�os pessoais.2. O alan�ar do tereiro ��rulo da realiza�~ao inteletual e da realiza�~ao espiritual. Tenhoobservado os Ajustadores hegando �as mentes mortais, depois da onquista do tereiro ��rulo, mesmoantes que tal feito pudesse ser assinalado para as pessoalidades do universo loal, a quem onerniriamtais quest~oes.3. Quando da tomada de uma suprema deis~ao de importânia espiritual inusitada. Esse ompor-tamento humano pessoal durante uma rise planet�aria, via de regra, �e seguido da hegada imediatado Ajustador o qual j�a aguardava.4. O esp��rito da fraternidade. A despeito da realiza�~ao, nos ��rulos ps��quios e da designa�~ao deguardi~aes pessoais - na ausênia de qualquer oisa semelhante a uma deis~ao de rise - , quando ummortal em evolu�~ao torna-se dominado pelo amor dos seus semelhantes e onsagra-se �a ministra�~aon~ao-ego��sta a seus irm~aos na arne, o Ajustador, que aguarda, invariavelmente dese para residir namente desse ministro mortal.5. A delara�~ao da inten�~ao de fazer a vontade de Deus. Observamos que muitos mortais, nosmundos do espa�o, podem estar aparentemente prontos para reeber os Ajustadores e, ainda assim,os Monitores n~ao apareem. Continuamos observando tais riaturas na sua vida, dia a dia, at�e quesileniosa e subitamente, e inonsientemente quase, elas hegam �a deis~ao de ome�ar a querer fazera vontade do Pai no C�eu. E observamos, ent~ao, que os Ajustadores s~ao imediatamente despahados.6. A inuênia do Ser Supremo. Em mundos onde os Ajustadores n~ao se fusionam om as almas1145



em evolu�~ao dos habitantes mortais, observamos que os Ajustadores, algumas vezes, s~ao outorgadosem resposta a inuênias que est~ao totalmente al�em da nossa ompreens~ao. Conjeturamos que taisoutorgamentos sejam determinados por alguma a�~ao de reexo �osmio originada no Ser Supremo.Quanto ao porquê de esses Ajustadores n~ao poderem fundir-se, ou de n~ao se fundirem, om ertostipos de mentes mortais em evolu�~ao, n~ao sabemos. Tais transa�~oes nuna nos foram reveladas.108.3 A Organiza�~ao e a Administra�~aoAt�e onde sabemos, os Ajustadores est~ao organizados omo uma unidade independente de trabalhono universo dos universos e, aparentemente, s~ao administrados diretamente a partir de Div��nington.Eles s~ao uniformes em todos sete superuniversos; todos os universos loais sendo servidos por tiposidêntios de Monitores Misteriosos. Sabemos, por observa�~ao, que h�a in�umeras s�eries de Ajustadoresenvolvendo uma organiza�~ao em s�erie, que se estende �as ra�as, �as dispensa�~oes e aos mundos, sistemase universos. Contudo, �e extremamente dif��il seguir os passos dessas d�adivas divinas, pois elasfunionam de modo interambi�avel, em todo o grande universo.O registro dos Ajustadores �e feito e onheido (fora de Div��nington) apenas nas sedes-entrais dossete superuniversos. O n�umero e a ordem de ada Ajustador, residente em ada riatura asendente,s~ao reportados pelas autoridades do Para��so, �as sedes-entrais dos superuniversos, e, de l�a, omu-niados �as sedes-entrais do universo loal envolvido e transmitidos ao planeta partiularmente empauta. No entanto, os registros do universo loal n~ao revelam o n�umero total dos Ajustadores doPensamento; os registros de N�ebadon ontêm apenas o n�umero daqueles que est~ao em ompromissosno universo loal, onforme designado pelos representantes dos Ani~aes dos Dias. O alane real don�umero ompleto dos Ajustadores �e onheido apenas em Div��nington.Os sujeitos humanos s~ao, muitas vezes, onheidos pelos n�umeros dos seus Ajustadores; os seresmortais n~ao reebem nomes reais, no universo, at�e que se fusionem om os seus Ajustadores, uni~aoesta que �e assinalada pelo guardi~ao do destino o qual faz a outorga de um novo nome �a nova riatura.Embora tenhamos os registros dos Ajustadores em Orvônton, se bem que n~ao tenhamos absoluta-mente nenhuma autoridade sobre eles, nem tampouo nenhuma rela�~ao administrativa om eles, n�osareditamos �rmemente que exista uma rela�~ao administrativa muito direta entre os mundos indivi-duais dos universos loais e o alojamento entral das d�adivas divinas em Div��nington. Sabemos que,em seguida ao apareimento de um Filho do Para��so auto-outorgado, um mundo evoluion�ario passaa ter um Ajustador Pessoalizado, designado para ele, omo supervisor planet�ario dos Ajustadores.�E interessante notar que os inspetores do universo loal, quando est~ao efetuando um exame pla-net�ario, sempre se referem ao dirigente planet�ario dos Ajustadores do Pensamento; e fazem do mesmomodo quando enviam as suas ausa�~oes aos dirigentes dos sera�ns e aos l��deres de outras ordens deseres ligados �a administra�~ao de um mundo em evolu�~ao. Reentemente, Urantia foi submetida auma dessas inspe�~oes peri�odias de Tabamântia, supervisor soberano de todos os planetas de vida-experimental no universo de N�ebadon. E os registros revelam que, al�em das suas admoesta�~oes eausa�~oes dirigidas aos v�arios dirigentes das pessoalidades supra-humanas, ele tamb�em deu o testemu-nho seguinte aos omandantes dos Ajustadores, estivessem eles loalizados no planeta, em S�alvington,em Uversa, ou Div��nington, n~ao sabemos ao erto, mas ele disse:\Agora a v�os, superiores, bem aima de mim, venho omo um que tem a autoridade, temporaria-mente, sobre a s�erie dos planetas experimentais; e venho expressar minha admira�~ao e um profundorespeito por esse magn���o grupo de ministros elestes, os Monitores Misteriosos, o qual se temvoluntariado para servir nessa esfera irregular. N~ao importa qu~ao sofridas tenham sido as rises,eles jamais falharam. Seja nos registros de N�ebadon, seja perante as omiss~oes de Orvônton, jamaisfoi feita uma ausa�~ao a um Ajustador divino. Eles têm sido leais �a on�an�a depositada neles; edivinamente ��eis. Têm ajudado a ajustar os erros e a ompensar as falhas de todos os que trabalham1146



nesse planeta onfuso. S~ao seres maravilhosos, guardi~aes do bem nas almas deste reino retr�ogrado. Aeles dedio o meu respeito, ainda que estejam aparentemente sob a minha jurisdi�~ao, omo ministrosvolunt�arios. Eu me inlino perante eles, em humilde reonheimento, pela deliada falta de ego��smode todos eles, pela sua ministra�~ao ompreensiva e devo�~ao imparial. Mereem o nome de servido-res, semelhantes a Deus, dos habitantes mortais deste mundo dilaerado por onitos, alquebradopor lamentos e aigido por doen�as. Eu honro a todos eles! Chego mesmo a ultu�a-los!"Como resultado de muitas india�~oes sugestivas de evidênias, areditamos que os Ajustadoressejam uidadosamente organizados, que exista uma diretiva administrativa profundamente inteligentee e�iente voltada para essas d�adivas divinas, de alguma fonte entral long��nqua em Div��ningtonprovavelmente. Sabemos que eles vêm de Div��nington para os mundos; e, indubitavelmente, retornampara ali quando da morte dos seus sujeitos.Entre as ordens mais elevadas de esp��ritos torna-se extremamente dif��il desobrir os meanismosda sua administra�~ao. A minha ordem de pessoalidades, ainda que engajada na ontinua�~ao dosnossos deveres espe���os, est�a partiipando, de forma indisutivelmente inonsiente, em in�umerosoutros grupos de sub-Deidades pessoais e impessoais, funionando unidos, omo agentes de orrela�~ao,nesse imenso universo. Suspeitamos que estamos, dessa forma, servindo, porque somos o �unio grupode riaturas pessoalizadas (�a parte os Ajustadores Pessoalizados) que est�a onsiente, uniformemente,da presen�a de numerosas ordens de entidades pr�e-pessoais.Podemos dar iênia da presen�a dos Ajustadores, que s~ao fragmentos da Deidade pr�e-pessoalda Primeira Fonte e Centro. Sentimos a presen�a dos Esp��ritos Inspirados da Trindade, que s~aoexpress~oes suprapessoais da Trindade do Para��so. Do mesmo modo, infalivelmente, detetamosa presen�a espiritual de ertas ordens n~ao reveladas, provenientes do Filho Eterno e do Esp��ritoIn�nito. E n~ao somos inteiramente insens��veis a outras entidades, n~ao reveladas a v�os.Os Melquisedeques de N�ebadon ensinam que os Mensageiros Solit�arios s~ao as pessoalidades o-ordenadoras dessas v�arias inuênias que se registram nas Deidades em expans~ao do Ser Supremoevoluion�ario. �E muito poss��vel que n�os possamos ser partiipantes da uni�a�~ao experienial demuitos dos fenômenos inexpliados do tempo; mas n~ao estamos onsientemente seguros de estarmosassim funionando.108.4 A Rela�~ao om Outras Inuênias Espirituais�A parte uma poss��vel oordena�~ao om outros fragmentos da Deidade, os Ajustadores est~ao intei-ramente a s�os na sua esfera de atividade, na mente mortal. Os Monitores Misteriosos demonstram,eloq�uentemente, o fato de que, embora o Pai possa haver, aparentemente, renuniado ao exer��io detodo poder e de toda autoridade pessoal direta, em todo o grande universo, e, n~ao obstante esse atode abnega�~ao em favor dos �lhos do Supremo Criador, das Deidades do Para��so, o Pai ertamentereservou a Si o direito intransfer��vel de estar presente nas mentes e nas almas das suas riaturasevoluion�arias, om o �to de poder atuar, desse modo, no sentido de atrair todas as riaturas daria�~ao para Si Pr�oprio, oordenadamente om a gravidade espiritual dos Filhos do Para��so. O vossoFilho do Para��so auto-outorgado, quando ainda em Urantia, disse: \Se me elevar, eu atrairei todosos homens". N�os reonheemos e ompreendemos esse poder espiritual de atra�~ao dos Filhos doPara��so e das suas Coligadas Criativas; mas n~ao entendemos assim t~ao plenamente os m�etodos defunionamento do Pai onisiente, por interm�edio destes e nestes Monitores Misteriosos, que vivem eque atuam t~ao valentemente dentro da mente humana.Ainda que n~ao subordinados, oordenados, ou aparentemente relaionados om o trabalho no uni-verso dos universos, embora atuando independentemente nas mentes dos �lhos dos homens, essaspresen�as misteriosas impulsionam inessantemente as riaturas nas quais residem na dire�~ao dosideais divinos, sempre os atraindo para ima no sentido dos prop�ositos e das metas de uma vida1147



futura melhor. Esses Monitores Misteriosos est~ao atuando ontinuamente para o estabeleimento dodom��nio espiritual de Mihael em todo o universo de N�ebadon; e, ao mesmo tempo, ontribuindo,misteriosamente, para a estabiliza�~ao da soberania dos Ani~aes dos Dias em Orvônton. Os Ajus-tadores s~ao a vontade de Deus; e, j�a que os Filhos do Deus Criador Supremo tamb�em inorporam,pessoalmente, essa mesma vontade, torna-se inevit�avel que as a�~oes dos Ajustadores e a soberaniados governantes do universo devam ser mutuamente interdependentes. Ainda que aparentementedesonetadas, a presen�a do Pai, nos Ajustadores e a soberania do Pai, em Mihael de N�ebadon,devem ser manifesta�~oes diversas da mesma divindade.Os Ajustadores do Pensamento pareem ir e vir de um modo totalmente independente de todase quaisquer presen�as espirituais; eles pareem funionar de aordo om leis do universo, que s~aototalmente diferentes daquelas que governam e ontrolam as atua�~oes de todas as outras inuêniasespirituais. Contudo, apesar de tal independênia aparente, a observa�~ao por um prazo mais longorevela, inquestionavelmente, que eles funionam na mente humana em sinronia e oordena�~ao per-feitas om todas as outras ministra�~oes espirituais, inluindo a dos esp��ritos ajudantes da mente, doEsp��rito Santo, do Esp��rito da Verdade e de outras inuênias.Quando um mundo �a isolado por ausa de uma rebeli~ao; quando um planeta �e desligado de todaomunia�~ao feita om os iruitos externos, omo Urantia �ou depois da subleva�~ao de Calig�astia,om exess~ao dos mensageiros pessoais, n~ao resta sen~ao uma possibilidade de omunia�~ao interpla-net�aria ou universal, e esta �e feita por meio da liga�~ao efetuada om os Ajustadores das esferas. N~aoimporta o que possa aonteer em um mundo ou universo, os Ajustadores nuna se envolvem direta-mente. O isolamento de um planeta, de nenhum modo, afeta os Ajustadores, nem a sua apaidade dese omuniar om qualquer parte do universo loal, do superuniverso ou do universo entral. E essa �ea raz~ao pela qual os ontatos om os Ajustadores supremos e os Ajustadores auto-atuantes do orpode reserva do destino s~ao feitos, t~ao freq�uentemente, nos mundos em quarentena. Os reursos paraessa t�enia, s~ao providos omo um meio de ontornar as limita�~oes do isolamento planet�ario. Emanos reentes, os iruitos dos aranjos têm funionado em Urantia; mas esse meio de omunia�~ao�e grandemente limitado �as transa�~oes feitas pelo pr�oprio orpo de aranjos.Somos onheedores de muitos fenômenos espirituais, na vastid~ao do universo, ujo entendimentopleno nos esapa. N~ao temos, ainda, a mestria do onheimento de tudo o que oorre �a nossa volta;e aredito que muito desse trabalho inesrut�avel seja efetuado pelos Mensageiros da Gravidade e poralguns tipos de Monitores Misteriosos. N~ao reio que os Ajustadores estejam devotados apenas areompor as mentes mortais. Estou persuadido de que os Monitores Pessoalizados e outras ordensde esp��ritos pr�e-pessoais ainda n~ao reveladas sejam representativos do ontato direto e inexpli�aveldo Pai Universal om as riaturas dos reinos.108.5 A Miss~ao do AjustadorOs Ajustadores aeitam um ompromisso dif��il quando se fazem volunt�arios para residir em seresompostos, omo esses que vivem em Urantia. No entanto, eles assumiram a tarefa de oexistirnas vossas mentes, para nelas reeber as reomenda�~oes das inteligênias espirituais dos reinos eassumir a tarefa de re-ditar ou de traduzir essas mensagens espirituais para a mente material; eless~ao indispens�aveis �a asens~ao ao Para��so.Tudo que o Ajustador n~ao pode apliar �a vossa vida atual, aquelas verdades que ele n~ao podetransmitir om êxito ao homem ao qual se a�an�a, ele ir�a guardar �elmente para usar no pr�oximoest�agio de existênia, do mesmo modo que ele agora transporta, de ��rulo para ��rulo, todos aquelesitens que ele n~ao onsegue registrar na experiênia do seu sujeito humano, devido �a inapaidade dariatura, ou ao fraasso dela em partiipar om um grau su�iente de oopera�~ao.Uma oisa na qual v�os podeis on�ar: os Ajustadores jamais deixar~ao que se pera qualquer oisa1148



entregue aos seus uidados; nuna soubemos que esses ajudantes espirituais houvessem falhado. Osanjos e outros tipos elevados de seres espirituais, n~ao se exetuando os tipos de Filhos do universoloal, podem oasionalmente abra�ar o mal, podem algumas vezes sair do aminho divino; mas osAjustadores nuna falham. Eles s~ao absolutamente on��aveis; e isso �e verdadeiro, de modo igual,para todos os sete grupos deles.O vosso Ajustador �e o potenial da vossa nova e pr�oxima ordem de existênia, ele �e uma d�adivaem adiantamento da vossa �lia�~ao eterna a Deus. Por meio do onsentimento da vossa vontade, eom esse onsentimento, o Ajustador tem o poder de sujeitar as tendênias da mente material �asa�~oes transformadoras das motiva�~oes e prop�ositos da alma moronial que emerge.Os Monitores Misteriosos n~ao s~ao meros assistentes do pensamento; eles s~ao os ajustadores dovosso pensamento. Eles trabalham om a mente material no prop�osito de onstruir, por meio doajustamento e da espiritualiza�~ao, uma nova mente, para os novos mundos e para o novo nomeda vossa arreira futura. A miss~ao deles onerne, prinipalmente, �a vida futura, n~ao a esta vida.Eles s~ao hamados de ajudantes elestes, n~ao de ajudantes terrenos. Eles n~ao est~ao interessados emtornar f�ail a arreira mortal; antes, est~ao oupados em tornar a vossa vida razoavelmente dif��ile aidentada, de modo tal que as deis~oes sejam estimuladas e multipliadas. A presen�a de umAjustador do Pensamento espeial n~ao onfere failidade de vida, nem vos livra do raioinar �arduo;mas esse dom divino aaba por onferir uma paz sublime de mente e uma tranq�uilidade magn���ade esp��rito.As vossas emo�~oes passageiras, e sempre em muta�~ao, entre alegria e tristeza, s~ao rea�~oes pu-ramente humanas e materiais do vosso lima ps��quio interior ao vosso meio ambiente externo. E,portanto, n~ao enarai o Ajustador omo um onsolador ego��stio, nem onteis om ele para o vossoonforto enquanto mortais. A tarefa do Ajustador �e preparar-vos para a aventura eterna, �e assegurara vossa sobrevivênia. N~ao faz parte da miss~ao do Monitor Misterioso suavizar os vossos sentimentosturbulentos, nem vos urar no vosso orgulho ferido; �e na prepara�~ao da vossa alma que o Ajusta-dor oloa a sua aten�~ao e oupa o seu tempo; na prepara�~ao da vossa alma para a longa arreiraasendente.Duvido que eu seja apaz de expliar-vos, exatamente, o que os Ajustadores fazem nas vossasmentes, nem o que fazem pelas vossas almas. N~ao sei se sou plenamente onheedor do que realmenteaontee nessa assoia�~ao �osmia, a de um Monitor divino om uma mente humana. Tudo �e omoum mist�erio para n�os, n~ao o plano e o prop�osito em si, mas o modo fatual da sua realiza�~ao. E �eexatamente por isso que nos defrontamos om tais di�uldades para enontrar um nome apropriadopara esses dons supernos dados aos homens mortais.Os Ajustadores do Pensamento gostariam de transformar os vossos sentimentos de medo emonvi�~oes de amor e de on�an�a; mas eles n~ao podem, meânia e arbitrariamente, fazer taisoisas; isso �e tarefa vossa. Ao assumir essas deis~oes, que vos livram das orrentes do medo, estareisliteralmente riando o ponto de apoio ps��quio para que o Ajustador possa subseq�uentemente entrarom a sua ilumina�~ao espiritual equilibradora e elevadora, neess�aria ao vosso progresso.Quando se trata dos onitos agudos e bem de�nidos entre as tendênias mais elevadas e as maisbaixas das ra�as, entre o que realmente �e erto ou errado (n~ao aquilo que v�os meramente hamais deerto e de errado), v�os podeis on�ar que o Ajustador sempre partiipar�a de alguma maneira de�nidae ativa em tais experiênias. O fato de que essa atividade do Ajustador possa ser inonsiente, parao pareiro humano, n~ao ria dem�erito de nenhum modo para essa realidade e o seu valor.Se v�os tiverdes um guardi~ao pessoal do destino e falhardes na sobrevivênia, esse anjo guardi~aodeve ser julgado om o �to de reeber o indulto devido �a exeu�~ao, �el ou n~ao, da miss~ao a eleon�ada. Todavia, os Ajustadores do Pensamento n~ao s~ao submetidos assim a nenhum exame quandoos seus sujeitos falham, quanto �a sobrevivênia. Todos n�os sabemos que, enquanto �e poss��vel que umanjo possa sair da perfei�~ao na sua ministra�~ao, os Ajustadores trabalham �a maneira da perfei�~ao1149



do Para��so; a sua ministra�~ao �e araterizada por uma t�enia sem ja�a que permanee al�em dapossibilidade da r��tia de qualquer ser fora de Div��nington. V�os tendes guias perfeitos; e, por isso,a meta da perfei�~ao �e ating��vel, om toda a erteza.108.6 Deus no HomemDe fato, �e uma maravilha da ondesendênia divina que os elevados e perfeitos Ajustadores ofere�am-se a si pr�oprios para uma existênia fatual, nas mentes das riaturas materiais, tais omo os mortaisde Urantia; para onsumar realmente uma uni~ao probaion�aria om os seres de origem animal daTerra.N~ao importa qual seja o status pr�evio dos habitantes de um mundo, ap�os a auto-outorga de umFilho divino e ap�os a efus~ao do Esp��rito da Verdade sobre todos os humanos, os Ajustadores aorremat�e esse mundo para residir nas mentes de todas as riaturas normais de vontade. Em seguida aoumprimento da miss~ao de um Filho do Para��so auto-outorgante, esses Monitores verdadeiramentese tornam o \Reino do �eu, dentro de v�os". Por interm�edio do outorgamento dos dons divinos, o Paiaproxima-Se, o mais que pode, do peado e do mal; pois �e literalmente verdadeiro que o Ajustadordeva oexistir na mente mortal, mesmo em meio �a falta de retid~ao humana. Os Ajustadores residentes�am partiularmente atormentados pelos pensamentos que s~ao puramente s�ordidos e ego��stas; �amaigidos om a irreverênia para om aquilo que �e belo e divino; e muitos dos medos animais tolos eansiedades infantis s~ao obst�aulos virtuais ao seu trabalho.Os Monitores Misteriosos s~ao, sem d�uvida, a d�adiva do Pai Universal, o reexo da imagem de Deusprojetado no universo. Um grande eduador, erta vez, noti�ou aos homens de que eles deveriamrenovar-se no esp��rito existente nas suas mentes; que eles tornar-se-iam homens novos que, omo Deus,s~ao riados na retid~ao e no umprimento da verdade. O Ajustador �e a mara da divindade, a presen�ade Deus. A \imagem de Deus" n~ao se refere �a semelhan�a f��sia, nem �a limita�~ao irunsrita do domda riatura material, mas, antes, �a d�adiva da presen�a do esp��rito do Pai Universal, no outorgamentosuperno dos Ajustadores do Pensamento �as humildes riaturas dos universos.O Ajustador �e a fonte da realiza�~ao espiritual e a esperan�a de um ar�ater divino dentro de v�os.Ele �e o poder, o privil�egio e a possibilidade de sobrevivênia, que, t~ao plena e de�nitivamente, vosdistingue das riaturas meramente animais. Ele �e o est��mulo espiritual mais alto e verdadeiramenteinterno do pensamento, em ontraste om o est��mulo externo e f��sio, que alan�a a mente pelomeanismo energ�etio nervoso do orpo material.Esses ��eis ust�odios da arreira futura, infalivelmente, dupliam toda a ria�~ao mental, em umaontraparte espiritual; eles est~ao assim, vagarosa e seguramente, reriando-vos omo v�os realmentesois (apenas espiritualmente) para a ressurrei�~ao, nos mundos de sobrevivênia. E todas essas deli-adas reria�~oes espirituais est~ao sendo preservadas, na realidade, que vai surgindo, da vossa almaimortal em evolu�~ao: o vosso eu moronial. Essas realidades est~ao fatualmente a��, n~ao obstanteo Ajustador raramente ser apaz de exaltar essas ria�~oes dupliadas, su�ientemente, a ponto deexibi-las �a luz da onsiênia.E, do mesmo modo que sois o parenteso humano, o Ajustador �e o parente divino do vosso eu real,o vosso eu mais elevado e avan�ado, o vosso eu moronial melhor, o vosso eu espiritual futuro. E �eessa alma moronial, em evolu�~ao, que os ju��zes e ensores disernem, quando v~ao deretar a vossasobrevivênia e a vossa passagem para ima, para os novos mundos e para uma existênia in�nd�avel,em liga�~ao eterna om o vosso pareiro �el - Deus, o Ajustador.Os Ajustadores s~ao os anestrais eternos, os originais divinos das vossas almas imortais evolu-ion�arias; eles s~ao o impulso inessante, que onduz o homem a onquistar a mestria material epresente da existênia, �a luz da arreira espiritual e futura. Esses Monitores s~ao os ref�ens da espe-1150



ran�a que n~ao morre, s~ao as fontes da progress~ao in�nd�avel. E omo �am felizes ao omuniarem-seom os seus sujeitos, por anais mais ou menos diretos! Como eles se regozijam, quando podemdesartar os s��mbolos e outros m�etodos indiretos, e passam a poder omuniar as suas mensagensdiretamente aos inteletos dos seus pareiros humanos!V�os, humanos, iniiastes um desdobrar quase que sem �m de um panorama in�nito, uma expans~aosem limite de esferas de oportunidades, sempre mais amplas, de servi�o jubiloso, de aventura sempar, de inerteza sublime e de alanes sem fronteiras. Quando nuvens se aumularem sobre as vossasabe�as, a vossa f�e deveria aeitar o fato da presen�a do Ajustador residente e, assim, dever��eis serapazes de olhar atrav�es das n�evoas da inerteza mortal, para o brilho laro do sol da retid~ao eterna,que lareia as alturas aolhedoras dos mundos das mans~oes de Satânia.[Apresentado por um Mensageiro Solit�ario de Orvônton.℄
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Cap��tulo 109A Rela�~ao dos Ajustadores om asCriaturas do UniversoOS Ajustadores do Pensamento s~ao as rian�as da arreira do universo e, de fato, os Ajustadores vir-gens devem ganhar experiênia, enquanto as riaturas mortais resem e desenvolvem-se. Do mesmomodo que a pessoalidade da rian�a humana se expande, para as lutas da existênia evoluion�aria, oAjustador rese muito om os exer��ios preparat�orios para o pr�oximo est�agio na vida asendente.Da mesma forma que a rian�a adquire a versatilidade para a adapta�~ao, �as suas atividades adultas,por meio da vida soial e da vida nas brinadeiras da primeira infânia, tamb�em o Ajustador residenteaprimora as suas habilidades, para o pr�oximo est�agio da vida �osmia, em virtude de um planeja-mento preliminar para o mortal e do aprendizado daquelas atividades que têm a ver om a arreiramoronial. A existênia humana onstitui um per��odo de pr�atia, que �e efetivamente utilizado peloAjustador, no preparo das responsabilidades resentes e das oportunidades maiores de uma vidafutura. Os esfor�os do Ajustador, enquanto vivem dentro de v�os, ontudo, n~ao s~ao muito ligadosaos assuntos da vida temporal e da existênia planet�aria. Nos momentos atuais, os Ajustadores doPensamento est~ao preparando, por assim dizer, a introdu�~ao �as realidades da arreira do universo,nas mentes em evolu�~ao dos seres humanos.109.1 O Desenvolvimento dos AjustadoresDeve haver um plano elaborado e abrangente para o aperfei�oamento e desenvolvimento dos Ajus-tadores virgens, antes de serem enviados para fora de Div��nington, mas realmente pouo sabemos aesse respeito. Indubitavelmente, tamb�em existe um sistema extenso para o reaperfei�oamento dosAjustadores om experiênia de residente, antes que reembarquem nas suas miss~oes de liga�~ao aosmortais, mas tamb�em nada sabemos disso na realidade.Foi-me dito, por Ajustadores Pessoalizados, que toda vez que um mortal, om um Monitor resi-dente, falha na sua sobrevivênia, quando o Ajustador retorna a Div��nington, ele engaja-se num ursoextensivo de aperfei�oamento. Esse aperfei�oamento adiional torna-se poss��vel pela experiênia dej�a haver residido em um ser humano e �e sempre ministrado antes de o Ajustador ser reenviado paraos mundos evoluion�arios do tempo.A experiênia real de vida n~ao tem nenhum substituto �osmio. A perfei�~ao da divindade, de umAjustador re�em-riado, de nenhuma maneira dota esse Monitor Misterioso om a habilidade e aexperiênia para a ministra�~ao �a mente humana. A experiênia �e insepar�avel de uma existênia viva;�e algo que nem o dom divino, em nenhuma magnitude, pode eximir-vos da neessidade de ser obtidapor meio de uma vivênia real. Portanto, da mesma forma que todos os seres que vivem e funionamdentro da esfera presente do Supremo, devem os Ajustadores do Pensamento adquirir experiênia;1153



devem evoluir de grupos mais baixos e inexperientes, at�e os mais elevados e experientes.Os Ajustadores passam por uma arreira lara de desenvolvimento na mente mortal; adquiremuma realidade de êxito, a qual �e eternamente deles. Eles adquirem, progressivamente, a per��ia e ahabilidade de Ajustador, em onseq�uênia dos ontatos de residênia nas ra�as materiais, a despeitoda sobrevivênia ou n~ao dos seus sujeitos mortais. Eles têm, tamb�em, uma pareria igual �a da mentehumana, no fomento da evolu�~ao da alma imortal, om apaidade de sobrevivênia.O primeiro est�agio da evolu�~ao do Ajustador �e alan�ado na fus~ao om a alma sobrevivente deum ser mortal. Assim, enquanto estais, por natureza, evoluindo para dentro e para ima, do homemat�e Deus, os Ajustadores estar~ao, por natureza, evoluindo para fora e para baixo, de Deus para ohomem; e, assim, o produto �nal dessa uni~ao entre a divindade e a humanidade ser�a eternamenteum �lho do homem e um �lho de Deus.109.2 Os Ajustadores Auto-atuantesV�os tendes sido informados sobre a lassi�a�~ao dos Ajustadores; em rela�~ao �a experiênia, h�a osvirgens, os avan�ados e os supremos. V�os dev��eis tamb�em onheer uma erta lassi�a�~ao funional- a dos hamados Ajustadores auto-atuantes. Um Ajustador que �e apaz de atuar por si pr�oprio, ouseja, auto-atuante, �e aquele que:1. Teve uma erta experiênia, de pr�e-requisito, na evolu�~ao da vida de uma riatura dotadade vontade, seja omo um residente tempor�ario, em um tipo de mundo em que os Ajustadores s~aoapenas emprestados aos sujeitos mortais; seja num planeta de fus~ao real, em que o humano falhouna sua sobrevivênia. Tal Monitor ou �e um Ajustador avan�ado ou supremo.2. Adquiriu o equil��brio, do poder espiritual, em um humano que atingiu o tereiro ��rulo ps��quioe que teve designado para ele um guardi~ao ser�a�o pessoal.3. Tem um sujeito que tomou a deis~ao suprema, que assumiu um ompromisso solene e sineroom o Ajustador. O Ajustador, ent~ao, aguarda anteipadamente a �epoa da fus~ao real e reonheea uni~ao omo um evento garantido.4. Tem um sujeito que pertene a um dos orpos de reserva do destino, em um mundo evoluion�ariode asens~ao mortal.5. Em algum momento, durante o sono humano, foi temporariamente separado da mente do seuon�namento mortal, para realizar alguma miss~ao de liga�~ao, ontato, reinsri�~ao ou outro servi�oextra-humano, assoiado �a administra�~ao espiritual do mundo para o qual foi designado.6. Serviu, em tempo de rise, na experiênia de algum ser humano que foi o omplemento mate-rial de uma pessoalidade espiritual enarregada de alguma realiza�~ao �osmia essenial �a eonomiaespiritual do planeta.Esses Ajustadores, que atuam por si pr�oprios, pareem possuir um grau onsider�avel de vontade,em todas as quest~oes que n~ao envolvam as pessoalidades humanas nas quais residem diretamente,omo est�a indiado pelas suas in�umeras obras, tanto dentro, quanto fora dos sujeitos mortais da suavinula�~ao. Tais Ajustadores partiipam de in�umeras atividades deste reino, por�em, mais freq�uen-temente, eles funionam omo residentes n~ao detetados nos tabern�aulos terrenos da sua pr�opriaesolha.Indubitavelmente, esses tipos mais elevados e mais experientes de Ajustadores podem omuniar-seom outros, de outros reinos. No entanto, ainda que esses Ajustadores auto-atuantes se interomu-niquem assim, eles o fazem apenas nos n��veis dos seus trabalhos m�utuos e om os prop�ositos depreserva�~ao dos dados de ust�odia, esseniais ao minist�erio do Ajustador, nos reinos da sua estada,embora se saiba que, em ertas oasi~oes, eles hajam funionado em quest~oes interplanet�arias durante1154



momentos de rise.Os Ajustadores supremos e auto-atuantes podem deixar o orpo humano segundo a sua vontade.Os residentes n~ao s~ao uma parte orgânia ou biol�ogia da vida mortal; eles s~ao, sim, supraimposi�~oesdivinas doadas �as mentes mortais. Nos planos originais da vida, estava prevista a dota�~ao de Ajusta-dores, mas eles n~ao s~ao indispens�aveis �a existênia material. No entanto, deve �ar registrado que, s�omuito rara e temporariamente mesmo, eles abandonam os seus tabern�aulos mortais, ap�os haveremassumido a sua residênia.Os Ajustadores superatuantes s~ao aqueles que realizaram a onquista das tarefas de que foraminumbidos e apenas aguardam a dissolu�~ao do ve��ulo de vida material ou o translado da almaimortal.109.3 A Rela�~ao dos Ajustadores om os Tipos MortaisO ar�ater do trabalho detalhado dos Monitores Misteriosos varia, de aordo om a natureza do seuompromisso e designa�~ao, onforme sejam, ou n~ao, Ajustadores de liga�~ao ou de fus~ao. AlgunsAjustadores s~ao meramente emprestados, para os per��odos de vida temporal dos seus sujeitos; outross~ao outorgados, omo andidatos �a pessoalidade, om permiss~ao para a fus~ao permanente, se os seussujeitos sobreviverem. H�a tamb�em uma leve varia�~ao nos seus trabalhos, entre os diferentes tiposplanet�arios, bem omo entre os diferentes sistemas e universos. Em geral, por�em, os seus trabalhoss~ao notavelmente uniformes, mais do que o s~ao os deveres de quaisquer das ordens riadas de sereselestes.Em ertos mundos primitivos (do grupot da s�erie um), o Ajustador reside na mente da riaturaomo um aperfei�oamento experienial, prinipalmente para o autoultivo e para um desenvolvimentoprogressivo. Os Ajustadores virgens s~ao omumente enviados a tais mundos durante os primeirostempos, quando, ent~ao, os homens primitivos est~ao hegando ao vale da deis~ao, mas quando pouos,relativamente, eleger~ao asender at�e grandes alturas morais, para al�em das olinas do autodom��nioe da aquisi�~ao de ar�ater, para alan�ar os n��veis mais altos da espiritualidade emergente. (Con-tudo, muitos dos que n~ao onseguem a fus~ao om o Ajustador sobrevivem omo asendentes de fus~aoom o Esp��rito.) Os Ajustadores reebem um aperfei�oamento valioso e adquirem uma experiêniamaravilhosa, na assoia�~ao transit�oria om mentes primitivas, e tornam-se apazes de utilizar, sub-seq�uentemente, essa experiênia, para benef��io de seres superiores, em outros mundos. Nada devalor para a sobrevivênia �e perdido, nuna, em todo o amplo universo.Em outro tipo de mundo (do grupo da s�erie dois), os Ajustadores s~ao meramente emprestadosaos seres mortais. Ali, os Monitores nuna poder~ao atingir a fus~ao de pessoalidade por meio dessetipo de residênia, mas prestam uma grande ajuda aos seus sujeitos humanos, durante o per��ododa vida mortal; ajuda ainda maior do que a que s~ao apazes de prestar aos mortais de Urantia.Os Ajustadores, nesses mundos, s~ao emprestados �as riaturas mortais, pelo per��odo de uma �uniavida, omo modelos para as suas metas espirituais mais elevadas, omo ajudantes tempor�arios, naintrigante tarefa de perfeionamento do ar�ater que sobreviver�a. Os Ajustadores n~ao retornam paratais sobreviventes ap�os a morte natural; estes atingem a vida eterna mediante a fus~ao om o Esp��rito.Em mundos tais omo Urantia (do grupo da s�erie três) h�a um verdadeiro ompromisso dos donsdivinos, um engajamento de vida e morte. Se v�os sobreviverdes, haver�a uma uni~ao eterna, uma fus~aoperp�etua, que uni�ar�a homem e Ajustador num �unio ser.Nos mortais de três �erebros, dessa s�erie de mundos, os Ajustadores s~ao apazes de alan�ar umontato mais real om os seus sujeitos, durante a vida temporal, do que om os tipos de um e de dois�erebros. Contudo, na sua arreira ap�os a morte, o tipo de três �erebros proede exatamente omoo povo de um �erebro e de dois �erebros - as ra�as de Urantia.1155



Nos mundos de humanos de dois �erebros, subseq�uentemente �a estada de um Filho auto-outorgadodo Para��so, os Ajustadores virgens raramente s~ao designados para pessoas que têm apaidade in-question�avel de sobrevivênia. �E da nossa ren�a que, em tais mundos, pratiamente todos osAjustadores que residem em homens e mulheres inteligentes, om apaidade de sobrevivênia, s~aodo tipo avan�ado ou do tipo supremo.Em muitas das ra�as evoluion�arias primevas de Urantia, três grupos de seres existiram. Haviaaqueles que eram t~ao animalesos que lhes faltava quase inteiramente a apaidade para reeber oAjustador. Havia aqueles que demonstravam apaidade indubit�avel para reeber o Ajustador, eprontamente os reebiam, quando a idade da responsabilidade moral era atingida. Havia, ainda,uma tereira lasse, que oupava uma posi�~ao lim��trofe; eles tinham apaidade para reeber osAjustadores, mas os Monitores s�o podiam residir nas suas mentes por um pedido pessoal do indiv��duo.Entretanto, om aqueles seres que s~ao virtualmente desquali�ados para a sobrevivênia, porausa de uma heran�a nefasta de antepassados inferiores e ineptos, muitos Ajustadores virgens ser-viram, adquirindo uma experiênia preliminar valiosa de ontato om a mente evoluion�aria, e assimtornaram-se mais bem quali�ados, para ompromissos subseq�uentes, om um tipo mais elevado demente em algum outro mundo.109.4 Os Ajustadores e a Pessoalidade HumanaAs formas mais elevadas de omunia�~ao inteligente entre os seres humanos s~ao grandemente ajudadaspelos Ajustadores residentes. Os animais têm sentimentos de ompanheirismo, mas n~ao transmitemid�eias entre si; podem expressar emo�~oes, mas n~ao id�eias e ideais. Nem podem os homens, dadaa sua origem animal, experieniar um tipo elevado de troa inteletual ou de omunh~ao espiritualom os seus semelhantes antes de os Ajustadores do Pensamento lhes haverem sido outorgados,embora, quando tais riaturas evoluion�arias desenvolvem a fala, j�a estejam a aminho de reeber osAjustadores.Os animais omuniam-se uns om os outros de um modo prim�ario, mas h�a poua ou nenhuma pes-soalidade em tal ontato primitivo. Os Ajustadores n~ao s~ao pessoalidades, eles s~ao seres pr�e-pessoais.Todavia, provêm da fonte da pessoalidade e a sua presen�a amplia as manifesta�~oes qualitativas dapessoalidade humana; e isso �e espeialmente verdadeiro se o Ajustador tiver passado por uma ex-periênia pr�evia.O tipo de Ajustador tem muito a ver om o potenial de express~ao da pessoalidade humana. Aolongo dos tempos, muitos dos grandes l��deres inteletuais e espirituais de Urantia têm exerido a suainuênia, prinipalmente por ausa da superioridade e da experiênia pr�evia dos seus Ajustadoresresidentes.Os Ajustadores residentes têm ooperado, em uma medida onsider�avel, om outras inuêniasespirituais, na transforma�~ao e humaniza�~ao dos desendentes de homens primitivos de idades antigas.Se os Ajustadores que residem na mente humana dos habitantes de Urantia fossem retirados, aospouos o mundo retornaria a muitas enas e pr�atias dos homens de tempos primitivos; os Monitoresdivinos s~ao um dos poteniais reais de avan�o da iviliza�~ao.Eu observei o residente em uma mente de Urantia, um Ajustador do Pensamento que, de aordoom os registros de Uversa, residiu previamente em quinze mentes em Orvônton. N~ao sabemos seesse Monitor teve experiênias similares em outros superuniversos, mas suspeito que sim. Esse �e umAjustador maravilhoso e uma das mais �uteis e potentes for�as em Urantia durante a era presente.O que outros perderam, porque se reusaram a sobreviver, esse ser humano (e todo o vosso mundo)ganha agora. Daquele que n~ao tem qualidades de sobrevivênia, ser�a tirado at�e mesmo o Ajustadorexperiente que ele tem agora, enquanto �aquele que tem projetos de sobrevivênia, ser�a dado mesmo1156



um Ajustador pr�e-experimentado de um desertor folgaz~ao.Em determinado sentido, os Ajustadores podem estar fomentando um erto grau de interâmbioplanet�ario fertilizador nos dom��nios da verdade, da beleza e da bondade. Contudo, raramente s~aoeles dados a experiênias de residênia no mesmo planeta; n~ao h�a nenhum Ajustador agora servindoem Urantia que tenha estado anteriormente neste mundo. Eu sei do que estou falando, j�a que temosos seus n�umeros e registros nos arquivos de Uversa.
109.5 As Oposi�~oes Materiais que os Ajustadores Têm aoResidir nos MortaisOs Ajustadores supremos e auto-atuantes freq�uentemente s~ao apazes de dar ontribui�~oes de im-portânia espiritual para a mente humana, quando a imagina�~ao riadora ui livremente, nos anaisliberados, mas sob ontrole. Em tais momentos, e algumas vezes durante o sono, o Ajustador �e apazde onter as orrentes mentais, de suster o seu uxo, e ent~ao desviar a proiss~ao de id�eias; e tudoisso �e feito om o �to de efetuar transforma�~oes espirituais profundas nos reessos mais elevados dasupraonsiênia. Assim, as energias e as for�as da mente s~ao mais plenamente ajustadas �a lave dostons pr�oprios ao ontato de n��vel espiritual do presente e do futuro.Algumas vezes, �e poss��vel ter a mente iluminada, esutar a voz divina que ontinuamente faladentro de v�os, de forma tal que podeis tornar-vos parialmente onsientes da sabedoria, da verdade,da bondade e da beleza da pessoalidade potenial onstantemente residente em v�os.Atitudes mentais in�rmes e irrequietas, omo as vossas, ontudo, sempre frustram os planos einterrompem o trabalho dos Ajustadores. O trabalho deles n~ao apenas sofre a interferênia dasnaturezas inatas das ra�as mortais, mas tal ministra�~ao �e tamb�em grandemente retardada pelasvossas pr�oprias opini~oes preonebidas, por id�eias estrati�adas e preoneitos antigos. Por ausadesses obst�aulos, muitas vezes apenas inompletas as ria�~oes deles emergem �a onsiênia; e aonfus~ao de oneitos torna-se inevit�avel. Portanto, ao esrutinar as situa�~oes mentais, a seguran�arepousa apenas no reonheimento pronto de ada pensamento e de todas as experiênias, pelo quereal e fundamentalmente s~ao, desonsiderando inteiramente o que poderiam ter sido.O grande problema nesta existênia �e o ajustamento das tendênias anestrais de vida �as demandasdos impulsos espirituais iniiados pela divina presen�a do Monitor Misterioso. Se bem que, nas suasarreiras no universo e no superuniverso, nenhum homem possa servir a dois senhores, todavia, navida que levais agora, em Urantia, ada homem tem, for�osamente, de servir a dois senhores. Ele devetornar-se apto na arte do ompromisso temporal ont��nuo e, ao mesmo tempo, ser leal espiritualmentea apenas um senhor; e �e por isso que tantos trope�am e falham, tornam-se exauridos e suumbemna estressante luta evoluion�aria.Embora tanto o legado heredit�ario do dom erebral quanto o do superontrole eletroqu��miooperem para delimitar a esfera da atividade e�iente do Ajustador, nenhum obst�aulo heredit�ario(nas mentes normais) jamais impede a realiza�~ao espiritual �nal. A hereditariedade pode interferirno grau de onquista da pessoalidade, mas n~ao impede a onsuma�~ao �nal poss��vel da aventuraasendente. Se ooperardes om o vosso Ajustador, esse dom divino ir�a, mais edo ou mais tarde,fazer evoluir a alma moronial imortal e, subseq�uentemente �a fus~ao om esta, ir�a apresentar a novariatura ao soberano Filho Mestre do universo loal e, �nalmente, ao Pai dos Ajustadores do Para��so.1157



109.6 O Prevaleimento dos Verdadeiros ValoresOs Ajustadores nuna falham; nada que �e digno de sobreviver jamais se perde; todo valor de signi-�a�~ao em ada riatura volitiva tem a sua sobrevivênia erta, independentemente da sobrevivêniaou da n~ao-sobrevivênia da pessoalidade que desobriu ou avaliou tais signi�ados. E assim �e, umariatura mortal pode rejeitar a sobrevivênia; ainda assim, a experiênia vivida n~ao se desperdi�a; oAjustador eterno levando-a onsigo, onserva as arater��stias de valor de uma tal vida de aparentefraasso at�e um outro mundo e at�e algum tipo de mente mais elevado e om apaidade de sobre-vivênia. Nenhuma experiênia que valha a pena aontee em v~ao; nenhum signi�ado de real valorjamais peree.Com rela�~ao aos andidatos �a fus~ao, se um Monitor Misterioso �e desertado pelo seu ompanheiromortal, se o pareiro humano reusa-se a prosseguir na arreira asendente, quando libertado pelamorte natural (ou antes desta), o Ajustador leva tudo o que seja de valor de sobrevivênia quehaja evolu��do na mente dessa riatura n~ao-sobrevivente. Se, repetidamente, um Ajustador deixar deonseguir a fus~ao de pessoalidade, por ausa da n~ao sobrevivênia de suessivos sujeitos humanos,e, se esse Monitor subseq�uentemente for pessoalizado, toda a experiênia adquirida, de j�a haverresidido e haver tido a mestria em todas as mentes mortais, tornar-se-ia uma posse fatual desseAjustador Pessoalizado reentemente; e essa d�adiva ser�a usufru��da e utilizada durante as futurasidades. Um Ajustador Pessoalizado dessa ordem �e um onjunto omposto de todas arater��stiasde sobrevivênia, de todas as riaturas hospedeiras anteriores suas.Quando os Ajustadores de longa experiênia no universo voluntariam-se para habitar os Filhosdivinos nas suas miss~oes de auto-outorga, eles sabem muito bem que uma realiza�~ao de pessoalidadenuna pode ser atingida mediante esse servi�o. Muito freq�uentemente, por�em, o Pai dos esp��ritosonede pessoalidade a esses volunt�arios e estabelee-os omo diretores da sua esp�eie. Essas s~aopessoalidades honradas om a autoridade em Div��nington. E a sua natureza �unia inorpora o mosaioda humanidade das suas m�ultiplas experiênias de residênia mortal e tamb�em o da transri�~aoespiritual da divindade humana da auto-outorga do Filho do Para��so, na sua experiênia terminalomo mortal.As atividades dos Ajustadores no vosso universo loal s~ao dirigidas pelo Ajustador Pessoalizadode Mihael de N�ebadon, aquele mesmo Monitor que o guiou passo a passo quando ele viveu a suavida humana na arne omo Joshua ben Jos�e. Esse extraordin�ario Ajustador foi �el ao seu enargo,e sabiamente esse valente Monitor dirigiu a natureza humana, sempre guiando a mente mortal doFilho do Para��so na esolha do aminho da vontade perfeita do Pai. Esse Ajustador havia servidoanteriormente om Maquiventa Melquisedeque, nos dias de Abra~ao, e j�a se havia engajado em obrasgrandiosas tanto antes quanto entre essas duas experiênias de auto-outorga.Tal Ajustador de fato triunfou na mente humana de Jesus - aquela mente que, em ada situa�~aoreorrente da vida, manteve uma dedia�~ao onsagrada �a vontade do Pai, dizendo: \N~ao a minhavontade, mas a Tua, seja feita". Essa onsagra�~ao, deisiva, onstitui um verdadeiro passaporte para,de dentro das limita�~oes da natureza humana, alan�ar a �nalidade da realiza�~ao divina.Esse mesmo Ajustador agora reete, na natureza inesrut�avel da sua poderosa pessoalidade, ahumanidade pr�e-batismal de Joshua ben Jos�e, a transri�~ao eterna e viva dos valores eternos eviventes que o maior dos urantianos riou, a partir das irunstânias humildes de uma vida omum,que foi a que viveu at�e a plena exaust~ao dos valores espirituais ating��veis em uma experiênia mortal.Todas as oisas de valor permanente, que s~ao on�adas a um Ajustador, têm assegurada a suaeterna sobrevivênia. Em ertos asos, o Monitor mant�em essas posses, para outorg�a-las a uma mentemortal da sua futura residênia; em outros, e em aso de pessoaliza�~ao, essas realidades sobreviventese onservadas s~ao mantidas sob guarda, para utiliza�~ao futura, a servi�o dos Arquitetos do Universo-Mestre. 1158



109.7 O Destino dos Ajustadores PessoalizadosN~ao podemos a�rmar que os fragmentos n~ao-Ajustadores do Pai sejam pessoaliz�aveis, mas v�os ten-des sido informados de que a pessoalidade �e um outorgamento soberano da livre vontade do PaiUniversal. At�e onde sabemos, o tipo de fragmento Ajustador do Pai atinge a pessoalidade apenaspela aquisi�~ao de atributos pessoais, por meio do servi�o-ministra�~ao a um ser pessoal. Esses Ajus-tadores Pessoalizados têm o seu lar em Div��nington, onde instruem e dirigem os seus semelhantespr�e-pessoais.Os Ajustadores do Pensamento Pessoalizados s~ao os estabilizadores e ompensadores soberanos,livres de ompromissos e de entraves, do vasto universo dos universos. Eles ombinam a experiênia doCriador e da riatura - existenial e experienial. S~ao seres onjuntamente do tempo e da eternidade.Eles assoiam o pr�e-pessoal e o pessoal na administra�~ao do universo.Os Ajustadores Pessoalizados s~ao os exeutivos onisientes e poderosos dos Arquitetos do Universo-Mestre. S~ao os agentes pessoalizados do minist�erio pleno do Pai Universal - pessoais, pr�e-pessoaise suprapessoais. Eles s~ao os ministros pessoais do extraordin�ario, do inusitado e do inesperado emtodos os reinos das esferas transendentais absonitas do dom��nio de Deus, o �Ultimo, e mesmo nosn��veis de Deus, o Absoluto.Eles s~ao os seres exlusivos dos universos que abaram, dentro dos seus seres, todas as rela�~oesonheidas de pessoalidade; s~ao onipessoais - eles existem antes da pessoalidade, eles s~ao a pesso-alidade, e existem ap�os a pessoalidade. Eles ministram a pessoalidade do Pai Universal no eternopassado, no eterno presente e no eterno futuro.A pessoalidade existenial na ordem do in�nito e do absoluto, o Pai a outorgou ao Filho Eterno,mas Ele esolheu reservar �a Sua ministra�~ao pr�opria a pessoalidade experienial do tipo do AjustadorPessoalizado, outorgada ao Ajustador existenial pr�e-pessoal; e ambos est~ao assim destinados �a futurasuprapessoalidade eterna de minist�erio transendental dos reinos absonitos do �Ultimo, do �Ultimo-Supremo, at�e os n��veis mesmo do Absoluto-�Ultimo.�E raro os Ajustadores Pessoalizados serem vistos livremente nos universos. Oasionalmente, elesonfereniam om os Ani~aes dos Dias e, algumas vezes, os Ajustadores Pessoalizados dos FilhosCriadores s�etuplos vêm aos mundos-sede das onstela�~oes, para onfereniar om os governantesVorondadeques.Quando o observador planet�ario Vorondadeque de Urantia - o ust�odio Alt��ssimo que assumiu, h�an~ao muito tempo, a regênia emergenial do vosso mundo - delarou a sua autoridade na presen�a dogovernador-geral residente, ele ome�ou a sua administra�~ao de emergênia, em Urantia, om todosos auxiliares da sua pr�opria esolha. Imediatamente designou os deveres planet�arios a todos os seusolaboradores e assistentes. Mas ele n~ao esolheu, ontudo, os três Ajustadores Pessoalizados quesurgiram perante a sua presen�a no instante em que assumiu a regênia. Ele n~ao sabia nem queeles iriam apareer assim, pois n~ao manifestaram a sua divina presen�a no tempo de uma regêniaanterior. E o regente Alt��sssimo n~ao designou servi�o ou deveres a esses Ajustadores Pessoalizadosvolunt�arios. Entretanto, esses três seres onipessoais estiveram entre os mais ativos das in�umerasordens de seres elestes ent~ao servindo em Urantia.Os Ajustadores Pessoalizados prestam uma ampla gama de servi�os a in�umeras ordens de pes-soalidades do universo, mas n~ao nos �e permitido disorrer sobre esses minist�erios para as riaturasevoluion�arias que tenham Ajustadores residentes. Essas extraordin�arias divindades-humanas est~aoentre as mais not�aveis pessoalidades de todo o grande universo, e ningu�em ousa predizer quais seriamas suas futuras miss~oes.[Apresentado por um Mensageiro Solit�ario de Orvônton.℄
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Cap��tulo 110A Rela�~ao dos Ajustadores om osIndiv��duos MortaisA LIBERDADE om a qual os seres imperfeitos s~ao dotados gera trag�edias inevit�aveis; mas �e danatureza da Deidade perfeita anestral ompartilhar, universal e afetuosamente, desses sofrimentos,em omunh~ao amorosa.Do modo omo estou familiarizado om os assuntos de um universo, onsidero o amor e a devo�~aode um Ajustador do Pensamento a mais divina afei�~ao em toda a ria�~ao. O amor dos Filhos, nasua ministra�~ao �as ra�as, �e magn���o; mas a devo�~ao de um Ajustador ao indiv��duo �e toante esublime, divinamente semelhante �a do Pai. O Pai do Para��so, aparentemente, reservou a Si essaforma de ontato pessoal om as Suas riaturas individuais, omo uma prerrogativa exlusiva deCriador. E n~ao h�a nada, em todo o universo dos universos, ompar�avel, om exatid~ao, �a ministra�~aomaravilhosa dessas entidades impessoais que, de um modo t~ao fasinante, residem nos �lhos dosplanetas evoluion�arios.110.1 Residindo na Mente MortalN~ao se deve onsiderar que os Ajustadores vivam no �erebro material dos seres humanos. Eles n~aos~ao parte orgânia das riaturas f��sias dos reinos. O Ajustador do Pensamento pode ser visualizadomais apropriadamente omo residindo na mente mortal do homem, do que existindo dentro doson�ns de um �unio �org~ao f��sio. E o Ajustador, indiretamente e sem ser reonheido, omunia-seonstantemente om o seu sujeito humano, espeialmente durante as experiênias sublimes de ontatoadorador, da mente para om o esp��rito, na supraonsiênia.Gostaria que me fosse poss��vel ajudar os mortais em evolu�~ao a alan�ar um entendimento melhore alan�ar uma apreia�~ao mais plena do trabalho sublime e altru��sta dos Ajustadores, que nelesresidem, pelo devotamento e �delidade deles �a tarefa de promover o bem-estar espiritual do homem.Esses Monitores s~ao ministros e�ientes para as fases mais elevadas das mentes dos homens; s~aomanipuladores s�abios e experientes do potenial espiritual do inteleto humano. Esses ajudanteselestes s~ao dediados �a tarefa estupenda de guiar-vos, de um modo seguro, para dentro e paraima, na dire�~ao do ref�ugio elestial da feliidade. Esses trabalhadores inans�aveis onsagram-se �apersoni�a�~ao futura do triunfo da verdade divina na vossa vida eterna. Eles s~ao omo oper�ariosvigilantes, pilotos que timoneiam a mente humana onsiente de Deus, afastando-a dos esolhos domal e, ao mesmo tempo, guiando, om toda a mestria, a alma humana em evolu�~ao at�e os portosdivinos da perfei�~ao, nas distantes praias eternas. Os Ajustadores s~ao ondutores heios de amor;s~ao os vossos guias seguros e ertos, em meio �as n�evoas esuras da inerteza na vossa urta arreiraterrena; s~ao os instrutores paientes que, om tanta onstânia, impulsionam os seus sujeitos �a1161



frente, nos aminhos da perfei�~ao progressiva. Eles s~ao os ust�odios metiulosos dos valores sublimesdo ar�ater da riatura. Gostaria que v�os pud�esseis am�a-los mais, que ooper�asseis mais intensamenteom eles e que os afag�asseis om mais afeto.Embora os residentes divinos estejam oupados, prinipalmente, om a vossa prepara�~ao espiritualpara a pr�oxima etapa da existênia, na perenidade, tamb�em est~ao profundamente interessados novosso bem-estar temporal e nas vossas realiza�~oes na Terra. Eles regozijam-se de ontribuir paraa vossa sa�ude, feliidade e verdadeira prosperidade. Eles n~ao �am indiferentes ao vosso êxito emquaisquer quest~oes de avan�o planet�ario, desde que este n~ao se oponha �a vossa vida futura de avan�oe de progresso eterno.Os Ajustadores est~ao interessados e oupados om os vossos atos di�arios e om os m�ultiplosdetalhes da vossa vida, na medida em que tais atos e detalhes inueniam a determina�~ao dasvossas esolhas temporais signi�ativas e as deis~oes espirituais vitais, as quais onstituem, portanto,fatores a ontribuir para a solu�~ao do problema da sobrevivênia da vossa alma e do vosso progressoeterno. O Ajustador, mesmo permaneendo passivo om rela�~ao ao bem-estar puramente temporal,�e divinamente ativo, no que onerne a todas as quest~oes relaionadas ao vosso futuro eterno.O Ajustador permanee onvoso, mesmo em todos os desastres e durante todas as enfermidades,desde que n~ao destruam por inteiro a vossa vida mental. E qu~ao ruel para ele �e saber que v�osorrompeis, deliberadamente, ou que polu��s o orpo f��sio, que deve servir de tabern�aulo terrenopara essa maravilhosa d�adiva de Deus. Todos os venenos f��sios retardam grandemente os esfor�osdo Ajustador no sentido de elevar a mente material, e da mesma forma os venenos mentais do temor,da ira, da inveja, do i�ume, da suspeita e da intolerânia interferem tremendamente no progressoespiritual da alma em evolu�~ao.Na �epoa de hoje, estais atravessando o per��odo mais adequado para ortejar o vosso Ajustador;e se apenas demonstrardes �delidade �a on�an�a em v�os depositada pelo esp��rito divino, que busaoloar a vossa mente e a vossa alma em eterna uni~ao, produzir-se-�a a�nal, em v�os, a unidademoronial, essa superna harmonia, aquela oordena�~ao �osmia, a divina sintoniza�~ao, a fus~ao eleste,a perene amalgama�~ao da identidade, a uni�a�~ao do ser que �e t~ao perfeita e �nal que, mesmo aspessoalidades mais experientes, nuna poder~ao disjuntar, em identidades separadas, reonheendo ospareiros da fus~ao - homem mortal e Ajustador divino.110.2 Os Ajustadores e a Vontade HumanaQuando os Ajustadores do Pensamento residem nas mentes humanas, eles trazem onsigo o modeloda arreira, as vidas ideais, tais omo foram determinadas e preordenadas por eles pr�oprios e pelosAjustadores Pessoalizados de Div��nington, as quais foram erti�adas pelo Ajustador Pessoalizadode Urantia. Assim, eles ome�am a trabalhar dentro de um plano de�nido e predeterminado, para odesenvolvimento inteletual e espiritual dos seus sujeitos humanos; mas n~ao inumbe a nenhum serhumano ter de aeitar esse plano. V�os estais, todos, sujeitos �a predestina�~ao; n~ao est�a preordenado,todavia, que devais aeitar essa predestina�~ao divina; tendes a plena liberdade para rejeitar qualquerparte de todo o programa dos Ajustadores do Pensamento. A miss~ao deles �e efetuar altera�~oesna mente e ajustamentos espirituais de forma tal que, omo possais haver autorizado volunt�aria einteligentemente, eles possam ganhar maior inuênia no direionamento da pessoalidade; mas, sobnenhuma irunstânia, esses Monitores divinos tirar~ao vantagem de v�os, nem, de nenhum modo, vosinueniar~ao, arbitrariamente, nas vossas esolhas e deis~oes. Os Ajustadores respeitam a soberaniada vossa pessoalidade; eles s~ao sempre subservientes �a vossa vontade.Eles s~ao persistentes, engenhosos e perfeitos nos seus m�etodos de trabalho, e jamais atuam omviolênia sobre o eu volitivo dos seus an�tri~oes. Nenhum ser humano ser�a espiritualizado por umMonitor divino, ontra a sua pr�opria vontade; a sobrevivênia �e um dom dos Deuses, que deve ser1162



almejado pelas riaturas do tempo. Em �ultima an�alise, em tudo e por tudo que o Ajustador houverfeito om êxito por v�os os registros mostrar~ao que a transforma�~ao ter�a sido efetuada om o vossoonsentimento ooperador; v�os tereis sido, pois, pareiros volitivos do Ajustador, na realiza�~ao deada passo, na imensa transforma�~ao da arreira asensional.O Ajustador n~ao est�a tentando ontrolar o vosso pensamento, enquanto tal; mas est�a, antes, ten-tando espiritualiz�a-lo, para eterniz�a-lo. Nem os anjos, nem os Ajustadores dediam-se diretamentea inueniar o pensamento humano; esta �e uma prerrogativa exlusiva da vossa pessoalidade. OsAjustadores dediam-se a aperfei�oar, a modi�ar, a ajustar e oordenar os vossos proessos de pen-samento; mas, mais espe���a e espeialmente, se devotam ao trabalho de onstruir as ontrapartesespirituais das vossas arreiras, de fazer as transri�~oes moroniais dos vossos verdadeiros eus emavan�o, om o prop�osito da vossa sobrevivênia.Os Ajustadores trabalham nas esferas de n��veis mais elevados da mente humana, prourandoinessantemente produzir dupliatas moroniais de ada oneito do inteleto mortal. H�a, portanto,duas realidades que se impingem sobre os iruitos da mente humana e que neles est~ao entradas:uma, um eu mortal que evoluiu dos planos originais dos Portadores da Vida; e outra, uma entidadeimortal proveniente das altas esferas de Div��nington, um dom de Deus, que �e residente. Contudo, oeu mortal �e tamb�em um eu pessoal; ele tem pessoalidade.V�os, enquanto riaturas pessoais, tendes mente e vontade. O Ajustador, omo uma riaturapr�e-pessoal, tem pr�e-mente e pr�e-vontade. Se v�os vos onformardes, t~ao plenamente, �a mente doAjustador, a ponto de verdes juntos, por meio de um olho s�o, ent~ao, as vossas mentes tornar-se-~ao uma; e v�os reebereis o refor�o da mente do Ajustador. Subseq�uentemente, se a vossa vontadeordenar e refor�ar a exeu�~ao das deis~oes dessa nova mente, ou dessa ombina�~ao de mentes, avontade pr�e-pessoal do Ajustador ater-se-�a �a express~ao da pessoalidade por meio da vossa deis~ao,e, no que onerne a esse projeto em partiular, v�os e o vosso Ajustador estareis uni�ados. A vossamente ter�a atingido a sintoniza�~ao om a divindade; e a vontade do Ajustador ter�a alan�ado umaexpress~ao de pessoalidade.�A medida que essa identidade for realizando-se, estareis mentalmente aproximando-vos da ordemmoronial de existênia. A mente moronial �e uma express~ao que signi�a a essênia e a soma total daoopera�~ao plena entre mentes de naturezas diversas, a espiritual e a material. O inteleto moronial,ontudo, tem a onota�~ao de uma mente dual, no universo loal, dominada por uma vontade. E, noaso dos mortais, essa �e uma vontade de origem humana, que se est�a tornando divina por meio daidenti�a�~ao da mente humana om o dom mental de Deus.110.3 A Coopera�~ao om o AjustadorOs Ajustadores est~ao fazendo o jogo sagrado e superno das idades; est~ao empenhados em uma dasaventuras supremas do tempo e do espa�o. E qu~ao felizes eles �am, quando a vossa oopera�~aolhes permite prestar-vos alguma ajuda, na vossa urta luta do tempo, enquanto eles ontinuam omas suas tarefas mais amplas na eternidade. Usualmente, por�em, quando o vosso Ajustador tentaomuniar-se onvoso, a mensagem perde-se nos elos materiais da orrente de energia da mentehumana; apenas oasionalmente, oorre-vos aptar um eo, algo tênue e distante, da voz divina.O êxito do vosso Ajustador, na tarefa de pilotar-vos durante a vida mortal e de alan�ar a vossasobrevivênia, depende n~ao tanto das teorias das vossas ren�as, mas mais das vossas deis~oes, dasvossas determina�~oes e da onstânia e �rmeza da vossa f�e. Todos esses movimentos de resimentoda pessoalidade tornam-se inuênias poderosas a ajudar o vosso avan�o, porque vos ajudam aooperar om o Ajustador; e auxiliam-vos a deixar de resistir. Os Ajustadores do Pensamento têmêxito, ou, aparentemente, fraassam nas suas tarefas terrestres, no mesmo grau em que os mortaistêm êxito ou fraassam na oopera�~ao om o esquema por meio do qual eles avan�ar~ao na trajet�oria1163



asendente da realiza�~ao de alan�ar a perfei�~ao. O segredo da sobrevivênia est�a envolto no desejohumano supremo de ser semelhante a Deus e na onseq�uente vontade empenhada no ato de fazer, ede ser, todas e quaisquer das oisas esseniais �a maestria da realiza�~ao �nal desse desejo.Quando falamos do êxito ou do fraasso de um Ajustador, estamos falando em termos de êxito dasobrevivênia humana. Os Ajustadores nuna fraassam; eles s~ao da essênia divina e sempre saemtriunfantes em todas as suas tarefas.N~ao posso observar sen~ao que, muitos de v�os, gastais muito tempo e pensamentos om as merastrivialidades do viver, enquanto vos esqueeis quase totalmente das realidades mais esseniais e derelevânia mais perene, das pr�oprias realiza�~oes que est~ao ligadas ao desenvolvimento de um aordode trabalho mais harmônio entre v�os e o vosso Ajustador. A grande meta da existênia humana�e a sintoniza�~ao om a divindade do Ajustador residente; a grande realiza�~ao da vida mortal �ealan�ar uma onsagra�~ao verdadeira e abrangente dos objetivos eternos do esp��rito divino, que vigiae trabalha dentro da vossa mente. E, no entanto, um esfor�o determinado e devotado para realizaro destino eterno pode ser inteiramente ompat��vel om uma vida plena de leveza e de alegria e omuma arreira honrada e heia de êxito na Terra. A oopera�~ao om o Ajustador do Pensamento n~aoinlui autotortura, nem falsa piedade, nem auto-humilha�~ao hip�orita ou ostensiva; a vida ideal �eaquela do servi�o om amor, muito mais do que uma existênia de apreens~oes temerosas.Estar onfuso e perplexo e, algumas vezes, at�e mesmo desenorajado e distra��do, n~ao signi�a,neessariamente resistênia aos guiamentos do Ajustador residente. Tais atitudes podem, algumasvezes, denotar falta de oopera�~ao ativa, sim, om o Monitor divino e podem, por isso, retardar oprogresso espiritual; mas essas di�uldades emoionais e inteletuais n~ao interferem, em nada, naerteza da sobrevivênia da alma que �e sabedora de Deus. A ignorânia, por si s�o, n~ao impedea sobrevivênia; nem as d�uvidas e as onfus~oes, nem a inerteza temerosa. Apenas a resistêniaonsiente ao guiamento do Ajustador pode impedir a sobrevivênia da alma imortal em evolu�~ao.V�os n~ao deveis enarar a oopera�~ao om o vosso Ajustador omo um proesso espeialmenteonsiente, pois n~ao o �e; mas os vossos motivos e as vossas deis~oes, as vossas determina�~oes heiasde f�e e os vossos desejos supremos onstituem, sim, uma oopera�~ao real e efetiva. V�os podeisaumentar onsientemente a vossa harmonia om o Ajustador por meio de:1. Esolher seguir o guiamento divino; baseando, om sineridade, a vida humana na mais elevadaonsiênia da verdade, da beleza e da bondade; e ent~ao oordenar essas qualidades da divindade,por meio da sabedoria, da adora�~ao, da f�e e do amor.2. Amar a Deus, desejando ser omo Ele - pelo reonheimento genu��no da paternidade divina epela adora�~ao amorosa do Pai elestial.3. Amar aos homens, desejando sineramente servir a eles - no reonheimento, de ora�~ao, dairmandade entre os homens, somado a um afeto s�abio e inteligente, dirigido a ada um dos vossossemelhantes mortais.4. Aeitar, om alegria, a idadania �osmia - o reonheimento honesto das vossas obriga�~oes pro-gressivas para om o Ser Supremo, a onsiênia da interdependênia entre o homem evoluion�ario ea Deidade evolutiva. Nisso est�a o nasimento da moralidade �osmia e do amanheer da ompreens~aodo dever universal.110.4 O Trabalho dos Ajustadores na MenteOs Ajustadores s~ao apazes de reeber a ont��nua orrente da inteligênia �osmia que prov�em dosiruitos mestres do tempo e do espa�o; eles est~ao em ontato pleno om a inteligênia espiritual e aenergia dos universos. Contudo, esses poderosos residentes tornam-se inapazes de transmitir muitodessa riqueza, em sabedoria e verdade, �as mentes dos seus sujeitos mortais, por ausa da falta de1164



semelhan�a entre as duas naturezas e devido �a ausênia, do lado humano, de um reonheimento �aaltura.O Ajustador do Pensamento est�a empenhado, om um esfor�o onstante, em espiritualizar a vossamente e em fazer evoluir a vossa alma moronial; mas v�os pr�oprios permaneeis quase ompletamenteinonsientes dessa ministra�~ao interior. V�os sois pratiamente inapazes de disernir entre o produtodo vosso pr�oprio inteleto material e aquilo que �e fruto das atividades onjuntas entre a vossa almae o Ajustador.Certas apresenta�~oes abruptas de pensamentos, de onlus~oes e de outras imagens da mente, algu-mas vezes, s~ao um trabalho direto ou indireto do Ajustador. S~ao, por�em, muito mais freq�uentemente,fruto de uma emergênia s�ubita, at�e a onsiênia, de id�eias que se agruparam em n��veis mentaissubmersos e que s~ao oorrênias otidianas naturais da fun�~ao ps��quia, orriqueira e normal, ine-rente aos iruitos da mente animal em evolu�~ao. (As revela�~oes do Ajustador, ao ontr�ario dessasemana�~oes subonsientes, surgem por meio dos reinos da supraonsiênia.)Con�ai todas as quest~oes da vossa mente, que est~ao para al�em do alane ordin�ario da onsiênia,�a ust�odia dos Ajustadores. No tempo devido, se n~ao for neste mundo, ent~ao ser�a nos mundos dasmans~oes, eles prestar~ao uma boa onta da sua fun�~ao de ondutores e guias e, �nalmente, trar~ao �aluz os signi�ados e os valores entregues aos seus uidados e guarda. Eles ressusitar~ao ada tesourovalioso da mente mortal se v�os sobreviverdes.Existe um vasto abismo entre o humano e o divino, entre o homem e Deus. As ra�as de Urantias~ao ontroladas, el�etria e quimiamente, de um modo t~ao intenso, s~ao t~ao altamente semelhantesaos animais, no seu omportamento omum, s~ao t~ao emoionais nas suas rea�~oes orriqueiras quese torna exessivamente dif��il, para os Monitores, gui�a-las e dirigi-las. V�os sois t~ao desprovidosde deis~oes orajosas e de uma oopera�~ao onsagrada, que os vossos Ajustadores residentes ahamquase imposs��vel omuniar-se diretamente om a mente humana. Mesmo quando eles julgam serposs��vel dar �a alma do mortal em evolu�~ao o impulso iluminador de uma nova verdade, essa revela�~aoespiritual, freq�uentemente, oblitera a vista da riatura, a ponto de preipitar uma onvuls~ao defanatismo ou iniiar alguma outra forma de transtorno inteletual que resulta em desastre. Muitasdas religi~oes novas e alguns estranhos \ismos" surgiram de omunia�~oes emitidas pelos Ajustadoresdo Pensamento e se tornaram abortadas, imperfeitas, mal interpretadas ou distoridas pela mente.Com o passar de muitos milhares de anos, assim mostram os registros de Jerus�em, em ada gera�~ao,têm existido ada vez menos seres apazes de funionar om seguran�a por meio dos Ajustadoresauto-atuantes. Esse �e um quadro alarmante; e as pessoalidades supervisoras de Satânia enaramfavoravelmente as propostas de alguns dos vossos supervisores planet�arios mais diretos, que reo-mendam a inaugura�~ao de medidas destinadas a favoreer e a onservar os tipos de espiritualidademais elevada entre as ra�as de Urantia.110.5 Id�eias Errôneas sobre o Guiamento do AjustadorN~ao onfundais, nem desvirtueis a miss~ao e a inuênia do Ajustador, om aquilo que �e omumentehamado de onsiênia, pois essas duas oisas n~ao est~ao diretamente relaionadas. A onsiênia �eum fenômeno humano e uma rea�~ao puramente ps��quia. N~ao se deve desprez�a-la, mas s�o raramenteela �e a voz de Deus para a alma, oisa que o Ajustador seria se tal voz pudesse ser ouvida. Aonsiênia, orretamente, admoesta-vos a fazer o erto; mas o Ajustador, al�em disso, esfor�a-se paradizer-vos aquilo que �e verdadeiramente o mais erto; isto �e, se e quando fordes apazes de perebera orienta�~ao do Monitor.As experiênias humanas no sonho, aquela suess~ao desonetada e desordenada na mente ador-meida, n~ao oordenada, apresentam-se omo uma prova adequada do fraasso do Ajustador na1165



harmoniza�~ao e na assoia�~ao dos fatores divergentes dentro da mente humana. Os Ajustadoressimplesmente n~ao podem, em um �unio per��odo de vida, arbitrariamente, oordenar e sinronizardois tipos t~ao dessemelhantes e diversos de pensamento, tais omo o humano e o divino. Quandoonseguem fazê-lo, omo algumas vezes o �zeram, essas almas s~ao transladadas diretamente para osmundos das mans~oes, sem a neessidade de passar atrav�es da experiênia da morte.Durante o per��odo de sono, o Ajustador tenta realizar apenas aquilo que a vontade da pessoalidaderesidida j�a aprovou, pr�evia e totalmente, por meio de deis~oes e esolhas, feitas todas em per��odosde onsiênia plenamente desperta, e que, onseq�uentemente, j�a se hajam alojado nos reinos dasupramente, nesta que �e o dom��nio da inter-rela�~ao entre o humano e o divino.Enquanto os seus hospedeiros mortais est~ao adormeidos, os Ajustadores tentam registrar as suasria�~oes nos n��veis mais elevados da mente material; e alguns, dentre os vossos sonhos grotesos,indiam o fraasso deles em estabeleer um ontato e�iente. Os absurdos da vida nos sonhos n~aoapenas atestam a press~ao de determinadas emo�~oes n~ao exprimidas, mas tamb�em testemunham asdistor�~oes horr��veis das representa�~oes dos oneitos espirituais, apresentadas pelos Ajustadores. Asvossas pr�oprias paix~oes, os impulsos e outras tendênias inatas transladam-se para a imagem do sonhoe substituem os seus desejos ainda inexprimidos apresentando-os omo se fossem as mensagens divinasque os residentes tanto se esfor�am para oloar nos registros ps��quios, durante a fase inonsientedo sono.�E extremamente perigoso postular qualquer oisa, quanto �a partiipa�~ao do Ajustador, no onte�udoda vida nos sonhos. Os Ajustadores trabalham, sim, durante o sono; mas as vossas experiênias nosonho, em geral, s~ao fenômenos puramente �siol�ogios e psiol�ogios. Da mesma forma, �e arrisadotentar diferen�ar o registro dos oneitos dos Ajustadores, das reep�~oes mais ou menos ont��nuase onsientes, daquilo que �e ditado a partir da onsiênia mortal. Tais problemas ter~ao de ser so-luionados por meio da disrimina�~ao individual e por meio da deis~ao pessoal. De qualquer modo�e melhor, para o ser humano, errar, onsiderando uma express~ao n~ao omo vinda do Ajustador,areditando que se trata de uma experiênia puramente humana, do que se preipitar no erro daexalta�~ao de uma rea�~ao da mente mortal, onsiderando-a omo sendo da esfera da dignidade divina.Lembrai-vos que a inuênia de um Ajustador do Pensamento �e, em grande parte, se bem que n~aointegralmente, uma experiênia supraonsiente.V�os vos omuniareis om os vossos Ajustadores, em v�arios graus e de forma resente, �a medidaque asenderdes nos ��rulos ps��quios, algumas vezes diretamente, mas, na maioria das vezes, indi-retamente. Todavia, �e perigoso alimentar a id�eia de que todo novo oneito ou id�eia originada namente humana haja sido ditada pelo Ajustador. Mais freq�uentemente, para a vossa ordem de seres,aquilo que aeitais omo sendo a voz do Ajustador �e, em realidade, uma emana�~ao do vosso pr�opriointeleto. Esse �e um terreno perigoso; e todo ser humano deve oloar essa quest~ao para si pr�oprio,de aordo om a sua sabedoria humana natural e om o seu disernimento ou intui�~ao supra-humana.O Ajustador do ser humano, por meio do qual esta omunia�~ao est�a sendo feita, goza de umatal amplid~ao no esopo da sua atividade, prinipalmente em fun�~ao da indiferen�a, quase ompleta,desse ser humano, a qualquer manifesta�~ao externa da presen�a interna do Ajustador, oisa que�e verdadeiramente uma sorte, que esse ser humano permane�a onsientemente t~ao despreoupadoom todo o proedimento. Ele tem um dos Ajustadores altamente experientes desses dias e dessagera�~ao; e, ainda assim, a sua rea�~ao de passividade e de despreoupa�~ao n~ao resistente, em rela�~aoao fenômeno da presen�a na sua mente desse Ajustador vers�atil, �e onsiderada pelo seu guardi~aodo destino omo uma rea�~ao rara e fortuita. E tudo isso onstitui uma oordena�~ao positiva deinuênias favor�aveis, tanto ao Ajustador, na sua elevada esfera de a�~ao, quanto ao pareiro humano,do ponto de vista da sua sa�ude, e�iênia e tranq�uilidade.
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110.6 Os Sete C��rulos Ps��quiosO resultado �nal da realiza�~ao da pessoalidade, no mundo material, est�a ontido na onquista su-essiva dos sete ��rulos ps��quios da potenialidade mortal. O ingresso no s�etimo ��rulo mara oome�o da verdadeira fun�~ao da pessoalidade humana. Completar o primeiro ��rulo denota umaerta maturidade do ser mortal. Embora atravessar os sete ��rulos do resimento �osmio n~ao sejaequivalente �a fus~ao om o Ajustador, a mestria de ada um desses ��rulos signi�a a realiza�~ao dospassos preliminares �a fus~ao om o Ajustador.O Ajustador �e o vosso pareiro igualit�ario, na passagem pelos sete ��rulos - at�e o alane de umamaturidade mortal relativa. O Ajustador asende, nos ��rulos, onvoso, do s�etimo ao primeiro;mas progride at�e o status de supremaia e auto-atividade, de modo inteiramente independente daoopera�~ao ativa da mente mortal.Os ��rulos ps��quios n~ao s~ao exlusivamente inteletuais, nem inteiramente moroniais; eles têma ver om o status da pessoalidade, om o alane mental, om o resimento da alma e om asintoniza�~ao om o Ajustador. O êxito na travessia desses n��veis demanda um funionamento har-monioso de toda a pessoalidade e n~ao, meramente, de uma parte dela. O resimento das partesn~ao se iguala ao amadureimento verdadeiro do todo; as partes realmente resem, na propor�~ao daexpans~ao inteira do eu - do eu total - , material, inteletual e espiritualmente.Quando o desenvolvimento da natureza inteletual se d�a de modo mais r�apido do que o da naturezaespiritual, tal situa�~ao torna a omunia�~ao om o Ajustador t~ao dif��il quanto perigosa. Da mesmaforma, um superdesenvolvimento espiritual tende a produzir uma interpreta�~ao fan�atia e desvirtuadadas orienta�~oes espirituais do residente divino. A falta de apaidade espiritual di�ulta grandementea transmiss~ao, para um inteleto material, das verdades espirituais que residem na supraonsiêniamais elevada. �E na mente perfeitamente ponderada, abrigada por um orpo de h�abitos limpos ede energias neurais estabilizadas e om as suas fun�~oes qu��mias em harmonia - quando os poderesf��sios, mentais e espirituais est~ao na harmonia trina do desenvolvimento - , que um m�aximo de luze de verdade podem ser induzidos, om um m��nimo de perigo, ou de riso temporal, ao bem-estarreal de um ser. Por meio de um resimento assim equilibrado o homem asende nos ��rulos daprogress~ao planet�aria, um a um, do s�etimo at�e o primeiro.Os Ajustadores est~ao sempre perto de v�os e em v�os, mas raramente podem falar-vos diretamente,omo a um outro ser. C��rulo a ��rulo, as vossas deis~oes inteletuais, as vossas esolhas morais eo vosso desenvolvimento espiritual aumentam a apaidade do Ajustador de funionar junto om avossa mente; ��rulo a ��rulo, v�os asendereis dos est�agios mais baixos de assoia�~ao e de sintoniza�~aomental om o Ajustador, de modo que o Ajustador se torne ada vez mais apaitado a registrar assuas ilustra�~oes do destino, sempre om mais vividez e onvi�~ao, na onsiênia em evolu�~ao dessamente-alma que busa a Deus.Cada deis~ao que tomardes estar�a sempre failitando ou impedindo a fun�~ao do Ajustador; e,da mesma forma, essas mesmas deis~oes determinam os vossos avan�os nos ��rulos de realiza�~aohumana. �E verdade que a supremaia de uma deis~ao, a sua rela�~ao om uma rise, tem muito a verom a sua inuênia na passagem dos ��rulos; entretanto, in�umeras deis~oes, repeti�~oes freq�uentese persistentes mostram-se tamb�em esseniais para a �rmeza na forma�~ao do h�abito de tais rea�~oes.�E dif��il de�nir, om preis~ao, os sete n��veis do progresso humano, pelo simples motivo de que essesn��veis s~ao pessoais; e, sendo diferentes para ada indiv��duo, s~ao determinados aparentemente pelaapaidade de resimento de ada ser humano. A onquista, de ada um desses n��veis de evolu�~ao�osmia, reete-se de três maneiras:1. Sintoniza�~ao om o Ajustador. A mente que se espiritualiza aproxima-se da presen�a doAjustador na mesma propor�~ao que asende nos ��rulos.2. Evolu�~ao da alma. O surgimento e resimento da alma moronial india o grau e a profundi-1167



dade na mestria dos ��rulos.3. Realidade da pessoalidade. A onquista dos ��rulos determina diretamente o grau de realidadedo eu. As pessoas tornam-se mais reais, �a medida que asendem do s�etimo ao primeiro n��vel daexistênia mortal.�A medida que os ��rulos s~ao atravessados, o �lho da evolu�~ao material vai resendo, transformando-se em um ser humano om maturidade na sua potenialidade imortal. A realidade nublada, de na-tureza embrion�aria, de um ser do s�etimo ��rulo, d�a lugar �a manifesta�~ao mais lara da naturezamoronial emergente, de um idad~ao do universo loal.Ainda que seja imposs��vel de�nir om preis~ao os sete n��veis, ou ��rulos ps��quios do resi-mento humano, �e onveniente sugerir os limites m��nimos e m�aximos desses est�agios na realiza�~ao damaturidade:O s�etimo ��rulo. Esse n��vel �e atingido quando os seres humanos desenvolvem os poderes de esolhapessoal, deis~ao individual, responsabilidade moral e sua apaidade de atingir a individualidadeespiritual. Isso signi�a um funionamento j�a uni�ado dos sete esp��ritos ajudantes da mente, sob adire�~ao do esp��rito da sabedoria; signi�a a admiss~ao da riatura mortal nos iruitos de inuêniado Esp��rito Santo; e, em Urantia, signi�a o funionamento iniial do Esp��rito da Verdade, junto oma reep�~ao de um Ajustador do Pensamento na mente mortal. O ingresso no s�etimo ��rulo faz deuma riatura mortal um verdadeiro idad~ao, em potenial, do universo loal.O tereiro ��rulo. O trabalho do Ajustador torna-se muito mais e�az ap�os o ser humano asen-dente haver atingido o tereiro ��rulo, quando reebe um guardi~ao ser�a�o pessoal de destino. Sebem que n~ao haja nenhuma artiula�~ao de esfor�os entre o Ajustador e o guardi~ao ser�a�o, aindaassim deve ser onstatado um inequ��voo aperfei�oamento, em todas as fases de realiza�~ao �osmia ede desenvolvimento espiritual, ap�os a designa�~ao do ajudante ser�a�o pessoal. Quando se hega aotereiro ��rulo, o Ajustador esfor�a-se para moronializar a mente do homem, durante o restante doseu tempo de vida mortal, para que atinja os ��rulos restantes e realize o est�agio �nal da assoia�~aohumano-divina, antes que a morte natural dissolva essa assoia�~ao �unia.O primeiro ��rulo. O Ajustador n~ao pode, omumente, falar direta e imediatamente onvoso,antes que v�os atinjais o primeiro ��rulo, que �e a etapa �nal do progresso de realiza�~ao mortal. Essen��vel representa a mais alta realiza�~ao poss��vel, na rela�~ao da mente om o Ajustador, dentro daexperiênia humana, anterior �a libera�~ao da alma moronial das adeias do orpo material. No queonerne �a mente, �as emo�~oes e ao disernimento �osmio, essa realiza�~ao do primeiro ��rulo ps��quiosigni�a a maior aproxima�~ao poss��vel entre a mente material e o esp��rito Ajustador, na experiêniahumana.Talvez uma denomina�~ao melhor para esses ��rulos ps��quios do progresso mortal fosse a de n��veis�osmios - a apreens~ao real dos signi�ados e a ompreens~ao progressiva dos valores de aproxima�~ao�a onsiênia moronial, que �e a rela�~ao iniial da alma evoluion�aria om o Ser Supremo emergente.E �e essa mesma rela�~ao que, para sempre, torna imposs��vel expliar inteiramente a signi�a�~ao dos��rulos �osmios �a mente material. Somente de um modo relativo a realiza�~ao nesses ��rulos est�aligada �a onsiênia que o mortal tem de Deus. Um ser do s�etimo ou do sexto ��rulo pode sert~ao verdadeiramente sabedor de Deus - onsiente da �lia�~ao - quanto um ser do primeiro ou dosegundo ��rulo; todavia, os seres dos ��rulos inferiores enontram-se ainda muito menos onsientesda rela�~ao experienial om o Ser Supremo, e �e isso que �e a idadania do universo. O alan�ardesses ��rulos �osmios tornar-se-�a uma parte da experiênia dos seres asendentes nos mundos dasmans~oes, para aqueles que fraassarem nessa realiza�~ao antes da morte natural.A motiva�~ao da f�e torna experienial a ompreens~ao plena da �lia�~ao do homem a Deus; mas aa�~ao, a realiza�~ao das deis~oes, �e essenial para atingir-se, na evolu�~ao, a onsiênia da a�nidadeprogressiva om a realidade �osmia do Ser Supremo. A f�e transmuta os poteniais em realidades, nomundo espiritual, mas os poteniais tornam-se fatuais nos reinos �nitos do Supremo, somente por1168



meio da ompreens~ao na esolha-experiênia, e gra�as a ela. Contudo, esolher umprir a vontadede Deus une a f�e espiritual �as deis~oes materiais, na a�~ao da pessoalidade; e, assim, provê um pontode apoio espiritual e divino que permite um funionamento mais e�az para a alavana humana ematerial que �e a sede de Deus. Uma oordena�~ao s�abia, feita desse modo entre as for�as materiaise as espirituais, aumenta onsideravelmente tanto o entendimento �osmio do Supremo, e a suarealiza�~ao, quanto a ompreens~ao moronial das Deidades do Para��so.A mestria sobre os ��rulos �osmios est�a relaionada ao resimento quantitativo da alma moron-ial, �a ompreens~ao dos supremos signi�ados. No entanto, o status qualitativo dessa alma imortaldepende integralmente da ompreens~ao que a f�e viva pode proporionar, ao homem mortal, sobreo valor fatual do seu potenial-de-Para��so, vindo do valor fatual de que esse homem mortal �e um�lho do Deus eterno. E �e por isso que um ser que hegou ao s�etimo ��rulo vai para os mundos dasmans~oes, para atingir uma ompreens~ao quantitativa adiional do resimento �osmio, do mesmomodo que o faz algu�em que haja atingido o segundo, ou mesmo, o primeiro ��rulo.H�a apenas uma rela�~ao indireta entre a realiza�~ao da passagem pelos ��rulos �osmios e a ex-periênia religiosa espiritual real; �e que tais realiza�~oes s~ao re��proas e, portanto, mutuamenteben�e�as. O desenvolvimento puramente espiritual pode ter pouo a ver om a prosperidade ma-terial planet�aria, mas a realiza�~ao, de ��rulo para ��rulo, aumenta sempre o potenial do êxitohumano e de realiza�~ao do mortal.Do s�etimo ao tereiro ��rulo, oorre uma resente a�~ao uni�ada, dos sete esp��ritos ajudantesda mente, na tarefa de libertar a mente mortal da sua dependênia das realidades dos meanismosda vida material; essa fase �e preparat�oria para uma introdu�~ao mais n��tida aos n��veis moroniais deexperiênia. Do tereiro ��rulo em diante, a inuênia dos ajudantes diminui progressivamente.Os sete ��rulos abrangem a experiênia mortal, desde o mais alto n��vel puramente animal, ao maisbaixo n��vel moronial, de fato ontat�avel, de autoonsiênia, omo experiênia da pessoalidade. Amestria na onquista do primeiro ��rulo �osmio assinala a realiza�~ao da maturidade mortal pr�e-moronial e mara o t�ermino do minist�erio onjunto dos esp��ritos ajudantes da mente, omo umainuênia exlusiva de a�~ao mental na pessoalidade humana. Ap�os o primeiro ��rulo, a mentetorna-se ada vez mais semelhante �a inteligênia do est�agio moronial de evolu�~ao, que �e o minist�erioonjunto da mente �osmia e o dom supra-ajudante do Esp��rito Materno Criativo de um universoloal.Os grandes momentos na arreira individual dos Ajustadores s~ao: primeiro, quando o sujeitohumano irrompe no tereiro ��rulo ps��quio, assegurando, assim, a auto-atividade do Monitor, omum alane maior de funionamento (onsiderando que o Monitor residente j�a n~ao seja auto-atuante);depois, quando o pareiro humano atinge o primeiro ��rulo ps��quio, pois, ent~ao, homem e Ajustadorse tornam apaitados para interomuniar-se, ao menos em algum grau; e por �ultimo, quando, �nale eternamente, se tornam fusionados.110.7 O Alan�ar da ImortalidadeA realiza�~ao dos sete ��rulos �osmios n~ao equivale �a fus~ao om o Ajustador. H�a muitos mortais emUrantia que realizaram os seus ��rulos; mas a fus~ao depende ainda de outras realiza�~oes espirituaismaiores e mais sublimes; depende de uma sintoniza�~ao �nal e ompleta da vontade mortal om avontade de Deus, tal omo esta se manifesta no Ajustador do Pensamento residente.Quando um ser humano ompletou os seus ��rulos de realiza�~ao �osmia e, mais adiante, quandoa esolha �nal da vontade mortal permitir que o Ajustador omplete a assoia�~ao da identidadehumana om a alma moronial, durante a vida evoluion�aria f��sia, ent~ao, essas liga�~oes onsumadasentre a alma e o Ajustador ontinuam independentemente, at�e os mundos das mans~oes; e, de Uversa,1169



�e emitido o mandado que autoriza a fus~ao imediata entre o Ajustador e a alma moronial. Essafus~ao, durante a vida f��sia, onsome instantaneamente o orpo material; os seres humanos quetestemunhassem um tal espet�aulo apenas observariam o mortal, que se translada, desapareer em\arruagens de fogo".A maioria dos Ajustadores, que transladaram os seus sujeitos de Urantia, eram altamente experi-entes e j�a haviam sido previamente residentes em in�umeros mortais de outras esferas. Lembrai-vos deque os Ajustadores ganham valiosa experiênia de residênia, nos planetas da ordem do empr�estimo;n~ao �e erto que os Ajustadores ganhem experiênia, de trabalho avan�ado, apenas om os mortaisque n~ao onseguem a sua sobrevivênia.Subseq�uentemente �a fus~ao mortal, os Ajustadores ompartilham do vosso destino e experiênia;eles s~ao v�os. Ap�os a fus~ao da almamoronial imortal om o seu Ajustador solid�ario, toda a experiêniae todos os valores de um, �nalmente, tornam-se posse do outro; de forma tal que os dois passam aser de fato uma �unia entidade. Num erto sentido, esse novo ser �e do passado eterno, assim omotamb�em existe para o futuro eterno. Tudo o que foi humano, erta vez, na alma, sobrevive; e tudo oque �e experienialmente divino, no Ajustador, agora se torna posse real da nova pessoalidade, sempreasendente, do universo. Contudo, em ada n��vel do universo, o Ajustador pode dotar a nova riaturaapenas om aqueles atributos que têm signi�ado e valor naquele n��vel. Uma absoluta uniidade omo Monitor divino e um ompleto esgotamento dos dons de um Ajustador s�o podem ser realizados naeternidade; ou seja, subseq�uentemente ao alan�ar do Pai Universal, o Pai dos esp��ritos, para semprefonte dessas d�adivas divinas.Quando a alma em evolu�~ao e o Ajustador divino s~ao, �nal e eternamente, fusionados, um ter�agranjeado para si todas as qualidades experieni�aveis do outro. E essa pessoalidade, assim oorde-nada, possui toda a mem�oria experienial de sobrevivênia que a mente mortal anestral possuiuno passado e que, em seguida, �e residente na alma moronial; e, em ar�esimo, esse �nalitor empotenial abara toda a mem�oria experienial do Ajustador, de todas as suas residênias mortais,de todos os tempos. No entanto, uma eternidade no futuro ser�a neess�aria para que um Ajustadorpossa dotar, por ompleto, a pessoalidade, onstitu��da dessa assoia�~ao, om os signi�ados e valoresque o Monitor divino traz onsigo da eternidade do passado.Todavia, om a grande maioria dos urantianos, o Ajustador deve esperar paientemente pelahegada da liberta�~ao pela morte; deve esperar a libera�~ao da alma emergente da domina�~ao quaseompleta dos padr~oes da energia e das for�as qu��mias, inerentes �a vossa ordem material de existênia.A di�uldade prinipal que v�os experimentais para ontatar o vosso Ajustador adv�em dessa mesmanatureza material. Pouqu��ssimos mortais s~ao pensadores realmente; v�os n~ao desenvolveis nem dis-iplinais espiritualmente as vossas mentes ao ponto de uma liga�~ao favor�avel om os Ajustadoresdivinos. O ouvido da mente humana �e quase surdo aos apelos espirituais, que o Ajustador traduz,das m�ultiplas mensagens das transmiss~oes universais de amor, que proedem do Pai das miseri�ordias.O Ajustador onsidera quase imposs��vel registrar tais guiamentos espirituais em uma mente animalinteiramente dominada pelas for�as el�etrias e qu��mias, inerentes �a vossa natureza f��sia.Os Ajustadores rejubilam-se de poder fazer ontato om a mente mortal; mas eles têm de serpaientes, por longos anos de estada sileniosa, durante os quais eles s~ao inapazes de romper aresistênia animal para omuniar-se diretamente onvoso. Quanto mais alto os Ajustadores doPensamento asendem, na esala do servi�o, mais e�ientes se tornam. No entanto, n~ao podem nunavos saudar, na arne, om a mesma afei�~ao ompassiva, heia de expressividade e de solidariedade,om que eles vos saudar~ao, quando v�os os disernirdes, de mente para mente, nos mundos dasmans~oes.Durante a vida mortal, o orpo e a mente material separam-vos do vosso Ajustador e impedema omunia�~ao livre; depois da morte, ap�os a fus~ao eterna, v�os e o vosso Ajustador sereis uni�ados- n~ao sereis mais distingu��veis, omo seres separados - e assim n~ao existir�a mais a neessidade deomunia�~ao, do modo omo v�os poder��eis entender.1170



Ainda que a voz do Ajustador esteja sempre dentro de v�os, a maioria de v�os raramente a esutar�adurante a vida inteira. Os seres humanos, antes do tereiro e do segundo ��rulos de realiza�~ao,raramente esutam diretamente a voz do Ajustador, exeto em momentos de aspira�~ao suprema, emuma situa�~ao suprema e, onseq�uentemente, por meio de uma deis~ao suprema.Durante a realiza�~ao e a ruptura do ontato entre a mente mortal de um reservista do destino eos supervisores planet�arios, algumas vezes, o Ajustador residente est�a situado de uma forma tal quetorna poss��vel a ele transmitir uma mensagem ao pareiro mortal. N~ao faz muito tempo, em Urantia,uma mensagem assim foi transmitida por um Ajustador auto-atuante, ao seu ompanheiro humano,membro do orpo de reserva do destino. Essa mensagem ome�ava om estas palavras: \E agora, semperigo e sem amea�a ao sujeito da minha devo�~ao sol��ita, e sem inten�~ao de desenoraj�a-lo, nem deastig�a-lo, por mim, registrai a minha s�uplia para ele". Seguiu-se uma exorta�~ao toante, bela e heiade apelo. Entre outras oisas, o Ajustador implorou ao seu sujeito \que me dediasse uma oopera�~aosinera e mais f�e, que suportasse om mais leveza as tarefas deorrentes da minha oloa�~ao; quelevasse adiante mais �elmente o programa organizado por mim e enfrentasse om mais paiêniaas prova�~oes da minha esolha; que mais persistente e alegremente trilhasse o aminho seleionadopor mim e mais humildemente reebesse os r�editos que fossem aumulados em onseq�uênia dosmeus esfor�os intermin�aveis - assim, transmita esta minha exorta�~ao ao homem em quem tenhoresidênia. A ele dedio a suprema devo�~ao e o afeto de um esp��rito divino. E diga ainda, ao meuamado sujeito, que funionarei om sabedoria e poder at�e o �nal, quando a �ultima luta terrena estiverterminada; e que serei verdadeiro e �el �a pessoalidade a mim on�ada. Eu exorto-o �a sobrevivênia,para que n~ao me desaponte, e n~ao me prive da reompensa da minha luta paiente e intensa. Davontade humana depender�a a nossa realiza�~ao, em uma s�o pessoalidade. C��rulo a ��rulo venhopaientemente elevando essa mente humana e, disso, a aprova�~ao que tenho do hefe de minhapr�opria lasse �e testemunha. De ��rulo em ��rulo, estou proedendo at�e o ju��zo. Aguardo, omprazer e sem apreens~ao, a lista de hamada do destino; estou preparado para submeter tudo aostribunais dos Ani~aes dos Dias".[Apresentado por um Mensageiro Solit�ario de Orvônton.℄
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Cap��tulo 111O Ajustador e a AlmaA PRESENC�A do Ajustador divino na mente humana torna para sempre imposs��vel, tanto paraa iênia quanto para a �loso�a, atingir uma ompreens~ao satisfat�oria da alma em evolu�~ao dapessoalidade humana. A alma moronial �e uma rian�a do universo e apenas pode ser realmenteonheida por meio do disernimento �osmio e da desoberta espiritual.O oneito da alma e de um esp��rito residente n~ao �e novo em Urantia; tem surgido freq�uentementenos v�arios sistemas de ren�as planet�arias. Muitas das f�es orientais, bem omo algumas entre asoidentais, pereberam que o homem �e divino na sua linhagem, bem omo humano pela hereditarie-dade. O sentimento da presen�a interior, aresentado �a onipresen�a externa da Deidade, h�a muitoonstitui uma parte de muitas das religi~oes urantianas. Os homens têm areditado, h�a muito tempo,que existe algo resendo dentro da natureza humana, algo vital, que est�a destinado a perdurar al�emdo urto per��odo da vida temporal.Antes que o homem houvesse ompreendido que a sua alma em evolu�~ao tinha a paternidade deum esp��rito divino, julgou-se que ela residia em diferentes �org~aos f��sios - nos olhos, f��gado, rins,ora�~ao e, posteriormente, no �erebro. Os selvagens assoiavam a alma ao sangue, �a respira�~ao, �assombras e aos reexos do seu eu na �agua.Na onep�~ao do atman, os mestres hindus realmente se aproximaram de uma avalia�~ao da na-tureza e da presen�a do Ajustador, mas falharam, por n~ao distinguirem a o-presen�a da alma emevolu�~ao, potenialmente imortal. Os hineses, ontudo, reonheeram dois aspetos num ser hu-mano, o yang e o yin, a alma e o esp��rito. Os eg��pios e muitas tribos afrianas tamb�em areditavamem dois fatores, o ka e o ba; e n~ao areditavam geralmente que a alma fosse preexistente, apenas oesp��rito.Os habitantes do vale do Nilo areditavam que todo indiv��duo favoreido havia reebido, nonasimento, ou pouo depois, um esp��rito protetor a que hamavam ka. Eles ensinavam que esseesp��rito guardi~ao permaneia om o sujeito mortal ao longo da vida e que passava, antes dele, para oestado futuro. Nas paredes de um templo em Luxor, onde est�a ilustrado o nasimento de AmenhotepIII, o pequeno pr��nipe est�a retratado nos bra�os do deus do Nilo e, pr�oximo a ele, est�a uma outrarian�a, idêntia ao pr��nipe na aparênia, que �e o s��mbolo daquela entidade a que os eg��pioshamavam ka. Essa esultura foi terminada no d�eimo quinto s�eulo antes de Cristo.Julgava-se que o ka era um gênio de esp��rito superior, que desejava guiar o mortal ligado a elepor aminhos melhores na vida temporal; por�em, mais espeialmente, que ele desejava inueniar asorte do sujeito humano na pr�oxima vida. Quando um eg��pio desse per��odo morria, era esperadoque o seu ka estivesse aguardando por ele do outro lado do Grande Rio. A prin��pio, supunha-seque apenas os reis tivessem kas, mas, a�nal, areditou-se que todos os homens retos possu��am-nos.Um governante eg��pio, falando do ka dentro do seu ora�~ao, disse: \Eu n~ao desonsiderei o que eleme disse; eu temia transgredir os seus guiamentos. Por isso, progredi grandemente; e, assim, tive1173



êxito em onseq�uênia do que ele me levou a fazer; fui distinguido om os seus guiamentos". Muitosareditavam que o ka era \um or�aulo de Deus dentro de todos". Muitos areditavam que iriam\passar �a eternidade om alegria no ora�~ao, sob os favores do Deus que est�a dentro deles".Cada ra�a de mortais evolutivos de Urantia tem uma palavra equivalente ao oneito de alma.Muitos povos primitivos areditavam que a alma olhava para o mundo por meio dos olhos doshomens; portanto, de forma t~ao profunda, temiam a malevolênia do mau-olhado. Por muito tempo,areditaram que \o esp��rito do homem �e a lâmpada do Senhor". O Rig-Veda diz: \a minha mentefala ao meu ora�~ao".111.1 A Mente, Arena da EsolhaEmbora o trabalho dos Ajustadores seja espiritual, na sua natureza, devem eles, for�osamente, efetuartodo o seu trabalho om base no inteleto. A mente �e o solo humano a partir do qual o Monitorespiritual deve fazer a alma moronial evoluir, em oopera�~ao om a pessoalidade residida por ele.H�a uma unidade �osmia nos sete n��veis da mente do universo dos universos. Os eus inteletuaistêm a sua origem na mente �osmia, tal omo as nebulosas têm origem nas energias �osmias doespa�o universal. No n��vel humano (e, portanto, pessoal) dos eus inteletuais, o potenial de evolu�~aoespiritual torna-se dominante, om o onsentimento da mente mortal, por ausa dos dons espirituaisda pessoalidade humana, junto om a presen�a riativa de uma entidade de valor absoluto nesseseus humanos. Contudo, essa predominânia do esp��rito sobre a mente material �e ondiionada porduas experiênias: essa mente deve ter evolu��do a partir do minist�erio dos sete esp��ritos ajudantesda mente; e o eu material (pessoal) deve esolher ooperar om o Ajustador residente, riando efomentando o eu moronial, ou seja, a alma evoluion�aria potenialmente imortal.A mente material �e a arena dentro da qual as pessoalidades humanas vivem, s~ao autoonsientes,tomam deis~oes e esolhem a Deus ou abandonam-No, eternizam-se ou destroem a si pr�oprias.A evolu�~ao material proveu-vos om uma m�aquina de vida, o vosso orpo; o Pai, Ele pr�oprio,dotou-vos om uma realidade espiritual, a mais pura onheida no universo: o vosso Ajustadordo Pensamento. No entanto, nas vossas m~aos, foi-vos dada uma mente, sujeita �as vossas pr�opriasdeis~oes, e �e por meio dessa mente que v�os viveis ou morreis. �E dentro dessa mente e om essa menteque v�os tomais as deis~oes morais que vos apaitam a alan�ar a semelhan�a om o Ajustador, que�e a semelhan�a om Deus.A mente mortal �e um sistema de inteleto tempor�ario, edido por empr�estimo aos seres humanos,para uso durante o per��odo da vida material; e, da forma pela qual usam essa mente, est~ao aeitandoou rejeitando o potenial de existênia eterna. A mente �e pratiamente tudo o que v�os tendes darealidade do universo, que �e submiss��vel �a vossa vontade; e a alma - o eu moronial - ir�a retratar�elmente a olheita das deis~oes temporais que o eu mortal est�a fazendo. A onsiênia humanarepousa gentilmente sobre o meanismo eletroqu��mio abaixo; e deliadamente toa o sistema deenergia espiritual-moronial aima. De nenhum desses dois sistemas, o ser humano enontra-se om-pletamente onsiente durante a sua vida mortal; portanto, ele deve trabalhar om a mente, da qual�e onsiente. E n~ao �e tanto o que a mente ompreende, mas, sim, o que a mente deseja ompreender,que assegura a sobrevivênia; n~ao �e tanto o que a mente �e que se onstitui na identi�a�~ao om oesp��rito, mas o que a mente est�a tentando ser. E n~ao �e tanto o fato de que o homem seja onsientede Deus que o leva a asender no universo, mas o fato de que ele aspira a Deus. O que v�os sois hojen~ao �e t~ao importante quanto aquilo em que vos estais tornando dia a dia e na eternidade.A mente �e o instrumento �osmio no qual a vontade humana pode toar as dissonânias da des-trui�~ao, ou no qual essa mesma vontade humana pode trazer o tom das melodias sutis de identi�a�~aoom Deus e da onseq�uente sobrevivênia eterna. O Ajustador, outorgado omo d�adiva ao homem,1174



em �ultima an�alise, �e imperme�avel ao mal e inapaz do peado; mas a mente mortal pode, na verdade,ser torida e distorida, e transformar-se no mal e no horrendo por meio de maquina�~oes peaminosasde uma vontade humana perversa e ego��sta. Da mesma forma pode, essa mente, tornar-se nobre,bela, verdadeira e boa - e grande, na verdade - , de aordo om a vontade iluminada pelo esp��rito deum ser humano sabedor de Deus.A mente evoluion�aria �e plenamente est�avel e on��avel apenas quando se manifesta nos doisextremos da inteletualidade �osmia - o inteiramente meanizado e o plenamente espiritualizado.Entre os extremos inteletuais do puro ontrole meânio e da verdadeira natureza espiritual, �e que seinterp~oe aquele enorme grupo de mentes em asens~ao e em evolu�~ao, uja estabilidade e tranq�uilidadedependem da esolha da pessoalidade e da identi�a�~ao om o esp��rito.No entanto, o homem n~ao deixa a sua vontade apitular passivamente, de forma esrava, ante o seuAjustador. Antes ele esolhe, muito mais ativa, positiva e ooperativamente, seguir a orienta�~ao doAjustador, quando e naquilo em que essa orienta�~ao difere dos desejos e impulsos da mente mortalnatural. Os Ajustadores manipulam, mas nuna dominam a mente do homem ontra a vontadedele; para os Ajustadores, a vontade humana �e suprema. E assim onsideram-na e respeitam-na emsua luta para realizar as metas espirituais de ajustamento dos pensamentos e de transforma�~ao doar�ater, na arena quase sem limites do inteleto humano em evolu�~ao.A mente �e a vossa embara�~ao, o Ajustador �e o vosso piloto, a vontade humana �e o apit~ao. Omestre desse baro mortal deveria ter a sabedoria de on�ar no piloto divino, para guiar a alma emasens~ao at�e os portos moroniais da sobrevivênia eterna. Somente por ego��smo, por pregui�a e porpeado pode a vontade do homem rejeitar o guiamento desse piloto que age por amor e, �nalmente,fazer naufragar a arreira mortal ontra os arreifes mal�evolos da miseri�ordia rejeitada e ontra osrohedos submersos do peado. Com o vosso onsentimento, esse piloto �el arregar-vos-�a a salvo,por entre as barreiras do tempo e, apesar dos obst�aulos do espa�o, at�e a fonte mesma da mentedivina, e mesmo adiante, at�e o Pai do Para��so dos Ajustadores.111.2 A Natureza da AlmaNas fun�~oes mentais da inteligênia �osmia, a totalidade da mente predomina sobre as partes defun�~ao inteletual. Na sua essênia, a mente �e uma unidade funional; portanto, a mente nunafalha em manifestar essa unidade onstitutiva, mesmo quando tolhida ou impedida pelas a�~oes eesolhas pouo s�abias de um eu mal onduzido. E essa unidade de mente proura invariavelmentea oordena�~ao do esp��rito, em todos os n��veis de assoia�~oes om os eus de dignidade volitiva e deprerrogativas asensionais.A mente material do homem mortal �e o tear �osmio em que se embasam os teidos moroniais,sobre os quais o Ajustador do Pensamento residente tee os modelos espirituais de um ar�ater uni-versal, que tem os valores permanentes e as signi�a�~oes divinas - uma alma sobrevivente, de destino�ultimo, om uma arreira in�nd�avel; um �nalitor em potenial.A pessoalidade humana �e identi�ada om a mente e o esp��rito, mantidos juntos pela vida, numarela�~ao funional, num orpo material. Essa rela�~ao de funionamento entre a mente e o esp��rito n~aoresulta em nenhuma ombina�~ao das qualidades ou atributos da mente e do esp��rito, mas resulta,antes, em um valor universal, de dura�~ao eterna, inteiramente original, novo e �unio, a alma.H�a três fatores, e n~ao dois, na ria�~ao evoluion�aria de uma alma imortal. Esses três anteedentesda alma humana moronial s~ao:1. A mente humana e todas as inuênias �osmias, anteedentes a ela e que se impingem sobreela.2. O esp��rito divino, residente nessa mente humana, e todos os poteniais inerentes a esse fragmento1175



de espiritualidade absoluta, junto om todas as m�ultiplas inuênias e fatores espirituais na vidahumana.3. A rela�~ao entre a mente material e o esp��rito divino, que onota um valor e arrega umsigni�ado n~ao enontr�avel em nenhum dos fatores que ontribuem para essa assoia�~ao. A realidadedessa rela�~ao �unia n~ao �e nem material nem espiritual, mas moronial. �E a alma.As riaturas intermedi�arias denominaram, h�a muito, essa alma humana em evolu�~ao, de menteintermedi�aria, para distingui-la da mente mais baixa, ou material, e da mente mais alta, ou �osmia.Essa mente intermedi�aria �e realmente um fenômeno moronial, j�a que existe no reino entre o materiale o espiritual. O potenial dessa evolu�~ao moronial �e inerente aos dois impulsos universais da mente:o impulso da mente �nita da riatura, para onheer a Deus e alan�ar a divindade do Criador, e oimpulso da mente in�nita do Criador, para onheer o homem e alan�ar a experiênia da riatura.Essa transa�~ao superna de evolu�~ao da alma imortal torna-se poss��vel pois a mente mortal �e, emprimeiro lugar, pessoal e, em segundo lugar, porque est�a em ontato om as realidades supra-animais;ela possui um dom supramaterial de ministra�~ao �osmia, que assegura a evolu�~ao de uma naturezamoral apaz de tomar deis~oes morais, efetuando, por meio disso, um ontato riativo, da mais plenaboa-f�e, om as ministra�~oes espirituais interativas e om o Ajustador do Pensamento residente.O resultado inevit�avel dessa espiritualiza�~ao ontatual da mente humana �e o nasimento gradualde uma alma, fruto nasido de uma mente ajudante, dominada pela vontade humana que almejaonheer a Deus, trabalhando em liga�~ao om as for�as espirituais do universo que est~ao sob osuperontrole de um fragmento real do pr�oprio Deus de toda a ria�~ao - o Monitor Misterioso.E, assim, a realidade mortal e material do eu transende �as limita�~oes temporais da m�aquina davida f��sia e alan�a uma nova express~ao e uma nova identi�a�~ao, no ve��ulo em evolu�~ao, para aontinuidade do eu: a alma moronial imortal.
111.3 A Alma em Evolu�~aoOs enganos da mente mortal e os erros da onduta humana podem atrasar, de forma intensa, aevolu�~ao da alma, embora n~ao possam inibir tal fenômeno moronial, uma vez iniiado pelo Ajustadorresidente, om o onsentimento da vontade da riatura. Entretanto, a qualquer momento, antes damorte f��sia, essa mesma vontade humana e material tem o poder de romper om essa esolha e rejeitara sobrevivênia. Mesmo ap�os a sobrevivênia, o mortal asendente ainda det�em essa prerrogativade esolher rejeitar a vida eterna; a qualquer tempo, antes da fus~ao om o Ajustador, a riaturaasendente e em evolu�~ao pode esolher abandonar a vontade do Pai do Para��so. A fus~ao om oAjustador assinala o fato de que o mortal asendente esolheu, eternamente e sem reservas, umpriro desejo do Pai.Durante a vida na arne, a alma em evolu�~ao est�a apaitada a refor�ar as deis~oes supramateriaisda mente mortal. A alma, sendo supramaterial, n~ao funiona por si mesma no n��vel material daexperiênia humana. Nem pode essa alma subespiritual, sem a olabora�~ao de algum esp��rito daDeidade, omo o Ajustador, por exemplo, funionar aima do n��vel moronial. A alma tamb�emn~ao toma deis~oes �nais, at�e que a morte ou o translado a separe da liga�~ao material om a mentemortal; exeto quando essa mente material delegar, e da forma que delegar, tal autoridade, de livre eespontânea vontade, a essa alma moronial de fun�~ao interligada. Durante a vida, a vontade mortal,ou o poder de esolha-deis~ao da pessoalidade, reside nos iruitos da mente material; �a medida que oresimento mortal terrestre ontinua, esse eu, om os seus inestim�aveis poderes de esolha, torna-seresentemente identi�ado om a entidade da alma moronial emergente; ap�os a morte, e em seguida�a ressurrei�~ao, nos mundos das mans~oes, a pessoalidade humana identi�a-se ompletamente om oeu moronial. A alma �e, assim, o embri~ao do futuro ve��ulo moronial de identidade da pessoalidade.1176



Essa alma imortal, de in��io, �e inteiramente moronial na sua natureza, mas tem uma tal apai-dade para o desenvolvimento, que invariavelmente asende at�e os n��veis verdadeiros do esp��rito nosvalores para a fus~ao om os esp��ritos da Deidade; geralmente, om o mesmo esp��rito do Pai Universal,que iniiou esse fenômeno de ria�~ao na mente da riatura.Ambos, a mente humana e o Ajustador divino, est~ao onsientes da presen�a e da natureza di-ferenial da alma em evolu�~ao: o Ajustador, inteiramente; a mente, parialmente. A alma torna-seada vez mais ônsia, tanto da mente quanto do Ajustador, omo identidades relaionadas, propor-ionalmente, ao seu pr�oprio resimento evoluion�ario. A alma ompartilha das qualidades, tanto damente humana quanto do esp��rito divino, mas evolui, persistentemente, na dire�~ao de um aumentodo ontrole do esp��rito e do predom��nio do divino, por meio da a�~ao de fomentar uma fun�~ao damente, ujos signi�ados tentam oordenar-se om os verdadeiros valores do esp��rito.Na arreira mortal, a evolu�~ao da alma n~ao �e tanto uma prova�~ao, �e mais uma edua�~ao. A f�e nasobrevivênia dos valores supremos �e o erne do ato religioso; a experiênia religiosa genu��na onsistena uni~ao dos valores supremos e dos signi�ados �osmios na ompreens~ao da realidade universal.A mente onhee a quantidade, a realidade e os signi�ados. Contudo, a qualidade - os valores -�e sentida. Quem sente �e a ria�~ao m�utua da mente, que onhee, e do esp��rito solid�ario, que a tornareal.Na mesma medida que a alma moronial em evolu�~ao se torna permeada pela verdade, pela belezae pela bondade, omo valores da realiza�~ao e ompreens~ao da onsiênia de Deus, esse ser resultantetorna-se indestrut��vel. Se n~ao h�a sobrevivênia de valores eternos na alma em evolu�~ao do homem,ent~ao a existênia mortal n~ao tem sentido, e a vida, em si mesma, �e uma ilus~ao tr�agia. Todavia,para sempre �e verdade: aquilo que ome�ais no tempo, om erteza, ireis terminar na eternidade -se valer a pena terminar.111.4 A Vida InteriorO reonheimento �e o proesso inteletual de adequar as impress~oes sensoriais reebidas do mundoexterno aos padr~oes de mem�oria do indiv��duo. A ompreens~ao denota que essas impress~oes sensoriaisreonheidas e os seus padr~oes de mem�oria assoiados tornaram-se integrados ou organizados numarede dinâmia de prin��pios.Os signi�ados s~ao derivados de uma ombina�~ao de reonheimento e de ompreens~ao. Os signi-�ados s~ao inexistentes, num mundo uniamente sensorial ou material. Os signi�ados e os valoress~ao perebidos apenas nas esferas internas ou supramateriais da experiênia humana.Os avan�os da verdadeira iviliza�~ao nasem todos nesse mundo interior da humanidade. Apenasa vida interior �e verdadeiramente riativa. A iviliza�~ao di�ilmente pode progredir quando a maioriados jovens de qualquer gera�~ao devota os seus interesses e energias �as busas materialistas do mundosensorial ou exterior.O mundo interior e o mundo exterior têm um onjunto diferente de valores. Qualquer iviliza�~aoest�a em perigo, quando três quartos da sua juventude aderem a pro�ss~oes materialistas e devotam-se �a busa de atividades sensoriais no mundo exterior. A iviliza�~ao est�a em perigo, quando ajuventude negligenia o seu interesse pela �etia, a soiologia, a eugenia, a �loso�a, as artes, a religi~aoe a osmologia.Apenas nos n��veis mais elevados da mente supraonsiente, �a medida que esses n��veis imp~oem-se ao Reino espiritual da experiênia humana, podereis enontrar esses oneitos mais elevados,relaionados a modelos originais efetivos, que ir~ao ontribuir para a onstru�~ao de uma iviliza�~aomelhor e mais duradoura. A pessoalidade �e, inerentemente, riativa; mas funiona omo tal apenasna vida interior do indiv��duo. 1177



Os ristais de neve s~ao sempre hexagonais, na forma; mas nuna dois deles s~ao iguais. As rian�asorrespondem a tipos, mas n~ao h�a duas exatamente iguais, mesmo no aso de gêmeos. A pessoalidadetem tipos, mas �e sempre �unia.A feliidade e a alegria têm origem na vida interior. V�os n~ao podeis experimentar o regozijoverdadeiro ompletamente a s�os. Uma vida solit�aria �e fatal para a feliidade. At�e mesmo as fam��liase as na�~oes desfrutar~ao mais da vida, se a ompartilharem om os outros.V�os n~ao podeis ontrolar ompletamente o mundo externo - o meio ambiente. �E a riatividade domundo interior que deve estar mais sob o foo da vossa dire�~ao, pois para ela a vossa pessoalidadeest�a amplamente liberada das algemas das leis da ausa�~ao anteedente. Assoiada �a pessoalidade,h�a uma soberania limitada da vontade.Posto que a vida interior do homem seja verdadeiramente riativa, a responsabilidade de esolherse essa riatividade ser�a espontânea e totalmente aleat�oria, ou se ser�a ontrolada, dirigida e ons-trutiva, abe a ada pessoa. Como pode uma imagina�~ao riativa produzir �lhos dignos, quando oen�ario onde funiona j�a est�a preenhido om preoneitos, �odio, medos, ressentimentos, vingan�ase fanatismo?As id�eias podem ter origem nos est��mulos do mundo exterior, mas os ideais nasem apenas nosreinos riadores do mundo interior. Hoje, as na�~oes do mundo est~ao sendo dirigidas por homensque têm uma superabundânia de id�eias, mas grande pobreza de ideal. Essa �e a explia�~ao para apobreza, o div�orio, a guerra e os �odios raiais.Esta �e a quest~ao: se o homem, que tem o livre-arb��trio, �e dotado dos poderes da riatividade, vindosdo seu mundo interior, ent~ao devemos reonheer que a ria�~ao, no livre-arb��trio, abrange tamb�emo potenial de esolha na destrutividade. E quando a riatividade volta-se para a destrutividade,estareis fae a fae om a devasta�~ao do mal e do peado - a opress~ao, a guerra e a destrui�~ao. Omal �e uma parialidade da riatividade, que tende para a desintegra�~ao e a destrui�~ao �nal. Todoonito �e em si um mal, pelo que inibe da fun�~ao riadora da vida interior - �e uma esp�eie de guerraivil na pessoalidade.A riatividade interior ontribui para o enobreimento do ar�ater, mediante a integra�~ao da pes-soalidade e da uni�a�~ao do eu. �E sempre verdade: o passado �e imut�avel; apenas o futuro pode sermodi�ado pelo minist�erio da riatividade presente do eu interno.111.5 A Consagra�~ao da EsolhaFazer a vontade de Deus �e nada mais, nada menos do que uma demonstra�~ao da vontade da riaturade ompartilhar a sua vida interior om Deus - om o mesmo Deus que tornou poss��vel, para essariatura, uma vida de valor om signi�ado interior. Compartilhar �e da natureza de Deus - �e divino.Deus ompartilha tudo om o Filho Eterno e om o Esp��rito In�nito, enquanto Estes, por sua vez,ompartilham todas as oisas om os Filhos Criadores divinos e om as Filhas, os Esp��ritos Maternosdos universos.A imita�~ao de Deus �e a have da perfei�~ao; fazer a Sua vontade �e o segredo da sobrevivênia e daperfei�~ao na sobrevivênia.Os mortais vivem em Deus e, portanto, Deus tem querido viver nos mortais. Assim omo osmortais se on�am a Deus, Ele tamb�em on�ou - e antes - uma parte Dele pr�oprio, para que �assedentro dos homens; Ele onsentiu em viver nos homens e residir nos homens, sujeitando-Se �a vontadehumana.A paz nesta vida, a sobrevivênia na morte, a perfei�~ao na pr�oxima vida, o servi�o na eternidade:tudo isso �e realizado (em esp��rito) desde agora, quando a pessoalidade da riatura onsente - esolhe1178



- sujeitar a sua vontade de riatura �a vontade do Pai. Pois o Pai j�a esolheu fazer om que umfragmento de Si pr�oprio se sujeite �a vontade da pessoalidade da riatura.Tal esolha da riatura n~ao �e uma rendi�~ao da sua vontade. �E uma onsagra�~ao da vontade, umaexpans~ao da vontade, uma glori�a�~ao da vontade, um perfeionamento da vontade; e tal esolhaeleva a vontade da riatura do n��vel da signi�ânia temporal ao estado mais elevado, em que apessoalidade do �lho-riatura omunga om a pessoalidade do Pai-esp��rito.Essa esolha da vontade do Pai �e o ahado espiritual que o homem mortal tem, para ir ao enontrodo Pai espiritual, ainda que idades no tempo devam passar antes que o �lho-riatura possa de fatohegar �a presen�a fatual do Pai do Para��so. Essa esolha n~ao onsiste tanto na nega�~ao da vontadeda riatura - \N~ao a minha vontade, mas a Vossa, seja feita" - quanto onsiste na a�rma�~ao positivada riatura: \�E da minha vontade que a Vossa vontade seja feita". E se essa esolha �e feita, maisedo ou mais tarde, o �lho que optou por esolher Deus ir�a enontrar a uni~ao interna (a fus~ao)om o fragmento residente de Deus, enquanto esse mesmo �lho em perfeionamento enontrar�a asuprema satisfa�~ao para a pessoalidade, na omunh~ao de adora�~ao entre a pessoalidade do homem ea pessoalidade do seu Criador; duas pessoalidades ujos atributos riativos juntaram-se eternamente,numa mutualidade de express~ao volunt�aria - para o nasimento de uma outra pareria eterna davontade do homem om a vontade de Deus.111.6 O Paradoxo HumanoMuitos dos problemas temporais do homem mortal advêm da sua rela�~ao dupla om o osmo. Ohomem �e parte da natureza - existe na natureza - e, ao mesmo tempo, �e apaz de transender �anatureza. O homem �e �nito; todavia, no seu interior reside uma fa��sa da in�nitude. E essa situa�~aodual proporiona n~ao apenas um potenial para o mal, mas tamb�em engendra muitas situa�~oes soiaise morais arregadas de grande inerteza e de uma ansiedade onsider�avel.A oragem requerida para efetivar a onquista da natureza e para transender ao pr�oprio eu �e umaoragem que poderia suumbir diante das tenta�~oes do orgulho de si pr�oprio. O mortal que podetransender a si pr�oprio poderia render-se �a tenta�~ao de dei�ar a sua pr�opria autoonsiênia. Odilema mortal onsiste no fato duplo de que o homem est�a atrelado �a natureza, enquanto, ao mesmotempo, possui uma liberdade �unia - a liberdade da esolha e a�~ao espirituais. Nos n��veis materiais,o homem enontra-se em estado de subserviênia �a natureza, enquanto, nos n��veis espirituais, ele �etriunfante sobre a natureza e sobre todas as oisas temporais e �nitas. Tal paradoxo �e insepar�avelda tenta�~ao, do mal potenial e erros deis�orios; e, quando o ego torna-se orgulhoso e arrogante, opeado pode evoluir.O problema do peado n~ao existe por si s�o no mundo �nito. O fato da �nitude n~ao �e mau, nempeaminoso. O mundo �nito foi feito por um Criador in�nito - �e a obra da m~ao dos Seus Filhosdivinos - e, portanto, deve ser bom. �E o uso errôneo, a distor�~ao e a deturpa�~ao do �nito que d~aoorigem ao mal e ao peado.O esp��rito pode dominar a mente; e assim, pois, a mente pode ontrolar a energia. Contudo,a mente s�o pode ontrolar a energia por meio da pr�opria manipula�~ao inteligente dos poteniaismetam�or�os inerentes ao n��vel matem�atio das ausas e efeitos, nos dom��nios f��sios. A mente dariatura n~ao ontrola a energia inerentemente; essa �e uma prerrogativa da Deidade. Todavia, a menteda riatura pode manipular a energia; e faz isso, na medida em que se torna mestra nos segredos daenergia do universo f��sio.Quando o homem quer modi�ar a realidade f��sia, seja nele mesmo ou no meio ambiente, ele temêxito apenas na propor�~ao em que haja desoberto os modos e os meios de ontrolar a mat�eria edirigir a energia. A mente sem assistênia �e impotente para inuir sobre o mundo material, exeto1179



sobre o pr�oprio meanismo f��sio ao qual ela est�a inseparavelmente vinulada. No entanto, pelouso inteligente do meanismo do orpo, a mente pode riar outros meanismos e mesmo rela�~oesenerg�etias e rela�~oes vivas, om a utiliza�~ao das quais essa mente pode ontrolar resentemente eat�e dominar o seu n��vel f��sio no universo.A iênia �e a fonte dos fatos, e a mente n~ao pode operar sem fatos. Os fatos est~ao edi�andobloos, na onstru�~ao da sabedoria, que v~ao sendo imentados um ao lado do outro na experiêniada vida. O homem pode alan�ar o amor de Deus sem fatos, e pode desobrir as leis de Deus semamor; mas o homem n~ao pode ome�ar a apreiar a simetria in�nita, a harmonia superna, a exelsaplenitude da natureza todo-inlusiva da Primeira Fonte e Centro, sem antes haver enontrado a leidivina e o amor divino e sem antes havê-los experienialmente uni�ado na sua pr�opria �loso�aevolutiva �osmia.A expans~ao do onheimento material permite uma maior apreia�~ao inteletual dos signi�adosdas id�eias e dos valores dos ideais. Um ser humano pode enontrar a verdade na sua experiêniainterior, mas ele neessita de um onheimento laro dos fatos para apliar a sua desoberta pessoalda verdade �as demandas implaavelmente pr�atias da vida di�aria.Nada �e mais natural do que o homem mortal ser assediado por sentimentos de inseguran�a,quando se vê inextriavelmente atado �a natureza, apesar de possuir poderes espirituais plenamentetransendentes a todas as oisas temporais e �nitas. Somente a on�an�a religiosa - a f�e viva - podesustentar o homem em meio a problemas t~ao dif��eis e de tamanha perplexidade.De todos os perigos que ereiam a natureza mortal do homem e que amea�am a sua integridadeespiritual, o orgulho �e o maior. A oragem �e de muita valia, mas o egoentrismo �e vangloriador esuiida. Uma autoon�an�a razo�avel n~ao �e de se deplorar. A apaidade do homem de transendera si pr�oprio �e uma oisa que o distingue do reino animal.O orgulho �e enganoso, intoxiante e alimentador do peado; �e ausador de deep�~oes tanto para oindiv��duo, quanto para um grupo, uma ra�a ou uma na�~ao. �E literalmente verdade que \o orgulhovem antes da queda".111.7 O Problema do AjustadorA essênia da aventura do Para��so �e a inerteza om seguran�a - inerteza no tempo e na mente,inerteza quanto aos eventos do desortinar-se da asens~ao at�e o Para��so - ; e seguran�a no esp��ritoe na eternidade, seguran�a na on�an�a inondiional de �lho-riatura, na ompaix~ao divina e noamor in�nito do Pai Universal; inerteza por sermos idad~aos inexperientes do universo; seguran�apor sermos �lhos asendentes at�e as mans~oes do universo de um Pai Todo-Poderoso, onisiente etodo-amoroso.Poderia eu aonselhar-vos a atender ao eo distante do apelo �el do Ajustador �a vossa alma?O Ajustador residente n~ao pode parar, nem mesmo alterar materialmente a vossa luta, na arreirado tempo; o Ajustador n~ao pode amenizar as durezas da vida, enquanto atravessais este mundo detrabalho extenuante. O residente divino pode apenas refrear-se, paientemente, enquanto lutais nabatalha da vida, omo �e vivida no vosso planeta; mas v�os podeis, se quiserdes - enquanto trabalhais,lutais e suais - , permitir que o valente Ajustador lute onvoso e para v�os. Podeis, desse modo,ser onfortados e inspirados, seduzidos e ativados, se apenas permitirdes ao Ajustador que eleonstantemente vos mostre e ilustre os motivos reais, o objetivo �nal e o prop�osito eterno de todaessa dif��il luta, montanha aima, ontra os problemas banais do vosso mundo material atual.Por que n~ao ajudar o Ajustador na tarefa de mostrar-vos a ontraparte espiritual de todos essesesfor�os materiais extenuantes? Por que n~ao permitir ao Ajustador que vos fortale�a, om as verdadesespirituais do poder �osmio, enquanto estais lutando orpo-a-orpo om as di�uldades temporais1180



da existênia de riatura? Por que n~ao enorajar o ajudante eleste a vos alegrar, om a vis~aolara de um enfoque eterno da vida universal, enquanto estais meio egos, na perplexidade dosproblemas da hora presente? Por que vos reusais a ser eslareidos e inspirados, pelo ponto de vistauniversal, enquanto vos debateis ontra os obst�aulos do tempo e vos afogais na n�evoa das inertezasque assediam a vossa jornada na vida mortal? Por que n~ao permitir ao Ajustador espiritualizar ovosso modo de pensar, ainda que os vossos p�es devam ontinuar pisando nas rotas materiais dosempreendimentos terrestres?As ra�as humanas mais elevadas de Urantia foram misigenadas de forma omplexa; s~ao umamistura de muitos omponentes raiais e de genes om origens diferentes. Essa natureza ompostadi�ulta exessivamente a e�iênia do trabalho dos Monitores, durante a vida, e aumenta de�niti-vamente os problemas, tanto do Ajustador quanto do sera�m guardi~ao, ap�os a morte. N~ao faz muitotempo, estive em S�alvington e esutei um guardi~ao do destino apresentando uma delara�~ao formal,omo atenua�~ao das di�uldades do minist�erio ao seu sujeito mortal. Esse sera�m dizia:\Muito da minha di�uldade deveu-se ao onito intermin�avel entre as duas naturezas do meusujeito: a urgênia da ambi�~ao, em oposi�~ao �a indolênia animal; os ideais de um povo superior,trespassados pelos instintos de uma ra�a inferior; os altos prop�ositos de uma grande mente, anta-gonizados pelo impulso de uma hereditariedade primitiva; a vis~ao ampla de um Monitor perspiaz,ontrafeita pela vis~ao estreita de uma riatura do tempo; os planos progressivos de um ser em as-ens~ao, modi�ados pelos desejos e aspira�~oes de uma natureza material; os lampejos da inteligêniauniversal, anelados pelos omandos da energia qu��mia da ra�a em evolu�~ao; o impulso ang�elio, emoposi�~ao �as emo�~oes de um animal; o aperfei�oamento de um inteleto, anulado pelas tendênias doinstinto; a experiênia do indiv��duo, em oposi�~ao �as propens~oes aumuladas da ra�a; as aspira�~oes aoque h�a de melhor, sendo obliteradas pela inonstânia do pior; o vôo do gênio, neutralizado pelo pesoda medioridade; o progresso do bom, retardado pela in�eria do mau; a arte da beleza, manhadapela presen�a do mal; a pujan�a da sa�ude, neutralizada pela debilidade da doen�a; a fonte da f�e,polu��da pelos venenos do medo; o mananial da alegria, amargurado pelas �aguas da dor; a feliidadeda anteipa�~ao, desiludida pela amargura da realiza�~ao; as alegrias da vida, sempre amea�adas pelasdores da morte. Tal �e a vida neste planeta! E ainda assim, por ausa da ajuda e do impulso semprepresente do Ajustador do Pensamento, essa alma alan�ou um n��vel razo�avel de feliidade e êxito eainda agora asendeu aos sal~oes de julgamento de mansônia".[Apresentado por um Mensageiro Solit�ario de Orvônton.℄
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Cap��tulo 112A Sobrevivênia da PessoalidadeOS planetas evoluion�arios s~ao as esferas da origem humana, os mundos iniiais da arreira mortalasendente. Urantia �e o vosso ponto de partida; aqui v�os e o vosso Ajustador do Pensamentodivino estais juntos em uni~ao temporal. V�os reebestes a d�adiva de um guia perfeito; portanto, seperorrerdes a orrida do tempo om sineridade e ganhardes a meta �nal da f�e, a reompensa dasidades ser�a vossa; estareis eternamente unidos ao vosso Ajustador residente. E ent~ao ome�ar�a avossa vida real, a vida asendente para a qual o vosso presente estado n~ao �e sen~ao o vest��bulo. Logoome�ar�a a vossa elevada e progressiva miss~ao, omo �nalitores, na eternidade que se desortinadiante de v�os. E, passando por todas essas suessivas idades e est�agios de resimento evoluion�ario,h�a uma parte de v�os que permanee absolutamente inalterada; e essa �e a pessoalidade - a permanênia,na presen�a da mudan�a.Ainda que seja presun�oso ensaiar uma de�ni�~ao de pessoalidade, pode ser �util enuniar algumasentre as oisas que s~ao onheidas sobre a pessoalidade:1. A pessoalidade �e aquela qualidade da realidade que �e outorgada pelo Pai Universal, Ele pr�oprio,ou pelo Agente Conjunto, atuando em nome do Pai.2. Ela pode ser onferida a qualquer sistema vivo de energia que inlua mente ou esp��rito.3. Ela n~ao est�a totalmente sujeita �as algemas da ausa�~ao anteedente. Ela �e relativamenteriadora ou o-riadora.4. Quando onferida a riaturas materiais evoluion�arias, ela leva o esp��rito a esfor�ar-se pelamestria sobre a mat�eria-energia, por meio da media�~ao da mente.5. A pessoalidade, embora desprovida de identidade, pode uni�ar a identidade de qualquersistema vivo de energia.6. Ela tem apenas respostas qualitativas ao iruito da pessoalidade, em ontraste om as trêsenergias que demonstram sensibilidade, tanto qualitativa quanto quantitativa, �a gravita�~ao.7. A pessoalidade �e imut�avel na presen�a da mudan�a.8. Ela pode proporionar uma d�adiva a Deus - a dedia�~ao, por livre esolha, de fazer a vontadede Deus.9. Ela �e araterizada pela moralidade - a onsiênia da relatividade no relaionamento omoutras pessoas. Ela diserne n��veis de onduta e opta disriminadamente entre eles.10. A pessoalidade �e �unia, absolutamente �unia: Ela �e �unia no tempo e no espa�o; �e �uniana eternidade e no Para��so; �e �unia quando outorgada - n~ao h�a dupliatas - ; �e �unia durante adamomento da existênia; e �e �unia em rela�~ao a Deus - Ele n~ao faz aep�~ao de pessoas e tamb�em Elen~ao as soma entre si, pois elas n~ao s~ao som�aveis - s~ao assoi�aveis, mas n~ao totaliz�aveis.1183



11. A pessoalidade �e diretamente sens��vel �a presen�a de uma outra pessoalidade.12. Ela �e algo que pode ser aresentado ao esp��rito, ilustrando, assim, a primazia do Pai emrela�~ao ao Filho. (N~ao h�a neessidade de adiionar-se mente ao esp��rito.)13. A pessoalidade pode sobreviver depois do �m mortal, om a identidade da alma sobrevivente.O Ajustador e a pessoalidade s~ao imut�aveis; a rela�~ao entre eles (na alma) n~ao �e nada sen~ao amudan�a, de evolu�~ao ont��nua; e se essa mudan�a (o resimento) essasse, a alma essaria.14. A pessoalidade tem uma onsiênia singular do tempo, que �e um tanto diferente da perep�~aoque a mente ou o esp��rito têm do tempo.112.1 A Pessoalidade e a RealidadeA pessoalidade �e outorgada pelo Pai Universal �as Suas riaturas omo um dom potenialmente eterno.Essa d�adiva divina destina-se a funionar em in�umeros n��veis e em situa�~oes suessivas no universo,que variam do �nito mais baixo ao mais alto absonito, indo mesmo aos limites do absoluto. Apessoalidade, assim, atua em três planos �osmios, ou em três fases do universo:1. Estado de posi�~ao. A pessoalidade funiona om igual e�iênia, seja no universo loal, seja nosuperuniverso, seja no universo entral.2. Estado de signi�a�~ao. A pessoalidade atua efetivamente nos n��veis do �nito e do absonito, emesmo naquilo que se impinge ao absoluto.3. Estado de valor. A pessoalidade pode realizar-se experienialmente nos reinos progressivos domaterial, do moronial e do espiritual.A pessoalidade tem um ampo perfeionado de atua�~ao �osmia dimensional. As dimens~oes dapessoalidade �nita s~ao três e, grosso modo, funionam omo �e oloado a seguir:1. O omprimento representa a dire�~ao e a natureza da progress~ao - o movimento no espa�o e deaordo om o tempo - , a evolu�~ao.2. A profundidade vertial abrange os impulsos e atitudes do organismo, os v�arios n��veis deauto-realiza�~ao e o fenômeno geral de rea�~ao ao meio ambiente.3. A largura abrange o dom��nio da oordena�~ao, da assoia�~ao e da organiza�~ao do eu.O tipo de pessoalidade onferido aos mortais de Urantia tem uma potenialidade de sete dimens~oesde auto-express~ao ou de realiza�~ao pessoal. Desses fenômenos dimensionais, três s~ao ompreens��veis-realiz�aveis no n��vel �nito, três no n��vel absonito e um no n��vel absoluto. Em n��veis subabsolutos,essa s�etima dimens~ao, ou a da totalidade, �e experieni�avel omo fato da pessoalidade. Essa supremadimens~ao �e um absoluto assoi�avel e, ainda que n~ao in�nito, �e dimensionalmente um potenial quepermite uma penetra�~ao subin�nita do absoluto.As dimens~oes �nitas da pessoalidade têm a ver om as dimens~oes �osmias do omprimento, daprofundidade e da largura. O omprimento orresponde ao signi�ado; a profundidade signi�avalor; a largura abrange o disernimento interior - a apaidade de experimentar uma onsiêniaindubit�avel da realidade �osmia.No n��vel moronial, todas essas dimens~oes �nitas do n��vel material �am muito ampliadas, eertos valores dimensionais novos s~ao integrados. Todas essas experiênias dimensionais ampliadasdo n��vel moronial est~ao maravilhosamente artiuladas om a dimens~ao suprema, ou a dimens~ao dapessoalidade, por meio da inuênia da mota e tamb�em por ausa da ontribui�~ao das matem�atiasmoroniais.Muitos dos problemas experieniados pelos mortais no seu estudo da pessoalidade humana pode-1184



riam ser evitados, se a riatura �nita se lembrasse de que os n��veis dimensionais e os n��veis espirituaisn~ao est~ao oordenados na ompreens~ao-realiza�~ao experienial da pessoalidade.A vida realmente �e um proesso que oorre entre o organismo (a individualidade) e o seu meioambiente. A pessoalidade atribui valor de identidade e signi�ados de ontinuidade a essa assoia�~aoorganismo-ambiente. Assim, ser�a reonheido que o fenômeno de est��mulo-resposta n~ao �e um meroproesso meânio, pois a pessoalidade funiona omo um fator na situa�~ao total. �E sempre verdadeque os meanismos s~ao inatamente passivos; e os organismos, inerentemente ativos.A vida f��sia �e um proesso que tem lugar, n~ao tanto dentro do organismo, mas antes entre oorganismo e o ambiente. Cada um desses proessos tende a riar e estabeleer modelos de rea�~ao doorganismo a esse ambiente. E todos esses modelos diretivos s~ao altamente inueniadores na sele�~aode metas.�E por meio da intermedia�~ao da mente que o eu e o ambiente estabeleem um ontato signi�ativo.A habilidade e a disposi�~ao do organismo para fazer esses ontatos signi�antes om o ambiente (aresposta a um est��mulo) representam a atitude de toda a pessoalidade.A pessoalidade n~ao pode atuar bem em isolamento. O homem �e inatamente uma riatura soial;ele �e dominado pela aspira�~ao de pertener. E �e literalmente verdade que \nenhum homem vive parasi pr�oprio".Contudo, o oneito da pessoalidade, om o sentido do todo da riatura viva e em funionamento,signi�a muito mais do que a integra�~ao das rela�~oes; signi�a a uni�a�~ao de todos os fatores derealidade, bem omo a oordena�~ao das rela�~oes. As rela�~oes existem entre dois objetos, mas trêsou mais objetos formam e expliitam um sistema; e tal sistema �e muito mais do que apenas umarela�~ao ampliada, ou tornada omplexa. Essa diferenia�~ao �e vital, porque, num sistema �osmio, osmembros individuais n~ao est~ao onetados uns om os outros, mas est~ao numa rela�~ao om o todo,e mediante a individualidade do todo.No organismo humano, a soma das suas partes onstitui o eu - a individualidade - , mas esse pro-esso n~ao tem nada a ver om a pessoalidade, que �e a uni�adora de todos esses fatores relaionados�as realidades �osmias.Nas agrega�~oes, as partes est~ao adiionadas; nos sistemas, as partes est~ao arranjadas. Os sistemass~ao signi�ativos por ausa da organiza�~ao - os valores posiionais. Num bom sistema, todos osfatores est~ao em posi�~ao �osmia. Em um mau sistema, algo ou est�a faltando ou est�a fora do lugar -em desarranjo. No sistema humano, �e a pessoalidade que uni�a todas as atividades e que, por suavez, lhes onfere as qualidades de identidade e de riatividade.112.2 O EuAo estudar o eu, seria �util lembrar:1. Que os sistemas f��sios s~ao subordinados.2. Que os sistemas inteletuais s~ao oordenadores.3. Que a pessoalidade �e supra-ordenadora.4. Que a for�a espiritual residente �e potenialmente diretiva.Em todos os oneitos da individualidade do eu, deveria ser reonheido que a realidade da vidavem primeiro, a sua avalia�~ao ou interpreta�~ao, depois. O �lho humano primeiro vive e depois pensasobre o seu viver. Na eonomia �osmia, o disernimento interior preede �a previs~ao.O fato universal de Deus tornando-se homem mudou para sempre todos os signi�ados e alteroutodos os valores da pessoalidade humana. Pelo verdadeiro signi�ado da palavra, o amor denota1185



respeito m�utuo de pessoalidades inteiras, sejam humanas ou divinas, ou humanas e divinas. Partesdo eu podem funionar de in�umeros modos - pensando, sentindo, desejando - , mas apenas os atributosoordenados da pessoalidade total �am foalizados na a�~ao inteligente; e todos esses poderes �amassoiados ao dom espiritual da mente mortal, quando, sinera e altruistiamente, um ser humanoama um outro ser humano ou divino.Todos os oneitos mortais de realidade baseiam-se na suposi�~ao da existênia real da pessoalidadehumana; todos os oneitos de realidades supra-humanas s~ao baseados na experiênia da pessoalidadehumana om e nas realidades �osmias de ertas entidades espirituais e de pessoalidades divinasinterligadas. Tudo o que �e n~ao-espiritual na experiênia humana, �a exe�~ao da pessoalidade, �e ummeio para um �m. Toda rela�~ao verdadeira do homem mortal om outras pessoas - humanas oudivinas - �e um �m em si mesma. E um tal ompanheirismo om a pessoalidade da Deidade �e a metaeterna da asens~ao no universo.A posse de pessoalidade identi�a o homem omo um ser espiritual, posto que a unidade do eu e aautoonsiênia da pessoalidade s~ao dons do mundo supramaterial. O fato mesmo de que um mortalmaterialista pode negar a existênia de realidades supramateriais, em si e por si, demonstra e indiaa presen�a e o trabalho da s��ntese do esp��rito e da onsiênia �osmia na sua mente humana.Existe um grande abismo �osmio entre a mat�eria e o pensamento, e esse abismo �e inomensura-velmente maior entre a mente material e o amor espiritual. A onsiênia n~ao pode ser expliada,e a onsiênia de si, menos ainda, por qualquer teoria de assoia�~ao eletrônia meaniista ou porfenômenos materialistas de energia.Enquanto a mente persegue a realidade at�e a sua an�alise �ultima, a mat�eria esapa aos sentidosmateriais, mas pode ainda permaneer real para a mente. Quando o disernimento espiritual per-segue essa realidade que permanee depois do desapareimento da mat�eria, e a persegue at�e uma�ultima an�alise, ela desaparee para a mente, mas o disernimento do esp��rito pode ainda pereber asrealidades �osmias e os valores supremos de uma natureza espiritual. Da mesma forma, a iêniad�a lugar �a �loso�a, enquanto a �loso�a deve render-se �as onlus~oes inerentes �a genu��na experiêniaespiritual. O pensar rende-se �a sabedoria, e a sabedoria dissolve-se na adora�~ao iluminada e reexiva.Na iênia, o eu humano observa o mundo material; a �loso�a �e a observa�~ao dessa observa�~ao domundo material; a religi~ao, a verdadeira experiênia espiritual, �e a ompreens~ao experienial da rea-lidade �osmia dessa observa�~ao da observa�~ao de toda essa s��ntese relativa dos materiais energ�etiosdo tempo e do espa�o. Construir uma �loso�a do universo na base exlusiva do materialismo �eignorar o fato de que todas as oisas materiais s~ao iniialmente onebidas omo reais na experiêniada onsiênia humana. O observador n~ao pode ser a oisa observada; a avalia�~ao demanda algumgrau de transendênia em rela�~ao �a oisa que est�a sendo avaliada.No tempo, o pensar onduz �a sabedoria, e a sabedoria leva �a adora�~ao; na eternidade, a adora�~aoonduz �a sabedoria, e a sabedoria manifesta-se gerando a �nalidade de pensamento.A possibilidade de uni�a�~ao do eu em evolu�~ao �e inerente �as qualidades dos seus fatores onstituin-tes: as energias b�asias, as ontexturas mestras, o superontrole qu��mio b�asio, as id�eias supremas,os motivos supremos, as metas supremas e a outorga do esp��rito divino do Para��so - o segredo daautoonsiênia da natureza espiritual do homem.O prop�osito da evolu�~ao �osmia �e onseguir a unidade da pessoalidade, por meio da predominâniaresente do esp��rito, que �e a resposta da vontade ao ensinamento e ao guiamento do Ajustador doPensamento. A pessoalidade, tanto a humana quanto a supra-humana, �e araterizada por umaqualidade �osmia inerente, que pode ser hamada \a evolu�~ao da predominânia", que �e a expans~aodo ontrole tanto de si mesma quanto do seu ambiente.Uma pessoalidade asendente, de origem humana, passa por duas grandes fases, no universo, depredominânia volitiva sobre o eu: 1186



1. A experiênia pr�e-�nalitora, ou busadora de Deus, que �e a experiênia de ompreens~ao e de au-mento da auto-realiza�~ao, por meio de uma t�enia de expans~ao da identidade e da sua fatualiza�~ao,juntamente om a solu�~ao do problema �osmio e a onseq�uente mestria sobre o universo.2. A experiênia p�os-�nalitora, ou reveladora de Deus, que �e a experiênia da expans~ao riadorada ompreens~ao-realiza�~ao de si pr�oprio por meio da revela�~ao do Ser Supremo experienial, paraas inteligênias busadoras de Deus e que ainda n~ao atingiram os n��veis divinos de semelhan�a omDeus.As pessoalidades desendentes alan�am experiênias an�alogas por meio das suas v�arias aventurasno universo, na medida em que elas busam o aumento da apaidade de determinar om erteza ede exeutar as vontades divinas das Deidades Suprema, �Ultima e Absoluta.O eu material, a entidade-ego da identidade humana, durante a vida f��sia, depende da fun�~aoontinuada do ve��ulo da vida material, da existênia ont��nua do equil��brio inst�avel entre as energiase o inteleto, que, em Urantia, reebeu o nome de vida. Contudo, o eu de valor para a sobrevivênia,o eu que pode transender �a experiênia da morte s�o evolui om o estabeleimento de um transferidorpotenial da sede da identidade da pessoalidade em evolu�~ao, que trans�ra do ve��ulo transit�orio davida - o orpo material - para a natureza mais duradoura e imortal da alma moronial e, ainda maisadiante, que trans�ra a identidade para aqueles n��veis em que a alma se torne infusa da realidadedo esp��rito, e �nalmente atinja o status de uma realidade espiritual. Essa transferênia das liga�~oesmateriais para a identi�a�~ao moronial �e efetuada, de fato, na sineridade, persistênia e na �rmezada deis~ao, tomada pela riatura humana, de busar a Deus.112.3 O Fenômeno da MorteEm geral, os urantianos reonheem apenas uma esp�eie de morte: a essa�~ao f��sia das energias davida. No entanto, no que onerne �a sobrevivênia da pessoalidade, h�a realmente três tipos de morte:1. A morte espiritual (da alma). Se e quando o homem mortal �nalmente rejeitar a sobrevivênia,quando ele houver sido pronuniado espiritualmente insolvente, moronialmente em banarrota, naopini~ao onjunta do Ajustador e do sera�m sobrevivente, quando esse onselho oordenado houversido registrado em Uversa e ap�os os Censores e os seus olaboradores reetivos haverem veri�adoessas onlus~oes, ent~ao os governantes de Orvônton ordenam a imediata libera�~ao do Monitor resi-dente. Todavia, essa libera�~ao do Ajustador de nenhum modo afeta os deveres do sera�m pessoal,ou grupal, ligado �aquele indiv��duo abandonado pelo Ajustador. Essa esp�eie de morte �e �nal no seusigni�ado, a despeito de uma tempor�aria ontinua�~ao das energias de vida dos meanismos f��sios ementais. Do ponto de vista �osmio, o mortal j�a est�a morto; a vida em ontinua�~ao india meramentea persistênia do impulso material das energias �osmias.2. A morte mental (ou inteletual, ou da mente). Quando os iruitos vitais da ministra�~aoajudante mais elevada s~ao interrompidos, por meio de aberra�~oes do inteleto ou por ausa de umadestrui�~ao parial do meanismo do �erebro; e, se essas ondi�~oes ultrapassarem erto ponto r��tio deirreparabilidade, o Ajustador residente �e imediatamente liberado para partir para Div��nington. Nosregistros do universo, uma pessoalidade mortal �e onsiderada omo tendo enontrado a morte quandoos iruitos mentais esseniais da vontade-a�~ao humana tiverem sido destru��dos. E, novamente, isso�e morte, a despeito da ontinua�~ao de fun�~oes do meanismo vivo do orpo f��sio. O orpo, sema mente volitiva, n~ao mais �e humano; no entanto, de aordo om a esolha anterior dessa vontadehumana, a alma de tal indiv��duo pode sobreviver.3. A morte f��sia (do orpo e da mente). Quando a morte olhe um ser humano, o Ajustadorpermanee na idadela da mente at�e que esse a sua fun�~ao omo meanismo inteligente; mais oumenos no momento em que as energias mensur�aveis do �erebro essam as suas pulsa�~oes vitais1187



r��tmias. Em seguida a essa dissolu�~ao, o Ajustador deixa a mente em desvaneimento, de ummodo t~ao pouo erimonioso quanto, anos antes, dera entrada nela; seguindo logo para Div��ningtonpassando por Uversa.Ap�os a morte, o orpo material retorna ao mundo elementar do qual ele proveio, mas perduramdois fatores n~ao-materiais da pessoalidade sobrevivente: o Ajustador do Pensamento preexistente,levando onsigo a transri�~ao da mem�oria da arreira mortal, e que se dirige para Div��nington;e, perdura tamb�em, sob a ust�odia do guardi~ao do destino, a alma imortal moronial do humanofaleido. Esses omponentes, fases e formas da alma, esses que foram f�ormulas in�etias e que agoras~ao f�ormulas est�atias da identidade, s~ao esseniais �a repessoaliza�~ao nos mundos moroniais. E �e areuni~ao do Ajustador e da alma o que reonstitui a pessoalidade sobrevivente; e que vos reonsientizano momento do despertar moronial.Para aqueles que n~ao têm guardi~aes ser�a�os pessoais, os ust�odios grupais fazem, �el e e�az-mente, o mesmo servi�o de salvaguarda da identidade e de ressurrei�~ao da pessoalidade. Os sera�nss~ao indispens�aveis �a reonstitui�~ao da pessoalidade.Com a morte, o Ajustador do Pensamento perde temporariamente a pessoalidade, mas n~ao aidentidade; o sujeito humano temporariamente perde a identidade, mas n~ao a pessoalidade; nosmundos das mans~oes, ambos re�unem-se em uma manifesta�~ao eterna. Um Ajustador que tenhapartido da Terra nuna retorna para �a om o ser residido anteriormente; nuna a pessoalidadese manifesta sem a vontade humana; e nuna um ser humano, separado do seu Ajustador, depoisda morte, manifesta identidade ativa ou de qualquer maneira estabelee omunia�~ao om os seresvivos da Terra. Separadas dos seus Ajustadores, essas almas permaneem, total e absolutamente,inonsientes durante o longo ou urto sono da morte. N~ao pode haver nenhuma demonstra�~ao,de nenhuma esp�eie de pessoalidade, nem existir nada apaz de entrar em omunia�~ao om outraspessoalidades, at�e depois de se ompletar a sobrevivênia. �Aqueles que v~ao para os mundos dasmans~oes n~ao lhes �e permitido enviar mensagens de volta aos seus seres queridos. A pol��tia de todosos universos �e proibir tal omunia�~ao durante o per��odo de uma dispensa�~ao orrente.112.4 Os Ajustadores ap�os a MorteQuando oorre a morte de uma natureza material, inteletual ou espiritual, o Ajustador despede-se do hospedeiro mortal e dirige-se para Div��nington. Das sedes-entrais do universo loal e dosuperuniverso, um ontato reetivo �e feito om os supervisores de ambos os governos, e o Monitor �eregistrado pelo mesmo n�umero om que deu entrada nos dom��nios do tempo.De algum modo, ainda n~ao inteiramente entendido, os Censores Universais s~ao apazes de ter aposse de um ep��tome da vida humana, tal qual est�a inorporado na transri�~ao dupliada do Ajustadordos valores espirituais e dos signi�ados moroniais da mente residida. Os Censores s~ao apazes dese apropriar da vers~ao que o Ajustador tem, do ar�ater sobrevivente e das qualidades espirituaisdo humano faleido, e, todos esses dados, junto om os registros ser�a�os, est~ao dispon��veis paraapresenta�~ao, no momento do julgamento do indiv��duo em quest~ao. Essa informa�~ao �e tamb�emutilizada para on�rmar aqueles mandados do superuniverso que tornam poss��vel a ertos seresasendentes ome�ar imediatamente as suas arreiras moroniais, e esses seres asendentes, ap�osaonteer a sua dissolu�~ao mortal, prosseguem at�e os mundos das mans~oes antes do t�ermino formalde uma dispensa�~ao planet�aria.Depois da morte f��sia, exeto nos asos de indiv��duos trasladados de entre os vivos, o Ajustadorliberado vai imediatamente para a esfera do seu lar em Div��nington. Os detalhes do que se passaem Div��nington, durante o tempo de espera pelo reapareimento do mortal sobrevivente, dependemprinipalmente de se aquele ser humano asender�a aos mundos das mans~oes por seu pr�oprio direitoindividual, ou se deve esperar por um hamado dispensaional dos sobreviventes adormeidos de uma1188



idade planet�aria.Se tal mortal pertene a um grupo que ser�a repessoalizado no �m de uma dispensa�~ao, o seuAjustador solid�ario n~ao retornar�a imediatamente ao mundo das mans~oes do sistema pr�evio de servi�o,mas, de aordo om a esolha, entrar�a numa das seguintes atribui�~oes tempor�arias:1. Inorpora-se �as �leiras dos Monitores desapareidos, para servi�o n~ao revelado.2. �E designado, por um per��odo, para observar o regime do Para��so.3. �E inorporado a uma das muitas esolas de aperfei�oamento de Div��nington.4. Permanee, por um per��odo, omo estudante observador em uma das outras seis esferas sagradasque onstituem o iruito do Pai, nos mundos do Para��so.5. �E designado para o servi�o de mensageiros dos Ajustadores Pessoalizados.6. Torna-se um instrutor, vinulado �as esolas de Div��nington dediadas ao aperfei�oamento deMonitores pertenentes ao grupo virgem.7. Enarrega-se de seleionar um grupo de mundos poss��veis, nos quais poder�a servir, no aso dehaver ausa razo�avel para areditar que o seu pareiro humano possa haver rejeitado a sobrevivênia.Se v�os, quando a morte vos olher, houverdes alan�ado o tereiro ��rulo ou um dom��nio maiselevado e se, portanto, tiverdes, j�a designado para v�os, um guardi~ao pessoal de destino, e se a trans-ri�~ao �nal do sum�ario do ar�ater sobrevivente, submetida pelo Ajustador, for inondiionalmenteerti�ada pelo guardi~ao do destino - se ambos, o sera�m e o Ajustador, essenialmente, onorda-rem em todos os itens dos seus registros de vida e reomenda�~oes - , se os Censores Universais e osseus olaboradores de reex~ao, em Uversa, on�rmarem esses dados e se o �zerem sem equ��voo oureservas, nesse aso, os Ani~aes dos Dias enviam um mandado de posi�~ao avan�ada, pelos iruitosde omunia�~ao de S�alvington, e, uma vez assim autorizados, os tribunais do Soberano de N�ebadonpoder~ao deretar a passagem imediata da alma sobrevivente para as salas de ressurrei�~ao dos mundosdas mans~oes.Se o indiv��duo humano tem sobrevivênia imediata, assim eu fui instru��do, o Ajustador registra-seem Div��nington, ontinua at�e a presen�a do Pai Universal no Para��so, retorna imediatamente e �eabra�ado pelos Ajustadores Pessoalizados do superuniverso e do universo loal da sua atribui�~ao,reebe o reonheimento do Monitor Pessoalizado Dirigente de Div��nington e ent~ao, imediatamente,passa �a \realiza�~ao da transi�~ao de identidade", sendo onvoado ao tereiro per��odo para o mundodas mans~oes, na forma real da sua pessoalidade, assim preparada para reeber a alma sobreviventedo mortal terrestre, do modo omo essa forma foi projetada pelo guardi~ao do destino.112.5 A Sobrevivênia do Eu HumanoO eu �e uma realidade �osmia, seja ele material, moronial ou espiritual. A realidade do pessoal �eum dom do Pai Universal, que atua por si pr�oprio ou por interm�edio das Suas agênias m�ultiplasno universo. Dizer que um ser �e pessoal �e reonheer a relativa individualiza�~ao de tal ser dentrodo organismo �osmio. O osmo vivo �e uma agrega�~ao de unidades reais, nada mais do que in�nitae totalmente integradas, todas as quais est~ao relativamente sujeitas ao destino do todo. Contudo,as que s~ao pessoais foram dotadas om a esolha fatual de uma aeita�~ao do destino, ou de umarejei�~ao do destino.O que prov�em do Pai �e eterno omo o Pai, e isso �e tamb�em erto para a pessoalidade que Deusd�a, por esolha do Seu pr�oprio livre-arb��trio, omo �e o aso do Ajustador do Pensamento divino, ofragmento real de Deus. A pessoalidade do homem �e eterna, mas, om respeito �a identidade, ela �e umarealidade eterna ondiionada. Tendo surgido em resposta �a vontade do Pai, a pessoalidade atingir�a1189



o seu destino at�e a Deidade, mas o homem deve esolher se ele estar�a ou n~ao presente �a realiza�~aodesse destino. Na falta de tal esolha, a pessoalidade alan�a a Deidade experienial diretamente,tornando-se uma parte do Ser Supremo. O ilo est�a predeterminado, mas a partiipa�~ao do homemnele �e opional, pessoal e experienial.A identidade do mortal �e uma ondi�~ao de vida-tempo transit�oria no universo; ela �e real apenasna medida em que a pessoalidade esolheu tornar-se um fenômeno de ontinuidade no universo.A diferen�a essenial entre o homem e um sistema de energia �e esta: o sistema de energia deveontinuar, n~ao tem esolha; mas o homem tem tudo a ver om a determina�~ao do seu pr�opriodestino. O Ajustador �e verdadeiramente o aminho ao Para��so, mas o homem deve, por si mesmo,seguir esse aminho, por deis~ao pr�opria, por esolha do seu livre-arb��trio.Os seres humanos possuem identidade apenas no sentido material. Essas qualidades do eu s~aoexpressas pela mente material, enquanto ela funiona no sistema de energia do inteleto. Quando sediz que o homem tem identidade, reonhee-se que ele est�a de posse de um iruito de mente quefoi oloado em subordina�~ao aos atos e �a esolha da vontade da pessoalidade humana. No entanto,essa �e uma manifesta�~ao material e puramente tempor�aria, exatamente omo o embri~ao humano �eum est�agio parasit�ario transit�orio da vida humana. Os seres humanos, dentro de uma perspetiva�osmia, nasem, vivem e morrem num instante relativo de tempo; eles n~ao perduram. Contudo, apessoalidade mortal, por sua pr�opria esolha, possui o poder de transferir o seu assento de identidade,do sistema tempor�ario do inteleto-material, para o sistema mais elevado da alma moronial, que,em assoia�~ao om o Ajustador do Pensamento, �e riado omo um ve��ulo novo para a manifesta�~aoda pessoalidade.E esse mesmo poder de esolha �e a ins��gnia universal de que o homem �e uma riatura om livre-arb��trio, o que onstitui a grande oportunidade do homem e a sua responsabilidade �osmia suprema.O destino eterno do futuro �nalitor depende da integridade da vontade humana; o Ajustador divinodepende da sineridade do livre-arb��trio, do mortal, para ter pessoalidade eterna; da �delidade daesolha do mortal, o Pai Universal depende, para a realiza�~ao-onretiza�~ao de um novo �lho asen-dente; da �rmeza e da sabedoria dessas deis~oes-a�~oes, o Ser Supremo depende para transformar aexperiênia da evolu�~ao em um fato real.Conquanto os ��rulos �osmios do resimento da pessoalidade devam �nalmente ser atingidos,aso os aidentes do tempo e os obst�aulos da existênia material impe�am, n~ao por vossa falta,que alaneis a mestria sobre esses n��veis no vosso planeta nativo, se as vossas inten�~oes e desejosforem de valor para a sobrevivênia, emitir-se-�a a dereta�~ao de uma extens~ao do per��odo de prova.Ser-vos-�a dado um tempo adiional no qual v�os vos omprovareis.Quando houver d�uvida quanto �a aonselhabilidade do avan�o de uma identidade humana at�eos mundos das mans~oes, os governos do universo determinam, invariavelmente, de aordo om osinteresses pessoais daquele indiv��duo, e, sem hesita�~ao, fazem avan�ar tal alma at�e um status detransi�~ao do ser, enquanto eles ontinuam om as suas observa�~oes do intento moronial nasentee do prop�osito espiritual. Desse modo, a justi�a divina assegura-se de estar sendo umprida, e �amiseri�ordia divina �e onferida uma oportunidade a mais de estender a sua ministra�~ao.Os governos de Orvônton e N�ebadon n~ao prolamam a absoluta perfei�~ao de funionamento mi-nuioso do plano universal de repessoaliza�~ao do mortal, mas sustentam, sim, manifestar paiênia,tolerânia, ompreens~ao e ompaix~ao miseriordiosa; e tudo isso eles realmente fazem. Seria pre-fer��vel assumir o riso de uma rebeli~ao sistêmia a arar om o perigo de privar um mortal esfor�ado,vindo de qualquer mundo evoluion�ario, de ontinuar a sua luta at�e o eterno regozijo de perseguir aarreira asensional.Isso n~ao quer absolutamente dizer que os seres humanos h~ao de desfrutar de uma segunda opor-tunidade, em fae da rejei�~ao da primeira; de fato, n~ao. Signi�a, por�em, que todas as riaturasde vontade devem experieniar uma verdadeira oportunidade de fazer a sua esolha �nal, que seja1190



autoonsiente e que n~ao deixe d�uvidas. Os Ju��zes soberanos dos universos n~ao prejudiar~ao nenhumser om o status de pessoalidade, que n~ao haja �nal e plenamente feito a esolha eterna; �a almado homem ser�a dada uma oportunidade ampla e plena de revelar a sua verdadeira inten�~ao e o seuprop�osito real.Quando morrem, os mortais mais avan�ados, espiritual e osmiamente, seguem diretamente parao mundo das mans~oes; em geral, essa disposi�~ao funiona para aqueles que j�a tenham, designadospara si, um guardi~ao ser�a�o pessoal. Os outros mortais podem ser detidos por um tempo tal at�e quese omplete o julgamento dos seus assuntos, ap�os o que eles podem ontinuar no seu aminho paraos mundos das mans~oes, ou podem ser designados para as �leiras dos sobreviventes adormeidos, queser~ao repessoalizados em massa, ao �nal da dispensa�~ao planet�aria orrente.H�a duas di�uldades que s~ao obst�aulos para os meus esfor�os de expliar exatamente o que aon-tee a v�os na morte, ao v�os sobrevivente que �e distinto do Ajustador que parte. Um dos obst�aulosonsiste na impossibilidade de passar ao vosso n��vel de ompreens~ao uma desri�~ao adequada de umatransa�~ao que se d�a na fronteira entre o reino f��sio e o moronial. O outro oorre devido �as res-tri�~oes a mim oloadas, na minha miss~ao omo um revelador da verdade, pelas autoridades elestesgovernantes de Urantia. H�a muitos detalhes interessantes que poderiam ser apresentados, mas eu osomito por onselho dos vossos supervisores planet�arios imediatos. Contudo, dentro dos limites daminha permiss~ao, eu posso dizer o seguinte:H�a algo real, algo da evolu�~ao humana, algo al�em do Monitor Misterioso, que sobrevive �a morte.Essa entidade re�em-surgida �e a alma; e ela sobrevive tanto �a morte do vosso orpo f��sio quanto�a da vossa mente material. Essa entidade �e a rian�a onjunta da vida e dos esfor�os ombinadosdo vosso eu humano em liga�~ao om o vosso eu divino, o Ajustador. Essa rian�a, de parentesohumano e divino, onstitui o elemento de sobrevivênia de origem terrestre; �e o eu moronial, a almaimortal.Essa rian�a de signi�ado permanente, e de valor de sobrevivênia, �a inteiramente inonsientedurante o per��odo entre a morte e a repessoaliza�~ao; e permanee sob a ust�odia do guardi~ao ser�a�odo destino, em toda essa esta�~ao de espera. V�os n~ao funionareis omo um ser onsiente, em seguida�a vossa morte, at�e que atinjais a nova onsiênia moronial nos mundos das mans~oes de Satânia.Na morte, a identidade funional assoiada �a pessoalidade humana �e interrompida pela essa�~aodo movimento vital. A pessoalidade humana, ainda que transenda �as suas partes omponentes, �edependente delas para a sua identidade funional. A paralisa�~ao da vida destr�oi os padr~oes do �erebrof��sio que proporionam o dom da mente; e a interrup�~ao da mente termina om a onsiênia mortal.A onsiênia dessa riatura n~ao pode surgir depois, at�e que se haja arranjado uma situa�~ao �osmiatal que permita �a mesma pessoalidade humana funionar de novo, num relaionamento om a energiaviva.Durante o trânsito dos mortais sobreviventes, do seu mundo de origem para os mundos dasmans~oes, quer experieniem a reonstitui�~ao da pessoalidade no tereiro per��odo, quer asendamna �epoa de uma ressurrei�~ao grupal, o registro da onstitui�~ao da pessoalidade �e �elmente pre-servado pelos aranjos nos seus mundos de atividades espeiais. Esses seres n~ao s~ao os ust�odiosda pessoalidade (omo os sera�ns guardi~aes s~ao da alma); no entanto, �e bem verdade que ada fa-tor identi��avel da pessoalidade �a e�azmente salvaguardado na ust�odia desses ��eis e on��aveislegat�arios da sobrevivênia mortal. Quanto ao paradeiro exato da pessoalidade mortal durante otempo entre a morte e a sobrevivênia, n~ao sabemos.A situa�~ao que torna a repessoaliza�~ao poss��vel oorre nas salas de ressurrei�~ao dos planetasreeptores moroniais do universo loal. Ali, nas âmaras de reonstitui�~ao da vida, as autoridadessupervisoras provideniam as rela�~oes de energia - moronial, mental e espiritual - do universo,que tornam poss��vel a reonsientiza�~ao do sobrevivente adormeido. A reonstitui�~ao das partesonstituintes de uma pessoalidade, que em outro tempo foi material, ompreende:1191



1. A fabria�~ao de uma forma adequada, um modelo de energia moronial, na qual o novo sobre-vivente possa efetuar ontato om a realidade n~ao-espiritual, e dentro da qual a variante moronialda mente �osmia possa ser religada aos seus iruitos.2. O retorno do Ajustador para a riatura moronial que aguarda. O Ajustador �e o ust�odioeterno da vossa identidade asendente; o vosso Monitor �e a seguran�a absoluta de que v�os, e n~aooutrem, oupareis a forma moronial riada para a vossa pessoalidade que desperta. E o Ajustadorestar�a presente �a reonstitui�~ao da vossa pessoalidade para, uma vez mais, assumir o papel de guiado Para��so para o vosso eu sobrevivente.3. Quando esses pr�e-requisitos de repessoaliza�~ao houverem sido reunidos, o ust�odio ser�a�o daspotenialidades da alma imortal adormeida, om a assistênia de numerosas pessoalidades �osmias,outorga �a entidade moronial a forma mente-orpo moronial que estava aguardando, enquanto on�aesse �lho evoluion�ario do Supremo �a vinula�~ao eterna om o Ajustador, que aguarda. E issoompleta a repessoaliza�~ao, a reonstitui�~ao da mem�oria, do disernimento interior e da onsiênia- a identidade.O evento da repessoaliza�~ao onsiste no fato da tomada de posse, pelo humano que desperta,dessa fase moronial re�em-segregada e ligada aos iruitos da mente �osmia. O fenômeno dapessoalidade depende da persistênia da identidade durante a rea�~ao do eu ao ambiente do universo;e esta s�o pode ser efetuada mediante a intermedia�~ao da mente. O eu persiste a despeito de mudan�asont��nuas, em todos os fatores omponentes do ser; na vida f��sia, a mudan�a �e gradual; na morte ena repessoaliza�~ao, a mudan�a �e instantânea. A verdadeira realidade de toda a individualidade (apessoalidade) �e apaz de reagir adequadamente �as ondi�~oes do universo, gra�as �a mudan�a inessantedas suas partes onstituintes; a estagna�~ao ulmina em uma morte inevit�avel. A vida humana �e umamudan�a intermin�avel de fatores viventes, uni�ados pela estabilidade de uma pessoalidade imut�avel.E, quando aordardes nos mundos das mans~oes de Jerus�em, estareis mudados; assim, a trans-forma�~ao espiritual ser�a t~ao grande que, n~ao fosse pelo vosso Ajustador do Pensamento e peloguardi~ao do destino, que t~ao totalmente onetam a vossa nova vida em novos mundos om a vossavelha vida no primeiro mundo, v�os ter��eis a prin��pio di�uldade em ligar a nova onsiênia mo-ronial om a mem�oria, que se revivi�a, da vossa identidade pr�evia. N~ao obstante a ontinuidadeda entidade pessoal do eu, muito da vida mortal a prin��pio pareeria um vago e nebuloso sonho.Todavia, o tempo ir�a eslareer muitas lembran�as assoiadas �a vossa vida mortal.O Ajustador do Pensamento reordar�a e repetir�a para v�os apenas as mem�orias e experiêniasque s~ao uma parte da vossa arreira universal e que s~ao esseniais a ela. Se o Ajustador tem sidoum pareiro na evolu�~ao de tudo na mente humana, ent~ao as experiênias v�alidas sobreviver~ao naonsiênia eterna do Ajustador. No entanto, muito da vossa vida passada e das vossas mem�orias, n~aotendo nenhum signi�ado espiritual nem valor moronial, ir�a pereer om o �erebro material; muitoda experiênia material ir�a desapareer omo o fazem os andaimes que, vos havendo onduzido j�a aosn��veis moroniais, n~ao mantêm mais nenhum prop�osito no universo. Contudo, a pessoalidade e asrela�~oes entre as pessoalidades nuna s~ao andaimes; a mem�oria mortal das rela�~oes das pessoalidadestem valor �osmio e perdurar�a. Nos mundos das mans~oes, v�os onheereis e sereis onheidos, e mais,lembrareis e sereis lembrados pelos que foram, uma vez, ompanheiros vossos na vossa vida urta,mas estimulante, em Urantia.112.6 O Eu MoronialDo mesmo modo que uma borboleta emerge do est�agio de lagarta, assim ir~ao emergir as verdadeiraspessoalidades dos seres humanos nos mundos das mans~oes, pela primeira vez reveladas livres das suasvestes de arne material. A arreira moronial no universo loal tem a ver om a eleva�~ao ont��nuado meanismo da pessoalidade, do n��vel moronial iniial de existênia da alma at�e o n��vel moronial1192



�nal da espiritualidade progressiva.�E dif��il instruir-vos a respeito das formas da vossa pessoalidade moronial que servir~ao �a vossaarreira no universo loal. V�os sereis dotados om os modelos moroniais de manifestabilidade dapessoalidade, e estes s~ao vestimentas que, em �ultima an�alise, est~ao al�em da vossa ompreens~ao.Tais formas, embora totalmente reais, n~ao s~ao os padr~oes de energia da ordem material, omo v�osentender��eis agora. Contudo, elas vos servem, nos mundos do universo loal, aos mesmos prop�ositosque os vossos opos materiais vos serviram nos planetas do vosso nasimento humano.At�e um erto ponto, o surgimento da forma-orpo material �e uma resposta ao ar�ater da identi-dade da pessoalidade; o orpo f��sio reete, em um determinado grau, algo da natureza inerente dapessoalidade. E, assim, mais ainda o faz a forma moronial. Na vida f��sia, os mortais podem serbelos por fora, ainda que sejam pouo am�aveis por dentro; na vida moronial, e de forma resente,nos seus n��veis mais elevados, a forma da pessoalidade variar�a diretamente de aordo om a naturezada pessoa interior. No n��vel espiritual, a forma externa e a natureza interna ome�am a aproximar-sede uma ompleta identi�a�~ao, e isso se d�a de forma ada vez mais perfeita nos n��veis espirituaisbem mais elevados.No estado moronial, o mortal asendente �e dotado om a modi�a�~ao do tipo nebadônio de domda mente �osmia, do Esp��rito Mestre de Orvônton. O inteleto mortal, enquanto tal, ter�a pereido,ter�a essado de existir omo uma entidade foalizada do universo, �a parte dos iruitos mentaisindifereniados do Esp��rito Criador. Todavia, os signi�ados e valores da mente mortal n~ao ter~aopereido. Certas fases da mente têm ontinuidade na alma sobrevivente; ertos valores experieniaisda mente humana anterior s~ao mantidos pelo Ajustador; e os registros da vida humana, omo foivivida na arne, persistem no universo loal, junto om ertos registros vivos, nos in�umeros seresque se relaionam om a avalia�~ao �nal do mortal asendente, seres que, em alane e status, seestendem desde o n��vel de sera�m aos de Censores Universais e, provavelmente, mais para al�em, at�eo Supremo.A voli�~ao da riatura n~ao pode existir sem mente, mas ela perdura, a despeito da perda do inteletomaterial. Durante os tempos imediatamente seguintes �a sobrevivênia, a pessoalidade asendente �e,em grande medida, guiada pelos padr~oes de ar�ater herdados da vida humana, e pela a�~ao da motamoronial que ome�a a surgir. E esses guias para a onduta em mansônia funionam aeitavelmentenos est�agios iniiais da vida moronial e at�e que a vontade moronial emerja omo uma express~aovolitiva plenamente desenvolvida da pessoalidade asendente.Na arreira do universo loal, n~ao h�a inuênias ompar�aveis �as dos sete esp��ritos ajudantes damente, para a existênia humana. A mente moronial deve evoluir pelo ontato direto om a mente�osmia, assim omo essa mente �osmia foi modi�ada e transladada para o universo loal, pelafonte riativa do inteleto - a Ministra Divina do universo loal.A mente mortal, antes da morte, �e autoonsientemente independente da presen�a do Ajustador; amente ajudante neessita apenas do padr~ao de energia-material o-respons�avel para estar apaitadaa funionar. No entanto, a alma moronial, sendo supra-ajudante, n~ao ret�em a autoonsientiza�~aosem o Ajustador, quando privada do meanismo da mente-material. Essa alma em evolu�~ao, ontudo,possui um ar�ater ont��nuo, derivado das deis~oes da sua mente ajudante solid�aria anterior, e essear�ater transforma-se em mem�oria ativa quando os seus padr~oes s~ao energizados om o retorno doAjustador.A permanênia da mem�oria �e prova da reten�~ao da identidade do eu original; �e essenial ompletara autoonsientiza�~ao da ontinuidade e da expans~ao da pessoalidade. Aqueles mortais que asendemsem o Ajustador dependem da instru�~ao dos ajudantes ser�a�os para a reonstru�~ao da mem�oriahumana; fora desse aspeto, as almas moroniais dos mortais fusionados ao Esp��rito n~ao s~ao limitadas.O padr~ao de mem�oria persiste na alma, mas esse padr~ao requer a presen�a do Ajustador anteriorpara se tornar imediatamente auto-realiz�avel omo mem�oria em ontinuidade. Sem o Ajustador, o1193



mortal sobrevivente requer um tempo onsider�avel para reexplorar e reaprender, para reuperar aonsiênia da mem�oria dos signi�ados e dos valores de uma existênia anterior.A alma, om valor de sobrevivênia, reete �elmente tanto as a�~oes e as motiva�~oes qualitativas,quanto as quantitativas do inteleto material, que foi o assento anterior da identidade do eu. Naesolha da verdade, da beleza e da bondade, a mente mortal entra na sua arreira pr�e-moronial,no universo, sob a tutela dos sete esp��ritos ajudantes da mente, uni�ados sob a dire�~ao do esp��ritoda sabedoria. Subseq�uentemente, ao ompletar os sete ��rulos da realiza�~ao pr�e-moronial, a supe-rimposi�~ao do dom da mente moronial sobre a mente ajudante iniia a arreira pr�e-espiritual oumoronial da progress~ao no universo loal.Quando uma riatura deixa o seu planeta nativo, ela deixa o minist�erio ajudante para tr�as e torna-se dependente somente do inteleto moronial. Quando um ser asendente deixa o universo loal, eleter�a atingido o n��vel espiritual de existênia, tendo ultrapassado o n��vel moronial. Essa entidadeespiritual re�em-surgida torna-se, ent~ao, sintonizada diretamente om o minist�erio da mente �osmiade Orvônton.112.7 A Fus~ao om o AjustadorA fus~ao om o Ajustador do Pensamento onfere �a pessoalidade fatualidades eternas que previamenteeram apenas poteniais. Entre esses novos dons, podem ser menionados: a �xa�~ao da qualidade dadivindade, a experiênia e a mem�oria da eternidade passada, a imortalidade; e uma fase espe���ade absolutez potenial.Quando o vosso urso terreno, na forma tempor�aria, houver deorrido, v�os estareis para aordarnas margens de um mundo melhor, at�e que, �nalmente, estareis unidos ao vosso �el Ajustador numamplexo eterno. E essa fus~ao onstitui o mist�erio de fazer um, de Deus e do homem, o mist�erioda evolu�~ao da riatura �nita, mist�erio que �e eternamente verdadeiro. A fus~ao �e um segredo daesfera sagrada de Asêndington; e nenhuma riatura, salvo aquelas que experieniaram a fus~ao omo esp��rito da Deidade, pode ompreender o verdadeiro signi�ado dos valores reais que se somam �aidentidade quando uma riatura do tempo se torna eternamente una om o esp��rito da Deidade doPara��so.A fus~ao om o Ajustador �e efetivada, de modo geral, enquanto o ser asendente �e residente noseu sistema loal. Pode oorrer no planeta do seu nasimento, omo uma transendênia da mortenatural; pode ter lugar num dos mundos das mans~oes ou na sede-entral do sistema; pode at�e mesmoser retardada at�e o momento �nal da estada na onstela�~ao; ou, em asos espeiais, pode n~ao seronsumada sen~ao quando o ser asendente estiver na apital do universo loal.Quando a fus~ao om o Ajustador houver sido efetivada, n~ao mais poder�a haver perigo futuro paraa arreira eterna de tal pessoalidade. Os seres elestes s~ao testados por uma longa experiênia, osmortais, ontudo, passam por uma arreira relativamente urta e por testes intensivos nos mundosevoluion�arios e nos mundos moroniais.A fus~ao om o Ajustador nuna oorre at�e que os mandados do superuniverso tenham pronuniadoque a natureza humana haja, de fato, feito uma esolha �nal e irrevog�avel pela arreira eterna. Essa�e a autoriza�~ao da uniidade, a qual, quando emitida, onstitui o aminho aberto de permiss~ao paraque a pessoalidade fusionada �nalmente abandone os on�ns do universo loal, para prosseguir, emalgum momento, at�e a sede-entral do superuniverso, ponto do qual o peregrino do tempo, numfuturo distante, ir�a enseona�nar-se para o longo vôo at�e o universo entral de Havona e para aaventura da Deidade.Nos mundos evoluion�arios, a individualidade do eu �e material; �e uma oisa no universo e, omotal, est�a sujeita �as leis da existênia material. �E um fato no tempo, e �e sens��vel �as viissitudes dele. As1194



deis~oes de sobrevivênia devem ser formuladas nesse momento. No estado moronial, o eu torna-seuma nova realidade do universo, mais duradoura; e o seu resimento ont��nuo est�a baseado na suaresente sintonia om os iruitos mentais e espirituais dos universos. As deis~oes de sobrevivêniaest~ao agora sendo on�rmadas. Quando o eu atinge o n��vel espiritual, ter-se-�a tornado um valorseguro no universo; e esse novo valor funda-se no fato de que as deis~oes de sobrevivênia foramtomadas, fato este que foi on�rmado pela fus~ao eterna om o Ajustador do Pensamento. E, tendohegado ao status do valor verdadeiro no universo, a riatura torna-se liberada, em potenial, paraa busa do valor mais elevado do universo - Deus.Esses seres fusionados s~ao duais nas suas rea�~oes no universo: s~ao indiv��duos moroniais separados,disretos, limitados espaialmente, n~ao muito diferentes dos sera�ns; e s~ao tamb�em, em potenial,seres da ordem dos �nalitores do Para��so.Contudo, o indiv��duo fusionado �e realmente uma pessoalidade una, um ser uja unidade desa�atodas as tentativas de an�alise de qualquer inteligênia dos universos. E assim, havendo passadopelos tribunais do universo loal, do mais baixo ao mais alto, nenhum dos quais tendo sido apazde identi�ar homem ou Ajustador, de distinguir uma parte da outra, v�os sereis �nalmente levadosperante o soberano de N�ebadon, o vosso Pai do universo loal. E ent~ao, das m~aos daquele mesmoser uja paternidade riadora, nesse universo do tempo, tornou poss��vel a existênia da vossa vida,ser-vos-�a onedida a redenial que vos dar�a o direito de prosseguir para sempre na vossa arreirano superuniverso, ao enontro do Pai Universal.O Ajustador triunfante ter�a ganhado pessoalidade pelo magn���o servi�o �a humanidade, ou haver�ao valente ser humano adquirido a imortalidade por esfor�os sineros de realizar a semelhan�a om oAjustador? Nenhuma das duas oisas; juntos, entretanto, eles ter~ao feito evoluir um membro de umadas ordens �unias de pessoalidades asendentes do Supremo, um ser que estar�a sempre a servi�o,que sempre se mostrar�a �el e e�iente, um andidato ao resimento e ao desenvolvimento ulteriores,sempre dirigido para ima e nuna essando a sua superna asens~ao, at�e que os sete iruitos deHavona hajam sido atravessados e at�e que aquela que uma vez foi uma alma de origem terrena estejaem atitude adoradora de reonheimento �a pessoalidade real do Pai no Para��so.Ao longo dessa magn���a asens~ao, o Ajustador do Pensamento �e a garantia divina da futuraestabiliza�~ao espiritual plena do mortal asendente. Ao mesmo tempo, a presen�a do livre-arb��triomortal onfere ao Ajustador um anal para a liberta�~ao da sua natureza in�nita e divina. E agoraque essas duas identidades transformaram-se numa �unia, nenhum evento no tempo ou na eternidadepode jamais separar o homem e o Ajustador; eles s~ao insepar�aveis, eternamente fusionados.Nos mundos de fus~ao om o Ajustador, o destino do Monitor Misterioso �e idêntio ao do mortalasendente - o Corpo de Finalidade do Para��so. E nenhum deles, nem o Ajustador, nem o ser mortal,pode atingir essa meta �unia sem a plena oopera�~ao e a �el ajuda do outro. Essa extraordin�ariauni~ao onstitui um dos mais assombrosos e fasinantes de todos os fenômenos desta idade do universo.Desde o momento da fus~ao om o Ajustador, o status do ser asendente �e o da riatura evolu-ion�aria. O membro humano foi o primeiro a desfrutar de pessoalidade e, por onseguinte, est�a aimado Ajustador em todas as quest~oes que onernem ao reonheimento da pessoalidade. A sede-entralno Para��so desse ser fusionado �e Asêndington, n~ao Div��nington; e essa ombina�~ao, �unia, de Deuse homem, tem a ategoria de um mortal asendente em todo o seu aminho de eleva�~ao at�e o Corpode Finalidade.Uma vez que um Ajustador se haja fundido om um mortal asendente, o n�umero desse Ajustador�e retirado dos registros do superuniverso. O que aontee nos registros de Div��nington eu n~ao sei, noentanto fa�o a onjetura de que o registro desse Ajustador seja removido para os ��rulos seretosdas ortes internas de Grandfanda, o reitor atual do Corpo de Finalidade.Com a fus~ao ao Ajustador, o Pai Universal ompletou a Sua promessa da d�adiva de Si mesmo �asSuas riaturas materiais; Ele haver�a umprido a promessa, e onsumado o plano de outorga eterna1195



da divindade �a humanidade. Agora, iniia-se o intento humano de realizar e de tornar fatuais asilimitadas possibilidades que s~ao inerentes �a superna uni~ao om Deus, que assim se realizou.O destino onheido, no presente, dos mortais sobreviventes �e o Corpo de Finalidade do Para��so;essa �e tamb�em a meta de destino para todos os Ajustadores do Pensamento que se tornam vinu-lados, em uni~ao eterna, aos seus ompanheiros mortais. No presente, os �nalitores do Para��so est~aotrabalhando por todo o grande universo, em muitos empreendimentos, mas todos n�os onjetura-mos que eles ir~ao ter outras tarefas ainda mais supernas a umprir no futuro distante, ap�os os setesuperuniversos haverem sido estabeleidos em luz e vida, e quando o Deus �nito houver emergido�nalmente do mist�erio que agora envolve essa Suprema Deidade.V�os tendes sido instru��dos, at�e uma erta medida, sobre a organiza�~ao e o pessoal do universoentral, dos superuniversos e dos universos loais; foi-vos dito algo sobre o ar�ater e a origem dealgumas das v�arias pessoalidades que agora regem essas m�ultiplas ria�~oes. V�os fostes tamb�eminformados de que, em proesso de organiza�~ao, existem vastas gal�axias de universos muito al�em daperiferia do grande universo, no primeiro n��vel do espa�o exterior. E foi sugerido, no urso destasnarrativas, que o Ser Supremo est�a para prolamar a sua fun�~ao teri�aria n~ao revelada nessas regi~oesainda inexploradas do espa�o exterior; e a v�os tamb�em foi dito que os �nalitores do orpo do Para��sos~ao as rian�as experieniais do Supremo.Areditamos que os mortais fusionados om os Ajustadores, junto om os seus ompanheiros�nalitores, estejam destinados a funionar de alguma maneira na administra�~ao dos universos doprimeiro n��vel do espa�o exterior. N~ao temos a menor d�uvida de que, no tempo devido, essasenormes gal�axias transformar-se-~ao em universos habitados. E estamos igualmente onvenidos deque, entre os administradores daqueles universos, estar~ao os �nalitores do Para��so, ujas naturezass~ao uma onseq�uênia �osmia da ombina�~ao de riatura e Criador.Que aventura! Que epop�eia romanesa! Uma ria�~ao gigantesa a ser administrada pelos �lhosdo Supremo, esses Ajustadores pessoalizados e humanizados, esses mortais Ajustadorizados e eter-nizados, essas misteriosas ombina�~oes e essas eternas assoia�~oes entre a mais alta manifesta�~aoonheida da essênia da Primeira Fonte e Centro e a mais baixa forma de vida inteligente, apaz deompreender e alan�ar o Pai Universal. N�os areditamos que tais seres amalgamados, tais uni~oesentre Criador e riatura tornar-se-~ao governantes extraordin�arios, administradores inompar�aveis,diretores ompassivos e ompreensivos de toda e qualquer forma de vida inteligente que possa vir aexistir, espalhada por esses futuros universos do primeiro n��vel do espa�o exterior.Verdade, sim, �e que v�os mortais sois de origem terrena animal; a vossa estrutura �e realmente o p�o.Contudo, se realmente desejardes e se o quiserdes realmente, ertamente a heran�a das idades ser�avossa e ireis, algum dia, servir aos universos no vosso verdadeiro ar�ater - de �lhos do Deus Supremoda experiênia: �lhos divinos do Pai no Para��so, Pai de todas as pessoalidades.
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Cap��tulo 113Os Guardi~aes Ser�a�os do DestinoTENDO apresentado as narrativas dos Esp��ritos Ministradores do Tempo e das Hostes de Mensa-geiros do Espa�o, vamos onsiderar agora os anjos guardi~aes, os sera�ns devotados �a ministra�~aoaos indiv��duos mortais, para uja eleva�~ao e perfei�~ao tem sido provido um vasto esquema de sobre-vivênia e de progress~ao espiritual. Nas idades passadas, esses guardi~aes do destino eram o �uniogrupo de anjos a ter reonheimento em Urantia. Os sera�ns planet�arios, realmente, s~ao esp��ritosministradores enviados para servir �aqueles que ir~ao sobreviver. Esses sera�ns assistentes têm funi-onado omo ajudantes espirituais do homem mortal, em todos os grandes eventos do passado e dopresente. Em muitas revela�~oes, \a palavra foi dita pelos anjos"; muitos dos mandados do �eu foram\reebidos atrav�es da ministra�~ao dos anjos".Os sera�ns s~ao os anjos tradiionais do �eu; eles s~ao os esp��ritos ministradores que vivem muitoperto de v�os e que muito fazem por v�os. Eles têm ministrado em Urantia desde os primeiros temposda inteligênia humana.113.1 Os Anjos Guardi~aesO ensinamento sobre os anjos guardi~aes n~ao �e um mito; ertos tipos de seres humanos, de fato,têm anjos pessoais. Foi em reonheimento disso que Jesus, ao falar das rian�as do Reino do �eu,disse: \Cuidai para que n~ao desprezeis nenhum desses pequenos, pois vos digo: os seus anjos sempredisernem a presen�a do esp��rito do meu Pai".Os sera�ns, originalmente, eram designados e de�nidos para ada ra�a, em separado, de Urantia.Mas, desde a auto-outorga de Mihael, eles s~ao designados de aordo om a inteligênia humana, asua espiritualidade e destino. Inteletualmente, a humanidade �e dividida em três lasses:1. Os de mente subnormal - aqueles que n~ao exerem um poder normal de vontade; aqueles quen~ao tomam as deis~oes normais. Essa lasse abrange aqueles que n~ao podem ompreender a id�eiade Deus; e falta-lhes apaidade para a adora�~ao inteligente da Deidade. Os seres subnormais deUrantia têm um orpo de sera�ns, uma ompanhia, om um batalh~ao de querubins, designados paraministrar a eles e vigiar para que a justi�a e a miseri�ordia lhes sejam estendidas, nas lutas pela vidadesta esfera.2. O tipo m�edio, o tipo de mente humana normal. Do ponto de vista da ministra�~ao ser�a�a, amaioria dos homens e mulheres �e agrupada em sete lasses, de aordo om o seu status de realiza�~aodentro dos ��rulos de progresso humano e de desenvolvimento espiritual.3. Os de mente supranormal - aqueles de grande deis~ao e potenial indubit�avel de realiza�~aoespiritual; homens e mulheres que, mais ou menos, gozam de algum ontato om os seus Ajustadoresresidentes; membros dos v�arios orpos de reserva do destino. N~ao importa em qual ��rulo um humano1197



possa estar, se esse indiv��duo �e onvoado para qualquer dos v�arios orpos de reserva do destino,ent~ao, exatamente nesse momento e nessa irunstânia, sera�ns pessoais lhe s~ao designados e, dessemomento at�e que a sua arreira terrena termine, esse mortal vai desfrutar da ont��nua ministra�~ao edo inessante uidado de um anjo da guarda. Tamb�em, quando qualquer ser humano toma a supremadeis~ao, quando h�a um ompromisso real om o Ajustador, um guardi~ao pessoal �e imediatamentedesignado para aquela alma.Para o minist�erio aos hamados seres normais, a designa�~ao do Sera�m �e feita de aordo oma realiza�~ao humana dentro dos ��rulos de inteletualidade e de espiritualidade. V�os ome�aisom a vossa mente, de investidura mortal, no s�etimo ��rulo, e avan�ais interiormente na tarefade autoompreens~ao, autoonquista e automestria, e, ��rulo a ��rulo, v�os avan�ais at�e que (se amorte natural n~ao terminar a vossa arreira e transferir as vossas lutas para os mundos das mans~oes)ireis alan�ar o primeiro ou o ��rulo mais interno de relativo ontato e omunh~ao om o Ajustadorresidente.Os seres humanos, no ��rulo iniial ou s�etimo, têm um anjo guardi~ao om uma ompanhia dequerubins assistentes designados para a ust�odia e guarda de mil mortais. No sexto ��rulo, um parser�a�o, om uma ompanhia de querubins, �e designado para guiar esses mortais asendentes emgrupos de quinhentos. Quando o quinto ��rulo �e alan�ado, os seres humanos s~ao agrupados emompanhias de aproximadamente em, e um par de sera�ns guardi~aes, om um grupo de querubins,�a enarregado da guarda. Ao atingir o quarto ��rulo, os seres mortais s~ao reunidos em grupos dedez e, de novo, a guarda �e dada a um par de sera�ns, assistidos por uma ompanhia de querubins.Quando uma mente mortal rompe a in�eria do legado animal e atinge o tereiro ��rulo de inte-letualidade humana e de espiritualidade adquirida, um anjo pessoal (na verdade, dois deles) ir�a, da��por diante, estar �unia e exlusivamente devotado a esse mortal asendente. E assim, essas almashumanas, al�em do Ajustador do Pensamento residente sempre presente e ada vez mais e�iente, re-ebem a assistênia integral desses guardi~aes pessoais do destino e ontinuam om todos os esfor�ospara terminar a travessia do tereiro ��rulo e atravessar o segundo, at�e alan�ar o primeiro.113.2 Os Guardi~aes do DestinoOs sera�ns n~ao s~ao onheidos omo guardi~aes do destino at�e aquele momento em que s~ao designadospara se assoiarem a uma alma humana, a qual haja realizado um, ou mais de um, entre os três feitosseguintes: tomar a deis~ao suprema de tornar-se semelhante a Deus; alan�ar o tereiro ��rulo; outornar-se partiipante de um dos orpos de reserva do destino.Na evolu�~ao das ra�as, um guardi~ao do destino �e designado ao primeiro ser que alane o ��rulorequisitado para essa onquista. Em Urantia, o primeiro mortal a assegurar um guardi~ao pessoal foiRantowo, um homem s�abio da ra�a vermelha, de muito tempo atr�as.Para todas as miss~oes ang�elias, os sera�ns s~ao esolhidos de um grupo de volunt�arios, e assuas atribui�~oes est~ao sempre de aordo om as neessidades humanas, e onsiderando o status dopar ang�elio - �a luz da experiênia, da habilidade e da sabedoria ser�a�as. Apenas os sera�ns delongo tempo de servi�o, os tipos mais experimentados e testados, s~ao designados omo guardi~aesdo destino. Muitos guardi~aes ganharam experiênias valiosas naqueles mundos que s~ao da s�erie den~ao-fusionamento om o Ajustador. Como os Ajustadores, os sera�ns atendem a esse tipo de seresapenas por um �unio per��odo de vida e, em seguida, s~ao liberados para novas designa�~oes. Muitosanjos de Urantia tiveram uma experiênia pr�atia anterior omo guardi~aes em outros mundos.Quando os seres humanos falham na sua sobrevivênia, os seus guardi~aes pessoais ou grupaispodem reiteradamente servir, numa fun�~ao semelhante, no mesmo planeta. Os sera�ns desenvolvemuma onsidera�~ao sentimental pelos mundos individuais e mantêm um afeto espeial por ertas ra�as1198



e tipos de riaturas mortais, om as quais eles estiveram em assoia�~ao muito pr�oxima e ��ntima.Os anjos desenvolvem um afeto duradouro para om os seus ompanheiros humanos; e v�os tamb�emir��eis, se pud�esseis enxergar os sera�ns, desenvolver um afeto aloroso por eles. Se v�os pud�esseis serdespojados dos vossos orpos materiais e se reebêsseis formas espirituais, v�os ser��eis muito pr�oximosdos anjos, em muitos dos atributos de pessoalidade. Eles ompartilham a maioria das vossas emo�~oese experimentam outras mais. A �unia emo�~ao que atua em v�os e que, de um erto modo, lhes �e dif��ilde ompreender �e o medo animal herdado, que atinge, numa propor�~ao muito grande, a vida mentaldo habitante m�edio de Urantia. Os anjos realmente aham dif��il ompreender por que v�os permitis,om tanta persistênia, que os vossos poderes inteletuais e mesmo a vossa f�e religiosa sejam de talforma dominados pelo medo, t~ao aprihosamente desmoralizados pelo pânio impensado, heio depavor e de ansiedade.Todos os sera�ns têm nomes individuais, mas, nos registros de ompromissos om o servi�o nomundo, eles s~ao freq�uentemente designados pelos seus n�umeros planet�arios. Nas sedes-entrais douniverso, eles s~ao registrados por nome e n�umero. O guardi~ao de destino do sujeito humano usadopara este ontato de omunia�~ao tem o n�umero 3, do grupo 17, da ompanhia 126, do batalh~ao 4,da unidade 384, da legi~ao 6, da hoste 37, do ex�erito ser�a�o 182 314 de N�ebadon. O n�umero atualde designa�~ao planet�aria desse sera�m em Urantia e para esse sujeito humano, �e 3 641 852.No minist�erio da ust�odia pessoal, para a designa�~ao de anjos omo guardi~aes de destino, ossera�ns sempre ofereem os seus servi�os voluntariamente. Na idade em que houve essa visita�~ao,um erto mortal foi reentemente admitido no orpo de reserva do destino, e, posto que todos osseres humanos nessas ondi�~oes sejam pessoalmente atendidos por anjos guardi~aes, mais de emsera�ns quali�ados ofereeram-se para essa miss~ao. O diretor planet�ario seleionou doze, entre osindiv��duos mais experimentados, e, posteriormente, apontou o sera�m que eles seleionaram omo omais adaptado para guiar esse ser humano na sua jornada na vida. Quer dizer, eles seleionaram umpar de sera�ns igualmente quali�ados; um dos dois, desse par ser�a�o, estar�a sempre de vigia.As tarefas ser�a�as podem ser inans�aveis, mas qualquer um dos dois do par ang�elio pode ararom todas as responsabilidades do minist�erio. Como os querubins, geralmente, os sera�ns servem aospares, mas, ao ontr�ario dos seus olaboradores menos avan�ados, os sera�ns algumas vezes trabalhamindividualmente. Em quase todos os ontatos om os seres humanos, eles podem funionar omoindiv��duos. Apenas para a omunia�~ao e o servi�o em iruitos mais elevados nos universos �e quese fazem neess�arios os dois anjos.Quando um par ser�a�o aeita o ompromisso de guardi~ao, eles servem pelo resto da vida aomesmo ser humano. O omplemento do ser (um dos dois anjos) torna-se o registrador da miss~ao.Esses sera�ns omplementares s~ao os anjos registradores dos mortais, nos mundos evoluion�arios. Osregistros s~ao mantidos pelo par de querubins (um querubim e um sanobim) que est~ao sempre ligadosaos guardi~aes ser�a�os, mas esses registros est~ao sempre sob a responsabilidade de um dos sera�ns.Com o prop�osito de desansar e de rearregar-se om a energia vital dos iruitos do universo,o guardi~ao �e periodiamente liberado pelo seu omplemento e, durante a sua ausênia, o querubimsolid�ario funiona omo o registrador, omo �e o aso, tamb�em, quando o sera�m omplementarenontra-se do mesmo modo ausente.113.3 A Rela�~ao om as Outras Inuênias EspirituaisUma das oisas mais importantes que faz um guardi~ao do destino pelo seu sujeito mortal �e efetivaruma oordena�~ao pessoal das numerosas inuênias impessoais de esp��ritos que habitam, que rodeiamou que se impingem �a mente e �a alma da riatura material em evolu�~ao. Os humanos s~ao pessoalida-des, e �e extremamente dif��il, para os esp��ritos n~ao pessoais e para as entidades pr�e-pessoais, fazerem1199



ontato direto om mentes t~ao altamente materiais e isoladamente pessoais. Gra�as �a ministra�~aodo anjo guardi~ao, todas essas inuênias s~ao mais ou menos uni�adas e tornadas mais aprei�aveispela natureza moral em expans~ao da pessoalidade humana em evolu�~ao.Mais espeialmente, esse guardi~ao ser�a�o pode orrelaionar, e assim o faz, as m�ultiplas agênias einuênias do Esp��rito In�nito, abrangendo desde os dom��nios dos ontroladores f��sios e dos esp��ritosajudantes da mente at�e o Esp��rito Santo da Ministra Divina e tamb�em a presen�a do Esp��rito Oni-presente da Tereira Fonte e Centro do Para��so. Havendo, assim, uni�ado e tornado mais pessoaisessas vastas ministra�~oes do Esp��rito In�nito, o sera�m ent~ao iniia a orrela�~ao entre essa inuêniaintegrada do Agente Conjunto e as presen�as espirituais do Pai e do Filho.O Ajustador �e a presen�a do Pai; o Esp��rito da Verdade, a presen�a dos Filhos. Esses dons divinoss~ao uni�ados e oordenados nos n��veis mais baixos, que s~ao os da experiênia espiritual humana,por meio da ministra�~ao do sera�m guardi~ao. Os servidores ang�elios s~ao dotados para ombinar oamor do Pai e a miseri�ordia do Filho, nas suas ministra�~oes �as riaturas mortais.E nisso revela-se a raz~ao pela qual o guardi~ao ser�a�o �nalmente se torna o ust�odio pessoaldos padr~oes mentais, dos padr~oes de mem�oria e das realidades da alma do sobrevivente mortal,durante aquele intervalo entre a morte f��sia e a ressurrei�~ao moronial. Ningu�em, a n~ao ser os�lhos ministradores do Esp��rito In�nito, poderia funionar assim, visando o bem da riatura humanadurante essa fase de transi�~ao, de um n��vel do universo para outro mais elevado. E, mesmo, quandov�os entrardes no vosso sono terminal de transi�~ao, ao passardes do tempo �a eternidade, um altosuperna�m, do mesmo modo, ompartilhar�a onvoso desse trânsito, omo ust�odio da identidade eda seguran�a da integridade pessoal da riatura.No n��vel espiritual, o sera�m torna pessoais muitas ministra�~oes no universo, que, de outro modo,seriam impessoais ou pr�e-pessoais; eles s~ao oordenadores. No n��vel inteletual, eles s~ao os orrelai-onadores da mente e da morônia; eles s~ao int�erpretes. E, no n��vel f��sio, eles manipulam o ambienteterrestre por meio da sua liga�~ao om os Mestres Controladores F��sios e por meio da ministra�~aoooperativa junto om as riaturas intermedi�arias.Esta �e uma exposi�~ao das fun�~oes m�ultiplas e intrinadas de um sera�m guardi~ao; mas omo �eque uma pessoalidade ang�elia subordinada, riada apenas um pouo aima do n��vel da humanidadeno universo, faz oisas t~ao omplexas e dif��eis? N~ao sabemos realmente, mas onjeturamos queesse minist�erio fenomênio seja, de um modo n~ao divulgado, failitado pelo trabalho n~ao revelado en~ao onheido do Ser Supremo, a Deidade da fatualiza�~ao dos universos em evolu�~ao, do tempo eno espa�o. Atrav�es de todo o reino de sobrevivênia progressiva, no Ser Supremo e por meio Dele,os sera�ns s~ao uma parte essenial na ontinuidade da progress~ao dos mortais.113.4 Os Dom��nios da A�~ao Ser�a�aOs sera�ns guardi~aes n~ao s~ao mente, se bem que venham da mesma fonte que tamb�em d�a origem�a mente mortal, o Esp��rito Criativo. Os sera�ns s~ao estimuladores da mente; eles ontinuamenteprouram promover deis~oes, que s~ao realizadoras dos ��rulos, na mente humana. Eles fazem isso,n~ao omo o Ajustador o faz, operando de dentro e por meio da alma; eles o fazem mais de fora paradentro, trabalhando por interm�edio do meio ambiente soial, �etio e moral dos seres humanos. Ossera�ns n~ao s~ao a atra�~ao divina do Pai Universal, o Ajustador; mas eles funionam omo um agêniapessoal de ministra�~ao do Esp��rito In�nito.O homem mortal, sujeito �a ondu�~ao do Ajustador, aha-se tamb�em submiss��vel ao guiamentoser�a�o. O Ajustador �e a essênia da natureza eterna do homem; o sera�m �e o mestre para anatureza que evolui no homem - nesta vida, a mente mortal, na pr�oxima, a alma moronial. Nosmundos das mans~oes, v�os estareis onsientes e sereis sabedores dos instrutores ser�a�os, mas, na1200



primeira vida, os homens omumente s~ao inonsientes deles.Os sera�ns funionam omo mestres para os homens, guiando os passos da pessoalidade humanapelos aminhos de novas e progressivas experiênias. Aeitar o guiamento de um sera�m raramentesigni�a onseguir uma vida f�ail. Ao seguir essa lideran�a, v�os podeis estar ertos de enontrare, se tiverdes a oragem, de atravessar as montanhas esarpadas da esolha moral e do progressoespiritual.O impulso da adora�~ao origina-se grandemente nas estimula�~oes espirituais dos ajudantes da mentemais altos, refor�adas pela ondu�~ao do Ajustador. Todavia, o impulso para a ora�~ao, t~ao freq�uen-temente experimentado pelos mortais onsientes de Deus, muitas vezes surge omo onseq�uênia dainuênia ser�a�a. O sera�m guardi~ao est�a onstantemente manipulando o ambiente dos mortais,om o prop�osito de aumentar o disernimento �osmio do humano asendente, om o �to de que esseandidato �a sobrevivênia possa adquirir uma ompreens~ao mais elevada da presen�a do Ajustadorresidente, para que se torne, assim, apaitado para alan�ar uma oopera�~ao resente om a miss~aoespiritual da divina presen�a.Embora aparentemente n~ao haja nenhuma omunia�~ao entre os Ajustadores residentes e os se-ra�ns que rodeiam o homem, eles sempre pareem trabalhar em perfeita harmonia e em um aordoprimoroso. Os guardi~aes s~ao muito ativos, nos momentos em que os Ajustadores s~ao menos ativos,mas a ministra�~ao deles �e, de alguma maneira, estranhamente orrelaionada. Uma oopera�~ao t~aoextraordin�aria di�ilmente poderia ser aidental, nem inidental.A pessoalidade ministradora do sera�m guardi~ao, a presen�a de Deus no Ajustador residente, aa�~ao do iruito do Esp��rito Santo e a onsiênia do Filho por meio do Esp��rito da Verdade est~aotodos divinamente orrelaionados, em unidade signi�ativa de ministra�~ao espiritual, em uma epara uma pessoalidade mortal. Embora partindo de fontes diferentes e de diferentes n��veis, essasinuênias elestes est~ao todas integradas na presen�a envolvente e evolutiva do Ser Supremo.113.5 A Ministra�~ao Ser�a�a aos MortaisOs anjos n~ao invadem o santu�ario da mente humana; eles n~ao manipulam a vontade dos mortais; nemfazem ontato direto om os Ajustadores residentes. Os guardi~aes do destino inueniam-vos de todasas maneiras poss��veis, oerentes om a dignidade da vossa pessoalidade; sob nenhuma irunstânia,esses anjos interferem om a a�~ao livre da vontade humana. Nem têm os anjos, ou qualquer outraordem de pessoalidades no universo, poder ou autoridade para limitar ou erear as prerrogativas daesolha humana.Os anjos est~ao t~ao pr�oximos de v�os e, om tanto sentimento, uidam de v�os, que, �gurativamente,\horam por ausa da vossa intolerânia voluntariosa e da vossa teimosia". Os sera�ns n~ao derramaml�agrimas f��sias; eles n~ao têm orpos f��sios; nem possuem asas. Efetivamente, por�em, eles têmemo�~oes espirituais e experimentam sensa�~oes e sentimentos de uma natureza espiritual, ompar�avel,de erto modo, �as emo�~oes humanas.Os sera�ns atuam em vosso favor, independentemente dos vossos apelos diretos; eles est~ao exe-utando os mandados dos seus superiores e, assim, funionam, apesar dos vossos aprihos ou dainonstânia do vosso estado de ânimo. Isso n~ao implia que v�os n~ao possais fazer om que a tarefadeles �que mais f�ail ou mais dif��il, mas signi�a, sim, que os anjos n~ao se oupam diretamente dosvossos apelos nem do que pedis nas vossas prees.Durante a vida na arne, a inteligênia dos anjos n~ao est�a diretamente dispon��vel para os homensmortais. N~ao s~ao supervisores nem diretores; s~ao simplesmente guardi~aes. Os sera�ns vos guardam;eles n~ao prouram diretamente inueniar-vos; v�os deveis tra�ar o vosso pr�oprio urso, mas essesanjos, ent~ao, atuam para fazer o melhor uso poss��vel do aminho que v�os esolhestes. Eles n~ao1201



intervêm (de ordin�ario) arbitrariamente na rotina dos afazeres da vida humana. No entanto, quandoeles reebem instru�~oes dos seus superiores para exeutar alguma obra inusitada, v�os podeis �arseguros de que esses guardi~aes enontrar~ao algum meio de umprir as suas ordens. E, pois, eles n~aose intrometem no quadro do drama humano, exeto nas emergênias, e ent~ao, em geral, o fazem sobas ordens diretas dos seus superiores. Eles s~ao os seres que ir~ao seguir-vos por muitas idades e est~aoassim reebendo uma apresenta�~ao introdut�oria ao seu trabalho futuro e �as suas assoia�~oes om apessoalidade.Os sera�ns s~ao apazes de funionar omo ministros materiais para os seres humanos, sob ertasirunstânias, mas a sua a�~ao nessa fun�~ao �e muito rara. Eles s~ao apazes, om a assistênia deriaturas intermedi�arias e dos ontroladores f��sios, de funionar em uma ampla gama de atividadesem prol dos seres humanos, at�e mesmo a de fazer ontatos fatuais om a humanidade, mas essasoorrênias s~ao muito raras. Na maior parte das instânias, as irunstânias na esfera materialpermaneem inalteradas om a a�~ao dos sera�ns, se bem que tenha havido oasi~oes, envolvendo perigopara os la�os vitais na evolu�~ao humana, nas quais os guardi~aes ser�a�os agiram, e adequadamente,por sua pr�opria iniiativa.113.6 Os Anjos Guardi~aes depois da MorteHavendo dito algo a v�os sobre a ministra�~ao dos sera�ns durante a vida natural, intentarei informar-vos sobre a onduta dos guardi~aes do destino no momento da dissolu�~ao mortal dos humanos a elesassoiados. Com a vossa morte, os vossos registros, as espei�a�~oes de identidade e a entidademoronial da alma humana - que evoluiu por meio do minist�erio onjunto da mente mortal e doAjustador divino - s~ao �elmente preservados pelo guardi~ao do destino, junto om todos os outrosvalores relaionados �a vossa futura existênia, tudo o que onstitui o vosso eu, o vosso eu real,exeto pela identidade de ontinuidade da existênia e pela fatualidade ou realidade da pessoalidade,representadas pelo Ajustador que parte.No instante em que desaparee da mente humana a hama-piloto de luz, a luminosidade espiritualque o sera�m assoia �a presen�a do Ajustador, a partir desse momento, o anjo que exere a guardareporta-se pessoalmente aos anjos omandantes, suessivamente, do grupo, da ompanhia, do ba-talh~ao, da unidade, da legi~ao e da hoste; e, ap�os haver sido registrado devidamente para a aventura�nal no tempo e no espa�o, esse anjo reebe a erti�a�~ao do hefe planet�ario dos sera�ns, para quese reporte ao Estrela Vespertino (ou a outro assistente de Gabriel) no omando do ex�erito ser�a�odesse andidato �a asens~ao no universo. E ao ser-lhe onedida essa permiss~ao, pelo omandantedessa mais alta unidade organizaional, esse guardi~ao do destino toma o seu aminho para o primeiromundo das mans~oes e l�a espera pela reonsientiza�~ao do seu antigo protegido na arne.No aso em que a alma humana n~ao hega a sobreviver ap�os haver reebido a designa�~ao de um anjopessoal, o sera�m atendente deve tomar o rumo da sede-entral do universo loal para ali testemunhare atestar sobre a exatid~ao dos registros ompletos do seu omplemento, omo previamente reportado.Em seguida, vai ele perante os tribunais dos aranjos para ser absolvido da responsabilidade naquest~ao do fraasso do seu sujeito na sobrevivênia eterna; e ent~ao ele retorna aos mundos para serdesignado novamente a um outro mortal de potenialidade asenional, ou para alguma outra divis~aode ministra�~ao ser�a�a.Os anjos, al�em disso, ministram �as riaturas evoluion�arias de muitos modos, al�em do servi�ode guarda pessoal ou grupal. Os guardi~aes pessoais, ujos sujeitos n~ao v~ao imediatamente para osmundos das mans~oes, n~ao permaneem oiosos, �a espera do hamado nominal do ju��zo dispensaional;eles s~ao redesignados para in�umeras miss~oes de ministra�~ao em todo o universo.O sera�m guardi~ao �e o �el ust�odio dos valores de sobrevivênia da alma adormeida dos homensmortais, do mesmo modo que o Ajustador, ent~ao ausente, �e a identidade desse ser imortal no universo.1202



Quando esses dois olaboram nas salas de ressurrei�~ao de mansônia, em onjun�~ao om a formamoronial reentemente fabriada, oorre a reonstitui�~ao dos fatores que onstituem a pessoalidadedo mortal asendente.O Ajustador identi�ar-vos-�a; o sera�m guardi~ao ir�a repessoalizar-vos e ent~ao vos reapresentar ao�el Monitor dos vossos dias na Terra.E ainda assim, quando uma idade planet�aria termina, quando aqueles seres dos ��rulos maisbaixos de realiza�~ao mortal s~ao reunidos, s~ao os seus guardi~aes de grupo que os reonstituem, nassalas de ressurrei�~ao nas esferas das mans~oes, assim omo dizem as vossas esrituras: \E Ele enviar�aos seus anjos om uma voz poderosa e reunir�a os seus eleitos de um extremo a outro do seu Reino."A t�enia da justi�a requer que os guardi~aes pessoais ou grupais respondam ao hamado dispensai-onal, em nome de todas as pessoalidades n~ao-sobreviventes. Os Ajustadores desses n~ao-sobreviventesn~ao retornam e, quando �e feita a hamada, os sera�ns respondem, mas o Ajustador n~ao se manifesta.Isso onstitui a \ressurrei�~ao dos injustos", na realidade, �e o reonheimento formal da essa�~aoda existênia da riatura. Essa lista de hamada da justi�a oorre sempre depois do hamado demiseri�ordia, a ressurrei�~ao dos sobreviventes adormeidos. Entretanto, essas s~ao quest~oes que n~aoonernem a ningu�em sen~ao aos Juizes supremos e todo-onheedores dos valores de sobrevivênia.Tais quest~oes de julgamento, na verdade, n~ao nos onernem.Os guardi~aes grupais podem servir num planeta, idade ap�os idade; e �nalmente podem tornar-seos ust�odios das almas imergidas em sono de milhares e milhares de sobreviventes adormeidos. Elespodem servir assim, em muitos mundos diferentes, num dado sistema, posto que o ato da ressurrei�~aooorre nos mundos das mans~oes.Todos os guardi~aes pessoais ou grupais, no sistema de Satânia, que se desviaram na rebeli~ao deL�uifer, n~ao obstante muitos deles haverem-se arrependido sineramente do seu desvario, est~ao detidosem Jerus�em at�e o julgamento �nal da rebeli~ao. Os Censores Universais j�a tomaram arbitrariamentedesses guardi~aes desobedientes e in��eis todos os aspetos das almas on�adas a eles e oloaram essasrealidades moroniais sob a ust�odia de seona�ns volunt�arios para essa salvaguarda.113.7 Os Sera�ns e a Carreira AsendenteRealmente, na arreira de um mortal asendente, esse primeiro despertar nas terras dos mundos dasmans~oes �e uma �epoa memor�avel; e ser�a ali, pela primeira vez, que podereis enxergar, de fato, osvossos ompanheiros ang�elios h�a muito amados e sempre presentes nos dias terrenos; e ali tamb�emtornar-vos-eis verdadeiramente onsientes da identidade e da presen�a do Monitor divino que pro-longadamente residiu nas vossas mentes na Terra. Essa experiênia onstitui um despertar glorioso,uma ressurrei�~ao verdadeira.Nas esferas moroniais, os sera�ns guardi~aes (h�a dois deles) ser~ao os vossos ompanheiros, �as laras.Esses anjos n~ao apenas assoiam-se a v�os, de todos os modos poss��veis, �a medida que progredis naarreira dos mundos de transi�~ao, prestando-vos assistênia na aquisi�~ao do vosso status moronial eespiritual, mas eles tamb�em aproveitam a oportunidade para avan�ar por meio do estudo nas esolasde extens~ao para os sera�ns evoluion�arios, mantidas nos mundos das mans~oes.A ra�a humana foi riada apenas um pouo abaixo dos tipos mais simples das ordens ang�elias.E �e por isso que a primeira designa�~ao que vos aguarda, na vida moronial, imediatamente ap�osaordardes e depois de terdes a vossa onsiênia de pessoalidade de volta, posteriormente �a vossalibera�~ao dos la�os da arne, ser�a a de assistentes dos sera�ns.Antes de deixarem os mundos das mans~oes, todos os mortais ter~ao ompanheiros ser�a�os ouguardi~aes permanentes. E, �a medida que asenderdes nas esferas moroniais, ser~ao os guardi~aesser�a�os que a�nal testemunhar~ao e erti�ar~ao o mandado da vossa uni~ao eterna om o Ajustador1203



do Pensamento. Juntos, eles estabeleeram as vossas identidades de pessoalidade, omo �lhos daarne, nos mundos do tempo. Em seguida, om o vosso alan�ar do estado moronial maduro,eles vos aompanham, passando por Jerus�em e pelos mundos interligados do sistema de progresso eultura. Ap�os isso, eles ir~ao onvoso a Edêntia, om as suas setenta esferas de soializa�~ao avan�ada,e, subseq�uentemente, eles vos pilotar~ao at�e os mundos dos Melquisedeques e seguir~ao junto onvoso,na magn���a arreira pelos mundos sedes-entrais do universo. E, quando v�os houverdes aprendido asabedoria e a ultura dos Melquisedeques, eles vos levar~ao at�e S�alvington, onde v�os vos enontrareisfae a fae om o Soberano de todo o N�ebadon. E esses guias ser�a�os ainda vos seguir~ao atrav�esdos setores maior e menor do superuniverso, e at�e os mundos de reep�~ao de Uversa; permaneendoonvoso at�e que v�os, �nalmente, vos enseona�nareis para o longo vôo at�e Havona.Alguns dos guardi~aes do destino, ligados a v�os durante a arreira mortal, seguem o urso dosperegrinos asendentes at�e Havona. Outros d~ao um adeus tempor�ario aos seus ompanheiros mortaisde tanto tempo e, ent~ao, enquanto esses mortais atravessam os ��rulos do universo entral, essesguardi~aes do destino fazem a travessia dos ��rulos de Ser�a�ngton. E eles estar~ao �a espera, nasmargens do Para��so, quando os seus ompanheiros mortais aordarem do seu �ultimo sono, em trânsito,para as novas experiênias na eternidade. Tais sera�ns asendentes, subseq�uentemente, abra�amservi�os diferentes no orpo dos �nalitores e no Corpo Ser�a�o dos Completos.Homem e anjo podem, ou n~ao, ser reunidos no servi�o eterno; mas, para onde quer que os ompro-missos ser�a�os os levem, os sera�ns est~ao sempre em omunia�~ao om os seus antigos protegidos dosmundos evoluion�arios, os mortais asendentes do tempo. A assoia�~ao ��ntima e as liga�~oes afetuosasdos mundos de origem humana nuna s~ao esqueidas, nem rompidas ompletamente. Nas idadeseternas, homens e anjos ooperar~ao no servi�o divino, tal omo o �zeram na arreira do tempo.Para os sera�ns, o aminho mais seguro de alan�ar as Deidades do Para��so �e o de guiar, om êxito,uma alma de origem evoluion�aria at�e os portais do Para��so. Conseq�uentemente, esse ompromissode guardi~ao do destino �e a tarefa ser�a�a premiada de modo mais elevado.Apenas os guardi~aes do destino s~ao hamados para o Corpo de Finalidade prim�ario ou mortal,e esses pares engajaram-se na aventura suprema da uniidade de identidade; pois os dois seresalan�aram a biuni�a�~ao espiritual em Ser�a�ngton, antes da sua admiss~ao ao Corpo de Finalitores.Durante essa experiênia, as duas naturezas ang�elias, t~ao omplementares em todas as fun�~oes nouniverso, alan�am a ondi�~ao espiritual �ultima, dois-em-um, om a reperuss~ao de terem uma novaapaidade para reeber e se fundir om um fragmento do Pai do Para��so, do tipo n~ao-Ajustador.E assim o fazem alguns dos vossos ompanheiros no tempo, os amorosos sera�ns, que tamb�em setornam os vossos ompanheiros �nalitores na eternidade, rian�as do Supremo e �lhos perfeionadosdo Pai do Para��so.[Apresentado pelo Comandante dos Sera�ns estaionados em Urantia.℄
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Cap��tulo 114O Governo Ser�a�o Planet�arioOS ALT�ISSIMOS governam nos reinos dos homens por meio de for�as, agentes e agênias elestes,mas prinipalmente por meio da ministra�~ao dos sera�ns.Ao meio-dia de hoje, a lista de hamada dos anjos planet�arios, guardi~aes e outros, em Urantia,foi de 501 234 619 pares de sera�ns. Foram designadas ao meu omando duzentas hostes ser�a�as- 597 196 800 pares de sera�ns, ou 1 194 393 600 anjos individuais. O registro, ontudo, mostra 1002 469 238 indiv��duos; onseq�uentemente, 191 924 362 anjos estiveram ausentes desse mundo, parafazer transporte, omo mensageiros e em dever devido a mortes. (Em Urantia h�a aproximadamenteo mesmo n�umero de sera�ns e de querubins; e s~ao organizados de modo similar.)Os sera�ns e os seus querubins solid�arios têm muito a ver om os detalhes do governo supra-humanode um planeta, espeialmente em mundos que foram isolados pela rebeli~ao. Os anjos, habilmenteajudados pelos seres intermedi�arios, funionam em Urantia, de fato, omo os ministros supramate-riais que exeutam os mandados do governador-geral residente e de todos os seus olaboradores esubordinados. Os sera�ns, omo uma lasse, est~ao oupados om muitos outros ompromissos, al�emdaqueles de guarda pessoal ou grupal.Urantia n~ao est�a sem um supervisionamento pr�oprio e efetivo dos governantes do sistema, daonstela�~ao e do universo. Contudo, o governo deste planeta �e diferente do de qualquer outro mundodo sistema de Satânia, e mesmo de N�ebadon. Essa singularidade, no vosso plano de supervis~ao,deve-se a uma s�erie de irunstânias pouo omuns:1. Ao status de Urantia ser um planeta de modi�a�~ao de vida.2. �As premênias geradas pela rebeli~ao de L�uifer.3. �As desontinuidades oasionadas pela falta Adâmia.4. �As irregularidades advindas do fato de Urantia haver sido um dos mundos de auto-outorga doSoberano do Universo, Mihael de N�ebadon, e atual Pr��nipe Planet�ario de Urantia.5. �A fun�~ao espeial dos vinte e quatro diretores planet�arios.6. �A existênia, no planeta, de um iruito de aranjos.7. �A designa�~ao, mais reente, de Maquiventa Melquisedeque, j�a enarnado anteriormente, omoPr��nipe Planet�ario vie-regente.114.1 A Soberania de UrantiaA soberania original de Urantia foi mantida nas m~aos do soberano do sistema de Satânia. Iniial-mente, delegada por ele a uma omiss~ao onjunta de Melquisedeques e Portadores da Vida, esse grupo1205



funionou em Urantia at�e a hegada de um Pr��nipe Planet�ario, regularmente onstitu��do. Ap�os aqueda do Pr��nipe Calig�astia, �a �epoa da rebeli~ao de L�uifer, Urantia n~ao manteve uma rela�~aosegura e estabeleida om o universo loal e as suas divis~oes administrativas, at�e a onsuma�~ao daauto-outorga de Mihael na arne, quando ele foi prolamado Pr��nipe Planet�ario de Urantia, peloUni~ao dos Dias. Tal prolama�~ao, em prin��pio e om erteza, estabeleeu para sempre o status dovosso mundo, mas, na pr�atia, o Filho Criador Soberano n~ao fez nenhum gesto para a administra�~aopessoal do planeta, a n~ao ser por estabeleer uma omiss~ao em Jerus�em, de vinte e quatro outroraurantianos, om autoridade para represent�a-lo no governo de Urantia e de todos os outros planetasem quarentena, no sistema. Um dos seres desse onselho agora reside permanentemente em Urantia,omo governador-geral residente.Reentemente, foi onferida a Maquiventa Melquisedeque a autoridade de vie-regente, para atuarem nome de Mihael, omo Pr��nipe Planet�ario, mas esse �lho do universo loal n~ao tomou medidaalguma no sentido de modi�ar o atual regime planet�ario, que vem de administra�~oes suessivas dosgovernadores-gerais residentes.H�a poua hane de que qualquer mudan�a marante seja efetuada no governo de Urantia durantea presente dispensa�~ao, a menos que o Pr��nipe Planet�ario vie-regente venha para assumir as suasresponsabilidades titulares. Quer pareer a alguns dos nossos olegas que em algum momento, nofuturo pr�oximo, o plano de enviar um dos vinte e quatro onselheiros a Urantia, para atuar omogovernador-geral, ser�a substitu��do pela hegada formal de Maquiventa Melquisedeque, om o seumandado de vie-regente na soberania de Urantia. Como Pr��nipe Planet�ario efetivo, ele ontinu-aria, indubitavelmente, respondendo pelo planeta, at�e o julgamento �nal da rebeli~ao de L�uifer, eprovavelmente ontinuaria at�e um futuro distante, quando do estabeleimento do planeta em luz evida.Alguns areditam que Maquiventa n~ao vir�a para assumir pessoalmente a dire�~ao dos assuntosurantianos at�e o �m da dispensa�~ao orrente. Outros sustentam que o Pr��nipe vie-regente poden~ao vir, omo tal, at�e que Mihael retorne em algum momento a Urantia, omo prometeu, quandoainda na arne. Outros ainda, inlusive este narrador, aguardam o apareimento de Melquisedequea qualquer dia e hora.114.2 A Junta de Supervisores Planet�ariosDesde os tempos da auto-outorga de Mihael no vosso mundo, a administra�~ao geral de Urantiatem sido on�ada a um grupo espeial de Jerus�em, de vinte e quatro ex-habitantes de Urantia. Aquali�a�~ao para ser membro dessa omiss~ao n~ao �e onheida por n�os, mas temos observado que todosaqueles que têm sido indiados para ela têm ontribu��do para o resimento da soberania do Supremo,no sistema de Satânia. Por natureza, todos eles foram l��deres reais quando funionaram em Urantia(�a exe�~ao de Maquiventa Melquisedeque) e essas qualidades de lideran�a têm sido aumentadaspela experiênia nos mundos das mans~oes e suplementadas pelo aperfei�oamento da idadania deJerus�em. Os membros dos vinte e quatro [tamb�em hamados \os quatro e vinte"℄ s~ao indiados pelogabinete de Lanaforge, seundado pelos Alt��ssimos de Edêntia, aprovados pela Sentinela Designadade Jerus�em, e esolhidos por Gabriel de S�alvington, de aordo om o mandado de Mihael. Aquelesque forem apontados temporariamente funionam t~ao plenamente quanto os membros permanentesdessa omiss~ao de supervisores espeiais.Essa junta de diretores planet�arios oupa-se espeialmente da supervis~ao daquelas atividades que,neste mundo, resultam do fato de que aqui Mihael experieniou a sua auto-outorga �nal. Elesmantêm-se em ontato estreito e imediato om Mihael, por meio das atividades de liga�~ao de umerto Brilhante Estrela Vespertino, idêntio ao mesmo ser que aompanhou Jesus na sua auto-outorgamortal. 1206



Nos tempos presentes, um erto Jo~ao, onheido de v�os omo o \Batista", preside a esse onselhoquando se re�une em Jerus�em. No entanto, o dirigente ex oÆio desse onselho �e a Sentinela Designadade Satânia, ou representante direta e pessoal do Inspetor Assoiado em S�alvington e do ExeutivoSupremo de Orvônton.Os membros dessa mesma omiss~ao de ex-habitantes de Urantia tamb�em agem omo supervisoresassessores dos outros trinta e seis mundos do sistema, isolados por ausa da rebeli~ao; eles prestamum servi�o valioso, mantendo Lanaforge, o Soberano do Sistema, em ontato estreito e ompassivoom os assuntos desses planetas, que ainda permaneem mais ou menos sob o superontole dosPais da Constela�~ao de Norlatiadeque. Esses \vinte e quatro" onselheiros fazem freq�uentes viagensindividuais a ada um dos planetas em quarentena, espeialmente a Urantia.Cada um dos outros mundos isolados �e aonselhado por omiss~oes semelhantes e de n�umero vari�avelde ex-habitantes, mas essas outras omiss~oes est~ao subordinadas ao grupo dos vinte e quatro deUrantia. Ao mesmo tempo em que os membros desta �ultima omiss~ao est~ao ativamente interessadosem ada fase do progresso humano, em ada mundo em quarentena de Satânia, eles est~ao preoupados,espeial e partiularmente, om o bem-estar e o avan�o das ra�as mortais de Urantia, pois eles n~aosupervisionam imediata e diretamente os assuntos de nenhum outro planeta, exeto Urantia, e mesmoaqui, a sua autoridade n~ao �e total, exeto em ertos dom��nios vinulados �a sobrevivênia mortal.Ningu�em sabe por quanto tempo esses vinte e quatro onselheiros de Urantia ontinuar~ao no seustatus atual, separados do programa regular de atividades no universo. Eles ontinuar~ao, sem d�uvida,a servir nas suas fun�~oes atuais, at�e que se produza alguma mudan�a no status planet�ario, tal omoo �m de uma dispensa�~ao ou a posse da autoridade total por parte de Maquiventa Melquisedeque, oua deis~ao �nal no julgamento da rebeli~ao de L�uifer, ou o reapareimento de Mihael, no mundo dasua �ultima auto-outorga. O atual governador-geral residente de Urantia paree inlinado �a opini~aode que todos, exeto Maquiventa, possam ser liberados das suas fun�~oes, para asender ao Para��so,no momento em que o sistema de Satânia for reintegrado aos iruitos da onstela�~ao. Contudo,existem tamb�em outras opini~oes.
114.3 O Governador-geral ResidenteA ada em anos do tempo de Urantia, o orpo de vinte e quatro supervisores planet�arios de Jerus�emdesigna um, entre eles, para permaneer no vosso mundo e atuar omo representante exeutivo deles,na fun�~ao de governador-geral residente. Durante os tempos da prepara�~ao destas narrativas, esseo�ial exeutivo, o d�eimo nono a servir omo tal, foi mudado e foi suedido pelo vig�esimo. O nomedo supervisor planet�ario atual �e oultado de v�os, apenas porque o homem mortal tende a venerar eat�e mesmo a dei�ar os seus ompatriotas extraordin�arios e superiores supra-humanos.O governador-geral residente n~ao tem nenhuma autoridade pessoal de fato, na administra�~ao dosassuntos do mundo, exeto omo representante dos vinte e quatro onselheiros de Jerus�em. Ele atuaomo oordenador da administra�~ao supra-humana e �e o l��der respeitado e o l��der universalmentereonheido dos seres elestes que atuam em Urantia. Todas as ordens de hostes ang�elias onsideram-no omo o seu diretor oordenador, ao passo que, desde a partida de 1-2-3, o primeiro, o qual setornou um dos vinte e quatro onselheiros, os seres intermedi�arios unidos realmente onsideram ossuessivos governadores-gerais omo seus pais planet�arios.Embora o governador-geral n~ao possua autoridade pessoal de fato no planeta, ele emite, tododia, dezenas de regulamenta�~oes e deis~oes, aeitas omo �nais pelas pessoalidades envolvidas. Ele�e muito mais omo um pai que aonselha, do que teniamente um mandat�ario formal. De ertomodo, ele funiona omo um Pr��nipe Planet�ario, mas a sua administra�~ao assemelha-se em muito�aquela dos Filhos Materiais. 1207



O governo de Urantia �e representado, nos onselhos de Jerus�em, de aordo om um arranjopor meio do qual o governador-geral que para l�a retorna assenta-se omo um membro tempor�ariodo gabinete do Soberano do Sistema, omposto pelos Pr��nipes Planet�arios. Era esperado que,quando Maquiventa fosse designado Pr��nipe vie-regente, ele assumisse imediatamente o seu lugarno onselho dos Pr��nipes Planet�arios de Satânia, mas at�e o momento ele n~ao fez nenhuma men�~aonesse sentido.O governo supramaterial de Urantia n~ao mant�em uma rela�~ao orgânia muito estreita om asunidades mais altas do universo loal. De um erto modo, o governador-geral residente representaS�alvington, bem omo Jerus�em, pois ele atua em nome dos vinte e quatro onselheiros, que s~aoos representantes diretos de Mihael e de Gabriel. E, sendo um idad~ao de Jerus�em, o governadorplanet�ario pode funionar omo porta-voz do Soberano do Sistema. As autoridades da onstela�~aos~ao representadas diretamente por um Filho Vorondadeque, o observador de Edêntia.114.4 O Observador Alt��ssimoA soberania de Urantia torna-se ainda mais ompliada pelo embargo arbitr�ario da autoridade pla-net�aria, da parte do governo de Norlatiadeque, pouo depois da rebeli~ao planet�aria. H�a, ainda,residente em Urantia, um Filho Vorondadeque, um observador em nome dos Alt��ssimos de Edêntia,o qual, na ausênia de uma a�~ao direta de Mihael, �e o �el enarregado da soberania planet�aria. Oobservador atual dos Alt��ssimos (e ex-regente) �e o vig�esimo tereiro a servir, dessa forma, em Urantia.H�a ertos tipos de problemas planet�arios que ainda est~ao sob o ontrole dos Alt��ssimos de Edêntia,pois a jurisdi�~ao sobre eles foi tomada no tempo da rebeli~ao de L�uifer. A autoridade nessas quest~oes�e exerida por um Filho Vorondadeque, o observador de Norlatiadeque, que mant�em rela�~oes bastanteestreitas de aonselhamento junto om os supervisores planet�arios. Os omissionados da ra�a s~aomuito ativos em Urantia, e os seus v�arios hefes de grupo est~ao informalmente ligados ao observadorVorondadeque, que atua omo o seu diretor onselheiro.Numa rise, o fatual dirigente e soberano do governo, exeto para os asos de quest~oes puramenteespirituais, seria esse Filho Vorondadeque de Edêntia, agora na posi�~ao de observador. (No aso deproblemas puramente espirituais e para ertas quest~oes puramente pessoais, a autoridade supremaparee haver sido onferida ao aranjo em omando, agregado da sede-entral divisional dessa ordem,reentemente estabeleida em Urantia.)Um observador Alt��ssimo det�em o poder de tomar nas suas m~aos, aso assim deida, o governoplanet�ario em tempos de rise planet�aria grave, e os registros mostram que isso j�a aonteeu, trintae três vezes, na hist�oria de Urantia. Em tais momentos, o observador Alt��ssimo funiona omo re-gente Alt��ssimo exerendo autoridade inquestion�avel sobre todos os ministradores e administradores,residentes no planeta, exetuando-se apenas a organiza�~ao divisional dos aranjos.As regênias dos Vorondadeques n~ao s~ao peuliares aos planetas isolados pela rebeli~ao, pois osAlt��ssimos podem intervir a qualquer tempo nos assuntos em tais mundos habitados, interpondo asabedoria superior dos governantes da onstela�~ao aos assuntos dos reinos dos humanos.114.5 O Governo Planet�arioA administra�~ao de fato, em Urantia, �e realmente dif��il de desrever. N~ao existe nenhum governoformal que siga as linhas da organiza�~ao do universo, omo, por exemplo, a separa�~ao entre os setoreslegislativo, exeutivo e judii�ario. Os vinte e quatro onselheiros aproximam-se o mais poss��vel deuma rami�a�~ao legislativa do governo planet�ario. O governador-geral �e um hefe exeutivo provis�orio1208



e de assessoria, permaneendo o poder do veto om o observador Alt��ssimo. E n~ao h�a absolutamentenenhum poder judii�ario om autoridade operativa no planeta - apenas as omiss~oes oniliat�orias.A maioria dos problemas que envolve os sera�ns e os seres intermedi�arios �e, por onsenso m�utuo,deidida pelo governador-geral. No entanto, exeto quando pronunia os mandados dos vinte equatro onselheiros, todas as suas deis~oes est~ao sujeitas a apela�~oes, �as omiss~oes oniliat�orias, aautoridades loais, onstitu��das para funionar planetariamente, ou mesmo, sujeitas ao Soberano doSistema de Satânia.A ausênia de um grupo de assessores orp�oreos do Pr��nipe Planet�ario e a ausênia do regimematerial de um Filho e de uma Filha Adâmia �e parialmente ompensada pelo minist�erio espeialdos sera�ns e pelos servi�os inomuns das riaturas intermedi�arias. A ausênia de um Pr��nipePlanet�ario �e efetivamente ompensada pela presen�a trina, omposta dos aranjos, do observadorAlt��ssimo e do governador-geral.Esse governo planet�ario, n~ao muito rigidamente organizado e, de um erto modo, de administra�~aopessoalizada, tornou-se mais e�iente do que o esperado, em onseq�uênia da assistênia poupadorade tempo dos aranjos e do seu iruito sempre pronto, o qual �e t~ao freq�uentemente utilizado nasemergênias planet�arias e di�uldades administrativas. Do ponto de vista t�enio, o planeta perma-nee ainda espiritualmente isolado dos iruitos de Norlatiadeque, mas, em uma emergênia, essadi�uldade pode ser agora ontornada, pela utiliza�~ao do iruito dos aranjos. O isolamento pla-net�ario n~ao atinge, de fato, os mortais individualmente, desde a efus~ao do Esp��rito da Verdade sobretoda a arne realizada h�a dezenove s�eulos.Cada dia administrativo em Urantia ome�a om uma reuni~ao de onsulta, feita om a presen�ado governador-geral, do dirigente planet�ario dos aranjos, do observador Alt��ssimo, do superna�msupervisor, do dirigente dos Portadores da Vida e dos h�ospedes onvidados, dentre os altos Filhos douniverso ou dentre ertos estudantes visitantes que possam estar de permanênia no planeta.O gabinete administrativo, diretamente a servi�o do governador-geral, onsiste de doze sera�ns, doshefes em atua�~ao dos doze grupos de anjos espeiais que funionam omo diretores supra-humanosimediatos do progresso e da estabilidade planet�arios.114.6 Os Sera�ns Mestres da Supervis~ao Planet�ariaQuando o primeiro governador-geral hegou a Urantia, e isso oinidiu om o momento do envioe da efus~ao do Esp��rito da Verdade, ele veio aompanhado por doze orpos de sera�ns espeiais,graduados em Ser�a�ngton, que foram imediatamente designados para ertos servi�os planet�ariosespeiais. Esses anjos elevados s~ao onheidos omo os sera�ns mestres da supervis~ao planet�ariae, al�em de estarem sob o superontole do observador Alt��ssimo planet�ario, eles est~ao sob a dire�~aoimediata do governador-geral residente.Esses doze grupos de anjos, ainda que funionando sob a supervis~ao geral do governador-geralresidente, s~ao dirigidos diretamente pelo onselho ser�a�o dos doze, omposto dos dirigentes titularesde ada grupo. Esse onselho tamb�em serve omo gabinete volunt�ario do governador-geral residente.Como dirigente planet�ario dos sera�ns, eu presido a esse onselho de hefes ser�a�os; e sou umsuperna�m da primeira ordem, voluntariamente a servi�o em Urantia, omo suessor daquele que,no passado, foi hefe das hostes ang�elias do planeta e que aiu em falta na �epoa da seess~ao deCalig�astia.Os doze orpos de sera�ns mestres da supervis~ao planet�aria funionam em Urantia omo a seguir�e exposto:1. Os anjos epoais. Estes s~ao os anjos da idade presente, o grupo dispensaional. Esses ministros1209



elestes est~ao inumbidos da supervis~ao e dire�~ao dos assuntos de ada gera�~ao, pois s~ao designadospara adequar-se ao mosaio da �epoa em que os fatos est~ao oorrendo. O orpo atual de anjos epoais,a servi�o em Urantia, �e o tereiro grupo designado para o planeta durante a presente dispensa�~ao.2. Os anjos do progresso. A estes sera�ns �e on�ada a tarefa da iniia�~ao do progresso evoluion�ariodas suessivas idades soiais. Eles fomentam o desenvolvimento, dentro da trajet�oria inerente �asriaturas evoluion�arias, e trabalham inessantemente para fazer om que as oisas sejam omo elasdeveriam ser. O grupo em fun�~ao, nesse momento, foi o segundo a ser designado para o planeta.3. Os guardi~aes religiosos. Estes s~ao os \anjos das igrejas", os defensores honestos pelo que �e epelo que tem sido. Eles trabalham para manter os ideais daquilo que sobreviveu, para que seja feitaa passagem segura, de uma �epoa para outra, dos valores morais. Eles s~ao omo um xeque-matepara os anjos do progresso, a todo tempo busando transladar, de uma gera�~ao a outra, os valoresimpere��veis, transformando as formas velhas e passageiras em novas e, portanto, em padr~oes menosristalizados de pensamento e onduta. Esses anjos lutam pelas formas espirituais, mas eles n~ao s~aofonte de ultra-setarismo, nem das divis~oes sem sentido surgidas da ontrov�ersia entre os religiososprofessos. O orpo em funionamento, atualmente em Urantia, �e o quinto a servir omo tal.4. Os anjos da vida naional. Estes s~ao os \anjos das trombetas", diretores das atua�~oes pol��tiasda vida naional em Urantia. O grupo agora em funionamento no superontole das rela�~oes inter-naionais �e o quarto orpo a servir no planeta. �E partiularmente por interm�edio da ministra�~aodessa divis~ao ser�a�a que \os Alt��ssimos governam nos reinos dos homens".5. Os anjos das ra�as. Aqueles que trabalham para a onserva�~ao das ra�as evoluion�arias dotempo, independentemente das suas quest~oes pol��tias e agrupamentos religiosos. Em Urantia, h�aremanesentes de nove ra�as humanas misigenadas e que ulminaram no povo destes tempos mo-dernos. Esses sera�ns est~ao intimamente ligados ao minist�erio dos omissionados da ra�a, e o grupoatualmente em Urantia �e o orpo originalmente designado ao planeta, logo ap�os o Dia de Penteostes.6. Os anjos do futuro. Estes s~ao os anjos dos projetos, que prognostiam uma �epoa futura eplanejam a realiza�~ao de oisas melhores para uma dispensa�~ao nova e avan�ada; eles s~ao os arquitetosdas eras suessivas. O grupo que agora est�a no planeta tem funionado omo tal desde o ome�o dadispensa�~ao orrente.7. Os anjos do eslareimento. Urantia est�a reebendo, agora, a ajuda do tereiro orpo desera�ns, dediado a fomentar a instru�~ao no planeta. Esses anjos oupam-se om o aperfei�oamentomental e moral, em tudo o que isso onerne aos indiv��duos, fam��lias, grupos, esolas, omunidades,na�~oes e ra�as inteiras.8. Os anjos da sa�ude. Estes s~ao os ministros ser�a�os, designados para a assistênia �as agêniasmortais que se dediam �a promo�~ao da sa�ude e �a preven�~ao de doen�as. O orpo atualmente presenteno planeta �e o sexto grupo a servir durante essa dispensa�~ao.9. Os sera�ns do lar. Urantia desfruta, agora, dos servi�os do quinto grupo de ministros ang�eliosdediados �a preserva�~ao e ao avan�o do lar, a institui�~ao b�asia da iviliza�~ao humana.10. Os anjos da ind�ustria. Este grupo ser�a�o oupa-se em fomentar o desenvolvimento industriale em melhorar as ondi�~oes eonômias dos povos de Urantia. Esse orpo foi mudado sete vezes,desde a auto-outorga de Mihael.11. Os anjos das divers~oes. Estes s~ao os sera�ns que fomentam o valor do divertimento, do humore do desanso. Eles prouram elevar sempre as divers~oes e as rerea�~oes do homem, promovendo,desse modo, um aproveitamento melhor do lazer humano. O orpo atual �e o tereiro da sua ordema ministrar em Urantia.12. Os anjos do minist�erio supra-humano. Estes s~ao os anjos dos anjos, s~ao os sera�ns queest~ao designados �a ministra�~ao a todas as outras vidas supra-humanas no planeta, tempor�aria oupermanentemente. Esse orpo tem servido desde o in��io da dispensa�~ao presente.1210



Quando esses grupos de sera�ns mestres disordam sobre quest~oes de pol��tia ou de proedimentoplanet�ario, as suas diferen�as s~ao usualmente resolvidas pelo governador-geral, mas todas essas re-solu�~oes �am sujeitas ao apelo, de aordo om a natureza e a gravidade das quest~oes que geramdesaordos.Nenhum desses grupos ang�elios exere o ontrole direto ou arbitr�ario sobre o dom��nio dos seusompromissos. Eles n~ao podem ontrolar totalmente os assuntos dos seus respetivos dom��niosde a�~ao, mas podem manipular, e assim o fazem, as ondi�~oes planet�arias; e, assim, assoiar asirunstânias de modo a inueniar favoravelmente as esferas da atividade humana �as quais est~aoligados.Os sera�ns mestres da supervis~ao planet�aria utilizam-se de muitos meios para levar adiante as suasmiss~oes. Eles funionam omo entros ideaionais de ompensa�~ao, omo foalizadores da mente epromotores de projetos. Embora inapazes de injetar onep�~oes novas ou mais elevadas nas menteshumanas, eles atuam, freq�uentemente, para intensi�ar algum ideal mais elevado que j�a haja surgidoem um inteleto humano.Todavia, fora esses v�arios meios de a�~ao positiva, os sera�ns mestres asseguram o progresso pla-net�ario ontra a amea�a vital, por meio da mobiliza�~ao, aperfei�oamento e manuten�~ao do orpode reserva do destino. A fun�~ao prinipal desses reservistas �e a de assegurar-se de que n~ao haver�ainterrup�~ao do progresso evoluion�ario; eles s~ao as preau�~oes que as for�as elestes tomaram ontraa surpresa; eles s~ao as garantias ontra o desastre.114.7 O Corpo de Reserva do DestinoO orpo de reserva do destino onsiste em homens e mulheres vivos, que foram admitidos no servi�oespeial da administra�~ao supra-humana de assuntos do mundo. Esse orpo �e onstitu��do de homense mulheres de ada gera�~ao, esolhidos pelos diretores do esp��rito deste reino para prestar assistêniana ondu�~ao da ministra�~ao da miseri�ordia e da sabedoria aos �lhos do tempo nos mundos evolu-ion�arios. �E pr�atia geral, na ondu�~ao dos assuntos dos planos de asens~ao, ome�ar essa liga�~ao deutiliza�~ao de riaturas volitivas mortais, t~ao logo elas hajam-se tornado ompetentes e on��aveis paraassumir tais responsabilidades. Portanto, t~ao logo surjam os homens e mulheres no en�ario da a�~aotemporal, om apaidade mental su�iente, status moral adequado e a espiritualidade requisitada,eles s~ao rapidamente designados para o grupo eleste apropriado de pessoalidades planet�arias, paraserem as liga�~oes humanas, os assistentes mortais.Quando os seres humanos s~ao esolhidos omo protetores do destino planet�ario, quando se tornamindiv��duos-have nos planos que a administra�~ao mundial est�a levando adiante, nesse momento,o dirigente planet�ario dos sera�ns on�rma a sua entroniza�~ao om o orpo ser�a�o e aponta osguardi~aes pessoais de destino temporais, para servir a tais mortais reservistas. Todos os reservistastêm Ajustadores autoonsientes, e a maioria deles funiona em ��rulos �osmios mais elevados derealiza�~ao inteletual e de alane espiritual.Os mortais do reino s~ao esolhidos para o servi�o no orpo de reserva do destino nos mundoshabitados, em virtude da:1. Capaidade espeial para ser seretamente treinado para in�umeras miss~oes poss��veis de emergênia,na onduta de v�arias atividades dos assuntos do mundo.2. Dedia�~ao, om plenitude de ora�~ao, a alguma ausa espeial, seja soial, eonômia, pol��tia,espiritual ou outras; e tendo, em ar�esimo, disposi�~ao de servir, sem reonheimento, nem reom-pensas humanas.3. Posse de um Ajustador do Pensamento om extraordin�aria versatilidade e om prov�avel ex-periênia anterior a esta de Urantia, de enfrentar as di�uldades planet�arias e de lutar em situa�~oes1211



de emergênia iminente no mundo.Cada divis~ao do servi�o eleste planet�ario tem direito a um orpo de liga�~ao, onstitu��do dessesmortais do destino. Os mundos habitados m�edios empregam setenta orpos separados do destino,os quais est~ao intimamente vinulados �a ondu�~ao supra-humana orrente de assuntos do mundo.Em Urantia, existem doze orpos de reserva do destino, um para ada um dos grupos planet�arios desupervis~ao ser�a�a.Os doze grupos de reservistas do destino de Urantia s~ao ompostos de habitantes mortais da es-fera, os quais foram treinados para in�umeras posi�~oes ruiais na Terra e s~ao mantidos em prontid~ao,para atuar em poss��veis emergênias planet�arias. Esse orpo ombinado onsiste, atualmente, em962 pessoas. O orpo menor onta om 41, e o maior, om 172 pessoas. �A exe�~ao de menos devinte pessoalidades de ontato, os membros desse grupo exlusivo s~ao inteiramente inonsientes dasua prepara�~ao para uma poss��vel atua�~ao em ertas rises planet�arias. Esses reservistas mortais s~aoesolhidos pelo orpo ao qual eles �am respetivamente ligados e por ele s~ao treinados e prepara-dos, na sua mente profunda, pela t�enia ombinada do Ajustador do Pensamento e da ministra�~aodo guardi~ao ser�a�o. Muitas vezes, numerosas outras pessoalidades elestes partiipam desse aper-fei�oamento inonsiente e, em toda essa prepara�~ao espeial, os seres intermedi�arios prestam servi�osvaliosos e indispens�aveis.Em muitos mundos, as riaturas intermedi�arias seund�arias, mais bem adaptadas, s~ao apazes deatingir n��veis vari�aveis de ontato om os Ajustadores do Pensamento de ertos mortais favoravel-mente onstitu��dos, por meio da penetra�~ao habilidosa nas mentes resididas pelos referidos Ajusta-dores (E foi por meio de uma ombina�~ao fortuita, de ajustamentos �osmios, que estas revela�~oesforam materializadas na l��ngua inglesa, em Urantia.) Tais mortais, om potenial de ontato nosmundos evoluion�arios, s~ao mobilizados pelos numerosos orpos de reserva, e �e, at�e erto ponto, porinterm�edio desses pequenos grupos de pessoalidades de vis~ao ampla que a iviliza�~ao espiritual tem oseu avan�o, e os Alt��ssimos tornam-se apaitados para governar nos reinos dos homens. Os homense as mulheres desses orpos de reserva do destino têm, pois, v�arios graus de ontato om os seusAjustadores, por meio da ministra�~ao interedente das riaturas intermedi�arias; mas tais mortaiss~ao pouo onheidos dos seus ompanheiros, exeto nessas raras emergênias soiais e exigêniasespirituais em que essas pessoalidades reservistas funionam para a preven�~ao da quebra da ul-tura evoluion�aria ou da extin�~ao da luz da verdade viva. Esses reservistas do destino, em Urantia,raramente reeberam destaque nas p�aginas da hist�oria humana.Os reservistas atuam inonsientemente omo onservadores da informa�~ao planet�aria essenial.Muitas vezes, diante da morte de um reservista, uma transferênia de ertos dados vitais da mentedo reservista agonizante �e feita, para a de um suessor mais jovem, por meio da liga�~ao dos doisAjustadores do Pensamento. Os Ajustadores, indubitavelmente, funionam de muitos outros modosdesonheidos para n�os, quando vinulados a esse orpo de reserva.Em Urantia, o orpo de reserva do destino, mesmo n~ao tendo um dirigente permanente, tem osseus pr�oprios onselhos permanentes que onstituem a sua organiza�~ao de governo. Esta abrangeo onselho judii�ario, o onselho de historiidade, o onselho de soberania pol��tia e ainda outros.De tempos em tempos, de aordo om a organiza�~ao do orpo, os l��deres (mortais) titulares de todoo orpo de reserva têm sido indiados por esses onselhos permanentes para fun�~oes espe���as. Adura�~ao da permanênia desses hefes da reserva no argo �e, via de regra, uma quest~ao de pouashoras, �ando limitadas ao umprimento de alguma tarefa espe���a �a m~ao.O orpo de reserva de Urantia teve a sua quantidade de membros mais numerosa nos dias dosadamitas e anditas, baixando de forma onstante, om a dilui�~ao do sangue violeta, e tendo o seuponto mais baixo por volta da �epoa de Penteostes, �epoa desde a qual o n�umero de membros doorpo de reserva tem resido de modo ont��nuo.(O orpo �osmio de reserva de idad~aos onsientes do universo, em Urantia, onta atualmente1212



om mais de mil mortais, ujo disernimento interno de idadania �osmia transende, em muito, �aesfera do seu âmbito terrestre, mas estou proibido de revelar a natureza verdadeira da fun�~ao destegrupo �unio de seres humanos vivos.)Os mortais de Urantia n~ao deveriam permitir que o relativo isolamento do vosso mundo, em rela�~aoa ertos iruitos do universo loal, produza um sentimento de deser�~ao �osmia, nem de orfandadeplanet�aria. H�a, em opera�~ao no planeta, uma supervis~ao supra-humana muito e�iente e de�nidapara os assuntos do mundo e dos destinos humanos.�E bem verdade, ontudo, que, na melhor das hip�oteses, v�os podeis ter uma id�eia apenas limitadado que seria um governo planet�ario ideal. Desde os tempos iniiais do Pr��nipe Planet�ario, Urantiatem sofrido om o desvio do plano divino de resimento do mundo e de desenvolvimento raial.Os mundos habitados de Satânia, que se mantiveram leais, n~ao s~ao governados omo Urantia o�e. Contudo, omparados a outros mundos isolados, os vossos governos planet�arios n~ao têm sidoabsolutamente t~ao inferiores; em um ou dois mundos pode o governo ser pior e em uns pouos outrosser ligeiramente melhor, mas a maioria est�a em um plano de igualdade onvoso.Ningu�em no universo loal paree saber quando terminar�a o status n~ao estabeleido da adminis-tra�~ao planet�aria. Os Melquisedeques de N�ebadon est~ao inlinados a opinar que poua mudan�aoorrer�a no governo e na administra�~ao do planeta, at�e a segunda hegada pessoal de Mihael, emUrantia. Indubitavelmente nessa �epoa, se n~ao antes, mudan�as enormes ser~ao efetuadas na adminis-tra�~ao do planeta. Contudo, quanto �a natureza de tais modi�a�~oes nessa administra�~ao do mundo,ningu�em paree ser apaz, nem mesmo de onjeturar. N~ao h�a preedente, para esse epis�odio, emtoda a hist�oria dos mundos habitados do universo de N�ebadon. Entre as muitas oisas que tornamdif��il de ompreender qualquer oisa sobre o futuro governo de Urantia, uma das mais importantestornou-se a loaliza�~ao, no planeta, de um iruito e de uma sede-entral divisional de aranjos.O vosso mundo isolado n~ao est�a esqueido, nos onselhos do universo. Urantia n~ao �e um �orf~ao�osmio estigmatizado pelo peado e sem aesso ao uidado divino, em onseq�uênia da rebeli~ao. DeUversa a S�alvington, e at�e abaixo, em Jerus�em, mesmo em Havona e no Para��so, todos sabem queestamos aqui; e v�os, mortais, ora residindo em Urantia, estais sendo t~ao ternamente amados e t~ao�elmente uidados, que �e omo se a esfera nuna houvesse sido tra��da por um Pr��nipe Planet�ario, emesmo at�e mais. �E eternamente verdadeiro que \o Pai, Ele pr�oprio, vos ama".[Apresentado pelo Comandante dos Sera�ns, estaionado em Urantia.℄
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Cap��tulo 115O Ser SupremoCOM Deus, o Pai, a �lia�~ao �e o grande relaionamento. Com Deus, o Supremo, a realiza�~ao �e opr�e-requisito para o status - �e preiso fazer alguma oisa, assim omo ser alguma oisa.
115.1 A Relatividade do Quadro ConeitualOs inteletos pariais, inompletos e em evolu�~ao estariam desamparados no universo-mestre, seriaminapazes de formar o primeiro modelo de pensamento raional, n~ao fosse pela apaidade inata detoda mente, mais elevada ou mais baixa, de formar um quadro do universo dentro do qual pensar.Se a mente n~ao pode estabeleer onlus~oes, se n~ao pode penetrar as verdadeiras origens, ent~aoessa mente ir�a, infalivelmente, postular onlus~oes e inventar origens para que possa ter um meiode pensar logiamente dentro da moldura desses postulados riados pela mente. E, onquanto essasmolduras do universo para o pensamento da riatura sejam indispens�aveis �a opera�~ao inteletualraional, elas s~ao, sem exe�~ao, errôneas num grau maior ou menor.Os quadros oneituais para o universo s~ao apenas relativamente verdadeiros; eles s~ao um andaime�util que deve �nalmente eder o seu lugar diante das expans~oes de uma ompreens~ao �osmia ampli-ada. As ompreens~oes da verdade, beleza e bondade, bem omo da moralidade, �etia, dever, amor,divindade, origem, existênia, prop�osito, destino, tempo, espa�o e, at�e mesmo, da Deidade s~ao apenasrelativamente verdadeiras. Deus �e muito, muito mais do que um Pai, no entanto, o oneito maiselevado que o homem faz de Deus �e o do Pai; um retrato Pai-Filho para a rela�~ao Criador-riatura,entretanto, ser�a ampliado por aquelas onep�~oes supramortais da Deidade, que ser~ao alan�adasem Orvônton, em Havona e no Para��so. O homem deve pensar segundo uma moldura mortal douniverso, mas isso n~ao quer dizer que ele n~ao possa visualizar outros quadros mais elevados, dentrodos quais o pensamento possa ter lugar.Com o �to de failitar a ompreens~ao mortal do universo dos universos, os n��veis diversos darealidade �osmia têm sido designados omo �nitos, absonitos e absolutos. Desses, apenas o abso-luto �e eterno irrestritamente, verdadeiramente existenial. Os absonitos e os �nitos s~ao derivativos,modi�a�~oes, quali�a�~oes e atenua�~oes da realidade absoluta, original e primordial da in�nitude.Os dom��nios do �nito existem em virtude do prop�osito eterno de Deus. As riaturas �nitas,superiores ou inferiores, podem propor teorias quanto �a neessidade do �nito na eonomia �osmiae, assim, o têm feito; mas, em �ultima an�alise, o �nito existe porque Deus assim o quis. O universon~ao pode ser expliado, nem pode uma riatura �nita ofereer uma raz~ao raional para a sua pr�opriaexistênia individual, sem apelar para os atos anteriores e para a vontade preexistente de seresanestrais, Criadores ou proriadores. 1215



115.2 A Base Absoluta para a SupremaiaDo ponto de vista existenial, nada de novo pode aonteer nas gal�axias, pois o ompletar da in-�nitude, inerente ao EU SOU, est�a eternamente presente nos sete Absolutos, est�a funionalmenteassoiado �as triunidades e est�a assoiado �as triodidades de maneira transmiss��vel. Contudo, o fatode que a in�nitude esteja assim existenialmente presente nessas assoia�~oes absolutas, de nenhummodo torna imposs��vel realizar novas experiênias �osmias. Do ponto de vista de uma riatura �nita,a in�nitude ont�em muito daquilo que �e potenial, muito do que est�a na ordem de uma possibilidadefutura, mais do que na ordem da fatualidade presente.O valor �e um elemento �unio na realidade do universo. N�os n~ao ompreendemos omo o valorde qualquer oisa in�nita e divina provavelmente possa aumentar. No entanto, desobrimos que ossigni�ados podem ser modi�ados, se n~ao ampliados, at�e mesmo nas rela�~oes dentro da Deidadein�nita. Para os universos experieniais, at�e os valores divinos resem omo fatualidades, quandose d�a a amplia�~ao da ompreens~ao dos signi�ados da realidade.Todo o esquema da ria�~ao universal e da evolu�~ao, em todos os n��veis da experiênia, aparen-temente, �e uma quest~ao de onvers~ao de potenialidades em fatualidades; e essa transmuta�~ao, domesmo modo, tem a ver om os dom��nios da potênia do espa�o, da potênia da mente e da potêniado esp��rito.O m�etodo aparente, por meio do qual as possibilidades do osmo s~ao trazidas �a existênia fa-tual, varia de n��vel para n��vel; no �nito, �e a evolu�~ao experienial e, no absonito, a fatualiza�~aoexperienial. A in�nitude existenial �e, de fato, n~ao ondiionada na sua total-inlusividade, e essainlusividade total, mesma, deve for�osamente englobar at�e a possibilidade para a experiênia evo-luion�aria �nita. A possibilidade para esse resimento experienial torna-se uma fatualidade nouniverso, por meio das rela�~oes de triodidade que se impingem ao Supremo, e que passam a fazerparte dele.115.3 O Original, o Fatual e o PotenialO osmo absoluto existe, oneitualmente, sem limita�~oes; de�nir a extens~ao e a natureza dessarealidade primordial �e atribuir quali�a�~oes �a in�nitude e atenuar o oneito puro de eternidade. Aid�eia do eterno in�nito e do in�nito eterno �e n~ao ondiionada, ou seja, n~ao �e de�nida em extens~ao, �eabsoluta de fato. Nenhuma l��ngua de Urantia, seja do passado, do presente ou do futuro, �e adequadapara expressar a realidade da in�nitude ou a in�nitude da realidade. O homem, uma riatura�nita num osmo in�nito, deve ontentar-se om reex~oes distoridas e oneitos pouo n��tidos dessaexistênia ilimitada, sem fronteiras, sem ome�o nem �m, uja ompreens~ao �a de fato muito al�emda apaidade dele.A mente nuna pode esperar apreender o oneito de um Absoluto sem primeiro intentar que-brar a unidade dessa realidade. A mente �e uni�adora de todas as divergênias, mas, na ausêniamesma dessas divergênias, a mente n~ao enontra uma base sobre a qual tentar formular oneitosompreens��veis.A est�atia primordial da in�nitude requer uma segmenta�~ao, antes de quaisquer tentativas hu-manas de ompreens~ao. H�a, na in�nitude, uma unidade que tem sido expressa, nestes doumentos,pelo EU SOU - o postulado primeiro da mente da riatura. No entanto, uma riatura nuna podeompreender de que modo essa unidade se transforma numa dualidade, numa triunidade e numadiversidade, permaneendo ainda omo uma unidade inquali��avel, ou sem ondiionamentos. Ohomem enontra um problema semelhante quando faz uma pausa e ontempla a Deidade indivisa daTrindade, de um lado e, de outro lado, a pessoaliza�~ao m�ultipla de Deus.1216



Apenas a distânia que separa o homem da in�nitude �e o que leva esse oneito a ser expresso emuma �unia palavra. Enquanto a in�nitude, de um lado, �e a UNIDADE, de outro, �e a DIVERSIDADEsem �m ou limite. A in�nitude, omo observada pelas inteligênias �nitas, �e o paradoxo m�aximoda �loso�a da riatura e da metaf��sia �nita. Embora a natureza espiritual do homem alane, naexperiênia da adora�~ao, o Pai que �e in�nito, a apaidade inteletual de ompreens~ao do homem seexaure antes que ele oneba o m�aximo do Ser Supremo. Al�em do Supremo, os oneitos passam aser ada vez mais apenas nomes e ada vez menos designa�~oes verdadeiras da realidade; mais e maisse tornam proje�~oes do entendimento �nito da riatura na dire�~ao do supra�nito.Uma onep�~ao b�asia do n��vel absoluto envolve um postulado de três fases:1. Original. O oneito inquali��avel (inomin�avel) da Primeira Fonte e Centro, aquela mani-festa�~ao da fonte do EU SOU na qual toda realidade tem origem;2. Fatual. A uni~ao dos três absolutos da fatualidade, da Segunda Fonte e Centro, da TereiraFonte e Centro, e da Fonte e Centro do Para��so. Essa triodidade, de Filho Eterno, de Esp��rito In�nitoe de Ilha do Para��so, onstitui a revela�~ao fatual da originalidade da Primeira Fonte e Centro;3. Potenial. A uni~ao dos três Absolutos de potenialidade, o Absoluto da Deidade, o Abso-luto Inquali��avel e o Absoluto Universal. Essa triodidade de potenialidade existenial onstitui arevela�~ao potenial da originalidade da primeira Fonte e Centro.A interassoia�~ao do Original, do Fatual e do Potenial produz as tens~oes, dentro da in�nitude,que resultam na possibilidade de resimento de todo o universo; e o resimento �e a natureza doS�etuplo, do Supremo e do �Ultimo.Na assoia�~ao do Absoluto da Deidade, do Absoluto Universal e do Absoluto Inquali��avel, apotenialidade �e absoluta, enquanto a fatualidade �e emergente; na assoia�~ao entre a Segunda, aTereira, e a Fonte e Centro do Para��so, a fatualidade �e absoluta, enquanto a potenialidade �eemergente; na originalidade da Primeira Fonte e Centro, n~ao podemos dizer que a fatualidade e apotenialidade sejam nem existentes nem emergentes - o Pai �e.De um ponto de vista temporal, o Fatual �e aquilo que foi e que �e; o Potenial �e aquilo que est�avindo a ser e que ser�a; o Original �e aquilo que �e. De um ponto de vista da eternidade, as diferen�asentre o Original, o Fatual e o Potenial n~ao s~ao assim aparentes. Essas qualidades trinas n~ao s~aodifereniadas assim nos n��veis da eternidade, do Para��so. Na eternidade tudo �e - s�o que tudo n~ao foiainda revelado no tempo e no espa�o.Do ponto de vista de uma riatura, fatualidade �e substânia, potenialidade �e apaidade. Afatualidade existe sobretudo no entro e, da��, expande-se para o in�nito da periferia; a potenialidadevem da periferia da in�nitude para dentro e onverge para o entro de todas as oisas. A originalidade�e aquilo que primeiro ausa e, depois, equilibra os movimentos duais do ilo da realidade, em queos poteniais metamorfoseiam-se em fatuais, e em que os fatuais existentes s~ao potenializados.Os três Absolutos da potenialidade operam no n��vel puramente eterno do osmo e, pois, nunafunionam omo tais, em n��veis subabsolutos. Nos n��veis desendentes da realidade, a triodidadeda potenialidade �e manifestada om o �Ultimo e no Supremo. O potenial pode n~ao ter êxito emfatualizar-se no tempo, om respeito a uma parte em algum n��vel subabsoluto, mas om respeito aoonjunto, sempre tem êxito. A vontade de Deus prevalee em ultimidade; nem sempre onernindoao indiv��duo, mas invariavelmente, no que onerne ao todo.�E na triodidade da fatualidade que as existênias do osmo têm o seu entro; sejam esp��rito,mente ou energia, todas est~ao entradas nessa assoia�~ao do Filho, do Esp��rito e do Para��so. Apessoalidade do Filho espiritual �e o modelo mestre para todas as pessoalidades em todos os universos.A substânia da Ilha do Para��so �e o modelo mestre do qual Havona �e uma revela�~ao perfeita e do qualos superuniversos s~ao uma revela�~ao em perfeionamento. O Agente Conjunto �e, a um s�o tempo,a ativa�~ao mental da energia �osmia, a oneitua�~ao do prop�osito do esp��rito e a integra�~ao das1217



ausas e efeitos matem�atios dos n��veis materiais om os prop�ositos e motivos voliionais do n��velespiritual. Em um universo �nito e para um universo �nito, o Filho, o Esp��rito e o Para��so funionamno �Ultimo, e sobre o �Ultimo, do modo omo ele est�a ondiionado e quali�ado no Supremo.A Fatualidade (da Deidade) �e o que o homem busa, na asens~ao ao Para��so. A Potenialidade(da divindade humana) �e aquilo que evolui no homem ao longo dessa busa. O Original �e o que tornaposs��vel a oexistênia e a integra�~ao entre o homem fatual, o homem potenial e o homem eterno.A dinâmia �nal do osmo tem a ver om a transferênia ont��nua que se d�a na realidade, dapotenialidade para a fatualidade. Em teoria, pode haver um �nal para essa metamorfose, mas, defato, isso �e imposs��vel, j�a que o Potenial e o Fatual est~ao ambos dentro de um iruito no Original(o EU SOU), e essa identi�a�~ao torna imposs��vel, para sempre, oloar um limite na progress~aodo desenvolvimento do universo. O que quer que seja identi�ado om o EU SOU, n~ao pode nunater um �m na sua progress~ao, j�a que a fatualidade dos poteniais do EU SOU �e absoluta, e apotenialidadade dos fatuais do EU SOU tamb�em �e absoluta. Os fatuais estar~ao sempre abrindonovas vias para a realiza�~ao dos poteniais, at�e ent~ao imposs��veis - ada deis~ao humana n~ao apenasfatualiza uma nova realidade, na experiênia humana, omo tamb�em abre uma nova apaidade deresimento humano. Um homem vive em toda rian�a, e o progressor moronial reside no homemmaduro onheedor de Deus.Uma paralisa�~ao, ou est�atia, no resimento nuna pode se estabeleer no osmo total, desde quea base para o resimento - os fatuais absolutos - seja n~ao espei�ada, e desde que as possibilidadesde resimento - os poteniais absolutos - sejam ilimitadas. De um ponto de vista pr�atio, os �l�osofosdo universo hegaram �a onlus~ao de que n~ao existe uma oisa omo um �m.De um ponto de vista limitado, de fato, h�a muitos �ns, muitas onlus~oes de atividades; mas, deum ponto de vista mais amplo, e em um n��vel mais elevado no universo, n~ao existe nenhum �m, oque h�a s~ao meras transi�~oes de uma fase do desenvolvimento para outra. A roniidade maior, nouniverso-mestre, diz respeito a v�arias idades do universo: a idade de Havona, a do superuniversoe as idades dos universos exteriores. Contudo, at�e mesmo essas divis~oes b�asias, na seq�uênia dasrela�~oes, nada mais podem ser do que maros relativos no intermin�avel aminho da eternidade.A penetra�~ao �nal na verdade, na beleza e na bondade do Ser Supremo pode dar, �a riatura emprogresso, apenas uma abertura para as qualidades absonitas da divindade �ultima, as quais repousammuito al�em dos n��veis dos oneitos de verdade, de beleza e de bondade.115.4 As Fontes da Realidade SupremaQualquer onsidera�~ao sobre as origens de Deus, o Supremo, deve ome�ar pela Trindade do Para��so,pois a Trindade �e a Deidade original, enquanto o Supremo �e uma Deidade derivada. Qualqueronsidera�~ao sobre o resimento do Supremo deve levar em onta as triodidades existeniais, poiselas abrangem toda a fatualidade absoluta e toda a potenialidade in�nita (em onjun�~ao om aPrimeira Fonte e Centro). E o Supremo evoluion�ario �e o foo ulminante e pessoalmente voliionalda transmuta�~ao - a transforma�~ao - dos poteniais em fatuais, para o n��vel �nito de existênia edentro desse n��vel. As duas triodidades, a fatual e a potenial, abrangem a totalidade das inter-rela�~oes para o resimento dos universos.A fonte do Supremo est�a na Trindade do Para��so - Deidade eterna, fatual e indivisa. O Supremo �e,antes de tudo, uma pessoa-esp��rito, e essa pessoa espiritual brota da Trindade. Contudo, o Supremo�e, em segundo lugar, uma Deidade de resimento - resimento evoluion�ario - , e esse resimentoderiva-se das duas triodidades, a fatual e a potenial.Se for dif��il ompreender que as triodidades in�nitas possam funionar no n��vel �nito, fazei umapausa para onsiderar que a in�nitude nelas deve onter, em si pr�oprias, a potenialidade do �nito;1218



a in�nitude engloba todas as oisas, que v~ao da existênia �nita mais baixa e mais quali��avel eondiionada �as realidades absolutas mais elevadas e n~ao ondiionadas, ou inquali��aveis.N~ao �e t~ao dif��il ompreender que o in�nito de fato ontenha o �nito, quanto ompreender omo,exatamente, esse in�nito fatualmente manifesta-se no �nito. Todavia, os Ajustadores do Pensamentoresidentes no homem mortal s~ao uma das provas eternas de que mesmo o Deus absoluto (e enquantoabsoluto) pode fazer, e de fato faz, ontato direto at�e mesmo om as mais baixas e insigni�antes detodas as riaturas volitivas do universo.As triodidades, que oletivamente abrangem o fatual e o potenial, est~ao manifestadas no n��vel�nito, em onjun�~ao om o Ser Supremo. A t�enia de tal manifesta�~ao �e tanto direta quanto indireta:direta, visto que as rela�~oes de triodidade reperutem diretamente no Supremo, e indireta, visto queelas s~ao derivadas do n��vel manifesto do absonito.A realidade suprema, que �e a realidade total �nita, est�a em proesso de resimento dinâmioentre os poteniais n~ao quali��aveis do espa�o exterior e os fatuais n~ao quali��aveis (ilimitados) noentro de todas as oisas. O dom��nio �nito, assim, fatualiza-se por meio da oopera�~ao das agêniasabsonitas do Para��so e das Pessoalidades Criadoras Supremas do tempo. O ato de amadureimentodas possibilidades quali��aveis dos três grandes Absolutos poteniais �e fun�~ao absonita dos Arquitetosdo Universo-Mestre e dos seus assoiados transendentais. E, quando essas eventualidades houverematingido um erto ponto de matura�~ao, as Pessoalidades Criadoras Supremas emergem do Para��sopara engajar-se na tarefa, que dura toda uma idade, de trazer os universos em evolu�~ao �a existêniafatual.O resimento da Supremaia deriva-se das triodidades; a pessoa espiritual do Supremo deriva-se da Trindade; mas as prerrogativas de poder do Todo-Poderoso s~ao fundamentadas nos êxitosde divindade de Deus, o S�etuplo, ao passo que a jun�~ao das prerrogativas de poder do SupremoTodo-Poderoso om a pessoa-esp��rito de Deus, o Supremo, d�a-se em virtude da ministra�~ao doAgente Conjunto, que outorgou a mente do Supremo omo fator de onjun�~ao para essa Deidadeevoluion�aria.115.5 A Rela�~ao do Supremo om a Trindade do Para��soO Ser Supremo �e absolutamente dependente da existênia e da a�~ao da Trindade do Para��so, notoante �a realidade da sua natureza pessoal e espiritual. Enquanto o resimento do Supremo �euma quest~ao de rela�~oes de triodidade, a pessoalidade espiritual de Deus, o Supremo, �e derivada edependente da Trindade do Para��so, que permanee sempre omo o entro-fonte absoluto da esta-bilidade perfeita e in�nita em torno da qual o resimento evoluion�ario do Supremo desenvolve-seprogressivamente.A fun�~ao da Trindade est�a relaionada �a fun�~ao do Supremo, pois a Trindade �e funional emtodos os n��veis (totais), inluindo o n��vel de fun�~ao da Supremaia. Do mesmo modo, por�em, que aidade de Havona d�a oportunidade �a idade dos superuniversos, a a�~ao disern��vel da Trindade, omoriadora imediata, tamb�em d�a oportunidade aos atos riativos da progênie das Deidades do Para��so.115.6 A Rela�~ao do Supremo om as TriodidadesA triodidade da fatualidade ontinua a funionar diretamente nas �epoas p�os-Havona; a gravidadedo Para��so apta as unidades b�asias da existênia material, a gravidade espiritual do Filho Eternoopera diretamente sobre os valores fundamentais da existênia espiritual, e a gravidade mental doAgente Conjunto inequivoamente arrebata todos os signi�ados vitais da existênia inteletual.1219



No entanto, ada est�agio da a�~ao riativa, �a medida que avan�a para fora no espa�o n~ao artogra-fado, funiona e existe ada vez mais distaniado da a�~ao direta das for�as riativas e das pessoalida-des divinas da loaliza�~ao entral - a absoluta Ilha do Para��so e as Deidades in�nitas ali residentes.Esses n��veis suessivos de existênia �osmia tornam-se, portanto, resentemente dependentes dosdesenvolvimentos internos das potenialidades dos três Absolutos da in�nitude.O Ser Supremo engloba possibilidades de ministra�~ao �osmia que, aparentemente, n~ao s~ao ma-nifestadas no Filho Eterno, nem no Esp��rito In�nito, nem nas realidades n~ao pessoais da Ilha doPara��so. Essa a�rma�~ao �e feita levando-se devidamente em onta a absolutez dessas três fatua-lidades b�asias da deidade, mas o resimento do Supremo n~ao tem os seus fundamentos apenasnessas fatualidades da Deidade e do Para��so, pois envolve tamb�em os desenvolvimentos internos noAbsoluto da Deidade, no Absoluto Universal e no Absoluto Inquali��avel.O Supremo rese n~ao apenas quando os Criadores e as riaturas dos universos em evolu�~aoalan�am a semelhan�a om Deus, mas essa Deidade �nita tamb�em experimenta resimento omoresultado da mestria, da parte das riaturas e dos Criadores, das possibilidades �nitas do grandeuniverso. O movimento do Supremo �e duplo: em intensidade, na dire�~ao do Para��so e da Deidade, eem extens~ao, na dire�~ao ilimitada dos Absolutos do potenial.Na idade presente do universo, esse movimento dual revela-se nas pessoalidades desendentes easendentes do grande universo. As Pessoalidades Criadoras Supremas e todos os seus assoiadosdivinos reetem o movimento divergente, do entro para fora do Supremo, enquanto os peregri-nos asendentes dos sete superuniversos est~ao indiando o movimento para o entro, a tendêniaonvergente da Supremaia.A Deidade �nita est�a sempre busando uma orrela�~ao dual: a interna, na dire�~ao do Para��so e suasDeidades, e a externa, na dire�~ao da in�nitude e seus Absolutos. A erup�~ao poderosa da divindaderiadora do Para��so, pessoalizada nos Filhos Criadores, ujo poder �e manifestado nos ontroladores dopoder, signi�a um amplo movimento da Supremaia at�e os dom��nios da potenialidade, enquantoa proiss~ao intermin�avel das riaturas asendentes do grande universo �e testemunha da poderosainsurgênia da Supremaia, na dire�~ao de uma unidade om a Deidade do Para��so.Os seres humanos têm aprendido que o movimento do invis��vel pode, algumas vezes, ser dis-ernido observando-se os seus efeitos sobre o vis��vel; e n�os, nos universos, h�a muito aprendemos adetetar os movimentos e tendênias da Supremaia, observando as reperuss~oes de tais evolu�~oesnas pessoalidades e nos modelos do grande universo.Areditamos, ainda, embora sem nenhuma erteza, que o Supremo, omo um reexo �nito daDeidade do Para��so, esteja engajado numa progress~ao eterna at�e o espa�o exterior. Todavia, omouma quali�a�~ao dos três poteniais Absolutos do espa�o exterior, esse Ser Supremo est�a semprebusando a oerênia do Para��so. E esses movimentos duais pareem ser os respons�aveis pela maioriadas atividades b�asias, nos universos atualmente organizados.115.7 A Natureza do SupremoNa Deidade do Supremo, o Pai-EU SOU alan�ou uma libera�~ao relativamente ompleta das li-mita�~oes inerentes ao status da in�nitude, �a eternidade do ser e �a absolutez da natureza. Contudo,Deus, o Supremo, foi libertado de todas as limita�~oes existeniais apenas por haver-se sujeitado�as quali�a�~oes experieniais da fun�~ao universal. Alan�ando a apaidade para a experiênia, oDeus �nito igualmente se sujeita �a neessidade de adquiri-la; alan�ando a libera�~ao da eternidade,o Todo-Poderoso enontra as barreiras do tempo; e o Supremo s�o pôde onheer o resimento eo desenvolvimento omo onseq�uênia de uma existênia parial e de uma natureza inompleta, ouseja, a da n~ao-absolutez do ser. 1220



Tudo isso deve estar de aordo om o plano do Pai, o qual tem pregado o progresso �nito por meiodo esfor�o, a realiza�~ao da riatura pela perseveran�a e o desenvolvimento da pessoalidade por meioda f�e. Ordenando que a experiênia-evolu�~ao do Supremo seja assim, o Pai fez om que fosse poss��vel�as riaturas �nitas existirem nos universos e algum dia alan�arem, pelo progresso experienial, adivindade da Supremaia.Toda a realidade, inluindo o Supremo e, mesmo, o �Ultimo, �e relativa, exe�~ao feita aos valoresn~ao ondiionados dos sete Absolutos. O fato da existênia da Supremaia �e fundado no poder doPara��so, na pessoalidade do Filho e na a�~ao Conjunta; o resimento do Supremo, ontudo, est�aligado ao Absoluto da Deidade, ao Absoluto Inquali��avel e ao Absoluto Universal. E essa Deidadesintetizante e uni�ante - Deus, o Supremo - �e a personi�a�~ao da sombra �nita projetada pelaunidade in�nita da natureza insond�avel do Pai do Para��so, a Primeira Fonte e Centro, ao longo dogrande universo.Na medida em que as triodidades s~ao diretamente operativas no n��vel �nito, elas impingem-seao Supremo, que �e a foaliza�~ao da Deidade e a totaliza�~ao �osmia das quali�a�~oes �nitas dasnaturezas do Fatual Absoluto e do Potenial Absoluto.Considera-se a Trindade do Para��so omo sendo a inevitabilidade absoluta; os Sete Esp��ritosMestres aparentemente s~ao as inevitabilidades da Trindade; a fatualiza�~ao em poder-mente-esp��rito-pessoalidade do Supremo deve ser a inevitabilidade evoluion�aria.Deus, o Supremo, n~ao paree haver sido o inevit�avel da in�nitude irrestrita (ou inquali��avel),mas ele paree estar em todos os n��veis de relatividade. Ele �e o foalizador indispens�avel da ex-periênia evoluion�aria, aquele que a sumariza, resume e engloba, uni�ando efetivamente os resul-tados dessa modalidade de perep�~ao do real, na sua natureza de Deidade. E tudo isso ele pareefazer om o prop�osito de ontribuir para o surgimento da fatualiza�~ao inevit�avel, a manifesta�~aosupra-experienial e supra�nita de Deus, o �Ultimo.O Ser Supremo n~ao pode ser plenamente apreiado, sem levar-se em onsidera�~ao a fonte, a fun�~aoe o destino: a rela�~ao om a Trindade de origem, o universo de atividade e a Trindade �Ultima, dedestino imediato.Pelo proesso da somat�oria das experiênias evoluion�arias, o Supremo oneta o �nito om oabsonito, do mesmo modo que a mente do Agente Conjunto integra a espiritualidade divina do Filhopessoal om as energias imut�aveis do modelo do Para��so, e assim omo a presen�a do AbsolutoUniversal uni�a a ativa�~ao da Deidade om a reatividade Inquali��avel. E essa unidade deve seruma revela�~ao do trabalho n~ao detet�avel da unidade original da Primeira Causa-Pai e Fonte-Modelode todas as oisas e seres.[Promovido por um Mensageiro Poderoso om permanênia tempor�aria em Urantia.℄
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Cap��tulo 116O Supremo Todo-PoderosoSE O HOMEM reonheesse que, onquanto os seus Criadores - os Seus supervisores imediatos - sejamdivinos, s~ao tamb�em �nitos, e que o Deus do tempo e do espa�o �e uma Deidade em evolu�~ao e n~aoabsoluta, ent~ao as inonsistênias das desigualdades temporais essariam de ser paradoxos religiososprofundos. N~ao mais a f�e religiosa se prostituiria na auto-su�iênia soial dos afortunados, aomesmo tempo em que serviria apenas para enorajar a resigna�~ao est�oia das v��timas desafortunadasda priva�~ao soial.Ao visualizar as esferas primorosamente perfeitas de Havona, n~ao apenas �e l�ogio, mas razo�avel,areditar que elas foram feitas por um riador perfeito, in�nito e absoluto. Contudo, essa mesma raz~aoe essa mesma l�ogia ompelem qualquer ser honesto, ao ver a onfus~ao, imperfei�~oes e injusti�as emUrantia, a onluir que o vosso mundo foi feito, e est�a sendo administrado por Criadores subabsolutos,pr�e-in�nitos e outros, que n~ao os perfeitos.O resimento experienial implia uma o-partiipa�~ao riatura-Criador - Deus e o homem emuma assoia�~ao. O resimento �e a mara da Deidade experienial: Havona n~ao reseu; Havona �e,e sempre tem sido; �e existenial omo os Deuses eternos, que s~ao a sua fonte. O resimento, noentanto, �e o que arateriza o grande universo.O Supremo Todo-Poderoso �e uma Deidade de poder e pessoalidade, viva e em evolu�~ao. O seudom��nio atual, o grande universo, �e tamb�em um reino de poder e pessoalidade em resimento. Oseu destino �e a perfei�~ao, mas a sua experiênia presente abrange os elementos do resimento e dostatus inompleto do ser.O Ser Supremo funiona primariamente, no universo entral, omo uma pessoalidade espiritual;e, seundariamente, no grande universo, omo Deus, o Todo-Poderoso, uma pessoalidade de poder.A fun�~ao teri�aria do Supremo, no universo-mestre, �e atualmente latente, existindo apenas omoum potenial desonheido de mente. Ningu�em sabe o que esse tereiro desenvolvimento do SerSupremo ir�a revelar. Alguns areditam que, quando os superuniversos estiverem estabeleidos emluz e vida, o Supremo funionar�a desde Uversa, sendo o soberano Todo-Poderoso e experienial dogrande universo, ao mesmo tempo em que se expandir�a em poder omo o Todo-Super-Poderoso dosuniversos exteriores. Outros fazem a onjetura de que o tereiro est�agio de Supremaia envolver�a otereiro n��vel da manifesta�~ao da Deidade. Nenhum de n�os, por�em, sabe realmente.116.1 A Mente SupremaA experiênia da pessoalidade de toda riatura em evolu�~ao �e uma fase da experiênia do SupremoTodo-Poderoso. A subjuga�~ao inteligente de todo segmento f��sio dos superuniversos �e uma parte doontrole resente do Supremo Todo-Poderoso. A s��ntese riativa de poder e de pessoalidade �e uma1223



parte da urgênia riativa da Mente Suprema, e �e a essênia mesma do resimento evoluion�ario daunidade no Ser Supremo.A uni~ao dos atributos de poder e pessoalidade da Supremaia �e fun�~ao da Mente Suprema; ea evolu�~ao ompleta do Supremo Todo-Poderoso resultar�a em uma Deidade uni�ada e pessoal -n~ao em uma assoia�~ao qualquer, frouxamente oordenada, de atributos divinos. De uma perspe-tiva mais ampla, n~ao haver�a nenhum Todo-Poderoso separadamente do Supremo, nenhum Supremoseparadamente do Todo-Poderoso.Durante as idades evoluion�arias, o potenial de poder f��sio do Supremo, investido nos SeteDiretores do Poder Supremo, e o potenial de mente reaem sobre os Sete Esp��ritos Mestres. A MenteIn�nita �e fun�~ao do Esp��rito In�nito; a mente �osmia, o minist�erio dos Sete Esp��ritos Mestres. AMente Suprema est�a em proesso de fatualiza�~ao, na oordena�~ao do grande universo e na assoia�~aofunional om a revela�~ao e a realiza�~ao de Deus, o S�etuplo.A mente do tempo-espa�o, a mente �osmia, funiona diferenialmente nos sete superuniversos,mas �e oordenada por alguma t�enia assoiativa no Ser Supremo. O ontrole do grande universo peloTodo-Poderoso n~ao �e exlusivamente f��sio e espiritual. Nos sete superuniversos, �e primordialmentematerial e espiritual, mas est~ao presentes tamb�em fenômenos do Supremo que s~ao tanto inteletuaisquanto espirituais.Realmente sabemos menos sobre a mente da Supremaia do que sobre qualquer outro aspetodessa Deidade em evolu�~ao. A sua mente �e inquestionavelmente ativa em todo o grande universo, earedita-se que tenha um destino potenial de fun�~ao no universo-mestre, que �e de uma abrangêniabem vasta. Eis, por�em, o que sabemos bem: onquanto o f��sio possa alan�ar um resimentoompleto, e onquanto o esp��rito possa realizar a perfei�~ao de desenvolvimento, a mente nunaessa de progredir - ela �e a t�enia experienial do progresso sem �m. O Supremo �e uma Deidadeexperienial, portanto, nuna alan�a uma realiza�~ao ompleta da mente.116.2 O Todo-Poderoso e Deus, o S�etuploO surgimento da presen�a do poder universal do Todo-Poderoso �e onomitante om o apareimentodo est�agio da a�~ao �osmia dos altos riadores e ontroladores dos superuniversos evoluion�arios.Deus, o Supremo, reebe os seus atributos de esp��rito e de pessoalidade da Trindade do Para��so,mas ele fatualiza o seu poder nos feitos dos Filhos Criadores, dos Ani~aes dos Dias e dos Esp��ritosMestres, ujos atos oletivos s~ao a fonte do seu poder resente omo soberano Todo-Poderoso parae nos sete superuniversos.A Deidade Inquali��avel do Para��so �e inompreens��vel para as riaturas em evolu�~ao, do tempo edo espa�o. A eternidade e a in�nitude onotam um n��vel de realidade da deidade que as riaturastempo-espaiais n~ao podem ompreender. A in�nitude da deidade e a absolutez da soberania s~aoinerentes �a Trindade do Para��so, e a Trindade �e uma realidade que est�a algo al�em do entendimentodo homem mortal. As riaturas tempo-espaiais devem ter origens, relatividades e destinos, a �m deaptarem as rela�~oes do universo e para que ompreendam os valores signi�ativos da divindade. Poressa raz~ao, a Deidade do Para��so atenua e quali�a, ainda, as pessoaliza�~oes extra-Paradis��aas dadivindade, trazendo assim, �a existênia, os Criadores Supremos e os seus oligados, que levam a luzda vida sempre e ada vez mais para longe da sua fonte no Para��so at�e enontrarem a sua express~aomais long��nqua e bela nas vidas terrenas dos Filhos auto-outorgados nos mundos evoluion�arios.E essa �e a origem de Deus, o S�etuplo, ujos n��veis suessivos s~ao enontrados pelo homem mortalna seguinte ordem:1. Os Filhos Criadores (e os Esp��ritos Criativos).1224



2. Os Ani~aes dos Dias.3. Os Sete Esp��ritos Mestres.4. O Ser Supremo.5. O Agente Conjunto.6. O Filho Eterno.7. O Pai Universal.Os três primeiros n��veis s~ao os Criadores Supremos; os três �ultimos s~ao as Deidades do Para��so.O Supremo interp~oe-se sempre omo a pessoaliza�~ao espiritual experienial da Trindade do Para��soe omo o foo experimental do poder Todo-Poderoso evoluion�ario dos �lhos riadores das Deidadesdo Para��so. O Ser Supremo �e a revela�~ao m�axima da Deidade para os sete superuniversos e para apresente idade do universo.Pela t�enia da l�ogia dos mortais, poderia ser inferido que a reuni�a�~ao experienial dos atosoletivos dos primeiros três n��veis de Deus, o S�etuplo, equivaleria ao n��vel da Deidade do Para��so,mas n~ao �e esse o aso. A Deidade do Para��so �e uma Deidade existenial. Os Criadores Supremos,na sua divina unidade de poder e pessoalidade, onstituem e expressam um novo potenial de poderda Deidade experienial. E esse potenial de poder, de origem experimental, tem uni~ao inevit�avel einesap�avel om a Deidade experienial origin�aria da Trindade - o Ser Supremo.Deus, o Supremo, n~ao �e a Trindade do Para��so, e ele tamb�em n~ao �e nenhum dos Criadoressuperuniversais, ujas atividades funionais fatualmente sintetizam o seu poder Todo-Poderoso emevolu�~ao. Deus, o Supremo, mesmo tendo origem na Trindade, torna-se manifesto �as riaturasevoluion�arias omo uma pessoalidade de poder apenas por interm�edio das fun�~oes oordenadas dostrês primeiros n��veis de Deus, o S�etuplo. O Supremo Todo-Poderoso est�a-se fatualizando agora,no tempo e no espa�o, por meio das atividades das Pessoalidades Criadoras Supremas, assim omoo pr�oprio Agente Conjunto, na eternidade, passou instantaneamente a ser, pela vontade onjuntado Pai Universal e do Filho Eterno. Esses seres dos três primeiros n��veis de Deus, o S�etuplo, s~aoa natureza mesma e a fonte do poder do Supremo Todo-Poderoso; e por isso eles devem sempreaompanhar e sustentar os seus atos administrativos.116.3 O Todo-Poderoso e a Deidade do Para��soAs Deidades do Para��so n~ao apenas atuam diretamente nos seus iruitos de gravidade, em todoo grande universo, mas funionam tamb�em por interm�edio das suas v�arias agênias e de outrasmanifesta�~oes, tais omo:1. As foaliza�~oes de mente da Tereira Fonte e Centro. Os dom��nios �nitos da energia e do esp��ritos~ao literalmente mantidos unidos pelas presen�as mentais do Agente Conjunto. Isso �e verdade, desdeos Esp��ritos Criativos, em um universo loal, aos Esp��ritos Reetivos de um superuniverso e at�e osEsp��ritos Mestres no grande universo. Os iruitos da mente que emanam dos foos dessas v�ariasinteligênias representam a arena �osmia da esolha da riatura. A mente �e a realidade ex��velque as riaturas e os Criadores podem, muito prontamente, manipular; �e o v��nulo vital que onetaa mat�eria e o esp��rito. O outorgamento da mente, da Tereira Fonte e Centro, uni�a a pessoaespiritual de Deus, o Supremo, om o poder experienial do Todo-Poderoso evoluion�ario.2. As revela�~oes de pessoalidade da Segunda Fonte e Centro. As presen�as mentais do AgenteConjunto uni�am o esp��rito da divindade om o modelo arquet��pio de energia. As enarna�~oes auto-outorgadas do Filho Eterno e dos seus Filhos do Para��so uni�am, fundem, na verdade, a naturezadivina do Criador om a natureza em evolu�~ao de uma riatura. O Supremo �e tanto a riatura quantoo riador; a possibilidade de ser assim �e revelada nos atos de auto-outorga do Filho Eterno e dos1225



seus Filhos oordenados e subordinados. As ordens de �lia�~ao que se auto-outorgam, os Miha�eis eos Avonais, de fato aresentam �as suas naturezas divinas as naturezas das riaturas que, na boa-f�e,se tornaram suas ao viver uma vida de riatura nos mundos evoluion�arios. Quando a divindade setransforma em humanidade, �a inerente a essa rela�~ao a possibilidade de que a humanidade possatornar-se divina.3. As presen�as residentes da Primeira Fonte e Centro. A mente uni�a as ausa�~oes espirituaisom as rea�~oes de energia; o minist�erio da auto-outorga uni�a a desida da divindade om asasens~oes da riatura; e os fragmentos residentes do Pai Universal, de fato, uni�am as riaturasem evolu�~ao om Deus, no Para��so. H�a muitas dessas presen�as do Pai que residem em numerosasordens de pessoalidades, e, no homem mortal, esses fragmentos divinos de Deus s~ao os Ajustadoresdo Pensamento. Os Monitores Misteriosos s~ao para os seres humanos o que a Trindade do Para��so�e para o Ser Supremo. Os Ajustadores s~ao fundamentos absolutos e, sobre funda�~oes absolutas, aesolha do livre-arb��trio pode fazer om que evolua a realidade divina de uma natureza eternalitora;no aso do homem, ser�a �nalitora; no aso de Deus, o Supremo, ter�a a natureza da Deidade.As auto-outorgas das ordens de �lia�~ao do Para��so, junto �as riaturas, apaitam tais Filhos divinosa enriqueer as suas pessoalidades pela aquisi�~ao da natureza fatual das riaturas do universo e, aomesmo tempo, tais auto-outorgas infalivelmente revelam, para as pr�oprias riaturas, o trajeto at�e oPara��so, para alan�ar a divindade. A d�adiva dos Ajustadores, feita pelo Pai Universal, apaita-O aatrair para Si as pessoalidades das riaturas volitivas. E, por interm�edio de todas essas rela�~oes, nosuniversos �nitos, o Agente Conjunto �e a fonte sempre presente da ministra�~ao da mente, em virtudeda qual tais atividades aonteem.Deste e de muitos outros modos, as Deidades do Para��so partiipam das evolu�~oes do tempo;desdobrando-se nos planetas que irulam no espa�o, e ulminando na emergênia da pessoalidadedo Supremo, onseq�uênia de toda a evolu�~ao.116.4 O Todo-Poderoso e os Criadores SupremosA unidade do Todo Supremo depende da uni�a�~ao progressiva das partes �nitas; a fatualiza�~ao doSupremo resulta dessas mesmas uni�a�~oes dos fatores da supremaia e as produz - os riadores, asriaturas, as inteligênias e as energias dos universos.Durante essas idades, nas quais a soberania da Supremaia est�a passando pelo tempo do seudesenvolvimento, o poder Todo-Poderoso do Supremo �e dependente dos atos divinos de Deus, oS�etuplo, enquanto paree haver uma rela�~ao partiularmente ��ntima entre o Ser Supremo e o AgenteConjunto e as suas pessoalidades prim�arias, os Sete Esp��ritos Mestres. O Esp��rito In�nito, enquantoAgente Conjunto, funiona de muitas maneiras que ompensam o estado inompleto da Deidadeevoluion�aria e sustenta rela�~oes muito ��ntimas om o Supremo. Essa proximidade de rela�~ao �eompartilhada, na sua medida, por todos os Sete Esp��ritos Mestres, mas o �e espeialmente peloEsp��rito Mestre N�umero Sete, que fala pelo Supremo. Esse Esp��rito Mestre onhee o Supremo - est�aem ontato pessoal om ele.Muito edo, na proposi�~ao do esquema da ria�~ao do superuniverso, os Esp��ritos Mestres uniram-se�a Trindade anestral, para a o-ria�~ao dos quarenta e nove Esp��ritos Reetivos, e onomitantemente,o Ser Supremo funionou riativamente omo um ulminador dos atos onjuntos da Trindade doPara��so e dos �lhos riativos da Deidade do Para��so. Majeston surgiu e, desde ent~ao, tem foalizadoa presen�a �osmia da Mente Suprema, enquanto os Esp��ritos Mestres ontinuam omo fontes-entrospara a vasta ministra�~ao da mente �osmia.Contudo, os Esp��ritos Mestres ontinuam na supervis~ao dos Esp��ritos Reetivos. O S�etimo Esp��ritoMestre est�a (da sua supervis~ao geral de Orvônton, a partir do universo entral) em ontato pessoal1226



om os sete Esp��ritos Reetivos loalizados em Uversa (e tem o superontrole deles). Nos seus ontro-les e nas suas administra�~oes intersuperuniversais e intra-superuniversais, ele est�a em ontato reetivoom os Esp��ritos Reetivos do seu pr�oprio tipo, loalizados em ada apital dos superuniversos.Esses Esp��ritos Mestres s~ao n~ao apenas os sustentadores e intensi�adores da soberania da Su-premaia, mas s~ao, por sua vez, afetados pelos prop�ositos riativos do Supremo. Ordinariamente, asria�~oes oletivas dos Esp��ritos Mestres s~ao de uma ordem quase material (os diretores de potênia,et.), enquanto as suas ria�~oes individuais s~ao da ordem espiritual (os superna�ns, et.). Todavia,quando os Esp��ritos Mestres produziram oletivamente os Sete Esp��ritos dos Ciruitos, em resposta�a vontade e ao prop�osito do Ser Supremo, deve ser notado que a progênie gerada nesse ato riativo�e espiritual, n~ao �e material nem quase material.E, omo �e om os Esp��ritos Mestres dos superuniversos, assim �e om os governantes trinos dessassuperria�~oes - os Ani~aes dos Dias. Essas personi�a�~oes do julgamento-justi�a da Trindade, notempo e no espa�o, s~ao os ampos de apoio para o poder mobilizador Todo-Poderoso do Supremo,servindo de pontos foais s�etuplos para a evolu�~ao da soberania trinit�aria, nos dom��nios do tempoe do espa�o. Do seu ponto vantajoso, entre o Para��so e os mundos em evolu�~ao, esses soberanosorigin�arios da Trindade vêem nos dois sentidos, onheem ambos os lados e oordenam ambos oslados.Os universos loais s~ao, por�em, os laborat�orios reais nos quais se realizam as experiênias oma mente, as aventuras gal�atias, os desdobramentos da divindade e as progress~oes da pessoalidade,que, quando totalizadas osmiamente, onstituem a funda�~ao real sobre a qual o Supremo est�aonretizando a evolu�~ao da deidade, na experiênia e por meio dela.Nos universos loais, at�e mesmo os Criadores evoluem: a presen�a do Agente Conjunto evolui deum foo de poder vivo at�e o status da divina pessoalidade de um Esp��rito Materno do Universo; oFilho Criador evolui da natureza de uma divindade existenial do Para��so at�e a natureza experienialda soberania suprema. Os universos loais s~ao os pontos de partida da verdadeira evolu�~ao, os loaisde desova de pessoalidades imperfeitas de boa-f�e, dotadas om o poder de livre esolha, para tornar-seo-riadoras de si pr�oprias, tais omo dever~ao ser.Os Filhos Magisteriais, om as suas auto-outorgas nos mundos evoluion�arios, �nalmente adquiremnaturezas que expressam a divindade do Para��so em uni�a�~ao experienial om os valores espirituaismais elevados da natureza humana material. E, por interm�edio dessas e de outras auto-outorgas,os Miha�eis Criadores, do mesmo modo, adquirem as naturezas e os pontos de vista �osmios dosseus �lhos reais do universo loal. Esses Filhos, os Criadores Mestres, est~ao perto de ompletara experiênia subsuprema; e, quando a sua soberania no universo loal se amplia at�e abra�ar osEsp��ritos Criativos oligados, pode ser dito que ela se aproxima dos limites da supremaia, dentrodos poteniais presentes do grande universo evoluion�ario.Quando os Filhos auto-outorgadores revelam novos aminhos para o homem enontrar Deus, elesn~ao est~ao riando esses aminhos de alane da divindade; eles est~ao, antes, iluminando as estradasperenes de progress~ao que, passando pela presen�a do Supremo, onduzem �a presen�a do Pai doPara��so.O universo loal �e o ponto de partida para aquelas pessoalidades que est~ao mais distantes deDeus e que podem, por isso, experimentar o maior grau de asens~ao espiritual no universo, quepodem realizar o m�aximo de partiipa�~ao experienial na o-ria�~ao de si pr�oprias. Esses mesmosuniversos loais proporionam, do mesmo modo, a maior profundidade poss��vel de experiênia paraas pessoalidades desendentes, que assim realizam algo que para elas �e t~ao signi�ativo quanto aasens~ao ao Para��so o �e para uma riatura evoluion�aria.O homem mortal paree ser neess�ario �a plena fun�~ao de Deus, o S�etuplo, na medida em queesse agrupamento da divindade ulmina no Supremo, em fatualiza�~ao. H�a muitas outras ordensde pessoalidades do universo que s~ao igualmente neess�arias �a evolu�~ao do poder Todo-Poderoso do1227



Supremo, mas esse modo de retratar as oisas �e apresentado para a edi�a�~ao dos seres humanos, e,portanto, torna-se bastante limitado aos fatores que olaboram para a evolu�~ao de Deus, o S�etuplo,relaionados ao homem mortal.116.5 O Todo-Poderoso e os Controladores S�etuplosV�os fostes instru��dos sobre a rela�~ao de Deus, o S�etuplo, om o Ser Supremo, e dev��eis agora reo-nheer que o S�etuplo abrange os ontroladores tanto quanto os riadores do grande universo. Essesontroladores s�etuplos do grande universo abrangem o seguinte:1. Os Mestres Controladores F��sios.2. Os Centros Supremos de Poder.3. Os Diretores Supremos do Poder.4. O Supremo Todo-Poderoso.5. O Deus da A�~ao - o Esp��rito In�nito.6. A Ilha do Para��so.7. A Fonte do Para��so - o Pai Universal.Esses sete grupos s~ao funionalmente insepar�aveis de Deus, o S�etuplo, e onstituem o n��vel deontrole f��sio dessa assoia�~ao da Deidade.A bifura�~ao entre energia e esp��rito (que brota da presen�a onjunta do Filho Eterno e da Ilha doPara��so) foi simbolizada no sentido do superuniverso, quando os Sete Esp��ritos Mestres se engajaram,unidos, no seu primeiro ato oletivo de ria�~ao. Esse epis�odio testemunhou o surgimento dos SeteDiretores Supremos do Poder. Ao mesmo tempo, os iruitos espirituais dos Esp��ritos Mestresdifereniaram-se, por ontraste, das atividades f��sias de supervis~ao dos diretores de potênia e,imediatamente, a mente �osmia surgiu omo um fator novo, oordenando a mat�eria e o esp��rito.O Supremo Todo-Poderoso est�a evoluindo omo supraontrolador do poder f��sio do grande uni-verso. Na idade universal atual, esse potenial de poder f��sio paree estar entrado nos Sete DiretoresSupremos do Poder, que operam por interm�edio de loaliza�~oes �xas dos entros de potênia e pormeio das presen�as m�oveis dos ontroladores f��sios.Os universos do tempo n~ao s~ao perfeitos; a perfei�~ao �e o destino deles. A luta pela perfei�~aopertene n~ao apenas aos n��veis inteletuais e espirituais, mas tamb�em ao n��vel f��sio da energia e damassa. O estabeleimento dos sete super universos em luz e vida pressup~oe que eles alanem a suaestabilidade f��sia. E onjetura-se que o alan�ar �nal do equil��brio material signi�que a evolu�~aoompleta do ontrole f��sio do Todo-Poderoso.Nos primeiros tempos da elabora�~ao do universo, at�e mesmo os Criadores do Para��so est~ao en-volvidos primordialmente om o equil��brio material. O modelo de um universo loal toma forman~ao apenas omo resultado das atividades dos entros de potênia, mas tamb�em em onseq�uênia dapresen�a espaial do Esp��rito Criativo. E, durante essas �epoas iniiais de onstru�~ao dos universosloais, o Filho Criador demonstra atributos pouo ompreens��veis de ontrole material, e n~ao aban-dona o seu planeta apital at�e que haja sido estabeleido o equil��brio global do universo loal, emlinhas gerais.Em �ultima an�alise, toda a energia responde �a mente, e os ontroladores f��sios s~ao os �lhos do Deusda mente, que �e o ativador do arqu�etipo do Para��so. A inteligênia dos diretores de potênia est�aininterruptamente devotada �a tarefa de estabeleer o ontrole material. A luta deles pelo dom��niof��sio sobre as rela�~oes energ�etias e os movimentos da massa nuna essa, at�e que onsigam a vit�oria�nita sobre as energias e as massas, as quais onstituem os dom��nios perp�etuos da atividade deles.1228



As lutas do esp��rito no tempo e no espa�o onernem �a evolu�~ao da domina�~ao do esp��rito sobrea mat�eria, pela intermedia�~ao da mente (pessoal); a evolu�~ao (n~ao pessoal) f��sia dos universosuida de oloar a energia �osmia em harmonia om os oneitos mentais de equil��brio, sujeitosao superontrole do esp��rito. A evolu�~ao total, no onjunto, do grande universo �e uma quest~ao deuni�a�~ao, na pessoalidade, da mente que ontrola a energia, om o inteleto oordenado ao esp��rito,e ser�a revelada no surgimento pleno do poder Todo-Poderoso do Supremo.A di�uldade de alan�ar um estado de equil��brio dinâmio �e inerente ao fato do resimentodo osmos. Os iruitos estabeleidos da ria�~ao f��sia est~ao sendo ontinuamente amea�ados peloapareimento de novas energias e de novas massas. Um universo em resimento �e um universon~ao estabeleido; onseq�uentemente, nenhuma parte do todo �osmio pode enontrar estabilidadeverdadeira antes que a plenitude do tempo testemunhe a realiza�~ao ompleta dos sete superuniversos.Nos universos estabeleidos em luz e vida, n~ao h�a aonteimentos f��sios inesperados de im-portânia maior. Neles, um ontrole relativamente ompleto sobre a ria�~ao material j�a foi atingido;os problemas das rela�~oes entre os universos estabeleidos e os universos em evolu�~ao, entretanto,ontinuam a desa�ar a habilidade dos Diretores do Poder do Universo. Contudo, esses problemasdesapareer~ao gradualmente om a diminui�~ao da atividade de novas ria�~oes, �a medida que o grandeuniverso se aproxima da ulminânia da express~ao evoluion�aria.116.6 O Predom��nio do Esp��ritoNos superuniversos evoluion�arios, a energia-mat�eria �e dominante, exeto na pessoalidade, dentroda qual o esp��rito luta pelo ontrole e mestria mediante a intermedia�~ao da mente. A meta dosuniversos evoluion�arios �e a subjuga�~ao da energia-mat�eria, pela mente, a oordena�~ao da menteom o esp��rito, e tudo isso em virtude da presen�a riativa e uni�adora da pessoalidade. Assim, emrela�~ao �a pessoalidade, os sistemas f��sios tornam-se subordinados; os sistemas mentais, oordenados;e os sistemas espirituais tornam-se dirigentes.Essa uni~ao de poder e pessoalidade exprime-se, nos n��veis da deidade, no Supremo e omo oSupremo. A evolu�~ao fatual do dom��nio do esp��rito �e, por�em, um resimento baseado nos atos delivre-arb��trio dos Criadores e das riaturas do grande universo.Em n��veis absolutos, a energia e o esp��rito s~ao um. No entanto, no momento em que se saidesses n��veis absolutos, a diferen�a aparee e, �a medida que a energia e o esp��rito, saindo do Para��so,movem-se no sentido do espa�o, o abismo entre eles se amplia, at�e que, nos universos loais, eles setornam ompletamente divergentes. N~ao mais s~ao idêntios, nem semelhantes mais s~ao, e a mentedeve interferir para interrelaion�a-los.O fato de que a energia possa ser direionada pela a�~ao das pessoalidades ontroladoras revela aresposta da energia �a a�~ao da mente. Que a massa possa ser estabilizada por meio da a�~ao dessasmesmas entidades ontroladoras �e um fato que india a resposta que a massa d�a �a presen�a da mente,a qual gera um omando de ordem. E que o pr�oprio esp��rito, na pessoalidade volitiva, possa esfor�ar-se por meio da mente, para obter a mestria da energia-mat�eria, revela a unidade potenial de todaria�~ao �nita.H�a uma interdependênia entre todas as for�as e pessoalidades em todo o universo dos universos.Os Filhos Criadores e os Esp��ritos Criativos dependem da fun�~ao ooperativa dos entros de potêniae dos ontroladores f��sios para a organiza�~ao dos universos; os Diretores Supremos do Poder s~aoinompletos, sem o superontrole dos Esp��ritos Mestres. Em um ser humano, o meanismo da vidaf��sia responde, em parte, aos ditames da mente (pessoal). Essa mesma mente pode, por sua vez,tornar-se dominada pelos guiamentos do esp��rito om prop�osito, e o resultado de tal desenvolvimentoevoluion�ario �e a produ�~ao de um novo �lho do Supremo, uma nova uni�a�~ao pessoal das v�arias1229



esp�eies de realidade �osmia.E assim omo �e om as partes, assim �e om o todo; a pessoa espiritual da Supremaia requero poder evoluion�ario do Todo-Poderoso para a realiza�~ao ompleta da Deidade e para alan�ar odestino de assoia�~ao om a Trindade. O esfor�o �e feito pelas pessoalidades do tempo e do espa�o,mas, a ulminânia e a onsuma�~ao desse esfor�o �e ato do Supremo Todo-Poderoso. E, enquanto oresimento do todo �e, assim, uma totaliza�~ao do resimento oletivo das partes, segue-se igualmenteque a evolu�~ao das partes seja um reexo segmentado do resimento propositado do todo.No Para��so, monota e esp��rito s~ao omo um - indistingu��veis, exeto pelo nome. Em Havona,mat�eria e esp��rito, onquanto sejam distinguivelmente diferentes, s~ao, ao mesmo tempo, inatamenteharmoniosos. Nos sete superuniversos, ontudo, h�a uma grande divergênia, h�a um grande abismoentre a energia �osmia e o esp��rito divino; e, por isso, h�a um maior potenial experienial de a�~aoda mente para harmonizar e �nalmente uni�ar o modelo f��sio aos prop�ositos espirituais. Nosuniversos do espa�o, em evolu�~ao om o tempo, h�a uma atenua�~ao maior da divindade, e problemasmais dif��eis de serem resolvidos, e mais oportunidade de adquirir experiênia ao soluion�a-los. Etoda essa situa�~ao no superuniverso traz ao ser uma arena maior de existênia evoluion�aria, na quala possibilidade da experiênia �osmia torna-se dispon��vel, do mesmo modo, para a riatura e parao Criador - e at�e mesmo para a Deidade Suprema.A predominânia do esp��rito, que �e existenial, em n��veis absolutos, torna-se uma experiêniaevoluion�aria em n��veis �nitos e nos sete superuniversos. E essa experiênia �e ompartilhada domesmo modo por todos, do homem mortal ao Ser Supremo. Todos se empenham, pessoalmenteesfor�am-se, nesta realiza�~ao; todos partiipam, pessoalmente partilham, do destino.116.7 O Grande Universo, um Organismo VivoO grande universo n~ao �e apenas uma ria�~ao material de grandeza f��sia, de sublimidade espiritual ede magnitude inteletual, �e tamb�em um organismo vivo magn���o e sens��vel. H�a vida real pulsandoem todo o meanismo da vasta ria�~ao do osmo vibrante. A realidade f��sia dos universos simbolizaa realidade perept��vel do Supremo Todo-Poderoso; e esse organismo material vivo �e perpassado poriruitos de inteligênia, do mesmo modo que o orpo humano �e atravessado por uma malha de rotasde sensa�~oes neurais. Esse universo f��sio �e permeado por anais de energia que ativam efetivamentea ria�~ao material, do mesmo modo que o orpo humano �e nutrido e energizado pela distribui�~aoirulat�oria dos produtos assimil�aveis, portadores da energia de nutri�~ao. O vasto universo n~ao �edesprovido dos entros oordenadores de um superontrole magn���o, que poderiam ser omparadosaos deliados sistemas de ontrole qu��mio do meanismo humano. Se v�os, por�em, onheêsseisapenas um pouo sobre o f��sio de um entro de potênia, ent~ao n�os poder��amos, por analogia,ontar-vos muito mais sobre o universo f��sio.Do mesmo modo que os mortais ontam om a energia solar para a manuten�~ao da vida, ogrande universo depende das energias inesgot�aveis que emanam do Para��so inferior, para sustentaras atividades materiais e os movimentos �osmios do espa�o.A mente foi dada aos mortais para que possam tornar-se onsientes da pr�opria identidade e dapessoalidade; e a mente - uma Mente Suprema mesmo - foi outorgada �a totalidade do �nito para que oesp��rito dessa pessoalidade nasente do osmo se empenhe sempre na mestria sobre a mat�eria-energia.O homem mortal �e sens��vel ao guiamento do esp��rito, do mesmo modo que o grande universoresponde �a imensa atra�~ao da gravidade espiritual do Filho Eterno, �a oes~ao supramaterial universaldos valores espirituais eternos de todas as ria�~oes do osmo �nito do tempo e do espa�o.Os seres humanos s~ao apazes de fazer uma auto-identi�a�~ao perene om a realidade total eindestrut��vel do universo - a fus~ao om o Ajustador do Pensamento residente. Do mesmo modo, o1230



Supremo depende perenemente da estabilidade absoluta da Deidade Original, a Trindade do Para��so.O impulso do homem para a perfei�~ao do Para��so, o seu esfor�o de alan�ar a Deus, ria umatens~ao genu��na de divindade, no osmo vivo, que pode ser resolvida apenas om a evolu�~ao de umaalma imortal; �e isso o que aontee na experiênia de ada riatura mortal individual. Contudo,quando todas as riaturas e todos os Criadores no grande universo, do mesmo modo esfor�am-separa alan�ar a Deus e �a perfei�~ao divina, �e gerada uma tens~ao �osmia profunda, que s�o podeenontrar sua resolu�~ao na s��ntese sublime do poder Todo-Poderoso na pessoa espiritual do Deus emevolu�~ao de todas as riaturas, o Ser Supremo.[Promovido por um Mensageiro Poderoso om permanênia tempor�aria em Urantia.℄
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Cap��tulo 117Deus, o Supremo�A MEDIDA que �zermos a vontade de Deus, qualquer que seja o ponto do universo no qual possamoster a nossa existênia, nessa mesma medida, o potenial Todo-Poderoso do Supremo torna-se umpasso mais fatual. A vontade de Deus signi�a o prop�osito da Primeira Fonte e Centro, omo �epotenializado nos três Absolutos, pessoalizado no Filho Eterno, onjugado ao Esp��rito In�nito paraatua�~ao no universo e eternizado nos arqu�etipos eternos do Para��so. E Deus, o Supremo, est�a-setransformando na mais elevada manifesta�~ao �nita da vontade total de Deus.Se todos os seres do grande universo sempre realizassem, ao menos relativamente, a vontade viva eplena de Deus, ent~ao as ria�~oes do tempo-espa�o estabeleer-se-iam em luz e vida, e o Todo-Poderoso,deidade potenial da Supremaia, ent~ao, tornar-se-ia fatual no surgimento da pessoalidade divinade Deus, o Supremo.Quando uma mente em evolu�~ao oloa-se em sintonia om os iruitos da mente �osmia, quandoum universo em evolu�~ao passa �a estabiliza�~ao, segundo o modelo do universo entral, quando umesp��rito em avan�o ontata a ministra�~ao uni�ada dos Esp��ritos Mestres, quando uma pessoalidademortal em asens~ao �nalmente sintoniza-se om a ondu�~ao divina do Ajustador residente, ent~ao,a fatualidade do Supremo torna-se um grau mais real nos universos; e a divindade da Supremaiater�a avan�ado mais um passo no sentido da sua realiza�~ao �osmia.As partes e os indiv��duos do grande universo evoluem omo um reexo da evolu�~ao total doSupremo, ao mesmo tempo em que, por sua vez, o Supremo �e o total sint�etio aumulativo de todaa evolu�~ao do grande universo. Do ponto de vista do mortal, ambos s~ao re��proos, evoluion�arios eexperieniais.117.1 A Natureza do Ser SupremoO Supremo �e a beleza da harmonia f��sia, a verdade do signi�ado inteletual e a bondade do valorespiritual. Ele �e a do�ura do êxito verdadeiro e o j�ubilo da realiza�~ao eterna. �E a supra-alma dogrande universo, a onsiênia do osmo �nito, o ompletar da realidade �nita e a personi�a�~aoda experiênia Criador-riatura. Em toda a eternidade futura, Deus, o Supremo, representar�a arealidade da experiênia voliional nas rela�~oes trinit�arias da Deidade.Do Para��so deseram os Deuses, at�e os dom��nios do tempo e do espa�o, nas pessoas dos CriadoresSupremos, para ali riarem e fazerem evoluir riaturas dotadas om a apaidade de asender e dealan�ar o Para��so na busa pelo Pai. Essa proiss~ao, no universo, de Criadores desendentes, revela-dores de Deus, e de riaturas asendentes, que busam a Deus, �e reveladora da evolu�~ao da Deidadedo Supremo, em quem os desendentes e os asendentes realizam a mutualidade da ompreens~ao,a desoberta da irmandade eterna e universal. O Ser Supremo, assim, torna-se a s��ntese �nita da1233



experiênia da ausa Criadora perfeita e da resposta da riatura em perfeionamento.O grande universo ont�em a possibilidade da uni�a�~ao ompleta, e busa-a sempre; e isso surgedo fato de que a existênia �osmia �e uma onseq�uênia dos atos riativos e mandados de poderda Trindade do Para��so, a qual �e de uma unidade inquali��avel. Essa mesma unidade trinit�aria �eexpressa, no osmo �nito, no Supremo, uja realidade torna-se resentemente aparente, �a medidaque os universos atingem o seu n��vel m�aximo de identi�a�~ao om a Trindade.A vontade do Criador e a vontade da riatura s~ao qualitativamente diferentes, mas tamb�em s~aoexperienialmente semelhantes, pois a riatura e o Criador podem olaborar na realiza�~ao da perfei�~aono universo. O homem pode trabalhar em liga�~ao om Deus e, por interm�edio dessa liga�~ao, efetivara o-ria�~ao de um �nalitor eterno. Deus pode trabalhar, at�e mesmo humanamente, nas enarna�~oesdos seus Filhos, os quais realizam, assim, a supremaia da experiênia da riatura.No Ser Supremo, Criador e riatura est~ao unidos em uma Deidade uja vontade expressa umapessoalidade divina. E essa vontade do Supremo �e algo mais do que a vontade da riatura e doque a vontade do Criador; assim omo a vontade soberana do Filho Mestre de N�ebadon passa a seragora algo mais do que uma ombina�~ao da vontade da divindade e da humanidade. A uni~ao daperfei�~ao do Para��so e da experiênia tempo-espaial produz um valor de signi�ado novo nos n��veisde realidade da deidade.A natureza divina em evolu�~ao, do Supremo, est�a-se tornando um retrato �el da experiênia, sempar, de todas as riaturas e todos os Criadores, no grande universo. No Supremo, a natureza riadorae a natureza da riatura s~ao omo uma; est~ao unidas, para sempre, pela experiênia que surgiu dasviissitudes onseq�uentes da solu�~ao dos m�ultiplos problemas que envolvem toda a ria�~ao �nita,enquanto esta prossegue no aminho eterno de busa da perfei�~ao e de libera�~ao dos entraves de serinompleta.A verdade, a beleza e a bondade est~ao orrelaionadas na ministra�~ao do Esp��rito, na grandeza doPara��so, na miseri�ordia do Filho e na experiênia do Supremo. Deus, o Supremo, �e verdade, beleza ebondade, pois esses oneitos de divindade representam os m�aximos �nitos da experiênia ideaional.As fontes eternas dessas qualidades trinas de divindade est~ao nos n��veis supra�nitos e, pois, umariatura poderia oneber tais fontes apenas omo supraverdade, suprabeleza e suprabondade.Mihael, enquanto riador, revelou o amor divino do Pai Criador para os seus �lhos da Terra. E,havendo desoberto e reebido essa afei�~ao divina, os homens podem aspirar a revelar esse amor aosseus irm~aos na arne. Essa afei�~ao pela riatura �e um reexo verdadeiro do amor do Supremo.O Supremo �e simetriamente inlusivo. A Primeira Fonte e Centro �e potenial nos três grandesabsolutos; �e fatual no Para��so, no Filho e no Esp��rito; mas o Supremo �e tanto fatual quantopotenial, �e um ser de supremaia pessoal e de poder Todo-Poderoso, sens��vel tanto ao esfor�o dariatura quanto ao prop�osito do Criador; �e auto-atuante sobre o universo e auto-reativo para om asoma total do universo; �e o riador supremo e, ao mesmo tempo, a suprema riatura. A Deidade daSupremaia exprime, desse modo, a totalidade do �nito ompleto.117.2 A Fonte do Cresimento Evoluion�arioO Supremo �e Deus-no-Tempo, �e o segredo do resimento da riatura no tempo; e �e tamb�em aonquista do presente inompleto e a onsuma�~ao do futuro em perfeionamento. E os frutos �naisde todo o resimento �nito s~ao: o poder ontrolado pelo esp��rito, por interm�edio da mente emvirtude da uni�a�~ao e da presen�a riativa da pessoalidade. A onseq�uênia ulminante de todoesse resimento �e o Ser Supremo.Para o homem mortal, a existênia �e equivalente ao resimento. E, assim, de fato pareeria ser,mesmo no sentido mais amplo do universo, pois a existênia guiada pelo esp��rito paree resultar1234



no resimento experienial - a eleva�~ao do status. N�os temos, ontudo, sustentado, durante muitotempo, que o resimento atual que arateriza a existênia da riatura na idade presente do universo�e uma fun�~ao do Supremo. Igualmente sustentamos que essa esp�eie de resimento �e peuliar �a idadede resimento do Supremo, e que terminar�a quando o resimento do Supremo se ompletar.Considerai o status dos �lhos trinitarizados-por-riaturas: eles nasem e vivem na presente idadedo universo; têm pessoalidades, omo têm dota�~oes de mente e de esp��rito. Têm experiênias e amem�oria delas, mas n~ao resem omo o fazem os asendentes. �E da nossa ren�a e ompreens~aoque esses �lhos trinitarizados-por-riaturas, onquanto estejam na idade presente do universo, naverdade, s~ao da pr�oxima idade do universo - a idade que se seguir�a, depois que se der o resimentoompleto do Supremo. E, portanto, n~ao est~ao no Supremo, no seu status atual ainda inompleto,porquanto ainda em resimento. E assim eles n~ao partiipam do resimento experienial da idadepresente do universo, sendo mantidos omo reserva para a pr�oxima idade do universo.A minha pr�opria ordem, dos Mensageiros Poderosos, sendo abra�ada pela Trindade, �e uma ordemde n~ao-partiipantes do resimento da idade presente do universo. Em um erto sentido, n�os temoso status da idade preedente do universo, omo de fato o têm os Filhos Estaion�arios da Trindade.Uma oisa �e erta: o nosso status foi estabeleido pelo abra�o da Trindade, e n~ao mais experieniamosmanifesta�~oes sob a forma de resimento.Isso n~ao �e verdade para os �nalitores, nem para qualquer outra ordem evoluion�aria e experienialque esteja partiipando do proesso de resimento do Supremo. V�os, mortais, agora vivendo emUrantia, que podeis aspirar a atingir o Para��so e alan�ar o status de �nalitores, dever��eis entender queesse destino s�o �e realiz�avel porque estais no Supremo e sois do Supremo, tendo por isso partiipa�~aono ilo de resimento do Supremo.O resimento do Supremo hegar�a a um �m, em alguma �epoa; o seu status atingir�a a realiza�~aoompleta (no sentido energ�etio-espiritual). Esse t�ermino da evolu�~ao do Supremo testemunhar�atamb�em o �m da evolu�~ao da riatura, omo parte da supremaia. Que esp�eie de resimentopoder�a araterizar os universos do espa�o exterior? N~ao sabemos. Contudo, estamos bastanteseguros de que ser�a algo muito diferente de qualquer oisa que haja sido vista na idade presenteda evolu�~ao dos sete superuniversos. Ser�a, indubitavelmente, fun�~ao dos idad~aos evoluion�arios dogrande universo ompensar os habitantes dos espa�os exteriores pelo fato de haverem sido privadosdo resimento da Supremaia.Enquanto for existente, quando da onsuma�~ao da idade presente do universo, o Ser Supremofunionar�a omo soberano experienial no grande universo. Os idad~aos do espa�o exterior - seres dapr�oxima idade do universo - ter~ao um potenial de resimento p�os-superuniversal, uma apaidadede alane evoluion�ario que pressup~oe a soberania do Supremo Todo-Poderoso a qual, assim, exluia partiipa�~ao da riatura na s��ntese de poder-pessoalidade da idade atual do universo.E, assim, a inompletude do Supremo pode ser enarada omo uma virtude, j�a que possibilita oresimento evoluion�ario da riatura-ria�~ao dos universos presentes. O vazio tem a sua virtude,pois pode ser experienialmente preenhido.Uma das indaga�~oes mais interessantes da �loso�a �nita �e esta: ser�a que o Ser Supremo se fatu-aliza em resposta �a evolu�~ao do grande universo, ou ser�a que o osmo �nito evolui progressivamenteem resposta �a fatualiza�~ao gradativa do Supremo? Ou ser�a poss��vel que, quanto ao desenvolvimento,sejam eles mutuamente interdependentes, e que sejam os re��proos evoluion�arios, ada um iniiandoo resimento do outro? De uma oisa estamos ertos: riaturas e universos, elevados e inferiores,est~ao evoluindo dentro do Supremo e, enquanto evoluem, est�a surgindo a somat�oria uni�ada de todaa atividade �nita desta idade no universo. E esse �e o surgimento do Ser Supremo e, para todas aspessoalidades, a evolu�~ao do poder Todo-Poderoso de Deus, o Supremo.
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117.3 O Signi�ado do Supremo para as Criaturas do Uni-versoA realidade �osmia, designada de outra forma omo Ser Supremo, omo Deus, o Supremo, e omoTodo-Poderoso Supremo, �e a s��ntese omplexa e universal das fases emergentes de todas as realidades�nitas. A vasta diversi�a�~ao da energia eterna, do esp��rito divino e da mente universal atinge aulmina�~ao �nita na evolu�~ao do Supremo, que �e a soma total de todo resimento �nito, auto-realizado nos n��veis da deidade no seu ompletar �nito m�aximo.O Supremo �e o anal divino por meio do qual ui a in�nitude riativa das triodidades, quese ristaliza no panorama gal�atio do espa�o, em fundo ao qual tem lugar o drama magn���o dapessoalidade no tempo: a onquista espiritual da energia-mat�eria, por meio da intermedia�~ao damente.Jesus disse: \Eu sou o aminho vivo"; e, om efeito, ele �e o aminho vivo do n��vel material daautoonsiênia para o n��vel espiritual da onsiênia de Deus. E, do mesmo modo que ele �e oaminho vivo para a asens~ao do eu, a Deus, o Supremo �e o aminho vivo da onsiênia �nita �atransendênia da onsiênia, e mesmo at�e o disernimento da absonitude.O vosso Filho Criador, efetivamente, pode ser o anal vivo que liga a humanidade �a divindade,pois ele experimentou pessoalmente, em toda a plenitude, a travessia desse aminho de progress~aono universo, desde a verdadeira humanidade de Joshua ben Jos�e, o Filho do Homem, �a divindadeoriginal do Para��so, de Mihael de N�ebadon, o Filho do Deus in�nito. E o Ser Supremo pode, deum modo semelhante, funionar omo a abordagem-aproxima�~ao universal para a transendênia delimita�~oes �nitas, pois ele �e a inorpora�~ao real e a ep��tome pessoal de toda a evolu�~ao, de toda aprogress~ao e toda a espiritualiza�~ao da riatura. Mesmo as experiênias, no grande universo, daspessoalidades que desem do Para��so s~ao a parte da experiênia do Supremo, a qual �e omplementarpara a sua totaliza�~ao de experiênias dos peregrinos do tempo.O homem mortal �e feito �a imagem de Deus, de um modo mais do que �gurativo. De um pontode vista f��sio, essa a�rma�~ao di�ilmente �e verdadeira, mas, om referênia a ertas potenialidadesno universo, �e um fato real. Na ra�a humana, desenrola-se um pouo do mesmo drama da realiza�~aoevoluion�aria, que se desenvolve, em uma esala muito mais ampla, no universo dos universos. Ohomem, uma pessoalidade volitiva, torna-se riativo, em liga�~ao om o Ajustador, uma entidadeimpessoal, em presen�a das potenialidades �nitas do Supremo; e o resultado �e o oresimento deuma alma imortal. Nos universos, as pessoalidades Criadoras do tempo e do espa�o funionam emliga�~ao om o esp��rito impessoal da Trindade do Para��so, tornando-se, assim, riadoras de um novopotenial de poder de realidade da Deidade.O homem mortal, sendo uma riatura, n~ao �e exatamente omo o Ser Supremo, que �e deidade,mas a evolu�~ao do homem, de um erto modo, assemelha-se ao resimento do Supremo. O homemrese, onsientemente, do material para o espiritual, por meio da for�a, poder e persistênia dassuas pr�oprias deis~oes; ele tamb�em rese �a medida que o seu Ajustador do Pensamento desenvolvenovas t�enias para, dos n��veis espirituais, toar os n��veis da alma moronial; e, uma vez que a almavenha �a existênia, ela ome�a a reser em si e por si pr�opria.E, de uma erta forma, esse �e o modo pelo qual o Ser Supremo se expande. A sua soberaniarese nos atos e pelos atos e realiza�~oes das Pessoalidades Criadoras Supremas; e isso �e a evolu�~aoda majestade do seu poder, omo governante do grande universo. A natureza da sua deidade �e, domesmo modo, dependente da unidade preexistente da Trindade do Para��so. No entanto, h�a aindaum outro aspeto da evolu�~ao de Deus, o Supremo: n~ao apenas ele evoluiu por meio dos Criadorese derivou-se da Trindade; ele tamb�em evoluiu por si pr�oprio e �e de si pr�oprio derivado. Deus, oSupremo, �e, por si pr�oprio, um partiipante volitivo e riativo da sua pr�opria realiza�~ao na deidade.A alma moronial humana �e, do mesmo modo, uma pareira volitiva, o-riativa da sua pr�opria1236



imortaliza�~ao.O Pai olabora om o Agente Conjunto na manipula�~ao das energias do Para��so e para torn�a-lassens��veis ao Supremo. O Pai olabora om o Filho Eterno na produ�~ao das pessoalidades Criadorasujos atos ir~ao, em algum momento, ulminar na soberania do Supremo. O Pai olabora om o Filhoe o Esp��rito, na ria�~ao das pessoalidades da Trindade, para que funionem omo governantes dogrande universo at�e a �epoa em que uma evolu�~ao ompleta do Supremo quali�que-o para assumiressa soberania. O Pai oopera om os seus oordenados, sejam eles Deidades ou n~ao-Deidades, dessee de tantos outros modos, para fazer progredir a evolu�~ao da Supremaia, mas tamb�em Ele funionasozinho nessas quest~oes. E a Sua fun�~ao solit�aria �e, provavelmente, mais bem revelada na ministra�~aodos Ajustadores do Pensamento e entidades interligadas a eles.A Deidade �e unidade existenial na Trindade, experienial no Supremo e, nos mortais, realizadaomo riatura por meio da fus~ao om o Ajustador. A presen�a do Ajustador do Pensamento nohomem mortal revela a unidade essenial do universo, pois o homem, o tipo mais baixo poss��vel depessoalidade do universo, ont�em, assim, dentro de si pr�oprio um fragmento real da realidade maiselevada e eterna, do pr�oprio Pai original de todas as pessoalidades.O Ser Supremo evolui, em virtude da sua liga�~ao om a Trindade do Para��so e em onseq�uênia dosêxitos da divindade dos �lhos riadores e administradores da Trindade. A alma imortal do homemfaz o seu pr�oprio destino eterno evoluir, por meio da assoia�~ao om a presen�a divina do Pai doPara��so e de aordo om as deis~oes de pessoalidade, da mente humana. O que a Trindade �e paraDeus, o Supremo, o Ajustador �e para o homem em evolu�~ao.Durante a idade atual do universo, o Ser Supremo enontra-se aparentemente inapaitado de fun-ionar diretamente omo riador, exeto naquelas instânias em que as possibilidades �nitas de a�~aoforam esgotadas pelas agênias riativas do tempo e do espa�o. At�e agora, na hist�oria do universo,isso n~ao havia aonteido sen~ao uma vez; quando as possibilidades da a�~ao �nita na quest~ao da re-etividade do universo foram exauridas, e ent~ao, o Supremo funionou omo um ulminador riativode todas as a�~oes riadoras anteedentes. E areditamos que ele ir�a novamente funionar omo umulminador, em idades futuras, quando a fauldade anteedente de ria�~ao houver ompletado umilo apropriado de atividade riativa.O Ser Supremo n~ao riou o homem, mas o homem foi literalmente riado a partir da potenialidadedo Supremo; a pr�opria vida do homem derivou-se deste. O Supremo tamb�em n~ao faz o homem evoluir;pois o pr�oprio Supremo �e ainda a pr�opria essênia da evolu�~ao. Do ponto de vista �nito, n�os vivemos,movemo-nos e temos os nossos seres, efetivamente, dentro da imanênia do Supremo.O Supremo aparentemente n~ao pode iniiar a ausa�~ao original, mas paree ser ele o atalisador detodo resimento no universo, e est�a destinado, aparentemente, a prover a ulmina�~ao da totalidade,no que onerne ao destino de todos os seres que evoluem por meio da experiênia. O Pai d�a origemao oneito de um osmo �nito; os Filhos Criadores fatualizam essa id�eia no tempo e no espa�o, omo assentimento e a oopera�~ao dos Esp��ritos Criativos; o Supremo ulmina no �nito total e estabeleea sua rela�~ao om o destino do absonito.117.4 O Deus FinitoAo observarmos as lutas inessantes das riaturas de toda a ria�~ao pela perfei�~ao de status e peladivindade do ser, n~ao podemos sen~ao areditar que esses esfor�os sem �m sejam uma india�~ao daluta inessante do Supremo pela auto-realiza�~ao divina. Deus, o Supremo, �e a Deidade �nita, edeve defrontar-se om os problemas do �nito, no sentido total dessa palavra. As nossas lutas, omas viissitudes do tempo e nas evolu�~oes do espa�o, s~ao reexos dos seus esfor�os para alan�ar arealidade e o ompletar da sua natureza e soberania, dentro da esfera de a�~ao que a sua natureza em1237



evolu�~ao est�a abrindo at�e os limites mais externos da possibilidade.Em todo o grande universo, o Supremo labuta pela pr�opria express~ao. A sua evolu�~ao divina est�a,numa erta medida, baseada na sabedoria-a�~ao de todas as pessoalidades em existênia. Quandoum ser humano esolhe a sobrevivênia eterna, ele est�a o-riando o destino; e, na vida desse mortalasendente, o Deus �nito enontra uma medida aresida da auto-realiza�~ao da pessoalidade e umaampli�a�~ao na soberania experienial. Entretanto, se uma riatura rejeita a arreira eterna, aquelaparte do Supremo que dependia da esolha de tal riatura experimenta um retardamento inevit�avel,uma arênia que deve ser ompensada por uma experiênia substitutiva ou de equivalênia olateral;quanto �a pessoalidade do n~ao-sobrevivente, ela �e absorvida pela supra-alma da ria�~ao, tornando-seuma parte da Deidade do Supremo.De t~ao on�ante e t~ao heio de amor, Deus oloa uma parte da Sua natureza divina nas pr�opriasm~aos dos seres humanos, para a salvaguarda e para a auto-realiza�~ao dos mesmos. A natureza doPai, na presen�a do Ajustador, �e indestrut��vel, independentemente da esolha do ser mortal. O eu emevolu�~ao, uma rian�a do Supremo, pode ser destru��do, n~ao obstante a pessoalidade potenialmenteuni�adora, desse eu mal guiado, v�a persistir omo um fator da Deidade da Supremaia.A pessoalidade humana pode, verdadeiramente, destruir a individualidade da sua situa�~ao deriatura e, embora tudo o que valha a pena na vida desse suiida �osmio v�a persistir, tais qualidadesn~ao persistir~ao em uma riatura individual. De novo o Supremo enontrar�a express~ao nas riaturasdos universos, mas nuna mais omo aquela pessoa em partiular; a pessoalidade �unia de um n~ao-asendente retorna para o Supremo omo uma gota de �agua retorna para o mar.Qualquer a�~ao isolada das partes pessoais do �nito �e, relativamente, irrelevante para o aparei-mento �nal do Todo Supremo; o todo, ontudo, depende dos atos totais das m�ultiplas partes. Apessoalidade do indiv��duo mortal �e insigni�ante, em fae do todo da Supremaia, mas a pessoa-lidade de ada ser humano representa um valor-signi�ado insubstitu��vel no �nito; a pessoalidadetendo sido expressa uma vez, nuna enontra, de novo, express~ao idêntia, exeto na ontinua�~ao daexistênia daquela pessoalidade viva.E assim, na medida em que lutamos pela express~ao pessoal, o Supremo est�a lutando em n�os,e onoso, pela express~ao da deidade. E, quando enontrarmos o Pai, o Supremo ter�a de novoenontrado o Criador do Para��so de todas as oisas. �A medida que n�os onseguirmos a mestria dosproblemas da auto-realiza�~ao, o Deus da experiênia ir�a alan�ar a supremaia todo-poderosa nosuniversos do tempo e do espa�o.A humanidade n~ao asende sem esfor�o no universo, nem o Supremo evolui sem a�~ao propositadae inteligente. As riaturas n~ao alan�am a perfei�~ao por meio de mera passividade, nem pode oesp��rito da Supremaia fatualizar o poder do Todo-Poderoso sem uma ministra�~ao inessante deservi�o �a ria�~ao �nita.A rela�~ao temporal do homem om o Supremo �e o fundamento da moralidade �osmia, da sensi-bilidade universal e da aeita�~ao do dever. Tal moralidade transende ao sentido temporal do ertoe do errado relativos; �e uma moralidade diretamente baseada na apreia�~ao autoonsiente que ariatura faz da obriga�~ao experienial para om a Deidade experienial. O homem mortal e todas asoutras riaturas �nitas s~ao riadas a partir do potenial vivo de energia, mente e esp��rito, existenteno Supremo. �E no Supremo que o asendente, omposto de um mortal e de um Ajustador, inspira-separa a ria�~ao do ar�ater imortal e divino de um �nalitor. �E om a pr�opria realidade do Supremoque o Ajustador, om o onsentimento da vontade humana, tee os modelos da natureza eterna deum �lho asendente de Deus.A evolu�~ao do progresso do Ajustador, na espiritualiza�~ao e na eterniza�~ao de uma pessoalidadehumana, produz, na medida direta, uma amplia�~ao na soberania do Supremo. Tais feitos, na evolu�~aohumana, s~ao, ao mesmo tempo, realiza�~oes na fatualiza�~ao evoluion�aria do Supremo. Se for verdadeque as riaturas n~ao poderiam evoluir sem o Supremo, tamb�em ser�a verdade, provavelmente, que1238



a evolu�~ao do Supremo n~ao possa nuna ser plenamente alan�ada independentemente da evolu�~aoompleta de todas as riaturas. E nisso repousa a grande responsabilidade �osmia das pessoalidadesautoonsientes: que a Deidade Suprema seja, em um erto sentido, dependente da esolha davontade mortal. E as progress~oes m�utuas da evolu�~ao da riatura e da evolu�~ao do Supremo s~ao,�el e plenamente, indiadas aos Ani~aes dos Dias, pelos meanismos inesrut�aveis da reetividadedo universo.O grande desa�o que tem sido feito ao homem mortal �e este: deidireis v�os pessoalizar os signi-�ados dos valores experiment�aveis do osmo, na vossa pr�opria individualidade em evolu�~ao? Ou,rejeitando a sobrevivênia, ireis permitir que esses segredos da Supremaia permane�am adormei-dos, aguardando a a�~ao de uma outra riatura, em outro tempo, que, a seu modo, v�a intentar umaontribui�~ao de riatura para a evolu�~ao do Deus �nito? Esta, por�em, seria a ontribui�~ao dela parao Supremo, n~ao a vossa.A grande luta desta idade do universo se d�a entre o potenial e o fatual - a busa da fatualiza�~aode tudo o que ainda n~ao hegou a ter express~ao. Se o homem mortal prosseguir na aventura at�e oPara��so, ele estar�a seguindo os movimentos do tempo, que seguem, omo orrentes, dentro do uxoda eternidade; se o homem mortal rejeitar a arreira eterna, ele mover-se-�a ontra a orrente dosaonteimentos nos universos �nitos. A ria�~ao meânia move-se inexoravelmente de aordo om odesenvolvimento do prop�osito do Pai do Para��so, mas ada ser volitivo riado tem op�~ao de aeitarou de rejeitar o papel de partiipa�~ao da sua pessoalidade na aventura da eternidade. O homemmortal n~ao pode destruir os valores supremos da existênia humana, mas, muito nitidamente, podeimpedir a evolu�~ao desses valores na sua pr�opria experiênia pessoal. Se o eu humano reusa-se,assim, a tomar parte na asens~ao ao Para��so, nessa medida �a o Supremo retardado na realiza�~aoda express~ao da divindade no grande universo.Ao homem mortal foi dada, pois, a ust�odia, n~ao apenas da presen�a Ajustadora do Pai do Para��so,mas tamb�em o ontrole sobre o destino de uma fra�~ao in�nitesimal do futuro do Supremo. Pois, seo homem alan�a o destino humano, assim tamb�em o Supremo alan�ar�a o destino nos n��veis dadeidade.E, assim, de ada um de v�os �e esperada a deis~ao, a qual erta vez foi esperada de ada um den�os: ireis trair ao Deus do tempo, que �e t~ao dependente das deis~oes da mente �nita? Ireis estar emfalta para om a pessoalidade Suprema dos universos, por ausa de uma indolênia, num retroessoanimalista? Ireis falhar para om o grande irm~ao de todas as riaturas, que tanto depende de adariatura? Podeis permitir a v�os pr�oprios passar ao reino do irrealizado, quando tendes diante de v�osa vis~ao enantadora da arreira do universo - a desoberta divina do Pai do Para��so e a partiipa�~aodivina na busa e na evolu�~ao do Deus da Supremaia?As d�adivas de Deus - Seu outorgamento da realidade - n~ao s~ao um div�orio Dele pr�oprio; Ele n~aoaliena a ria�~ao de Si pr�oprio, mas estabelee tens~oes nas ria�~oes que giram em torno do Para��so.Antes de tudo, Deus ama o homem e onfere a ele o potenial da imortalidade - a realidade eterna.E, se o homem ama a Deus, ele torna-se eterno na realidade. E eis aqui um mist�erio: quanto maisum homem se aproxima de Deus, pelo amor, tanto maior ser�a a realidade - a fatualidade - dessehomem. Quanto mais um homem afasta-se de Deus, tanto mais pr�oximo ele �a da n~ao-realidade- a essa�~ao da existênia. Quando o homem onsagra a sua vontade a umprir a vontade do Pai,quando o homem d�a a Deus tudo o que ele tem, ent~ao Deus faz daquele homem mais do que ele �e.117.5 A Supra-Alma da Cria�~aoO grande Supremo �e a supra-alma �osmia do grande universo. Nele, as qualidades e as quantidadesdo osmo enontram o seu reexo de deidade; a sua natureza de deidade �e o mosaio ompostoda vastid~ao total de toda a natureza riatura-Criador, em todos os universos em evolu�~ao. E o1239



Supremo �e tamb�em uma Deidade em fatualiza�~ao que inorpora uma vontade riativa, abrangendoum prop�osito universal que evolui.Os eus inteletuais, e potenialmente pessoais do �nito emergem da Tereira Fonte e Centro eefetivam uma s��ntese �nita, tempo-espaial, da Deidade no Supremo. Quando a riatura submete-se �a vontade do Criador, ela n~ao submerge nem abandona a sua pessoalidade. Os indiv��duos quepartiipam, omo pessoalidades, da fatualiza�~ao do Deus �nito, n~ao perdem a sua individualidadevolitiva por funionarem assim. Essas pessoalidades antes resem progressivamente, pela sua parti-ipa�~ao nessa grande aventura da Deidade; por meio dessa uni~ao, om a divindade, o homem exalta,enriquee, espiritualiza e uni�a o seu eu em evolu�~ao at�e o limiar mesmo da supremaia.A alma imortal em evolu�~ao do homem, ria�~ao onjunta que �e da mente material e do Ajustador,asende omo tal ao Para��so; e, subseq�uentemente, quando alistada no Corpo de Finalidade, torna-sealiada, de um novo modo, ao iruito da gravidade espiritual do Filho Eterno, por uma t�enia deexperiênia onheida omo transendentaliza�~ao �nalitora. Assim, tais �nalitores transformam-seem andidatos aeit�aveis ao reonheimento, por meio da experiênia, omo pessoalidades de Deus,o Supremo. E, quando esses inteletos mortais, em ompromissos futuros irrevelados do Corpo deFinalidade, atingirem o s�etimo est�agio da existênia espiritual, tais mentes duais tornar-se-~ao trinas.Essas duas mentes sintonizadas, a humana e a divina, tornar-se-~ao glori�adas, em uni~ao om amente experienial do ent~ao fatualizado Ser Supremo.No eterno futuro, Deus, o Supremo, estar�a fatualizado - riativamente expresso e espiritualmenteretratado - na mente espiritualizada, na alma imortal do homem asendente, do mesmo modo que oPai Universal foi revelado na vida terrena de Jesus.O homem n~ao se une, ao Supremo, submergindo a sua identidade pessoal; mas as reperuss~oes,no universo, da experiênia de todos os homens assim formam uma parte da experienia�~ao divinado Supremo. \O ato �e nosso, as onseq�uênias s~ao de Deus."A pessoalidade em progresso deixa um rastro de realidade fatualizada, quando passa pelos n��veisasendentes dos universos. Sejam mente, esp��rito ou energia, as ria�~oes do tempo e do espa�o,em resimento, s~ao modi�adas pela progress~ao da pessoalidade ao longo dos dom��nios universais.Quando o homem age, o Supremo reage, e essa transa�~ao onstitui o fato da progress~ao.Os grandes iruitos da energia, da mente e do esp��rito n~ao s~ao nuna posse permanente daspessoalidades em asens~ao; tais ministra�~oes ontinuam, para sempre, omo sendo uma parte daSupremaia. Na experiênia mortal, o inteleto humano reside nas pulsa�~oes r��tmias dos esp��ritosajudantes da mente, e ele efetiva as suas deis~oes na arena produzida por iruitamento, dentro dessaministra�~ao. Com a morte, o eu humano �a eternamente separado do iruito de tais ajudantes.Conquanto esses ajudantes pare�am nuna transmitir experiênia de uma pessoalidade para outra,eles podem transmitir e transmitem, de Deus, o S�etuplo, para Deus, o Supremo, as reperuss~oesimpessoais da a�~ao-deis~ao. (Pelo menos, isso �e verdadeiro quanto aos ajudantes da adora�~ao e dasabedoria.)E assim �e om os iruitos espirituais: o homem utiliza-os na sua asens~ao pelos universos, masnuna os possui omo uma parte da sua pessoalidade eterna. Contudo, esses iruitos de ministra�~aoespiritual, omo o do Esp��rito da Verdade, o do Esp��rito Santo ou o das presen�as espirituais dosuperuniverso, s~ao reeptivos e reativos aos valores emergentes, nas pessoalidades asendentes, eesses valores s~ao �elmente transmitidos por meio do S�etuplo, para o Supremo.Conquanto tais inuênias espirituais, omo a do Esp��rito Santo e do Esp��rito da Verdade, sejamministra�~oes do universo loal, a sua orienta�~ao n~ao �e totalmente on�nada a limita�~oes geogr�a�asde uma erta ria�~ao loal. �A medida que o mortal asendente ultrapassa as fronteiras do seu universoloal de origem, ele n~ao �a inteiramente privado da ministra�~ao do Esp��rito da Verdade, que t~aoonstantemente lhe ensinou e o guiou pelos labirintos �los�o�os dos mundos materiais e moroniais,em todas as rises da asens~ao, dirigindo infalivelmente o peregrino ao Para��so, sempre dizendo:1240



\�E este o aminho". Quando deixardes os dom��nios do universo loal, por meio da ministra�~ao doesp��rito do Ser Supremo emergente e pelas provis~oes da reetividade do superuniverso, v�os aindasereis guiados, na vossa asens~ao ao Para��so, pelos esp��ritos diretivos onfortadores dos Filhos deDeus auto-outorgadores do Para��so.Como esses iruitos m�ultiplos de ministra�~ao �osmia registram os signi�ados, os valores e osfatos da experiênia evoluion�aria no Supremo? N~ao sabemos om exatid~ao; mas areditamos queesse registro oorra por interm�edio das pessoas dos Criadores Supremos origin�arios do Para��so, ques~ao os outorgadores diretos desses iruitos, no tempo e no espa�o. As aumula�~oes de experiêniamental dos sete esp��ritos ajudantes da mente, nas suas ministra�~oes aos n��veis f��sios do inteleto, �euma parte da experiênia, no universo loal, da Ministra Divina e, por meio desse Esp��rito Criativo,eles provavelmente enontram registro na mente da Supremaia. Do mesmo modo s~ao as experiêniasmortais om o Esp��rito da Verdade e om o Esp��rito Santo, provavelmente, registradas por t�eniassemelhantes na pessoa da Supremaia.Mesmo a experiênia feita pelo homem junto om o Ajustador deve enontrar eo na divindade deDeus, o Supremo; pois, pelo modo que os Ajustadores experieniam, eles s~ao omo o Supremo; e aalma em evolu�~ao do homem mortal �e riada a partir da possibilidade preexistente de tal experiêniadentro do Supremo.Dessa maneira, as experiênias m�ultiplas de toda a ria�~ao tornam-se uma parte da evolu�~ao daSupremaia. As riaturas utilizam meramente as qualidades e quantidades do �nito, na medida emque asendem ao Pai; as onseq�uênias impessoais dessa utiliza�~ao permaneem para sempre umaparte do osmo vivo, a pessoa Suprema.O que o pr�oprio homem leva onsigo, omo posse da pessoalidade, s~ao as onseq�uênias do ar�aterda experiênia de haver usado os iruitos da mente e do esp��rito do grande universo, durante asua asens~ao ao Para��so. Quando o homem deide, e quando ele onsuma essa deis~ao na a�~ao, ohomem tem uma experiênia, e os signi�ados e os valores dessa experiênia s~ao, para sempre, umaparte do seu ar�ater eterno, em todos os n��veis, do �nito ao �nal. O ar�ater osmiamente moral edivinamente espiritual representa o mais importante das deis~oes pessoais, aumuladas pela riatura,as quais foram iluminadas pela adora�~ao sinera, glori�adas pelo amor inteligente e onsumadas noservi�o fraterno.O Supremo em evolu�~ao ir�a ompensar, �nalmente, as riaturas �nitas pela inapaidade de elasn~ao haverem realizado sen~ao um ontato, e mais do que limitado, de experiênia, om o universodos universos. As riaturas podem alan�ar o Pai no Para��so, mas as suas mentes evoluion�arias,sendo �nitas, s~ao inapazes de ompreender realmente o Pai in�nito e absoluto. Todavia, posto quetodas as experiênias das riaturas registram-se no Supremo, e fazem parte do Supremo, quandotodas as riaturas atingirem o n��vel �nal da existênia �nita, e depois que o desenvolvimento total douniverso tornar poss��vel que alanem a Deus, o Supremo, omo uma presen�a fatual da divindade,ent~ao, inerentemente ao fato desse pr�oprio ontato, oorre o ontato delas om a experiênia total.A �nitude do tempo, em si mesma, ont�em as sementes da eternidade; e �e-nos ensinado que, quandoa plenitude da evolu�~ao testemunhar a exaust~ao da apaidade para o resimento �osmio, o �nitototal ir�a embarar nas fases absonitas da arreira eterna, em busa do Pai, omo �Ultimo.117.6 A Busa do SupremoN�os busamos o Supremo nos universos, mas n�os n~ao o enontramos. \Ele �e o interior e o exteriorde todas as oisas e seres, est�a-se movendo, e est�a quieto. Irreonhe��vel no seu mist�erio, emboradistante, ele tamb�em est�a pr�oximo." O Supremo Todo-Poderoso �e \a forma daquilo que ainda n~aose formou, o arqu�etipo daquilo que ainda n~ao foi riado". O Supremo �e o vosso lar no universoe, quando o enontrardes, ser�a omo retornar ao lar. Ele �e o vosso pai experienial e, na pr�opria1241



experiênia dos seres humanos, ele reseu na sua experiênia de progenitor divino. Ele vos onheeporque �e omo uma riatura, tanto quanto um riador.Se desejais, verdadeiramente, enontrar Deus, n~ao podeis deixar de ter nas vossas mentes aonsiênia do Supremo. Como Deus �e o vosso Pai divino, tamb�em o Supremo �e a vossa m~aedivina, em quem sois nutridos durante as vossas vidas, omo riaturas do universo. \Qu~ao universal�e o Supremo - ele est�a em todos os lados! As oisas sem limites da ria�~ao dependem da presen�adele, para viver, e a nenhuma delas ele vai reusar-se."O que Mihael �e para N�ebadon, o Supremo �e para o osmo �nito; a sua deidade �e o grande analpelo qual o amor do Pai ui exteriormente para toda a ria�~ao, e ele �e o grande anal atrav�es doqual as riaturas �nitas passam ao interior na busa do seu Pai, que �e amor. Mesmo os Ajustadoresdo Pensamento relaionam-se om ele; pela sua natureza original e divindade, eles s~ao omo o Pai,mas, quando experimentam as transa�~oes do tempo, nos universos do espa�o, eles tornam-se omo oSupremo.O ato da esolha da riatura de fazer a vontade do Criador �e um valor �osmio e tem um signi�-ado no universo, ao qual uma for�a irrevelada, mas ub��qua, de oordena�~ao, reage imediatamente,provavelmente omo o funionamento da a�~ao que sempre se amplia, do Ser Supremo.A alma moronial de um mortal em evolu�~ao �e realmente �lha da a�~ao do Ajustador do PaiUniversal, e �e �lha da rea�~ao �osmia do Ser Supremo, a M~ae Universal. A inuênia da m~aedomina a pessoalidade humana durante toda a infânia da alma, que rese, no universo loal.A inuênia dos Pais-Deidade torna-se mais semelhante depois da fus~ao ao Ajustador e durantea arreira no superuniverso, mas, quando as riaturas do tempo ome�am a travessia do universoentral da eternidade, a natureza do Pai torna-se resentemente manifesta, alan�ando o m�aximoda sua manifesta�~ao �nita junto om o reonheimento do Pai Universal e a admiss~ao no Corpo deFinalidade.Por meio da experiênia de realiza�~ao omo �nalitor, e nessa experiênia, as qualidades experi-eniais maternas do eu asendente tornam-se tremendamente afetadas pelo ontato e pela infus~aona presen�a espiritual do Filho Eterno e na presen�a mental do Esp��rito In�nito. Ent~ao, em todosos dom��nios da atividade �nalitora, no grande universo, aontee um novo despertar do potenialmaterno latente do Supremo, uma nova realiza�~ao de signi�ados experieniais e uma nova s��ntesede valores experieniais de toda a arreira de asens~ao. Paree que essa realiza�~ao do eu ontinuar�anas arreiras dos �nalitores do sexto est�agio no universo, at�e que a heran�a materna do Supremoatinja a sinronia �nita om a heran�a Ajustadora do Pai. Esse per��odo urioso, na fun�~ao do grandeuniverso, representa a ontinua�~ao da arreira adulta do mortal asendente perfeionado.Com o ompletar do sexto est�agio da existênia e om a entrada no s�etimo est�agio, o �nal,de status espiritual, seguir-se-~ao provavelmente as idades avan�adas na divindade: de experiêniaenriqueedora, sabedoria amadureida e realiza�~ao da divindade. Na natureza do �nalitor, issoprovavelmente igualar-se-�a �a ompleta realiza�~ao na luta mental pela auto-realiza�~ao espiritual: oompletar da oordena�~ao da natureza asendente do homem om a natureza divina do Ajustador,dentro dos limites das possibilidades �nitas. Esse magn���o eu universal torna-se, assim, o �lho�nalitor eterno do Pai do Para��so, bem omo o �lho eterno do universo da M~ae Suprema, um euuniversal quali�ado para representar a ambos, ao Pai e �a M~ae dos universos e pessoalidades, emqualquer atividade ou empreendimento pertinente �a administra�~ao �nita das oisas e dos seres riados,em ria�~ao ou em evolu�~ao.Todos os seres humanos que evolu��ram de almas s~ao, literalmente, �lhos evoluion�arios de Deus,o Pai, e de Deus, a M~ae, o Ser Supremo. Contudo, at�e a �epoa em que o homem mortal torna-seonsiente, dentro da sua alma, da sua heran�a divina, essa erteza de parenteso om a Deidade deveser alan�ada pela f�e. A experiênia da vida humana �e o asulo �osmio no qual a dota�~ao universaldo Ser Supremo e a presen�a do Pai Universal no universo (nenhuma das quais, nem presen�a, nem1242



dota�~ao, s~ao pessoalidades) est~ao fazendo evoluir a alma moronial do tempo e o ar�ater humano-divino de �nalitor de destino universal e servi�o eterno.Muito freq�uentemente, os homens, esqueem-se de que Deus �e a maior experiênia da existêniahumana. Outras experiênias s~ao limitadas na sua natureza e onte�udo, mas a experiênia de Deusn~ao tem limites, a n~ao ser aqueles da apaidade de ompreens~ao da riatura, e essa experiênia, porsi mesma, �e ampliadora da apaidade. Quando os homens busam a Deus, eles est~ao busando tudo.Quando eles enontram Deus, eles enontram tudo. A busa de Deus �e o outorgamento irrestrito deamor, aompanhado de desobertas surpreendentes de um amor novo e maior a ser outorgado.Todo amor verdadeiro vem de Deus; e o homem reebe a afei�~ao divina �a medida que ele pr�oprioonfere esse amor aos seus semelhantes. O amor �e dinâmio. Nuna pode ser apturado; �e vivo,livre, emotivo e sempre em movimento. O homem nuna pode tomar o amor do Pai e aprision�a-lono fundo do seu ora�~ao. O amor do Pai pode tornar-se real para o homem mortal, apenas passandopela pessoalidade desse homem, enquanto ele, por sua vez, onede esse amor aos seus semelhantes.O grande iruito do amor vem do Pai, por interm�edio dos �lhos, para os irm~aos e, deles, para oSupremo. O amor do Pai surge, na pessoalidade mortal, por meio da ministra�~ao do Ajustadorresidente. E tal �lho onheedor de Deus revela esse amor aos seus irm~aos do universo, e essa afei�~aofraterna �e a essênia do amor do Supremo.N~ao �e poss��vel aproximar-se do Supremo, a n~ao ser pela experiênia; e, nas �epoas atuais daria�~ao, h�a apenas três vias para a riatura hegar �a Supremaia:1. Os idad~aos do Para��so desem da Ilha Eterna indo at�e Havona, onde adquirem a apaidadede ompreender a Supremaia, por meio da observa�~ao do diferenial da realidade Para��so-Havonae pela desoberta explorat�oria das atividades m�ultiplas das Pessoalidades Criadoras Supremas, quev~ao desde os Esp��ritos Mestres at�e os Filhos Criadores.2. Os asendentes do tempo e do espa�o, vindos dos universos evoluion�arios dos CriadoresSupremos, aproximam-se intimamente do Supremo, ao atravessarem Havona, omo uma preliminar�a apreia�~ao resente da unidade da Trindade do Para��so.3. Os nativos de Havona adquirem uma ompreens~ao do Supremo por interm�edio de ontatosom os peregrinos desendentes do Para��so e de ontatos om os peregrinos asendentes dos setesuperuniversos. Os nativos de Havona est~ao inerentemente em posi�~ao de harmonizar os pontosde vista, essenialmente diferentes, dos idad~aos da Ilha Eterna om os dos idad~aos dos universosevoluion�arios.Para as riaturas evoluion�arias h�a sete grandes modos de aproxima�~ao do Pai Universal, e adauma dessas asens~oes ao Para��so passa pela divindade de um dos Sete Esp��ritos Mestres; e adauma dessas aproxima�~oes �e tornada poss��vel por uma amplia�~ao da reeptividade experienial, on-seq�uênia de a riatura haver servido no superuniverso que reete a natureza daquele Esp��rito Mestre.A soma total dessas sete experiênias onstitui os limites atualmente onheidos da onsiênia dariatura sobre a realidade e a fatualidade de Deus, o Supremo.N~ao s~ao apenas as pr�oprias limita�~oes do homem que o impedem de enontrar o Deus �nito; �etamb�em o estado inompleto do universo. E �e o pr�oprio estado inompleto de todas as riaturas -passadas, presentes e futuras - o que torna o Supremo inaess��vel. Deus, o Pai, pode ser enontradopor qualquer indiv��duo que haja alan�ado o n��vel divino de semelhan�a om Deus, mas Deus, oSupremo, nuna ser�a pessoalmente desoberto por uma riatura, antes daquele momento long��nquoem que, por interm�edio da realiza�~ao universal da perfei�~ao, todas as riaturas, simultaneamente,ir~ao enontr�a-lo.Independentemente do fato de que v�os n~ao podeis, nesta idade do universo, enontrar pessoalmenteo Supremo, do modo omo podereis e ireis enontrar Pai, Filho e Esp��rito, ontudo, a asens~ao, at�eo Para��so, e a subseq�uente arreira no universo, gradualmente, ir~ao riar na vossa onsiênia oreonheimento da presen�a no universo e da a�~ao �osmia do Deus de toda a experiênia. Os frutos1243



do esp��rito s~ao a essênia do Supremo, do modo omo ele �e realiz�avel na experiênia humana.O fato de o homem alan�ar, em algum momento, o Supremo, �e onseq�uênia da sua fus~ao omo esp��rito da Deidade do Para��so. Com os urantianos, esse esp��rito �e a presen�a Ajustadora do PaiUniversal; e, embora o Monitor Misterioso venha do Pai e seja omo o Pai, duvidamos que, mesmoessa d�adiva divina, possa realizar a tarefa imposs��vel de revelar a natureza do Deus in�nito a umariatura �nita. Suspeitamos que aquilo que os Ajustadores revelar~ao aos futuros �nalitores do s�etimoest�agio seja a divindade e a natureza de Deus, o Supremo. E essa revela�~ao ser�a, para uma riatura�nita, o que a revela�~ao do In�nito seria para um ser absoluto.O Supremo n~ao �e in�nito, mas provavelmente ele abra�a toda uma in�nitude a qual uma riatura�nita jamais poder�a ompreender realmente. Compreender al�em do Supremo �e ser mais do que �nito!Todas as ria�~oes experieniais s~ao interdependentes, na sua realiza�~ao do destino. Apenas arealidade existenial �e autoontida e auto-existente. Havona e os sete superuniversos neessitam unsdos outros, para realizar o m�aximo do alane �nito de realiza�~ao; e, do mesmo modo, eles ser~ao, emalgum tempo, dependentes dos universos futuros do espa�o exterior para a transendênia do �nito.Um asendente humano pode enontrar o Pai; Deus �e existenial e, portanto, real, independen-temente do status da experiênia no universo total. Todavia, nem um �unio asendente jamaisenontrar�a o Supremo, at�e que todos os asendentes hajam enontrado aquela maturidade m�axima,no universo, que os quali�ar�a simultaneamente a partiipar dessa desoberta.O Pai n~ao tem preferênias por pessoas; Ele trata a todos os Seus �lhos asendentes omo in-div��duos �osmios. O Supremo, do mesmo modo, n~ao tem preferênia por pessoas; ele trata os seus�lhos experieniais omo um �unio todo �osmio.O homem pode desobrir o Pai no seu ora�~ao, mas ele ter�a de prourar pelo Supremo nos ora�~oesde todos os outros homens; e, quando todas as riaturas revelarem perfeitamente o amor do Supremo,ent~ao, ele transformar-se-�a em uma realidade, no universo, para todas as riaturas. E esse �e apenasmais um modo de dizer que os universos ser~ao estabeleidos em luz e vida.O alan�ar da auto-realiza�~ao perfeionada da parte de todas as pessoalidades e mais a realiza�~aodo equil��brio perfeito, em todos os universos, �e igual �a realiza�~ao do Supremo; e testemunha alibera�~ao de toda a realidade �nita das limita�~oes da existênia inompleta. Essa exaust~ao de todosos poteniais �nitos gera a realiza�~ao ompleta do Supremo, e pode ser de�nida, de um outro modo,omo a fatualiza�~ao evoluion�aria ompleta do pr�oprio Ser Supremo.Os homens n~ao enontram o Supremo s�ubita e espetaularmente, omo um terremoto abre asfendas nas rohas, mas eles o enontram lenta e paientemente, omo um rio mansamente desbastao solo por baixo.Quando enontrardes o Pai, enontrareis a grande ausa da vossa asens~ao espiritual nos universos;quando enontrardes o Supremo, v�os ireis desobrir a grandeza do resultado da vossa arreira deprogresso at�e o Para��so.Contudo, nenhum mortal onheedor de Deus pode, jamais, estar a s�os na sua jornada pelo osmo,pois ele sabe que o Pai aminha a seu lado, em ada passo da estrada, enquanto o aminho mesmoem que est�a andando �e a presen�a do Supremo.117.7 O Futuro do SupremoA realiza�~ao ompleta de todos os poteniais �nitos iguala-se ao ompletar da realiza�~ao de todaexperiênia evoluion�aria. Isso sugere a emergênia �nal do Supremo, omo uma deidade de presen�atodo-poderosa nos universos. Areditamos que o Supremo, nesse est�agio do desenvolvimento, ser�a t~aodistintamente pessoalizado quanto o �e o Filho Eterno; ser�a t~ao onretamente detentor dos poderes1244



quanto o �e a Ilha do Para��so; e t~ao ompletamente uni�ado quanto o �e o Agente Conjunto, e tudoisso dentro das limita�~oes das possibilidades �nitas da Supremaia, na ulmina�~ao da idade atual douniverso.Conquanto esse seja um oneito totalmente apropriado do futuro do Supremo, n�os hamar��amosa aten�~ao para alguma quest~oes inerentes a esse oneito:1. Os Supervisores Inquali��aveis do Supremo di�ilmente poderiam ser dei�ados, em qualquerest�agio anterior �a sua ompleta evolu�~ao, e, ainda, esses mesmos supervisores, agora mesmo, exerem,quali�adamente, a soberania da supremaia no que onerne aos universos estabeleidos em luz evida.2. O Supremo di�ilmente poderia funionar na Ultimidade da Trindade, antes que houvesseatingido a fatualiza�~ao ompleta de status no universo; e, ainda, a Ultimidade da Trindade �e,mesmo agora, uma realidade quali�ada, e v�os fostes informados sobre a existênia dos Vie-RegentesQuali�ados do �Ultimo.3. O Supremo n~ao �e ompletamente real para as riaturas do universo, mas h�a muitas raz~oespara deduzir que seja bastante real para a Deidade S�etupla, estendendo-se desde o Pai Universal noPara��so aos Filhos Criadores e Esp��ritos Criativos dos universos loais.Pode ser que, nos limites superiores do �nito, onde o tempo se une ao tempo transendido, hajaalguma esp�eie de obsuridade e mistura de seq�uênia. Pode ser que o Supremo seja apaz de prever asua presen�a no universo, nesses n��veis supratemporais e que, ent~ao, em um grau limitado, anteipea evolu�~ao futura, reetindo essa previs~ao futura de volta aos n��veis riados, omo Imanênia doInompleto Projetado. Esses fenômenos podem ser observados onde quer que o �nito fa�a ontato omo supra�nito, tal omo as experiênias dos seres humanos resididos pelos Ajustadores do Pensamentopodem ser verdadeiras predi�~oes das futuras realiza�~oes do homem no universo, em toda a eternidade.Quando os asendentes mortais s~ao admitidos no orpo de �nalidade do Para��so, eles fazem umjuramento �a Trindade do Para��so e, fazendo esse juramento de �delidade, est~ao prometendo �delidadeeterna a Deus, o Supremo, que �e a Trindade tal omo �e ompreendida por todas as pessoalidades dasriaturas �nitas. Subseq�uentemente, na medida em que as ompanhias de �nalitores funionarempelos universos em evolu�~ao, elas apenas prestar~ao obediênia aos mandados om origem no Para��so,at�e os tempos memor�aveis do estabeleimento dos universos loais em luz e vida. �A medida queas novas organiza�~oes governamentais dessas ria�~oes perfeionadas omeem a reetir a soberaniaemergente do Supremo, observamos que as remotas ompanhias de �nalitores ent~ao reonheem aautoridade jur��dia desses novos governos. Paree que Deus, o Supremo, est�a evoluindo omo ouni�ador do Corpo evoluion�ario da Finalidade, mas �e altamente prov�avel que o destino eternodesses sete orpos seja dirigido pelo Supremo, omo membro da Trindade �Ultima.O Ser Supremo ont�em três possibilidades supra�nitas de manifesta�~ao no universo:1. A olabora�~ao absonita na primeira Trindade experienial.2. A rela�~ao o-absoluta na segunda Trindade experienial.3. A partiipa�~ao o-in�nita na Trindade das Trindades; mas n~ao estamos de posse de nenhumaonep�~ao satisfat�oria sobre o que isso realmente signi�a.Essa �e uma das hip�oteses geralmente aeitas sobre o futuro do Supremo, mas h�a tamb�em muitasonjeturas a respeito das suas rela�~oes om o atual grande universo, depois que ele haja alan�adoo status de luz e vida.A meta atual dos superuniversos, tais omo eles s~ao e dentro dos seus poteniais, �e tornarem-seperfeitos, omo Havona o �e. Essa perfei�~ao onerne a realiza�~oes f��sias e espirituais, atingindo,mesmo, o desenvolvimento na administra�~ao, governo e fraternidade. Aredita-se que, em idades quevir~ao, as possibilidades de desarmonia, desajustamento e desadapta�~ao �nalmente aabem nos supe-1245



runiversos. Os iruitos de energia estar~ao em perfeito equil��brio e ser~ao ompletamente submissos�a mente, enquanto o esp��rito, em presen�a da pessoalidade, ter�a alan�ado o dom��nio da mente.Conjetura-se que, nessa �epoa ainda muito distante, a pessoa espiritual do Supremo e o poderadquirido pelo Todo-Poderoso haver~ao alan�ado um desenvolvimento oordenado e que, ambos,uni�ados na e pela Mente Suprema, fatualizar-se-~ao omo o Ser Supremo, de fatualidade ompletanos universos - uma fatualidade que ser�a observ�avel por todas as inteligênias riadas, mereer�area�~oes de todas as energias riadas, ser�a oordenada a todas as entidades espirituais e que ser�aexperimentada por todas as pessoalidades do universo.Esse oneito implia a soberania efetiva do Supremo no grande universo. �E bastante prov�avelque os atuais administradores da Trindade ontinuem sendo seus vie-regentes, mas areditamos queas demara�~oes atuais entre os sete superuniversos tendam a desapareer gradualmente, e que todoo grande universo funione omo um todo perfeionado.�E poss��vel que o Supremo possa ent~ao estar residindo pessoalmente em Uversa, a sede-entral deOrvônton, de onde ele ir�a dirigir a administra�~ao das ria�~oes do tempo, mas isso na realidade �eapenas uma onjetura. Certamente, ontudo, a pessoalidade do Ser Supremo ser�a de�nitivamenteontat�avel em alguma loalidade espe���a, embora a ubiq�uidade da presen�a da sua Deidade ontinueprovavelmente a permear o universo dos universos. Nessa idade, n~ao sabemos qual poder�a ser arela�~ao dos idad~aos do superuniverso om o Supremo; mas pode ser algo omo a rela�~ao atual entreos nativos de Havona e a Trindade do Para��so.O grande universo perfeionado das �epoas futuras ser�a imensamente diferente do que �e nopresente. As aventuras emoionantes da organiza�~ao das gal�axias do tempo, tudo estar�a no passado:a implanta�~ao da vida nos mundos inertos do tempo, o nasimento da harmonia a partir do aos,a beleza nasendo dos poteniais, a verdade brotando dos signi�ados e, a bondade, dos valores. Osuniversos do tempo haver~ao realizado o destino �nito de um modo pleno e total! E talvez haja umrepouso durante um intervalo, um desanso da luta de toda uma idade, pela perfei�~ao evoluion�aria.Mas n~ao por muito tempo! Certa, segura e inexoravelmente, o enigma da Deidade emergente de Deus,o �Ultimo, desa�ar�a os idad~aos perfeionados dos universos estabeleidos, exatamente omo os seusantepassados de luta evoluion�aria, erta vez, foram desa�ados pela busa de Deus, o Supremo.A ortina do destino �osmio abrir-se-�a para revelar a grandeza transendente da busa absonitafasinante de alan�ar o Pai Universal naqueles n��veis novos e mais elevados, revelados na ultimidadeda experiênia da riatura.[Promovido por um Mensageiro Poderoso permaneendo temporariamente em Urantia.℄
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Cap��tulo 118O Supremo e o �Ultimo - o Tempo e oEspa�oA RESPEITO das v�arias naturezas da Deidade, pode ser dito que:1. O Pai �e o eu auto-existente em si.2. O Filho �e o eu oexistente.3. O Esp��rito �e o eu existente-onjuntamente.4. O Supremo �e o eu evoluion�ario-experienial.5. O S�etuplo �e a divindade autodistributiva.6. O �Ultimo �e o eu transendental-experienial.7. O Absoluto �e o eu existenial-experienial.Do mesmo modo que Deus, o S�etuplo, �e indispens�avel �a realiza�~ao evoluion�aria do Supremo, oSupremo tamb�em �e indispens�avel �a emergênia �nal do �Ultimo. E a presen�a dual do Supremo e do�Ultimo onstitui a assoia�~ao b�asia da Deidade subabsoluta e derivada, pois eles s~ao interdependen-temente omplementares na realiza�~ao do destino. Juntos, eles onstituem a ponte experienial queliga os ome�os e as realiza�~oes ompletas de todo o resimento riativo no universo-mestre.O resimento riativo �e intermin�avel e, sendo sempre satisfat�orio, sem �m em extens~ao, �e semprepontuado pelos momentos de satisfa�~ao da pessoalidade, �e o alan�ar das metas transit�orias, que t~aoefetivamente serve de prel�udio, na mobiliza�~ao para as novas aventuras de resimento �osmio: aexplora�~ao do universo e a realiza�~ao do alan�ar da Deidade.Ainda que o dom��nio da matem�atia esteja tolhido por limita�~oes qualitativas, ele proporiona �amente �nita uma base oneitual para a ontempla�~ao da in�nitude. N~ao h�a limita�~ao quantitativapara os n�umeros, mesmo na ompreens~ao da mente �nita. N~ao importa qu~ao grande seja o n�umeroonebido, podeis visualizar sempre uma unidade a mais sendo adiionada a ele. E tamb�em, podeisompreender que ele est�a aqu�em da in�nitude, pois, n~ao importando quantas vezes repetis esta adi�~aoao n�umero, ainda lhe poder�a sempre ser adiionada mais uma unidade.Ao mesmo tempo, a s�erie in�nita pode ser totalizada a qualquer dado ponto, e esse total (umsubtotal, mais propriamente) proporiona a plenitude da do�ura do alan�ar da meta a uma ertapessoa, em um determinado tempo e status. Contudo, mais edo ou mais tarde, essa mesma pessoaome�a a ter fome e a ansiar por novas e maiores metas, e tais aventuras de resimento estar~aorenovando-se, para sempre, na plenitude do tempo e nos ilos da eternidade.Cada idade suessiva do universo �e a anteâmara da pr�oxima era de resimento �osmio, e ada�epoa do universo proporiona um destino imediato para todos os est�agios preedentes. Havona,1247



em si e por si pr�opria, �e uma ria�~ao perfeita, mas de perfei�~ao limitada; a perfei�~ao de Havona,expandindo-se at�e os superuniversos evoluion�arios, enontra, n~ao apenas um destino �osmio, mastamb�em a libera�~ao das limita�~oes da existênia pr�e-evoluion�aria.118.1 Tempo e Eternidade�E �util para a orienta�~ao �osmia do homem alan�ar toda a ompreens~ao poss��vel da rela�~ao daDeidade om o osmos. Embora a Deidade absoluta seja eterna por natureza, os Deuses est~ao rela-ionados ao tempo omo uma experiênia na eternidade. Nos universos evoluion�arios, a eternidade�e a perpetuidade temporal - o agora perdurando para sempre.A pessoalidade da riatura mortal pode-se eternizar por auto-identi�a�~ao om o esp��rito residente,por interm�edio da t�enia de esolher umprir o desejo do Pai. Tal onsagra�~ao da vontade equivale�a ompreens~ao da realidade-eternidade de prop�osito. Isso quer dizer que o prop�osito da riaturatornou-se �xo em rela�~ao �a suess~ao de momentos; ou, oloado de outro modo, que a suess~aodos momentos n~ao testemunhar�a nenhuma altera�~ao no prop�osito da riatura. Um milh~ao ou umbilh~ao de momentos n~ao far~ao diferen�a. Os n�umeros essaram de ter um signi�ado relaionado aoprop�osito da riatura. Assim, a esolha da riatura, somada �a esolha de Deus, torna-se um fato nasrealidades eternas da uni~ao perp�etua do esp��rito de Deus e da natureza do homem, no servi�o perenedos �lhos de Deus e do seu Pai do Para��so.H�a uma rela�~ao direta entre a maturidade e a onsiênia da unidade de tempo, para qualquerinteleto. A unidade de tempo pode ser um dia, um ano, ou um per��odo mais longo; ontudo,inevitavelmente, �e o rit�erio pelo qual o eu onsiente avalia as irunstânias da vida, e pelo qual ointeleto, que est�a onebendo, mede e avalia os fatos da existênia temporal.A experiênia, a sabedoria e o julgamento s~ao onomitantes, na dura�~ao da unidade de tempo naexperiênia mortal. Quando a mente humana reonhee o passado e a ele remonta, est�a avaliandoa experiênia passada, om o prop�osito de fazer om que ela se ligue a uma situa�~ao presente. Namedida em que a mente tenta alan�ar o futuro, ela est�a tentando avaliar a signi�a�~ao futura daa�~ao poss��vel. E reonheendo, assim, tanto a experiênia quanto a sabedoria, a vontade humanaexerita a deis~ao-julgamento no presente, e o plano de a�~ao, que desse modo nase do passado e dofuturo, passa a ser existente.Com a maturidade do eu em desenvolvimento, o passado e o futuro s~ao trazidos ao mesmo tempopara iluminar o signi�ado verdadeiro do presente. Quando amaduree, o eu busa e alan�a aexperiênia mais e mais a fundo no passado, enquanto a previs~ao da sua sabedoria busa penetrarsempre mais profundamente o futuro desonheido. E, na medida que o eu, que est�a onebendo,estende esse alane mais a fundo, tanto ao passado quando ao futuro, assim tamb�em o julgamentotorna-se menos dependente do presente momentâneo. Desse modo, a a�~ao-deis~ao ome�a a esapardos liames do presente que se move, enquanto ome�a a tomar os aspetos da signi�a�~ao passado-futura.A paiênia �e exerida pelos mortais ujas unidades de tempo s~ao urtas; a maturidade verdadeiratransende a paiênia, om uma tolerânia nasida da ompreens~ao real.Tornar-se maduro �e viver mais intensamente no presente, esapando, ao mesmo tempo, das li-mita�~oes do presente. Os planos da maturidade, fundados na experiênia passada, est~ao vindo a serno presente, de um modo tal que engrandee os valores do futuro.A unidade de tempo da imaturidade onentra o valor-signi�ado no momento presente, de ummodo tal que separa o presente da sua verdadeira rela�~ao om o n~ao-presente - o passado-futuro.A unidade de tempo da maturidade �e proporionada de modo a revelar a rela�~ao oordenada entrepassado, presente e futuro, que o eu ome�a a disernir, no todo dos aonteimentos, pois ome�a a1248



ver a paisagem do tempo da perspetiva panorâmia de horizontes ampli�ados, ome�ando, talvez,a suspeitar de um n~ao-ome�o, de um ont��nuo eterno sem �m, ujos fragmentos s~ao hamados detempo.Nos n��veis do in�nito e do absoluto, o momento presente ont�em tudo do passado, bem omo dofuturo. EU SOU signi�a tamb�em EU FUI e EU SEREI. E isso representa o nosso melhor oneitode eternidade e do eterno.No n��vel absoluto e eterno, a realidade potenial �e t~ao signi�ativa quanto a realidade fatual.Apenas no n��vel �nito, e para as riaturas presas ao tempo, paree haver uma diferen�a t~ao grande.Para Deus, omo absoluto, um mortal asendente que tomou a deis~ao eterna �e j�a um �nalitor doPara��so. Todavia, o Pai Universal, por interm�edio do Ajustador do Pensamento residente, n~ao �elimitado assim em onsiênia, podendo tamb�em onheer e partiipar de toda luta temporal omos problemas da asens~ao da riatura, desde os n��veis animais de existênia aos n��veis de semelhan�aom Deus.118.2 Onipresen�a e Ubiq�uidade�E preiso n~ao onfundir a ubiq�uidade da Deidade om a ultimidade da onipresen�a divina. �E umato volitivo do Pai Universal que o Supremo, o �Ultimo e o Absoluto devam ompensar, oordenar euni�ar a ubiq�uidade Dele no espa�o-tempo e a Sua onipresen�a transendida tempo-espaialmenteom a Sua presen�a absoluta e universal fora do tempo e do espa�o. E dever��eis lembrar-vos de que,se bem que a ubiq�uidade da Deidade possa t~ao freq�uentemente ser assoiada ao espa�o, ela n~ao �eneessariamente ondiionada pelo tempo.Como asendentes mortais e moroniais, v�os disernis a Deus, progressivamente, por interm�edio daministra�~ao de Deus, o S�etuplo. Por interm�edio de Havona, desobris Deus, o Supremo. No Para��so,v�os O enontrais omo uma pessoa e, ent~ao, omo �nalitores, ireis em breve intentar onheê-Loomo o �Ultimo. Enquanto �nalitores, poderia pareer n~ao existir sen~ao um urso a ser seguido,ap�os haverdes alan�ado o �Ultimo, e esse seria ome�ar a busa do Absoluto. Nenhum �nalitor ser�aperturbado por inertezas quanto a alan�ar a Deidade Absoluta, pois, ao �m das asens~oes supremae �ultima, ele j�a ter�a enontrado Deus, o Pai. Os �nalitores, sem d�uvida, ir~ao areditar que, aindaque tenham êxito em enontrar Deus, o Absoluto, eles estariam apenas desobrindo o mesmo Deus,o Pai do Para��so, manifestando a Si pr�oprio em n��veis mais pr�oximos do in�nito e do universal. Semd�uvida que o alan�ar a Deus, no absoluto, seria revelar o Anestral Primordial dos universos, bemomo o Pai Final das pessoalidades.Deus, o Supremo, pode n~ao ser uma demonstra�~ao da onipresen�a tempo-espaial da Deidade,mas �e literalmente uma manifesta�~ao da ubiq�uidade divina. Entre a presen�a espiritual do Criador eas manifesta�~oes materiais da ria�~ao, existe um vasto dom��nio do estar-sendo ub��quo - o surgimentoda Deidade evoluion�aria no universo.Se, em algum tempo, Deus, o Supremo assumir o ontrole direto dos universos do tempo e doespa�o, estamos on�antes de que a administra�~ao dessa Deidade funionar�a sob o superontrole do�Ultimo. Nesse aso, Deus, o �Ultimo, ome�aria a se tornar manifesto para os universos do tempo, eomo o Todo-Poderoso transendental (o Onipotente), exerendo o superontrole do supratempo edo espa�o transendido, no que onerne �as fun�~oes administrativas do Supremo Todo-Poderoso.A mente mortal pode perguntar, omo n�os pr�oprios o fazemos: se a evolu�~ao de Deus, o Supremo,at�e a autoridade administrativa no grande universo �e aompanhada de manifesta�~oes ampliadas deDeus, o �Ultimo, ent~ao, uma emergênia orrespondente de Deus, o �Ultimo, nos universos postuladosdo espa�o exterior, ser�a aompanhada de revela�~oes, similares e real�adas, de Deus, o Absoluto? Noentanto, n~ao o sabemos realmente. 1249



118.3 As Rela�~oes de Tempo e Espa�oApenas pela ubiq�uidade pode a Deidade uni�ar as manifesta�~oes no tempo-espa�o para a onep�~ao�nita, pois o tempo �e uma suess~ao de instantes, enquanto o espa�o �e um sistema de pontos interli-gados. A�nal, perebeis o tempo por meio da an�alise, e o espa�o, por meio da s��ntese. Coordenais eassoiais essas duas onep�~oes dessemelhantes, por meio do disernimento integrador interno da pes-soalidade. Em todo o mundo animal, apenas o homem possui essa pereptibilidade tempo-espaial.Para um animal, o movimento tem um signi�ado, mas o movimento adquire valor apenas para umariatura om status de pessoalidade.As oisas s~ao ondiionadas pelo tempo, mas a verdade est�a fora do tempo. Quanto mais ver-dade v�os onheeis, mais verdade sois e, assim, tanto mais podereis entender do passado e maisompreendereis do futuro.A verdade �e inabal�avel - e isenta, para sempre, de todas as viissitudes transit�orias, se bem quenuna sendo morta, nem formal, sempre �e vibrante e adapt�avel - e radiantemente viva. Quando,por�em, a verdade se torna ligada a fatos, ent~ao, tanto o tempo quanto o espa�o ondiionam seussigni�ados e orrelaionam seus valores. Tais realidades da verdade, asadas aos fatos, transformam-se em oneitos e, desse modo, �am relegadas ao dom��nio das realidades �osmias relativas.A liga�~ao da verdade absoluta e eterna do Criador om a experiênia fatual da riatura �nitae temporal forma um novo valor emergente do Supremo. O oneito do Supremo �e essenial �aoordena�~ao do supramundo divino, e imut�avel, om o inframundo, �nito e sempre-mutante.Entre todas as oisas n~ao absolutas, o espa�o �e que hega mais pr�oximo de ser absoluto. O espa�o�e absolutamente �ultimo, aparentemente. A di�uldade real que temos de entender o espa�o no n��velmaterial deve-se ao fato de que, enquanto os orpos materiais existem no espa�o, o espa�o tamb�emexiste nesses mesmos orpos materiais. E, se bem que haja muita oisa do espa�o que �e absoluta,isso n~ao signi�a que o espa�o seja absoluto.Pode ser de ajuda, para o entendimento das rela�~oes no espa�o, se v�os onjetur�asseis que, falandorelativamente, o espa�o �e, a�nal, uma propriedade de todos os orpos materiais. E, pois, quando umorpo se move pelo espa�o, ele tamb�em leva todas as suas propriedades om ele, at�e mesmo o espa�oque est�a no orpo e que �e desse orpo que se move.Todos os modelos de realidade oupam espa�o nos n��veis materiais, mas os modelos espirituaisapenas existem em rela�~ao ao espa�o; eles n~ao oupam espa�o nem desloam espa�o, nem o ontêm.Para n�os, por�em, o enigma-have do espa�o pertene ao modelo de uma id�eia. Quando entramosno dom��nio da mente, enontramos muitas quest~oes embara�osas. O modelo de uma id�eia - a suarealidade - oupa espa�o? Realmente n~ao sabemos, embora estejamos ertos de que o modelo de umaid�eia n~ao ont�em espa�o. No entanto, di�ilmente seria seguro postular que o imaterial seja sempren~ao espaial.118.4 Causa�~ao Prim�aria e Seund�ariaMuitas das di�uldades teol�ogias e dos dilemas metaf��sios do homem mortal s~ao devidos ao fatode o homem n~ao situar bem a pessoalidade da Deidade, bem omo ao fato onseq�uente de queele onsigne atributos in�nitos e absolutos �a Divindade subordinada e �a Deidade evoluion�aria.N~ao deveis esqueer-vos de que, onquanto exista, de fato, uma verdadeira Primeira Causa, existe,tamb�em, uma hoste de ausas oordenadas e subordinadas, essas �ultimas sendo, ambas, ausasassoiadas e seund�arias.A distin�~ao vital entre as primeiras ausas e as segundas ausas �e que as primeiras ausas geramefeitos originais que s~ao livres da heran�a de qualquer fator derivado de qualquer ausa�~ao antee-1250



dente. As ausas seund�arias produzem efeitos que, invariavelmente, demonstram heran�a de outraausa�~ao preedente.Os poteniais puramente est�atios inerentes ao Absoluto Inquali��avel reagem �as ausa�~oes do Ab-soluto da Deidade produzidas pelas a�~oes da Trindade do Para��so. Em presen�a do Absoluto Univer-sal, esses poteniais est�atios, impregnados de ausa�~oes, inontinenti tornam-se ativos e sens��veis �ainuênia de ertas agênias transendentais, ujas a�~oes resultam na transmuta�~ao desses poteniaisativados para o status de verdadeiras possibilidades de desenvolvimento no universo, de apaidadesfatuais de resimento. �E om esses poteniais amadureidos que os riadores e ontroladores dogrande universo geram a representa�~ao do drama sem �m da evolu�~ao �osmia.A ausa�~ao, independentemente das existenialidades, �e tr��plie na sua onstitui�~ao b�asia. Domodo omo opera nesta idade do universo, e no que onerne ao n��vel �nito dos sete superuniversos,ela pode ser onebida do seguinte modo:1. A ativa�~ao dos poteniais est�atios. O estabeleimento do destino, no Absoluto Universal,por meio das a�~oes do Absoluto da Deidade, operando no Absoluto Inquali��avel e sobre este, e emonseq�uênia dos mandados voliionais da Trindade do Para��so.2. A fatualiza�~ao das apaidades do universo. Isso envolve a transforma�~ao dos poteniaisindifereniados em planos separados e de�nidos. Este �e o ato da Ultimidade da Deidade e dasm�ultiplas agênias do n��vel transendental. Tais atos enontram-se em perfeita anteipa�~ao dasneessidades futuras de todo o universo-mestre. �E em liga�~ao om a separa�~ao dos poteniais queos Arquitetos do Universo-Mestre existem, omo verdadeiras orpori�a�~oes do oneito da Deidadedos universos. Os planos deles pareem ser limitados espaialmente, em �ultima an�alise, em extens~ao,pelo oneito de periferia do universo-mestre, mas, enquanto planos, eles n~ao s~ao ondiionados pelotempo ou pelo espa�o de qualquer outro modo.3. A ria�~ao e a evolu�~ao dos fatuais do universo. �E om um osmo impregnado pela presen�a daUltimidade da Deidade, produtora de apaidades, que os Criadores Supremos operam para efetuaras transmuta�~oes, no tempo, dos poteniais amadureidos, em fatuais experieniais. Dentro douniverso-mestre, toda a fatualiza�~ao da realidade potenial �e limitada pela apaidade �ultima paradesenvolvimento e �e ondiionada tempo-espaialmente nos est�agios �nais de emergênia. Os FilhosCriadores que saem do Para��so s~ao, na realidade, riadores transformadores, no sentido �osmio.Isso, por�em, de nenhuma maneira invalida o oneito humano deles omo riadores; do ponto devista �nito, ertamente, eles podem riar e, de fato, riam.118.5 Onipotênia e CompossibilidadeA onipotênia da Deidade n~ao implia o poder de fazer o n~ao-fat��vel. Dentro da moldura do tempo-espaial, e do ponto de referênia inteletual da ompreens~ao mortal, mesmo o Deus in�nito n~ao poderiar ��rulos quadrados nem produzir um mal que seja inerentemente bom. Deus n~ao pode fazeroisas que n~ao sejam divinas. Tal ontradi�~ao, em termos �los�o�os, seria o equivalente da nega�~aoda entidade e implia que nada seja assim riado. Um tra�o da pessoalidade n~ao pode, ao mesmotempo, ser Divino e n~ao divino. A ompossibilidade �e inata ao poder divino. E tudo isso deriva dofato de que a onipotênia n~ao apenas ria as oisas om uma natureza, mas que tamb�em d�a origem�a natureza de todas as oisas e seres.No ome�o, o Pai tudo faz, mas, �a medida que o panorama da eternidade se desdobra, em resposta�a vontade dos mandados do In�nito, torna-se ada vez mais aparente que as riaturas, mesmo oshomens, devam tornar-se o-part��ipes junto om Deus na realiza�~ao da �nalidade do destino. Eisso �e verdadeiro at�e mesmo na vida na arne; quando o homem e Deus entram em o-partiipa�~ao,nenhuma limita�~ao pode ser oloada diante das possibilidades futuras dessa onsoria�~ao. Quando1251



ompreende que o Pai Universal �e o seu pareiro na progress~ao eterna, quando se funde om apresen�a do Pai que nele reside, o homem ter�a, em esp��rito, quebrado as algemas do tempo e j�ahaver�a entrado na progress~ao da eternidade, na busa do Pai Universal.A onsiênia mortal parte do fato para o signi�ado, e, ent~ao, para o valor. A onsiênia doCriador parte do valor-em-pensamento, por interm�edio do signi�ado-da-palavra, indo ao fato-da-a�~ao. Deus deve sempre atuar no sentido de romper a paralisia da unidade inquali��avel inerente�a in�nitude existenial. A Deidade deve sempre prover o modelo de universo, de pessoalidadesperfeitas, de verdade original, de beleza e bondade, na dire�~ao das quais h�a o empenho de todasas ria�~oes da subdeidade. Deus deve sempre primeiro enontrar o homem, para que, mais tarde, ohomem possa enontrar Deus. Sempre deve haver um Pai Universal, antes que possa haver a �lia�~aouniversal e a onseq�uente irmandade universal.118.6 Onipotênia e Oni�êniaDeus �e verdadeiramente onipotente, mas n~ao �e oni�ente - Ele n~ao faz pessoalmente tudo o que deveser feito. A onipotênia abrange o potenial de poder do Todo-Poderoso Supremo e do Ser Supremo,mas os atos voliionais de Deus, o Supremo, n~ao s~ao feitos pessoais de Deus, o In�nito.Advogar a oni�ênia da Deidade primordial seria desautorizar quase um milh~ao de Filhos Cria-dores do Para��so, para n~ao menionar as hostes inumer�aveis de v�arias outras ordens de assistentesque onorrem om a sua olabora�~ao riativa. N~ao h�a sen~ao uma Causa n~ao-ausada em todo ouniverso. Todas as outras ausas s~ao derivadas desta, que �e a Primeira Grande Fonte e Centro. Enada, nessa �loso�a, ausa nenhuma violênia ao livre-arb��trio das mir��ades de �lhos da Deidadeespalhados por um vasto universo.Dentro de uma moldura loal, a voli�~ao paree funionar omo uma ausa n~ao-ausada, mas elademonstra, infalivelmente, fatores de heran�a que estabeleem uma rela�~ao om a �unia, a absolutae original Primeira das Causas.Toda voli�~ao �e relativa. No sentido em que se originou, apenas o Pai-EU SOU possui a �nalidadeda voli�~ao; no sentido absoluto, apenas o Pai, o Filho e o Esp��rito demonstram ter as prerrogativas davoli�~ao inondiionada pelo tempo e ilimitada no espa�o. O homem mortal �e dotado de livre-arb��trio,de poder de esolha e, embora essa esolha n~ao seja absoluta, ontudo, ela �e relativamente �nal, non��vel �nito e no que onerne ao destino da pessoalidade que esolhe.A voli�~ao, em qualquer n��vel que n~ao seja o absoluto, enontra as limita�~oes onstitutivas de todapessoalidade que exere o poder da esolha. O homem n~ao pode esolher al�em do âmbito daquiloque �e esolh��vel. Ele n~ao pode, por exemplo, esolher ser outra oisa a n~ao ser um ser humano,exetuando-se o fato que ele pode tornar-se mais do que um homem; ele pode esolher embarar naviagem da asens~ao no universo, mas isso se d�a porque a esolha humana e a vontade divina s~aooinidentes nesse ponto. E se aquilo que um �lho deseja �e da vontade do Pai, ent~ao ertamenteaonteer�a.Na vida mortal, os aminhos para diferentes ondutas est~ao ontinuamente abrindo-se e fehando-se e, na �epoa em que a esolha �e poss��vel, a pessoalidade humana est�a onstantemente deidindoentre as muitas linhas de a�~ao. A voli�~ao temporal est�a ligada ao tempo e deve aguardar o passardo tempo para ter a oportunidade de express~ao. Na voli�~ao espiritual, j�a se ome�a a experimentara libera�~ao das amarras do tempo, havendo realizado uma esapada parial da seq�uênia do tempo;e isso aontee porque a voli�~ao espiritual est�a se auto-identi�ando om a vontade de Deus.A voli�~ao, o ato da esolha, deve funionar dentro da moldura do universo, que �e tornada fatual,em resposta a uma esolha anterior e superior. Todo o alane da vontade humana est�a estritamentelimitado ao �nito, exeto por um partiular: quando o homem esolhe enontrar Deus e ser omo ele,1252



tal esolha �e supra�nita; apenas a eternidade pode revelar se essa esolha �e tamb�em supra-absonita.Reonheer a onipotênia da Deidade �e desfrutar da seguran�a na vossa experiênia de idadania�osmia, �e possuir a erteza da seguran�a na longa jornada ao Para��so. Aeitar, por�em, a fal�aia daoni�ênia seria abra�ar o erro olossal que �e o pante��smo.118.7 A Onisiênia e a Predestina�~aoNo grande universo, a fun�~ao da vontade do Criador e a vontade da riatura exerem-se segundo oslimites e de aordo om as possibilidades estabeleidas pelos Arquitetos Mestres. O preestabelei-mento desses limites m�aximos, ontudo, n~ao reduz em nada a soberania da vontade da riatura dentrodessas fronteiras. Nem o pr�e-onheimento �ultimo - um onsentimento pleno de toda a esolha �nita- onstitui um anulamento da voli�~ao �nita. Um ser humano maduro e previdente poderia ser apazde prever apuradamente a deis~ao de alguns olegas mais jovens, mas esse onheimento pr�evio n~aodiminui em nada a liberdade e a autentiidade da deis~ao em si. Os Deuses limitaram sabiamenteo ampo de a�~ao da vontade imatura; no entanto ela ontinua sendo vontade, apesar disso, dentrodesses limites de�nidos.Mesmo a orrela�~ao suprema de toda esolha do passado, do presente e do futuro n~ao invalida aautentiidade dessas esolhas. Antes india uma tendênia preordenada do osmo e sugere um pr�e-onheimento daqueles seres volitivos que podem, ou n~ao, esolher tornarem-se partes ontribuidorasda atualiza�~ao experienial de toda a realidade.O erro na esolha �nita est�a ligado e limitado ao tempo. Pode existir apenas no tempo e dentroda presen�a evolutiva do Ser Supremo. Essa esolha errônea �e poss��vel no tempo e (al�em de indiarque o Supremo �e inompleto) india uma erta amplitude de esolha que deve ser dada �as riaturasimaturas, de modo que elas possam desfrutar da progress~ao no universo efetuando ontatos om arealidade segundo a sua livre esolha.O peado no espa�o ondiionado-ao-tempo d�a provas laras da liberdade temporal - e at�e mesmoda lien�a - da vontade �nita. O peado retrata a imaturidade onfundida pela liberdade da von-tade relativamente soberana da pessoalidade deixando, ao mesmo tempo, de pereber as obriga�~oessupremas e os deveres da idadania �osmia.A iniq�uidade, nos dom��nios �nitos, revela a realidade transit�oria de toda individualidade n~aoidenti�ada om Deus. Apenas quando uma riatura torna-se identi�ada om Deus, �e que elatorna-se verdadeiramente real nos universos. A pessoalidade �nita n~ao se autoriou; entretanto, naarena da esolha, no super universo, ela determina o pr�oprio destino.O outorgamento da vida torna os sistemas de energia material apazes de autoperpetua�~ao, auto-propaga�~ao e auto-adapta�~ao. O outorgamento da pessoalidade onfere aos organismos vivos outrasprerrogativas de autodetermina�~ao, auto-avalia�~ao e auto-identi�a�~ao om um esp��rito da Deidadeom o qual se podem fusionar.As oisas vivas subpessoais apresentam a india�~ao de uma energia-mat�eria ativadora da mente,primeiro nos ontroladores f��sios, e, em seguida, nos esp��ritos ajudantes da mente. O dom da pessoa-lidade vem do Pai e onfere prerrogativas �unias de esolha ao sistema vivo. Se, por�em, a pessoalidadetem a prerrogativa de exerer uma esolha volitiva de identi�a�~ao om a realidade, e se essa for umaesolha verdadeira e livre, ent~ao essa pessoalidade em evolu�~ao deve possuir tamb�em a possibilidadeda esolha de se autodesorientar, autofragmentar e autodestruir. A possibilidade da autodestrui�~ao�osmia n~ao pode ser evitada se a pessoalidade em evolu�~ao tem de ser verdadeiramente livre, noexer��io da vontade �nita.�E por isso que a seguran�a aumenta quando se reduzem os limites da esolha da pessoalidadenos n��veis mais baixos de existênia. A esolha torna-se mais liberada �a medida que se asende nos1253



universos; e �nalmente, a esolha aproxima-se da liberdade divina, quando a pessoalidade asendentealan�a a divindade de status, a supremaia na onsagra�~ao aos prop�ositos do universo, o alaneompleto da vis~ao �osmia e a �nalidade de identi�a�~ao da riatura om a vontade e o aminho deDeus.118.8 Controle e SupraontroleNas ria�~oes do tempo e do espa�o, o livre-arb��trio �e resguardado om restri�~oes e limita�~oes. Aevolu�~ao da vida material primeiro �e meânia, depois ativada pela mente e (ap�os o outorgamentoda pessoalidade) pode tornar-se dirigida pelo esp��rito. A evolu�~ao orgânia nos mundos habitados�e �siamente limitada pelos poteniais das implanta�~oes originais de vida f��sia dos Portadores daVida.O homem mortal �e uma m�aquina, um meanismo vivo; as suas ra��zes est~ao verdadeiramente nomundo f��sio da energia. Muitas rea�~oes humanas s~ao meânias, pela sua natureza; muito da vida�e maquinal. Contudo o homem, um meanismo, �e muito mais do que uma m�aquina; ele �e dotado demente e �e residido por um esp��rito; e, embora, em toda sua vida material, ele nuna possa esaparda meânia qu��mia e el�etria da sua existênia, ele pode aprender ada vez mais omo subordinaressa m�aquina de vida f��sia �a sabedoria diretiva da experiênia, pelo proesso de onsagrar a mentehumana �a exeu�~ao dos est��mulos espirituais do seu Ajustador do Pensamento residente.O meanismo limita a fun�~ao da vontade, enquanto o esp��rito a libera. A esolha imperfeita, n~aoontrolada pelo meanismo, n~ao identi�ada om o esp��rito, �e perigosa e inst�avel. O predom��nio domeânio assegura a estabilidade �as ustas do progresso; a alian�a om o esp��rito libera a esolha don��vel f��sio e ao mesmo tempo assegura a estabilidade divina produzida por meio de um disernimentointerior universal ampliado e de uma ompreens~ao �osmia resente.O grande perigo que aossa a riatura �e, ao onseguir a libera�~ao das algemas do meanismo davida, que ela deixe de ompensar essa perda de estabilidade e de efetuar uma liga�~ao harmoniosa ope-rante om o esp��rito. A esolha da riatura, quando relativamente liberada da estabilidade meânia,pode ser intentar uma outra autolibera�~ao, independentemente de uma identi�a�~ao maior om oesp��rito.O prin��pio mesmo da evolu�~ao biol�ogia torna imposs��vel que o homem primitivo surja nos mundoshabitados om uma dota�~ao grande de mestria de si pr�oprio. E, por isso, o pr�oprio des��gnio ria-tivo que propôs a evolu�~ao, do mesmo modo, provê aquelas restri�~oes externas de tempo e espa�o,de fome e medo, que efetivamente irunsrevem o ampo da esolha subespiritual dessas riaturasn~ao ultivadas. �A medida que a mente suplanta, om êxito, barreiras ada vez mais dif��eis, essemesmo des��gnio riativo tamb�em provê uma lenta aumula�~ao de heran�a raial de sabedoria expe-rienial dolorosamente armazenada - em outras palavras, para a manuten�~ao de um equil��brio entreas restri�~oes externas que diminuem e as restri�~oes internas que aumentam.A lentid~ao na evolu�~ao do progresso ultural humano atesta a e��aia daquele freio - a in�eriamaterial - que t~ao e�azmente opera para retardar as veloidades perigosas de progresso. Assim, otempo, ele mesmo, amortee e distribui os resultados, de outro modo letais, do esapar prematurodas barreiras suessivas �a atividade humana. Pois se a ultura avan�a depressa demais, quando arealiza�~ao material ultrapassa a evolu�~ao da sabedoria e da adora�~ao, ent~ao, a iviliza�~ao ont�em,em si pr�opria, as sementes do retroesso; e, a menos que respaldadas por um aumento r�apido nasabedoria experienial, tais soiedades humanas ir~ao retroeder dos n��veis altos, mas prematuros,alan�ados, e as \idades de trevas" de interregno da sabedoria ser~ao testemunhas da restaura�~aoinexor�avel do desequil��brio entre a autoliberdade e o autoontrole.A iniq�uidade de Calig�astia foi passar por ima do tempo regulador da libera�~ao progressiva hu-1254



mana. Ele destruiu arbitrariamente as barreiras da restri�~ao, sobre as quais as mentes mortaisdaqueles tempos n~ao haviam triunfado por experiênia.Aquela mente que pode efetuar uma s��ntese parial do tempo e do espa�o, por esse ato mesmodemonstra que possui as sementes da sabedoria, as quais podem efetivamente servir em lugar dabarreira transendida de restri�~ao.L�uifer, do mesmo modo, busou romper o funionamento regulador que �e o tempo, o qual funio-nava omo restritor de uma realiza�~ao prematura de ertas liberdades no sistema loal. Um sistemaloal estabeleido em luz e vida j�a adquiriu experimentalmente os pontos de vista, bem omo o dis-ernimento, que tornam fat��vel a opera�~ao de muitas t�enias que ausariam a ruptura e mesmo adestrui�~ao, nas eras anteriores daquele mesmo reino.Quando um homem se livra dos grilh~oes do medo, �a medida que, om as suas m�aquinas, eleune ontinentes e oeanos, gera�~oes e s�eulos, por meio dos seus registros, ele deve substituir adarestri�~ao transendida por uma nova restri�~ao voluntariamente assumida, de aordo om os ditamesmorais da vis~ao humana em expans~ao. Essas restri�~oes auto-impostas s~ao, ao mesmo tempo, osmais poderosos e os mais tênues de todos os fatores da iviliza�~ao humana - oneitos de justi�a eideais de irmandade. O homem quali�a-se mesmo para usar as vestes restritivas que lhe trazem amiseri�ordia, quando ele ousa amar os seus semelhantes, quando ele realiza o ome�o da fraternidadeespiritual, ao eleger dar-lhes aquele mesmo tratamento que ele pr�oprio gostaria de reeber, aquelemesmo tratamento que ele onebe que Deus dispensaria a eles.Uma rea�~ao autom�atia no universo �e est�avel e, de alguma forma, ont��nua no osmo. Umapessoalidade que onhee a Deus e que deseja fazer a Sua vontade, que tem disernimento espiritual,�e divinamente est�avel e eternamente existente. A grande aventura do homem no universo onsisteno trânsito que a sua mente mortal faz, da estabilidade da est�atia meânia at�e a divindade dadinâmia espiritual; e ele realiza essa transforma�~ao por meio da for�a e da onstânia das suaspr�oprias deis~oes de pessoalidade, em ada uma das situa�~oes da vida, delarando: \�E da minhavontade que a Vossa vontade seja feita".118.9 Os Meanismos do UniversoO tempo e o espa�o s~ao um meanismo onjunto do universo-mestre. S~ao dispositivos por meio dosquais as riaturas �nitas tornam-se apazes de oexistir, no osmo, om o In�nito. As riaturas�nitas �am efetivamente isoladas dos n��veis absolutos, pelo tempo e pelo espa�o. No entanto, essesmeios de isolamento, sem os quais nenhum mortal poderia existir, operam diretamente para limitaro alane da a�~ao �nita. Sem eles, nenhuma riatura poderia atuar; no entanto, por meio deles, osatos de toda riatura tornam-se de�nitivamente limitados.Os meanismos produzidos por mentes mais elevadas funionam para liberar as suas fontes ria-tivas, mas, em um determinado grau, eles limitam invariavelmente a a�~ao de todas as inteligêniassubordinadas. Para as riaturas dos universos, tal limita�~ao torna-se vis��vel omo o meanismo dosuniversos. O homem n~ao tem um livre-arb��trio sem freio; h�a limites para o alane da sua esolha;todavia, dentro do raio dessa esolha, a sua vontade �e relativamente soberana.O meanismo vital da pessoalidade mortal, o orpo humano, �e produto de um projeto supramortalriativo; e, portanto, nuna pode ser perfeitamente ontrolado pelo pr�oprio homem. Apenas quandoo homem asendente, em liga�~ao om o Ajustador fusionado, gera para si pr�oprio um meanismo deexpress~ao da pessoalidade, �e que ele alan�a o ontrole perfeito desse meanismo.O grande universo �e um meanismo, tanto quanto um organismo, meânio e vivo - um meanismovivo, ativado por uma Mente Suprema, oordenado pelo Esp��rito Supremo e enontrando express~aonos n��veis m�aximos de uni�a�~ao de poder e pessoalidade no Ser Supremo. No entanto, negar o1255



meanismo da ria�~ao �nita �e negar um fato e desonsiderar a realidade.Os meanismos s~ao produtos da mente, da mente riativa, atuando sobre os poteniais �osmios,e por meio deles. Os meanismos s~ao as ristaliza�~oes �xadas do pensamento riador, e funionamsempre om �delidade ao oneito voliional que lhes deu origem. Todavia, o prop�osito de qualquermeanismo est�a na sua origem, n~ao na sua fun�~ao.Tais meanismos n~ao deveriam ser vistos omo limitadores da a�~ao da Deidade; �e mais verdadeque, por meio desses mesmos meanismos, a Deidade haja alan�ado uma fase de express~ao eterna.Os meanismos b�asios do universo vieram �a existênia em resposta �a vontade absoluta da PrimeiraFonte e Centro, e funionar~ao, portanto, eternamente, em perfeita harmonia om o plano do In�nito;eles s~ao, de fato, os modelos n~ao voliionais daquele plano.Compreendemos alguma oisa de omo o meanismo do Para��so est�a orrelaionado �a pessoalidadedo Filho Eterno; essa �e a fun�~ao do Agente Conjunto. E temos teorias sobre as opera�~oes do AbsolutoUniversal, om respeito aos meanismos te�orios do Inquali��avel e da pessoa potenial da DeidadeAbsoluta. Nas Deidades em evolu�~ao, do Supremo e do �Ultimo, n�os observamos, entretanto, queertas fases impessoais est~ao sendo fatualmente unidas �as suas ontrapartes voliionais e, dessemodo, est�a evoluindo uma nova rela�~ao entre o modelo e a pessoa.Na eternidade do passado, o Pai e o Filho enontraram uni~ao na unidade de express~ao em tornodo Esp��rito In�nito. Se, na eternidade do futuro, os Filhos Criadores e os Esp��ritos Criativos dosuniversos loais do tempo e do espa�o devessem alan�ar uma uni~ao riativa nos reinos do espa�oexterior, o que essa sua unidade riaria omo express~ao ombinada das suas naturezas divinas? Podemuito bem aonteer que estejamos para testemunhar uma manifesta�~ao at�e ent~ao n~ao revelada, daDeidade �Ultima, um novo tipo de superadministrador. Tais seres, sendo a uni~ao do Criador pessoalao Esp��rito Criativo Materno impessoal e �a experiênia da riatura mortal e �a pessoaliza�~ao progres-siva da Ministra Divina, englobariam prerrogativas �unias de pessoalidade. E esses seres poderiamenontrar-se no n��vel �ultimo, no sentido de que abrangeriam a realidade pessoal e a impessoal, om-binando as experiênias de Criador e Criatura. Quaisquer sejam os atributos das tereiras pessoasnas trindades que funionam, postuladas para as ria�~oes do espa�o exterior, elas sustentar~ao, om osseus Pais Criadores e as suas M~aes Criativas, algo semelhante �aquilo que o Esp��rito In�nito mant�emom o Pai Universal e o Filho Eterno.Deus, o Supremo, �e a pessoaliza�~ao de toda experiênia no universo, a foaliza�~ao de toda evolu�~ao�nita, a realidade de toda riatura levada ao m�aximo, a onsuma�~ao da sabedoria �osmia, a inor-pora�~ao das belezas harmoniosas das gal�axias do tempo, a verdade dos signi�ados da mente �osmiae a bondade dos valores do esp��rito supremo. E Deus, o Supremo, no futuro eterno, ir�a sintetizar essasm�ultiplas diversidades �nitas divinas em um todo �unio, experimentalmente signi�ativo, do mesmomodo que elas est~ao agora existenialmente unidas em n��veis absolutos, na Trindade do Para��so.118.10 As Fun�~oes da ProvidêniaA providênia n~ao signi�a que Deus haja deidido para n�os, sobre todas as oisas, e adiantadamente.Deus nos ama demais para fazer isso, pois isso n~ao seria nada menos do que tirania �osmia. O homemtem poderes relativos de esolha. E o amor divino n~ao �e um afeto de vis~ao urta que mima e estragaos �lhos dos homens.O Pai, o Filho e o Esp��rito - onsiderados omo Trindade - n~ao s~ao o Supremo Todo-Poderoso, mas,sem eles, a supremaia do Todo-Poderoso n~ao poderia nuna se tornar manifesta. O resimento doTodo-Poderoso �e entrado nos Absolutos da fatualidade e baseado nos Absolutos da potenialidade.Contudo, as fun�~oes do Supremo Todo-Poderoso enontram-se relaionadas �as fun�~oes da Trindadedo Para��so. 1256



Poderia pareer que, no Ser Supremo, todas as fases da atividade do universo estariam sendo reuni-das parialmente pela pessoalidade dessa Deidade experienial. Em onseq�uênia, quando desejamosvisualizar a Trindade enquanto um �unio Deus, e limitamos esse oneito ao atualmente onheido eorganizado grande universo, desobrimos que o Ser Supremo, em evolu�~ao, �e uma imagem parial daTrindade do Para��so. E desobrimos, ainda, que essa Deidade Suprema est�a evoluindo omo s��ntesede pessoalidade da mat�eria �nita, da mente e do esp��rito no grande universo.Os Deuses têm atributos, mas a Trindade tem fun�~oes, e, a exemplo da Trindade, a providênia�e uma fun�~ao, omposta de um superontrole outro al�em-do-pessoal, do universo dos universos,estendendo-se desde os n��veis evoluion�arios do S�etuplo sintetizado no poder do Todo-Poderoso at�eos dom��nios transendentais da Ultimidade da Deidade.Deus ama ada riatura omo a uma rian�a Sua, e esse amor abriga ada riatura em todo otempo e na eternidade. A providênia funiona onsiderando o todo e lida om a fun�~ao de qualquerriatura, naquilo que essa fun�~ao se relaiona om o total. Uma interven�~ao providenial, em rela�~aoa qualquer ser, �e indiativa da importânia da fun�~ao daquele ser, no que onerne ao resimentoevoluion�ario de algum total; esse total pode ser toda a ra�a, toda a na�~ao, todo o planeta ou mesmoum todo ainda mais elevado. �E a importânia da riatura na sua fun�~ao que oasiona a interven�~aoprovidenial, n~ao a importânia da riatura omo pessoa.Contudo, omo pessoa, o Pai pode, a qualquer momento, interpor uma m~ao paterna na orrentede eventos �osmios, e tudo de aordo om a vontade de Deus, em onsonânia om a sabedoria deDeus e motivado pelo amor de Deus.No entanto, o que o homem hama de providênia, muito freq�uentemente, �e o produto da suapr�opria imagina�~ao, da justaposi�~ao fortuita das irunstânias ao aaso. H�a, ontudo, uma pro-vidênia real e emergente no reino �nito da existênia no universo, uma orrela�~ao verdadeira, que seatualiza, das energias do espa�o, dos movimentos do tempo, dos pensamentos do inteleto, dos ideaisde ar�ater, dos desejos das naturezas espirituais e dos atos voliionais propositais das pessoalidadesem evolu�~ao. As irunstânias dos reinos materiais têm uma integra�~ao �nita �nal nas presen�asinterligadas do Supremo e do �Ultimo.�A medida que os meanismos do grande universo v~ao perfeionando-se at�e o ponto de uma pre-is~ao �nal por meio do superontrole da mente, a mente da riatura se eleva �a perfei�~ao da realiza�~aoda divindade por interm�edio da integra�~ao perfeita om o esp��rito, e �a medida que o Supremo emerge,onseq�uentemente, omo um uni�ador fatual de todos esses fenômenos do universo, a providêniatorna-se, desse modo ada vez mais disern��vel.Algumas das ondi�~oes espantosamente fortuitas que prevaleem oasionalmente nos mundos evo-luion�arios podem ser devidas �a presen�a gradativamente emergente do Supremo, �a anteipa�~ao dassuas atividades futuras no universo. A maioria dos aonteimentos que um mortal hamaria deprovidenial n~ao o �e; o seu julgamento de tais quest~oes �e bastante prejudiado pela falta de umavis~ao mais penetrante dos verdadeiros signi�ados das irunstânias da vida. Muito daquilo queum mortal hamaria de boa sorte poderia ser realmente m�a sorte; o sorriso da fortuna, que onederiqueza e lazeres n~ao mereidos nem onquistados, pode ser a maior das ai�~oes humanas; a ruel-dade aparente de um destino perverso, a aumular atribula�~oes sobre um mortal sofredor, pode, emrealidade, ser o fogo temperador que esteja transmutando o ferro doe da pessoalidade imatura noa�o temperado do ar�ater real.Uma providênia h�a, nos universos em evolu�~ao, que pode ser desoberta pelas riaturas apenas �amedida que elas houverem alan�ado a apaidade de pereber o prop�osito dos universos em evolu�~ao.A apaidade ompleta para disernir os prop�ositos do universo �e igual ao ompletar evoluion�arioda riatura e pode, por outro lado, ser expressa omo a realiza�~ao do Supremo dentro dos limites dopresente estado inompleto dos universos.O amor do Pai atua diretamente no ora�~ao do indiv��duo, independentemente das a�~oes ou rea�~oes1257



de todos os outros indiv��duos; a rela�~ao �e pessoal - o homem e Deus. A presen�a impessoal da Deidade(o Supremo Todo-Poderoso e a Trindade do Para��so) manifesta onsidera�~ao pelo todo, n~ao pelaparte. A providênia do superontrole da Supremaia torna-se resentemente aparente, em partessuessivas do progresso do universo na realiza�~ao dos destinos �nitos. �A medida que os sistemas,onstela�~oes, universos e superuniversos tornam-se estabeleidos em luz e vida, o Supremo emerge,ada vez mais, omo um orrelaionador signi�ativo de tudo o que est�a aonteendo, enquanto o�Ultimo gradativamente emerge omo o uni�ador transendental de todas as oisas.Nos ome�os, em um mundo evoluion�ario, as oorrênias naturais de ordem material e os desejospessoais dos seres humanos, freq�uentemente, pareem antagônios. Muito daquilo que aontee emum mundo em evolu�~ao �e bastante dif��il para o homem mortal ompreender - freq�uentemente a leinatural �e aparentemente ruel, sem ora�~ao e indiferente a tudo o que �e verdadeiro, belo e bom,segundo a ompreens~ao humana. �A medida, por�em, que a humanidade progride no desenvolvimentoplanet�ario, n�os observamos que esse ponto de vista �e modi�ado pelos fatores seguintes:1. A amplia�~ao da vis~ao do homem - o entendimento resente do mundo no qual ele vive; asua apaidade ampliada de ompreens~ao dos fatos materiais do tempo, as id�eias signi�ativas dopensamento e os ideais valiosos de disernimento espiritual. Enquanto os homens mantiverem omopadr~ao de medida apenas o esal~ao da natureza f��sia das oisas, eles n~ao poder~ao nuna esperarenontrar a unidade no tempo e no espa�o.2. O ontrole resente de mestria do homem - a aumula�~ao gradual do onheimento das leis domundo material, os prop�ositos da existênia espiritual e as possibilidades da oordena�~ao �los�o�adessas duas realidades. O homem selvagem era impotente diante dos massares ausados pelasfor�as naturais, era servil diante do dom��nio ruel dos seus pr�oprios medos interiores. O homemsemiivilizado est�a ome�ando a destravar a reserva de segredos dos reinos naturais, e essa iêniaest�a, lenta, mas efetivamente, destruindo as suas supersti�~oes, enquanto, ao mesmo tempo, est�aprovendo uma base fatual nova e ampliada para a ompreens~ao dos signi�ados da �loso�a e dosvalores da verdadeira experiênia espiritual. O homem ivilizado alan�ar�a, algum dia, uma mestriarelativa das for�as f��sias do seu planeta; o amor de Deus ir�a jorrar efetivamente do fundo do ora�~ao,omo o amor nutrido pelo seu semelhante, e os valores da existênia humana estar~ao aproximando-sedos limites da apaidade mortal.3. A integra�~ao do homem ao universo - o resimento do disernimento humano mais o aumento darealiza�~ao experienial humana trazem maior harmonia om as presen�as uni�adoras da Supremaia- a Trindade do Para��so e o Ser Supremo. E �e isso que estabelee a soberania do Supremo nosmundos h�a muito estabeleidos em luz e vida. De fato, esses planetas avan�ados s~ao poemas deharmonia, quadros feitos na beleza da bondade onretizada, alan�ada por interm�edio da busa daverdade �osmia. E se tais oisas podem aonteer em um planeta, ent~ao oisas ainda maiores podemaonteer a um sistema e �as unidades maiores do grande universo, na medida em que elas tamb�emalanem um estabeleimento que indique os poteniais m�aximos do resimento �nito.Em um planeta dessa ordem avan�ada, a providênia tornou-se um fato, as irunstânias da vidaenontram-se orrelaionadas, mas isso n~ao aontee apenas porque o homem hegou a dominar osproblemas materiais do seu mundo; �e tamb�em porque ele ome�ou a viver de aordo om a tendêniados universos; porque ele est�a seguindo a trajet�oria da Supremaia para alan�ar o Pai Universal.O Reino de Deus est�a nos ora�~oes dos homens, e, quando esse Reino torna-se fatual no ora�~aode todos os indiv��duos em um mundo, ent~ao a regra de Deus ter-se-�a tornado fatual em um planeta;e essa �e a soberania alan�ada pelo Ser Supremo.Para realizar a providênia no tempo, o homem deve umprir a tarefa de alan�ar a perfei�~ao.Contudo, o homem pode, mesmo agora, ter um gosto pr�evio dessa providênia, nos seus signi�adoseternos, ponderando sobre o fato de que no universo as oisas, sendo boas ou m�as, trabalham todasjuntas para o avan�o dos mortais onheedores de Deus, na sua busa pelo Pai de todos.1258



A providênia torna-se resentemente mais disern��vel, na medida que os homens alan�am n��veissuperiores, desde o material at�e o espiritual. O atingir do disernimento espiritual ompleto apaitaa pessoalidade asendente a detetar a harmonia naquilo que anteriormente era o aos. A pr�opriamota moronial representa um avan�o real nessa dire�~ao.A providênia �e, em parte, o superontrole do Supremo inompleto, manifestado nos universosinompletos, e deve, portanto, sempre ser:1. Parial - devido �a fatualiza�~ao do Ser Supremo ser inompleta; e2. Imprevis��vel - devido �as utua�~oes na atitude da riatura, a qual sempre varia de n��vel paran��vel, ausando, assim, aparentemente, uma resposta re��proa vari�avel no Supremo.Quando os homens oram pela interven�~ao da providênia nas irunstânias da vida, muitas vezes,a resposta �as suas ora�~oes �e uma mudan�a nas suas pr�oprias atitudes perante a vida. Contudo, aprovidênia n~ao �e aprihosa, nem fant�astia ou m�agia. Ela �e a emergênia lenta e erta do poderososoberano dos universos �nitos, uja presen�a majestosa as riaturas em evolu�~ao oasionalmentedetetam na sua progress~ao no universo. A providênia �e a marha erta e segura das gal�axias doespa�o e das pessoalidades do tempo, no sentido das metas da eternidade, primeiro, no Supremo e,depois, no �Ultimo; e talvez no Absoluto. E na in�nitude areditamos haver a mesma providênia, eessa �e a vontade, as a�~oes, o prop�osito da Trindade do Para��so, motivando assim o panorama �osmiode universos ap�os universos.[Promovido por um Mensageiro Poderoso permaneendo temporariamente em Urantia.℄
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Cap��tulo 119As Auto-outorgas de Cristo MihaelFUI DESIGNADO para Urantia por Gabriel, om a miss~ao de revelar a hist�oria das sete auto-outorgas do Soberano do Universo, Mihael de N�ebadon; meu nome �e Gav�alia, e sou o omandantedos Estrelas Vespertinos de N�ebadon. Ao fazer esta apresenta�~ao, vou ater-me estritamente �aslimita�~oes impostas pela minha miss~ao.O atributo da auto-outorga �e inerente aos Filhos do Para��so do Pai Universal. No seu anseio deaproximar-se das experiênias das suas riaturas subordinadas viventes, as v�arias ordens de Filhos doPara��so reetem a natureza divina dos seus Pais no Para��so. O Filho Eterno da Trindade do Para��soliderou o aminho dessa pr�atia, havendo, por sete vezes, outorgado a si pr�oprio nos sete iruitosde Havona, durante os tempos da asens~ao de Grandfanda e dos primeiros peregrinos do tempo e doespa�o. E o Filho Eterno ontinua a outorgar-se aos universos loais do espa�o, nas pessoas dos seusrepresentantes, os Filhos Miha�eis e Avonais.Quando o Filho Eterno outorga um Filho Criador a um universo loal projetado, esse FilhoCriador assume a inteira responsabilidade de ompletar, ontrolar e ompor esse novo universo; eisso inlui uma promessa, �a Trindade eterna, de n~ao assumir a plena soberania da nova ria�~ao antesde ompletar om êxito, omo riatura, as suas sete auto-outorgas, e at�e que estas estejam erti�adaspelos Ani~aes dos Dias do superuniverso da sua jurisdi�~ao. Essa obriga�~ao �e assumida por todos osFilhos Miha�eis, que se fazem volunt�arios para sair do Para��so e engajar-se na organiza�~ao e naria�~ao de um universo.O prop�osito dessas enarna�~oes, omo riatura, �e apaitar esses Criadores a tornarem-se soberanoss�abios, ompassivos, justos e ompreensivos. Esses Filhos divinos s~ao inatamente justos, entretanto,em onseq�uênia das suessivas experiênias de auto-outorga, eles tornam-se mais ompreensivos namiseri�ordia; eles s~ao naturalmente miseriordiosos, mas essas experiênias os fazem miseriordiososde um modo adiionalmente novo. Tais auto-outorgas s~ao os �ultimos passos, na sua edua�~ao eaprendizado, para a sublime tarefa de governar o universo loal om a retid~ao divina e o julgamentojusto.Embora numerosos benef��ios inidentais sejam aresidos aos v�arios mundos, sistemas e ons-tela�~oes, bem omo �as diferentes ordens de inteligênias do universo, afetadas e bene�iadas poressas auto-outorgas, ainda assim, elas têm a �nalidade pre��pua de ompletar o aperfei�oamentopessoal e o preparo do pr�oprio Filho Criador para o universo. Essas outorgas n~ao s~ao esseniais auma gest~ao s�abia, justa e e�iente de um universo loal; mas s~ao absolutamente neess�arias a umaadministra�~ao que queira ser equânime, miseriordiosa e ompreensiva para om essa ria�~ao, poisnela abundam as mais variadas formas de vida e mir��ades de riaturas inteligentes, mas imperfeitas.Os Filhos Miha�eis ome�am os seus trabalhos de organiza�~ao de um universo tendo uma om-preens~ao plena e justa das v�arias ordens de seres que eles riaram. S~ao grandes as reservas demiseri�ordia que eles têm por todas essas diferentes riaturas, e tamb�em grande �e a piedade por1261



todos aqueles que erram e se debatem dentro do pântano ego��sta gerado por eles pr�oprios. Todavia,esses dons de justi�a e retid~ao n~ao ser~ao su�ientes, segundo estimam os Ani~aes dos Dias. Estesgovernantes trinos dos superuniversos nuna erti�ar~ao um Filho Criador, omo Soberano do Uni-verso, antes que ele haja realmente adquirido o ponto de vista das suas pr�oprias riaturas, por meioda experiênia fatual no ambiente das existênias delas e omo uma dessas mesmas riaturas. Dessemodo, esses Filhos transformam-se nos governantes informados e ompreensivos, hegam a onheeros v�arios grupos de seres aos quais eles governam e sobre os quais exerem a autoridade universal.Pela experiênia viva, eles adquirem a miseri�ordia pr�atia, o ju��zo equânime e a paiênia, nasidosda experimenta�~ao de uma existênia omo a da pr�opria riatura.O universo loal de N�ebadon �e agora governado por um Filho Criador que ompletou o seu servi�ode auto-outorgas; ele tem, agora, a soberania em supremaia justa e miseriordiosa sobre todos osvastos reinos do seu universo em evolu�~ao e perfeionamento. Mihael de N�ebadon �e a outorga den�umero 611 121 do Filho Eterno aos universos do tempo e do espa�o; e ele ome�ou a organiza�~ao dovosso universo loal h�a era de quatroentos bilh~oes de anos. Mihael preparou-se para a sua primeiraaventura de auto-outorga por volta da �epoa em que Urantia estava tomando a sua forma atual, h�a umbilh~ao de anos. As suas auto-outorgas oorreram em intervalos de ento e inq�uenta milh~oes de anos,a �ultima tendo tido lugar em Urantia, h�a era de dezenove s�eulos. Agora, prosseguirei desrevendoa natureza e o ar�ater dessas auto-outorgas de um modo t~ao ompleto quanto me permitir a minhamiss~ao.119.1 A Primeira Auto-outorgaFoi uma oasi~ao solene, em S�alvington, h�a quase um bilh~ao de anos, quando os diretores e dirigentesdo universo de N�ebadon, reunidos, ouviram Mihael anuniar que o seu irm~ao mais velho, Emanuel,iria dentro em breve assumir a autoridade sobre N�ebadon, enquanto ele (Mihael) estaria ausentepara uma miss~ao n~ao expliada. Nenhuma outra anunia�~ao foi feita sobre essa opera�~ao, exeto quea transmiss~ao da despedida, aos Pais da Constela�~ao, entre outras instru�~oes, dizia: \E, por esseper��odo, eu deixo-vos entregues aos uidados de Emanuel, enquanto vou umprir o mandado do meuPai, do Para��so".Ap�os enviar essa transmiss~ao de despedida, Mihael surgiu no ampo de embarque de S�alvington,exatamente omo nas oasi~oes anteriores, quando preparava a sua partida para Uversa ou para oPara��so, om a diferen�a de que, desta vez, ele estava s�o. E onluiu a sua delara�~ao de partidaom estas palavras: \Eu vos deixo, mas por uma breve temporada. Muitos entre v�os, eu sei, iriamomigo, entretanto, para onde vou, n~ao podeis ir. O que irei fazer, n~ao podeis fazê-lo. Vou umprira vontade das Deidades do Para��so; e, quando houver terminado a minha miss~ao e houver adquiridoessa experiênia, retornarei a este meu lugar, junto de v�os". E tendo dito isso, Mihael de N�ebadondesapareeu da vista de todos aqueles seres reunidos; e n~ao reapareeu sen~ao ap�os vinte anos dotempo-padr~ao. Em toda a S�alvington, apenas a Ministra Divina e Emanuel sabiam o que se passava;e o Uni~ao dos Dias ompartilhou esse segredo apenas om o dirigente exeutivo do universo, Gabriel,o Brilhante Estrela Matutino.Todos os habitantes de S�alvington e os habitantes dos mundos-sede das onstela�~oes e dos siste-mas reuniram-se, nas suas respetivas esta�~oes de reep�~ao, para esutar a informa�~ao do universo,esperando obter uma palavra sobre a miss~ao e o paradeiro do Filho Criador. At�e o tereiro dia,depois da partida de Mihael, nenhuma mensagem de signi�ado maior havia sido reebida. Nessedia, uma omunia�~ao foi registrada em S�alvington, vinda da esfera Melquisedeque, a sede dessaordem, em N�ebadon, que dava simplesmente a not��ia de um aonteimento extraordin�ario e nunaantes registrado: \Ao meio-dia de hoje apareeu, no ampo de reep�~ao deste mundo, um estranhoFilho Melquisedeque, uja numera�~ao n~ao �e a nossa, mas que �e exatamente omo os da nossa ordem.Ele estava aompanhado de um omnia�m solit�ario, que trazia redeniais de Uversa e que apresen-1262



tou as ordens, dirigidas ao nosso hefe, vindas dos Ani~aes dos Dias e erti�adas por Emanuel deS�alvington, instruindo que esse novo Filho Melquisedeque fosse reebido na nossa ordem e designadoao servi�o de emergênia dos Melquisedeques de N�ebadon. E assim foi ordenado; e assim foi feito".E isso �e tudo o que aparee nos registros de S�alvington a respeito da primeira auto-outorga deMihael. Nada mais onsta, at�e que, na medida de tempo de Urantia, se houvessem passado emanos, quando, ent~ao, foi registrado o fato do retorno de Mihael, que reassumiu, sem an�unios, adire�~ao dos assuntos do universo. Entretanto, um estranho registro deve ser enontrado, no mundoMelquisedeque: uma narra�~ao sobre os servi�os daquele Filho Melquisedeque �unio, do orpo deemergênia daquela �epoa. Esse registro est�a onservado em um templo simples, que oupa agora aparte da frente da asa do Pai Melquisedeque; e que ompreende a narrativa do servi�o desse FilhoMelquisedeque transit�orio, e sobre o seu desempenho, em vinte e quatro miss~oes de emergênia emtodo o universo. E esse registro, que eu revi muito reentemente, �e enerado do modo seguinte:\E nesse dia, ao meio-dia, sem an�unio pr�evio e testemunhado apenas por três seres da nossafraternidade, esse Filho visitante da nossa ordem desapareeu do nosso mundo, tal omo hegara,aompanhado apenas de um omnia�m solit�ario; e esse registro �e agora fehado om o erti�ado deque esse visitante viveu omo um Melquisedeque; �a semelhan�a de um Melquisedeque; que trabalhouomo um Melquisedeque e que umpriu todos os seus ompromissos �elmente, omo um Filho emer-genial da nossa ordem. Por onsenso universal, tornou-se dirigente dos Melquisedeques, havendoonquistado o nosso amor e a nossa adora�~ao, pela sua inompar�avel sabedoria, amor supremo e umadevo�~ao extraordin�aria ao dever. Ele nos amou, ompreendeu-nos e serviu a n�os; e, para sempre,seremos os seus leais e devotados ompanheiros Melquisedeques, pois esse estranho no nosso mundotornou-se agora eternamente um ministro de natureza Melquisedeque".E, pelo que me �e permitido ontar-vos, isso �e tudo, sobre a primeira auto-outorga de Mihael. N�osentendemos plenamente, laro est�a, que esse Melquisedeque desonheido, que serviu t~ao misteriosa-mente junto aos Melquisedeques, h�a um bilh~ao de anos, n~ao era ningu�em sen~ao Mihael, enarnadona miss~ao da sua primeira auto-outorga. Os registros n~ao delaram, espei�amente, que esse Mel-quisedeque t~ao �unio e e�iente fosse Mihael, mas �e nisso que se rê universalmente. �E prov�avelque a a�rma�~ao real desse fato n~ao seja enontrada fora dos registros de Son�arington; e os registrosdesse mundo sereto n~ao est~ao abertos para n�os. Apenas nesse mundo sagrado, dos Filhos divinos, osmist�erios da enarna�~ao e da auto-outorga s~ao inteiramente onheidos. Todos n�os sabemos dos fatosdas auto-outorgas de Mihael, mas n~ao entendemos omo s~ao efetuadas. N�os n~ao sabemos omo podeum governante de um universo, o pr�oprio riador dos Melquisedeques, t~ao s�ubita e misteriosamente,tornar-se um dentre os da numera�~ao deles e, omo um deles, viver e trabalhar entre eles omo umFilho Melquisedeque, por em anos. No entanto, foi assim que aonteeu.119.2 A Segunda Auto-outorgaDurante quase ento e inq�uenta milh~oes de anos, depois da auto-outorga de Mihael omo umMelquisedeque, tudo ia bem no universo de N�ebadon, at�e que problemas ome�aram a ser geradosno sistema 11, da onstela�~ao 37. Esses problemas envolviam um mal-entendido da parte de umFilho Lanonandeque, o Soberano do Sistema, sobre algo que havia sido senteniado pelos Pais daConstela�~ao e aprovado pelo Fiel dos Dias, o onselheiro do Para��so para aquela onstela�~ao; noentanto, o Soberano daquele Sistema, que mantinha um protesto, n~ao se resignou ompletamentequanto ao veredito. Ap�os mais de em anos de insatisfa�~ao, ele levou os seus olaboradores auma rebeli~ao ontra a soberania do Filho Criador, das mais vastas e desastrosas que jamais foraminstigadas no universo de N�ebadon; uma rebeli~ao que, h�a muito tempo, j�a foi julgada e terminadapela a�~ao dos Ani~aes dos Dias de Uversa.Lutêntia, o rebelde Soberano de Sistema, havia reinado supremo no seu planeta-sede por mais1263



de vinte anos do tempo-padr~ao de N�ebadon; ap�os o que, om a aprova�~ao de Uversa, os Alt��ssimosordenaram a sua segrega�~ao e requisitaram aos governantes de S�alvington a designa�~ao de um novoSoberano do Sistema, para assumir a dire�~ao daquele sistema de mundos habitados, ent~ao onfuso edestro�ado.Com a reep�~ao desse pedido em S�alvington, simultaneamente Mihael iniiou a segunda daquelasprolama�~oes extraordin�arias om a inten�~ao de manter-se ausente da sede-entral do universo, omo prop�osito de \umprir o mandado do meu Pai do Para��so"; prometendo \voltar no tempo devido"e onentrando toda a autoridade nas m~aos do seu irm~ao do Para��so, Emanuel, Uni~ao dos Dias.E ent~ao, pela mesma t�enia observada na �epoa da sua partida para a sua outorga junto aos Mel-quisedeques, Mihael, novamente, deixou a esfera da sua sede-entral. Três dias ap�os essa inexpliadapartida, apareeu, no orpo de reserva dos Filhos Lanonandeques prim�arios de N�ebadon, um membronovo e desonheido. Esse novo Filho surgiu ao meio-dia, sem an�unio pr�evio e aompanhado apenaspor um tertia�m solit�ario, que trazia as redeniais dos Ani~aes dos Dias de Uversa, erti�adas porEmanuel de S�alvington, ordenando que esse novo Filho fosse designado para o sistema 11, da ons-tela�~ao 37, omo suessor do deposto Lutêntia e, om autoridade plena, omo Soberano do Sistema,at�e que fosse apontado um novo soberano.Por mais de dezessete anos do tempo universal, esse estranho e desonheido governante tem-por�ario administrou os assuntos e sabiamente senteniou sobre as di�uldades daquele sistema loal,onfuso e desmoralizado. Nenhum Soberano de Sistema jamais foi amado t~ao ardentemente, nemhonrado e respeitado om maior unanimidade. Com justi�a e om miseri�ordia, esse novo governanteoloou em ordem aquele turbulento sistema; enquanto ministrava om uidado a todos os seuss�uditos, ofereendo, at�e mesmo ao seu predeessor rebelde o privil�egio de ompartilhar do trono deautoridade, aso ele apenas pedisse perd~ao a Emanuel, pelos seus abusos. Lutêntia, por�em, desprezoutodas essas aberturas de miseri�ordia, sabendo bem que esse novo e estranho soberano do sisteman~ao era nenhum outro sen~ao Mihael, o mesmo governante do universo a quem ele havia, muitoreentemente, desa�ado. Todavia, milh~oes de seguidores desviados e iludidos aeitaram o perd~aodesse novo governante, onheido, naquela �epoa, omo o Soberano Salvador do sistema de Palônia.E a�nal veio aquele dia jubiloso, no qual hegou o Soberano de Sistema, reentemente apontadoe designado pelas autoridades do universo, omo o suessor permanente do deposto Lutêntia; e todoo sistema de Palônia lamentou a partida do mais nobre e mais benigno governante de sistema queN�ebadon jamais onheera. Ele foi amado por todo o sistema e adorado pelos seus ompanheiros detodos os grupos de Filhos Lanonandeques. A sua partida n~ao aonteeu sem erimônias; uma grandeelebra�~ao foi organizada, quando ele deixou a sede do sistema. At�e mesmo o seu predeessor faltosoenviou uma mensagem: \Justo e reto �es tu em todas as tuas a�~oes. Mesmo ontinuando eu a rejeitara lei do Para��so, sou ompelido a onfessar que tu �es um administrador justo e miseriordioso".E, ent~ao, esse governante transit�orio de um sistema rebelde partiu do planeta, onde teve per-manênia administrativa t~ao urta; e depois, ao tereiro dia, Mihael apareia em S�alvington ereassumia a dire�~ao do universo de N�ebadon. Logo em seguida, surgiu a tereira prolama�~ao deUversa, de que a jurisdi�~ao da soberania de Mihael avan�ara. A primeira prolama�~ao fora feitana �epoa da sua hegada em N�ebadon, a segunda emitida logo depois de ompletada a auto-outorgajunto aos Melquisedeques; e agora, a tereira, seguia-se, depois da onsuma�~ao ompleta da segundamiss~ao, ou miss~ao Lanonandeque.119.3 A Tereira Auto-outorgaO onselho supremo de S�alvington havia aabado de ompletar a onsidera�~ao sobre o pedido dosPortadores da Vida, no planeta 217, do sistema 87, da onstela�~ao 61, de envio de um Filho Material,omo assistente para eles. Ora, esse planeta estava situado em um sistema de mundos habitados, no1264



qual outro Soberano do Sistema havia-se desviado, em uma segunda dessas rebeli~oes em N�ebadon,at�e aquela �epoa.A pedido de Mihael, a a�~ao soliitada pelos Portadores da Vida desse planeta foi deferida, de-pendendo da onsidera�~ao de Emanuel e do seu relat�orio sobre o assunto. Esse era um proedimentoirregular, e eu bem me lembro omo todos n�os anteipamos algo inusitado; e n~ao fomos manti-dos aguardando por muito tempo. Mihael novamente oloou a dire�~ao do universo nas m~aos deEmanuel e, ao mesmo tempo, on�ava o omando das for�as elestes a Gabriel; e, havendo assimdisposto das suas responsabilidades administrativas, despediu-se do Esp��rito Materno do Universo edesapareeu, no ampo de embarque de S�alvington, preisamente omo havia feito nas duas oasi~oesanteriores.E, omo poderia ter sido esperado, ao tereiro dia, surgia, sem ser anuniado, no mundo-sede-entral do sistema 87, na onstela�~ao 61, um estranho Filho Material, aompanhado por um seona�msolit�ario, a quem havia sido dado o r�edito dos Ani~aes dos Dias de Uversa e erti�ado por Emanuelde S�alvington. Imediatamente, o Soberano do Sistema em exer��io apontou esse novo e misteri-oso Filho Material, omo Pr��nipe Planet�ario do mundo 217; e essa designa�~ao foi imediatamenteon�rmada pelos Alt��ssimos da onstela�~ao 61.Assim, esse Filho Material �unio ome�ou a sua dif��il arreira em um mundo em quarentena,por motivo de seess~ao e rebeli~ao, mundo este loalizado em um sistema sitiado e sem nenhumaomunia�~ao direta om o resto do universo; e ele trabalhou sozinho, durante uma gera�~ao inteira deuma �epoa planet�aria. Esse Filho Material emergenial onseguiu o arrependimento e a regenera�~aodo Pr��nipe Planet�ario e de todo o seu grupo de assessores; e testemunhou a restaura�~ao do planetaao servi�o leal, �a lei do Para��so, do modo omo havia sido estabeleida, para os universos loais. Nodevido tempo, um Filho e uma Filha Material hegaram a esse mundo rejuvenesido e redimido; e, de-pois de estarem devidamente instalados omo governantes planet�arios vis��veis, o Pr��nipe Planet�ariotransit�orio ou emergenial partiu formalmente, desapareendo pouo tempo depois, ao meio-dia. Aotereiro dia depois disso, Mihael apareia no seu lugar ostumeiro, em S�alvington; e logo em seguidaa transmiss~ao do superuniverso difundia a quarta prolama�~ao dos Ani~aes dos Dias, anuniando umnovo avan�o na soberania de Mihael de N�ebadon.Lamento que n~ao tenha eu permiss~ao para desrever a paiênia, a for�a de ar�ater e a habilidadeom as quais esse Filho Material enfrentou as situa�~oes dif��eis, naquele planeta em onfus~ao. Aregenera�~ao desse mundo isolado �e um dos ap��tulos mais belos e toantes, nos anais da salva�~ao, detodo o N�ebadon. Ao �nal dessa miss~ao, havia �ado evidente, para todo o N�ebadon, por que o seuamado governante esolhera engajar-se nessas auto-outorgas reiteradas, doando-se �a semelhan�a deertas ordens subordinadas de seres inteligentes.As auto-outorgas de Mihael, omo um Filho Melquisedeque, depois omo um Filho Lanonan-deque, e, em seguida, omo um Filho Material, s~ao igualmente misteriosas e al�em de quaisquerexplia�~oes. Em ada instânia, apareeu ele subitamente e omo um indiv��duo totalmente desenvol-vido, na ordem da auto-outorga. O mist�erio de tais enarna�~oes n~ao ser�a jamais onheido, exetopara aqueles que têm aesso ao ��rulo interno dos registros, na esfera sagrada de Son�arington.Nuna, depois dessa maravilhosa outorga omo Pr��nipe Planet�ario, em um mundo em isolamentoe rebeli~ao, nenhum dos Filhos ou Filhas Materiais em N�ebadon se viu na tenta�~ao de relamardas suas designa�~oes ou de �ar faltoso perante as di�uldades das suas miss~oes planet�arias. OsFilhos Materiais sabem que, para todo o sempre, têm no Filho Criador do universo um soberanoompreensivo e um amigo ompassivo, daqueles que foram \testados, provados e aprovados sob todosos pontos de vista", omo devem ser testados e provados, eles pr�oprios.A ada uma dessas miss~oes, seguiu-se uma idade de servi�o resente e de lealdade, entre todasas inteligênias elestes que têm a sua origem neste universo; enquanto ada idade, ap�os essas auto-outorgas, foi araterizada pelo avan�o e aperfei�oamento, em todos os m�etodos de administra�~ao1265



do universo e em todas as t�enias de governo. Desde essa outorga, nenhum Filho ou Filha Materialjamais se oloou onsientemente em rebeli~ao ontra Mihael; eles amam-no e honram-no, devota-damente, por demais, para rejeit�a-lo onsientemente. Apenas por meio de enganos e so�smas, osAd~aos dos tempos reentes deixaram-se levar, por tipos mais altos de pessoalidades, at�e �a rebeldia.
119.4 A Quarta Auto-outorgaFoi no �nal de uma lista de hamada milenar peri�odia de Uversa que Mihael proedeu no sentidode oloar o governo de N�ebadon nas m~aos de Emanuel e Gabriel; e, laro est�a, relembrando oque aonteera nas vezes passadas, depois de tal a�~ao, todos n�os nos preparamos para testemunhar odesapareimento de Mihael, a aminho da sua quarta miss~ao de auto-outorga; e n~ao fomos mantidos�a espera por muito tempo, pois, muito rapidamente, ele foi para o ampo de embarque de S�alvingtone desapareeu da nossa vista.Ao tereiro dia, ap�os o seu desapareimento para a outorga, observamos, nas transmiss~oes uni-versais para Uversa, novas e signi�ativas not��ias, vindas da sede-entral ser�a�a de N�ebadon \re-portando a hegada n~ao anuniada de um sera�m desonheido, aompanhado por um superna�msolit�ario e por Gabriel de S�alvington. Esse sera�m, sem registro, quali�a-se omo sendo da or-dem de N�ebadon e traz as redeniais dos Ani~aes dos Dias de Uversa, erti�adas por Emanuel deS�alvington. Esse sera�m responde �as provas demonstrando pertener �a ordem suprema dos anjos deum universo loal, e foi j�a designado para o orpo de onselheiros de ensino".Mihael �ou ausente de S�alvington, durante essa auto-outorga, a ser�a�a, por um per��odo demais de quarenta anos-padr~ao do universo. Durante esse tempo, ele permaneeu omo onselheiroser�a�o de ensino, aquilo que v�os poder��eis hamar de um seret�ario partiular, para vinte e seisinstrutores-mestres diferentes, funionando em vinte e dois mundos diferentes. O seu ompromisso�ultimo, ou terminal, foi omo onselheiro e ajudante ligado a uma miss~ao de auto-outorga de umFilho Instrutor da Trindade, no mundo 462, no sistema 84, da onstela�~ao 3, no universo de N�ebadon.Nuna, durante os sete anos desse ompromisso, esse Filho Instrutor da Trindade esteve intei-ramente persuadido quanto �a identidade do seu olaborador ser�a�o. Bem verdade �e que todos ossera�ns, durante aquela �epoa, foram enarados om interesse e uriosidade peuliares. Pois sab��amosmuito bem que o nosso amado Soberano estava fora, no universo, na pele da �gura de um Sera�m;todavia, nuna poder��amos estar seguros quanto �a sua identidade. Nuna foi ele de�nitivamente iden-ti�ado, at�e o momento do seu servi�o na miss~ao de auto-outorga desse Filho Instrutor da Trindade.No entanto, os sera�ns supremos foram sempre, em toda essa era, enarados om uma soliitudeespeial, pois nenhum de n�os queria ver-se surpreendido, omo tendo sido o an�tri~ao do Soberanodo universo em uma miss~ao de auto-outorga, sem nada saber. E assim tornou-se para sempre ver-dadeiro, a respeito dos anjos, que o seu Criador e Governante havia sido, \sob todos os pontos devista, provado e testado, �a semelhan�a da pessoalidade ser�a�a".�A medida que essas auto-outorgas suessivas iam partiipando da natureza das formas ada vezmais baixas de vida no universo, Gabriel tornava-se ada vez mais um olaborador dessas aventurasde enarna�~ao, funionando na qualidade de liga�~ao universal entre o auto-outorgado Mihael eEmanuel, o governante atuante do universo.Agora, Mihael havendo j�a passado pela experiênia de outorga em três ordens de �lhos seus,riados no universo: os Melquisedeques, os Lanonandeques, e os Filhos Materiais. Em seguida, haviaele ondesendido em pessoalizar-se �a semelhan�a da vida ang�elia, omo um sera�m supremo, antesde volver a sua aten�~ao para as v�arias fases das arreiras asendentes das suas riaturas volitivas, damais inferior das formas: os mortais evoluion�arios do tempo e do espa�o.1266



119.5 A Quinta Auto-outorga
H�a pouo mais de trezentos milh~oes de anos, do modo omo o tempo �e reonheido em Urantia,testemunhamos uma daquelas transferênias, para Emanuel, da autoridade sobre o universo; e ons-tatamos as prepara�~oes de Mihael para a partida. Essa oasi~ao foi diferente das anteriores, poisele anuniou que o seu destino era Uversa, a sede-entral do superuniverso de Orvônton. No tempodevido, o nosso Soberano partiu; ontudo as transmiss~oes do superuniverso jamais �zeram men�~ao�a hegada de Mihael nas ortes dos Ani~aes dos Dias. Pouo depois da sua partida de S�alvington,surgiu, nas transmiss~oes de Uversa, uma a�rma�~ao signi�ativa: \Chegou hoje um peregrino asen-dente, n~ao anuniado e n~ao numerado, de origem mortal, vindo do universo de N�ebadon, erti�adopor Emanuel de S�alvington e aompanhado por Gabriel de N�ebadon. Esse ser, n~ao identi�ado,apresenta o status de um verdadeiro esp��rito e foi reebido na nossa fraternidade".Se fôsseis a Uversa hoje, poder��eis ouvir ontar sobre os dias em que Eventod permaneeu l�a,esse peregrino espeial e desonheido, do tempo e do espa�o, que �ou onheido em Uversa poresse nome. E esse mortal asendente, uma pessoalidade no m��nimo extraordin�aria, auto-outorgado edoado �a semelhan�a exata do est�agio j�a espiritual dos mortais asendentes, viveu e atuou em Uversa,por um per��odo de onze anos, do tempo-padr~ao de Orvônton. Esse ser reebeu as designa�~oes eumpriu os deveres de um esp��rito mortal, em omum om os seus ompanheiros de v�arios universosloais de Orvônton. Sob \todos os pontos de vista, foi testado e provado, do mesmo modo que osseus ompanheiros"; e, em todas as oasi~oes, demonstrou ser digno da on�an�a e da f�e dos seussuperiores e, ao mesmo tempo, infalivelmente atraiu para si o respeito e a admira�~ao leal dos esp��ritossemelhantes seus.De S�alvington, seguimos a arreira desse esp��rito peregrino om um interesse evidente, sabendomuito bem, pela presen�a de Gabriel, que esse esp��rito peregrino despretensioso e sem n�umero n~ao eranenhum outro sen~ao o soberano, em auto-outorga, do nosso universo loal. Essa primeira apari�~aode Mihael, enarnado na fun�~ao de uma etapa da evolu�~ao mortal, foi um evento que emoionou eativou todo N�ebadon. N�os hav��amos ouvido sobre tais oisas, mas agora n�os as ontempl�avamos. Eleapareeu em Uversa, omo um esp��rito mortal, totalmente desenvolvido e perfeitamente aperfei�oadoe, omo tal, ontinuou a sua arreira, at�e o momento do avan�o de um grupo de mortais asendentesat�e Havona; depois do que manteve uma onversa om os Ani~aes dos Dias e, imediatamente, emompanhia de Gabriel, deixou Uversa, subitamente e sem maior erimônia, apareendo, pouo depois,no seu lugar habitual em S�alvington.S�o depois da onsuma�~ao dessa auto-outorga, ome�amos a pereber que Mihael iria enarnar-seprovavelmente �a semelhan�a das suas v�arias ordens de pessoalidades no universo: dos Melquisedequesmais elevados at�e os mortais de arne e sangue, nos mundos evoluion�arios, do tempo e do espa�o.Nessa �epoa, as universidades Melquisedeques ome�aram a ensinar sobre a probabilidade de Mihael,em algum momento, enarnar-se omo um mortal na arne; e, ent~ao, aonteeu muita espeula�~aoquanto �a poss��vel t�enia de uma auto-outorga t~ao inexpli�avel. O fato de que Mihael houvesse,em pessoa, agido no papel de um mortal asendente, emprestava um interesse novo e maior a todo oesquema de progress~ao da riatura, em todo o aminho asendente, tanto no universo loal, quantono superuniverso.E, ainda assim, a t�enia dessas auto-outorgas suessivas permanee um mist�erio. At�e mesmoGabriel onfessa que n~ao ompreende o m�etodo pelo qual esse Filho do Para��so e Criador de umuniverso, voluntariamente, assume a pessoalidade e vive a vida de uma das suas pr�oprias riaturassubordinadas. 1267



119.6 A Sexta Auto-outorgaAgora, que toda a S�alvington estava familiarizada om os preliminares de uma auto-outorga iminente,Mihael reuniu os residentes da sede-entral do planeta e, pela primeira vez, revelou o restante doplano de enarna�~ao, anuniando que estava a ponto de deixar S�alvington, om o prop�osito de assumira arreira de um mortal moronial, nas ortes dos Pais Alt��ssimos, no planeta sede-entral, da quintaonstela�~ao. E ent~ao, pela primeira vez, ouvimos o an�unio de que a sua s�etima auto-outorga, a dasua autodoa�~ao �nal, seria efetuada em algum mundo evoluion�ario, �a semelhan�a da arne mortal.Antes de deixar S�alvington para a sexta auto-outorga, Mihael dirigiu-se aos habitantes reunidosna esfera e partiu, sob a vista de todos, aompanhado por um sera�m solit�ario e pelo BrilhanteEstrela Matutino de N�ebadon. Ao mesmo tempo em que a dire�~ao do universo havia sido on�adaa Emanuel, havia uma distribui�~ao, mais aberta, de responsabilidades administrativas.Mihael apareeu na sede-entral da onstela�~ao ino, omo um mortal moronial amadureido,de status asendente. Lamento que esteja eu proibido de revelar os detalhes da arreira desse mortalmoronial, sem n�umero, pois essa foi uma das mais extraordin�arias e surpreendentes �epoas nasexperiênias de auto-outorga de Mihael; mais extraordin�aria mesmo do que a sua dram�atia etr�agia permanênia em Urantia. Contudo, entre as muitas restri�~oes a mim impostas, ao aeitaressa miss~ao, est�a uma que me pro��be de desvelar os detalhes dessa maravilhosa arreira de Mihael,omo o mortal moronial de Endantum.Quando Mihael retornou dessa auto-outorga moronial, �ou laro, para todos n�os, que o nossoCriador se havia transformado em uma riatura ompanheira, que o Soberano do Universo eratamb�em um amigo e um ajudante ompassivo, at�e para a mais baixa forma de inteligênia ri-ada nos seus reinos. Antes disso, hav��amos tomado onheimento da onquista progressiva, do pontode vista da riatura, na administra�~ao do universo, pois esta viera evideniando-se gradativamente,tornando-se mais aparente ap�os a onsuma�~ao ompleta da outorga moronial mortal; e, mais ainda,quando do seu retorno, da sua arreira omo �lho de um arpinteiro em Urantia.Fomos informados previamente, por Gabriel, da �epoa em que Mihael se liberaria da outorgamoronial; e pudemos preparar uma reep�~ao adequada em S�alvington. Milh~oes e milh~oes de se-res, vindos dos mundos-sede entrais das onstela�~oes de N�ebadon, e a maioria dos residentes nosmundos adjaentes a S�alvington reuniu-se para dar-lhe as boas-vindas, omo governante do universo.Diante das nossas manifesta�~oes de boas-vindas e das express~oes de apre�o feitas a um Soberano t~aovitalmente interessado nas suas riaturas, ele respondeu t~ao somente: \Eu tenho apenas uidado dosassuntos do meu Pai. Estou apenas dando umprimento �a satisfa�~ao dada aos Filhos do Para��so, deamar e busar ompreender as suas riaturas".Todavia, daquele dia em diante, at�e a hora em que Mihael embarou para a sua aventura emUrantia, omo o Filho do Homem, todo o N�ebadon ontinuou a falar sobre as muitas obras do seuGovernante Soberano, e omo ele atuara em Endantum, na sua enarna�~ao de auto-outorga omo ummortal moronial de asens~ao evoluion�aria; tendo sido testado, sob todos os pontos de vista, omo osseus ompanheiros repessoalizados dos mundos materiais de toda a onstela�~ao de sua permanênia.119.7 A S�etima Auto-outorga, a FinalPor dezenas de milhares de anos, todos n�os esperamos, ansiosamente, pela s�etima e �ultima auto-outorga de Mihael. Gabriel mostrara-nos que essa outorga terminal seria feita �a semelhan�a daarne mortal, mas ignor�avamos inteiramente o modo, a �epoa e o loal dessa aventura ulminante.O an�unio p�ublio de que Mihael havia seleionado Urantia, omo en�ario dessa outorga �nal,foi feito pouo ap�os havermos sabido do erro ometido por Ad~ao e Eva. E assim, por mais de trinta1268



e ino mil anos, o vosso mundo oupou um lugar muito onsp��uo nos onselhos de todo o universo.N~ao havia segredo (exetuando-se o mist�erio da enarna�~ao) sobre nenhum passo da auto-outorgaem Urantia. Desde o primeiro passo at�e o �ultimo, at�e o retorno �nal e triunfante de Mihael aS�alvington, omo Soberano supremo do Universo, havia a mais ompleta divulga�~ao universal sobretudo que transpirava no vosso pequeno, mas altamente honori�ado mundo.Ao mesmo tempo em que n�os aredit�avamos que o m�etodo seria esse, nuna soubemos, at�e a�epoa do pr�oprio evento, que Mihael surgiria na Terra omo um infante desamparado deste reino.At�e ent~ao, ele sempre surgira omo um indiv��duo plenamente desenvolvido, om a pessoalidade daordem seleionada para a auto-outorga; e foi um an�unio emoionante aquele que foi transmitido deS�alvington, propalando que a rian�a de Bel�em havia nasido em Urantia.N�os, ent~ao, n~ao apenas enaramos o fato de que o nosso Criador e amigo estava dando o passo maisinerto de toda a sua arreira, arrisando, aparentemente, a sua posi�~ao e autoridade nessa auto-outorga, omo um re�em-nasido desamparado; ontudo, tamb�em entendemos que a sua experiênianessa outorga �nal e mortal iria eternamente entroniz�a-lo, omo o Soberano ��mpar e supremo douniverso de N�ebadon. Por um ter�o de s�eulo, no tempo da Terra, todos os olhos, em todas as partesdeste universo, foalizaram-se em Urantia. Todas as inteligênias entenderam que a �ultima auto-outorga estava em progresso, e, omo hav��amos sabido, havia muito ainda, da rebeli~ao de L�uifer,em Satânia, e do desafeto de Calig�astia em Urantia, e assim todos n�os entendemos a intensidade doembate que aonteeria, quando o nosso ondesendente governante se enarnasse, em Urantia, naforma humilde, �a semelhan�a da arne mortal.Joshua ben Jos�e, o menino judeu, foi onebido e naseu no mundo, exatamente omo quaisqueroutros meninos, antes e depois, exeto pelo fato de que este menino, em partiular, era a enarna�~aode Mihael de N�ebadon, um Filho divino do Para��so e o Criador de todo este universo loal de oisase seres. E esse mist�erio da enarna�~ao da Deidade na forma humana de Jesus, uja origem pareerianatural ao mundo, permaneer�a insol�uvel para sempre. Na eternidade mesmo, jamais ireis onheera t�enia e o m�etodo da enarna�~ao do Criador, na forma e �a semelhan�a das suas riaturas. Essesegredo pertene a Son�arington; e tais mist�erios s~ao da exlusiva posse desses Filhos divinos quepassaram pela experiênia da auto-outorga.Alguns homens s�abios, na Terra, sabiam da hegada iminente de Mihael. E, por interm�edio dosontatos de um mundo om o outro, tais homens s�abios e possuidores do disernimento espiritualsouberam da auto-outorga vindoura de Mihael em Urantia. E, por meio das riaturas intermedi�arias,dois sera�ns �zeram o an�unio a um grupo de saerdotes aldeus, ujo l��der era Arnon. Esses homensde Deus visitaram o menino re�em-nasido. O �unio evento sobrenatural assoiado ao nasimento deJesus foi esse an�unio a Arnon e aos seus ompanheiros, feito pelos sera�ns anteriormente designadospara Ad~ao e Eva, no primeiro jardim.Os pais humanos de Jesus foram pessoas dentro da m�edia, daquela gera�~ao e daquela �epoa; eesse Filho de Deus, enarnado assim, naseu de uma mulher e foi riado da maneira peuliar a todasas rian�as daquela ra�a e daquele tempo.A hist�oria da permanênia de Mihael em Urantia, a narrativa da auto-outorga mortal do FilhoCriador, no vosso mundo, �e mat�eria al�em do esopo e do prop�osito desta narrativa.119.8 O Status de Mihael P�os-outorgadoAp�os a sua outorga �nal, e plena de êxito, em Urantia, Mihael foi aeito, n~ao apenas pelos Ani~aesdos Dias, omo o governante soberano de N�ebadon, mas tamb�em pelo Pai Universal, que o reonheeuomo o dirigente estabeleido do universo loal da sua pr�opria ria�~ao. Quando do seu retorno aS�alvington, este Mihael, Filho do Homem e Filho de Deus, foi prolamado omo o governante1269



estabeleido de N�ebadon. De Uversa, veio a oitava prolama�~ao da soberania de Mihael, enquanto,do Para��so, veio o pronuniamento onjunto do Pai Universal e do Filho Eterno, que onstitu��a essauni~ao de Deus e de homem, omo o governante �unio do universo, e ordenando ao Uni~ao dos Diaspermanente de S�alvington que desse india�~oes sobre a sua inten�~ao de retirar-se para o Para��so. OsFi�eis dos Dias, da sede-entral da onstela�~ao, foram tamb�em instru��dos para retirar-se dos onselhosdos Alt��ssimos. Mihael, por�em, n~ao onsentiria na retirada dos Filhos Trinit�arios do onselho e daoopera�~ao om ele. Reuniu-os em S�alvington e pessoalmente soliitou-lhes que permaneessem, parasempre, a servi�o em N�ebadon. Eles manifestaram-se sobre o seu desejo de atender a esse pedido aosseus diretores no Para��so; e, pouo depois disso, foram emitidos os mandados das suas separa�~oes doPara��so, o que ligava, para sempre, esses Filhos do universo entral �a orte de Mihael de N�ebadon.Foi neess�ario um per��odo de quase um bilh~ao de anos, do tempo de Urantia, para ompletara arreira de auto-outorgas de Mihael e para efetivar o estabeleimento �nal da sua autoridadesuprema no universo da sua pr�opria ria�~ao. Mihael naseu um riador, foi eduado omo umadministrador e aperfei�oado omo um exeutivo; no entanto, foi-lhe pedido que onquistasse a suapr�opria soberania, por meio da experiênia. E assim, o vosso pequeno mundo tornou-se onheido,em todo o N�ebadon, omo a arena onde Mihael ompletou a experiênia, que �e requerida de todoFilho Criador do Para��so, antes de ser-lhe dado o ontrole ilimitado e a dire�~ao do universo que elepr�oprio edi�ara. �A medida que asenderdes no universo loal, ireis onheer mais sobre os ideaisdas pessoalidades envolvidas nas auto-outorgas anteriores de Mihael.Ao ompletar as suas outorgas omo riatura, Mihael estava, n~ao apenas estabeleendo a suapr�opria soberania, omo estava, tamb�em, implementando a soberania, em evolu�~ao, de Deus, oSupremo. No deurso dessas outorgas, o Filho Criador, n~ao apenas se engajou em uma explora�~aodesendente das v�arias naturezas das pessoalidades das riaturas, mas tamb�em realizou a revela�~aodas vontades, variadamente diversi�adas, das Deidades do Para��so, uja unidade sint�etia, omorevelada pelos Criadores Supremos, �e reveladora da vontade do Ser Supremo.Esses v�arios aspetos da vontade das Deidades s~ao pessoalizados, eternamente, nas diferentesnaturezas dos Sete Esp��ritos Mestres; e ada uma das auto-outorgas de Mihael foi, peuliarmente,reveladora de uma dessas manifesta�~oes da divindade. Na sua outorga Melquisedeque, ele manifestouo desejo uni�ado do Pai, do Filho e do Esp��rito; na sua outorga Lanonandeque, o desejo do Pai e doFilho; na sua outorga Adâmia, ele revelou a vontade do Pai e do Esp��rito; na sua outorga ser�a�a,a vontade do Filho e do Esp��rito; na sua outorga omo mortal em Uversa, ele retratou a vontade doAgente Conjunto; na sua outorga moronial mortal, a vontade do Filho Eterno; e na sua outorgamaterial, em Urantia, ele viveu a vontade do Pai Universal, omo um mortal, mesmo, em arne esangue.A onsuma�~ao ompleta dessas sete auto-outorgas resultou na libera�~ao da soberania suprema deMihael e tamb�em na ria�~ao da possibilidade da soberania do Supremo, em N�ebadon. Em nenhumadas suas outorgas Mihael revelou Deus, o Supremo; ontudo, o onjunto e a soma total de todas assete outorgas �e uma nova revela�~ao do Ser Supremo para N�ebadon.Com a experiênia desendente, de deser de Deus at�e o homem, Mihael esteve onomitante-mente experimentando a asens~ao, da parialidade da manifestabilidade, at�e a supremaia da a�~ao�nita e da �nalidade, da libera�~ao do seu potenial at�e a fun�~ao absonita. Mihael, um Filho Criador,�e um riador no espa�o e no tempo, mas Mihael, um Filho Mestre s�etuplo, �e um membro de um dosorpos divinos que onstituem a Ultimidade da Trindade.Ao passar pela experiênia de revelar as vontades dos Sete Esp��ritos Mestres, sa��dos da Trindade,o Filho Criador passou pela experiênia de revelar a vontade do Supremo. Ao funionar omorevelador da vontade da Supremaia, Mihael, junto om todos os outros Filhos Mestres, identi�ou-se eternamente om o Supremo. Na idade presente do universo, ele revela o Supremo e partiipa dafatualiza�~ao da soberania da Supremaia. No entanto, na pr�oxima idade do universo, areditamos,ele vai estar olaborando, om o Ser Supremo, na primeira Trindade experienial, para universos do1270



espa�o exterior, e naqueles universos.Urantia �e o templo sentimental de todo o N�ebadon, o mais importante entre os dez milh~oesde mundos habitados, o lar mortal de Cristo Mihael, o soberano de todo o N�ebadon, o ministroMelquisedeque dos reinos, o salvador de um sistema, o redentor Adâmio, o ompanheiro ser�a�o,o ompanheiro dos esp��ritos asendentes, o progressor moronial, o Filho do Homem, �a semelhan�ada arne mortal, e o Pr��nipe Planet�ario de Urantia. Os vossos registros dizem a verdade quandofazem onstar que esse mesmo Jesus prometeu, em algum tempo, voltar ao mundo da sua outorgaterminal, o Mundo da Cruz.[Este doumento, que desreve as sete outorgas de Cristo Mihael, �e o sexag�esimo tereiro de umas�erie de apresenta�~oes, promovidas por in�umeras pessoalidades, narrando a hist�oria de Urantia, at�eo tempo do apareimento de Mihael na Terra, �a semelhan�a da arne mortal. A existênia destesdoumentos foi autorizada por uma omiss~ao de N�ebadon, de doze membros ativos, sob a dire�~ao deMant�utia Melquisedeque. N�os ditamos estas narrativas e as oloamos na l��ngua inglesa, por umat�enia autorizada pelos nossos superiores, no ano 1935 d.C. do tempo de Urantia.℄
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Parte IVA Vida e os Ensinamentos de Jesus
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Cap��tulo 120A Auto-outorga de Mihael em UrantiaDESIGNADO por Gabriel para supervisionar a reonstitui�~ao da narrativa da vida de Mihael,enquanto esteve em Urantia, �a semelhan�a da arne mortal, eu, Melquisedeque, diretor da omiss~aoreveladora a que essa tarefa foi on�ada, enontro-me autorizado a apresentar a narrativa de ertoseventos imediatamente anteriores �a vinda do Filho Criador a Urantia, durante a qual ele assumiua �ultima etapa da sua experiênia de auto-outorgas no seu universo. Viver vidas idêntias �aquelasque ele imp~oe aos seres inteligentes da sua pr�opria ria�~ao e, para tanto, auto-outorgar a si pr�oprio�a semelhan�a das v�arias ordens dos seus seres riados, �e parte do pre�o que ada Filho Criador devepagar para onquistar a soberania plena e suprema do universo de oisas e seres, riado por elepr�oprio.Antes dos eventos que imediatamente passarei a desrever, Mihael de N�ebadon havia-se outorgadopor seis vezes, �a semelhan�a de seis ordens diferentes de seres inteligentes da sua diversi�ada ria�~ao.E, ent~ao, se preparou para deser at�e Urantia, �a semelhan�a da arne mortal da sua mais baixa ordemde riaturas de vontade inteligente para, tal um humano do reino material, exeutar o ato �nal nodrama da aquisi�~ao da soberania do universo, de aordo om os mandados dos Governantes divinosdo universo dos universos, no Para��so.No urso de ada uma das auto-outorgas preedentes, Mihael n~ao apenas adquiriu a experiênia�nita de um grupo de seres riados por ele, omo tamb�em, em oopera�~ao om o Para��so, adquiriu aexperiênia essenial que iria, em si e por si mesma, ontribuir posteriormente para onstitu��-lo omoo soberano do universo riado por ele pr�oprio. Em qualquer momento do tempo passado do universoloal, Mihael poderia haver assumido a soberania, omo Filho Criador e, omo um Filho Criador,poderia haver governado o seu universo, do modo que esolhesse. Se assim tivesse sido, Emanuel eos Filhos do Para��so oligados haveriam abandonado o universo dele. Mihael, por�em, n~ao queriagovernar N�ebadon de uma forma isolada e meramente fundamentada no seu direito inerente, de FilhoCriador. Ele desejava asender por meio da experiênia fatual, em subordina�~ao ooperativa oma Trindade do Para��so, at�e aquela posi�~ao elevada, na qual estivesse quali�ado para governar o seuuniverso e administrar os assuntos do mesmo, om a mesma perfei�~ao de disernimento e sabedoriade exeu�~ao, as quais hegar~ao, em algum tempo, a ser a arater��stia do governo exelso do SerSupremo. A sua aspira�~ao n~ao era a perfei�~ao de governo, omo Filho Criador, mas a supremaiaadministrativa, om a inorpora�~ao da sabedoria universal e experiênia divina do Ser Supremo.Por onseguinte, Mihael estava movido por um prop�osito duplo, ao realizar essas sete auto-outorgas vivendo omo membro das v�arias ordens das suas riaturas no universo. Em primeirolugar, estava ompletando a experiênia de entendimento das riaturas, que �e requerida de todos osFilhos Criadores antes de assumirem totalmente a soberania. Um Filho Criador pode governar o seuuniverso, em qualquer tempo, por direito pr�oprio, mas, omo representante supremo da Trindadedo Para��so, ele governar�a apenas ap�os passar, autodoado omo riatura, por todas as sete auto-outorgas nos universos. Em segundo lugar, ele aspirava ao privil�egio de representar a autoridade1275



m�axima da Trindade do Para��so, a ser exerida numa administra�~ao pessoal e direta, em um universoloal. E, dessa forma, durante a experiênia de ada uma das suas auto-outorgas no universo,Mihael subordinou-se, volunt�aria e perfeitamente, �as vontades variavelmente onstitu��das, de todasas diversas assoia�~oes de pessoas da Trindade do Para��so. E isso signi�a que: na sua primeiraauto-outorga, ele submeteu-se �a vontade ombinada de Pai, Filho e Esp��rito; na segunda, �a vontadede Pai e Filho; na tereira, �a vontade de Pai e Esp��rito; na quarta, �a vontade de Filho e Esp��rito;na quinta, �a vontade do Esp��rito In�nito; na sexta, �a vontade do Filho Eterno. E durante a s�etimaauto-outorga, a �nal, a ser feita em Urantia, ele submeter-se-ia �a vontade do Pai Universal.Conseq�uentemente, na sua soberania pessoal, Mihael, ombina a vontade divina das sete fases dosCriadores universais om a experiênia de ompreens~ao das riaturas do seu universo loal. Assim,a sua administra�~ao ter-se-�a tornado representativa do poder om a autoridade m�axima poss��vel, eisenta de qualquer pressuposto arbitr�ario. O seu poder �e ilimitado, pois �e derivado da assoia�~aoexperieniada om as Deidades do Para��so; a sua autoridade �e inquestion�avel, pois ter�a sido adquiridapela experiênia fatual �a semelhan�a das riaturas do seu universo; a sua soberania, assim, ser�asuprema, pois ao mesmo tempo inorpora os pontos de vista s�etuplos da Deidade do Para��so e ospontos de vista das riaturas do tempo e do espa�o.Estando determinada, a �epoa da sua auto-outorga �nal e, havendo esolhido o planeta no qual esseextraordin�ario evento teria lugar, Mihael teve a ostumeira onferênia de pr�e-outorga om Gabriele, ent~ao, apresentou-se perante o seu irm~ao mais velho do Para��so, o seu onselheiro Emanuel. Todosos poderes da administra�~ao do universo, que n~ao haviam sido previamente onsignados a Gabriel,Mihael agora os transferia �a ust�odia de Emanuel. E, momentos antes da partida de Mihael, para aenarna�~ao em Urantia, Emanuel, aeitando a ust�odia do universo durante o per��odo dessa outorgaem Urantia, proedeu ao aonselhamento que serviria omo um guia da enarna�~ao, para Mihael,quando este resesse em Urantia omo um mortal do reino.Em rela�~ao a isso, deve-se ter em mente que Mihael havia esolhido umprir a sua auto-outorga�a semelhan�a da arne mortal, sujeitando-se sempre �a vontade do seu Pai do Para��so. O FilhoCriador n~ao neessitava de instru�~oes de ningu�em para efetivar a sua enarna�~ao, aso estivessefazendo-o pelo simples prop�osito de alan�ar por ompleto a sua soberania no universo; no entantoMihael havia embarado em um programa de revela�~ao do Supremo, o qual envolvia o funionamentoooperativo das diversas vontades das Deidades do Para��so. Dessa forma, a sua soberania, quando�nal e pessoalmente onquistada, seria de fato todo-inluidora da vontade s�etupla da Deidade; oque ulmina na vontade do Supremo. Havia ele, portanto, por seis vezes reebido as instru�~oesdadas pelos representantes pessoais das v�arias Deidades do Para��so e das suas assoia�~oes; e, nestaoportunidade, estava sendo instru��do pelo Uni~ao dos Dias, embaixador da Trindade do Para��so, noUniverso loal de N�ebadon, atuando em nome do Pai Universal.Havia vantagens imediatas e grandes ompensa�~oes, resultantes da vontade om a qual esse pode-roso Filho Criador, uma vez mais, subordinava a si pr�oprio, voluntariamente, �a vontade das Deidadesdo Para��so, desta vez, submetendo-se �a vontade do Pai Universal. Em vista da deis~ao de efetivaressa subordina�~ao assoiativa, Mihael experimentaria, nessa enarna�~ao, n~ao apenas a natureza dohomem mortal, mas tamb�em a vontade do Pai de todos, no Para��so. E, al�em disso, entraria nessaauto-outorga singular om a inteira seguran�a, n~ao apenas de que Emanuel exereria a plena au-toridade do Pai do Para��so, na administra�~ao do seu universo, durante a sua ausênia para aquelaautodoa�~ao em Urantia; mas tamb�em om o onheimento onfortador de que os Ani~aes dos Diasdo superuniverso haviam deretado a seguran�a ompleta do seu reino durante todo o per��odo dasua auto-outorga.E, pois, essa era a situa�~ao preparada para a oasi~ao espeial em que Emanuel apresentava-oao seu s�etimo ompromisso de auto-outorga. E dessa enomenda de outorga feita por Emanuel,ao governante do universo, o qual posteriormente se tornou Jesus de Nazar�e (Cristo Mihael) emUrantia, �e-me permitido apresentar as seguintes passagens:1276



120.1 A S�etima Miss~ao de Auto-outorga\Meu irm~ao Criador: estou �a beira de testemunhar a tua s�etima auto-outorga no teu universo, e a�ultima. Per�zeste as seis miss~oes anteriores om grande �delidade e perfei�~ao; n~ao mantenho outropensamento a n~ao ser o de que ser�as igualmente triunfante nesta que �e a tua auto-outorga terminalpara alan�ar a soberania. At�e este momento, surgiste nas esferas das tuas outorgas, omo um serplenamente desenvolvido da ordem esolhida por ti. Agora, est�as na eminênia de ir para Urantia, oplaneta desordenado e turbulento da tua esolha, n~ao omo um mortal j�a plenamente desenvolvido,mas, sim, omo um re�em-nasido indefeso. Para ti, irm~ao e ompanheiro, esta ser�a uma experiênianova e ainda n~ao provada. Est�as na iminênia de haver pago todo o pre�o das auto-outorgas e �a beirade experimentar o eslareimento ompleto, que adv�em da enarna�~ao de Criador, �a semelhan�a deuma das suas riaturas."\Em ada uma das tuas auto-outorgas anteriores, esolheste estar sujeito voluntariamente �a von-tade das três Deidades do Para��so e �as interassoia�~oes divinas Delas. Das sete fases da vontade doSupremo, tu te submeteste a todas nas tuas auto-outorgas anteriores; falta submeter-te apenas �avontade pessoal do teu Pai do Para��so. Agora, que elegeste submeter-te integralmente �a vontade doteu Pai, na tua s�etima auto-outorga, omo representante pessoal do nosso Pai, eu assumo a jurisdi�~aoirrestrita do teu universo, durante o tempo da tua enarna�~ao."\Para o ingresso na tua auto-outorga de Urantia, esolheste voluntariamente despojar-te de todoo apoio extraplanet�ario e de toda assistênia que te pudesse ser dada, por qualquer riatura datua pr�opria ria�~ao. Do mesmo modo que os teus �lhos riados, de N�ebadon, s~ao inteiramentedependentes de ti, para o salvo-onduto, na arreira deles, atrav�es do universo; da mesma forma,agora deves tornar-te plena e irrestritamente dependente do teu Pai do Para��so, para o teu salvo-onduto durante as viissitudes n~ao-reveladas da tua vindoura arreira mortal. E, quando houveresterminado essa experiênia, de autodoa�~ao, saber�as, om profunda verdade, o signi�ado pleno e osentido abundante dessa on�an�a de f�e que, t~ao invariavelmente, exiges que todas as tuas riaturastenham omo parte da rela�~ao ��ntima ontigo, enquanto Criador loal e Pai universal delas."\Na tua outorga de Urantia, neessitas preoupar-te om uma oisa apenas: a omunh~ao ininter-rupta entre ti e o teu Pai do Para��so. E ser�a por meio da perfei�~ao desse relaionamento que o mundoda tua auto-outorga e, mesmo, todo o universo da tua ria�~ao, obter~ao uma revela�~ao nova e maisompreens��vel do teu Pai e meu Pai, o Pai Universal de todos. A tua preoupa�~ao, portanto, dever�aser somente om a tua vida pessoal em Urantia. Plena e e�azmente, �arei omo o respons�avelpela seguran�a da ontinuidade da administra�~ao do teu universo, desde o momento da tua ren�uniavolunt�aria a essa autoridade, at�e que retornes para n�os omo o Soberano do Universo, on�rmadopelo Para��so, e at�e que reebas de volta, das minhas m~aos, n~ao a autoridade de vie-regente, queagora passas a mim, mas, sim, o poder e a jurisdi�~ao supremos do teu universo."\E, para que saibas om erteza que tenho o poder de fazer tudo o que estou prometendo agora(mesmo sabendo plenamente que eu pr�oprio sou a erteza, dada por todo o Para��so, de que a minhapalavra umprir-se-�a �elmente), eu anunio que me foi enviado um mandado dos Ani~aes dos Dias deUversa preavendo N�ebadon ontra qualquer amea�a espiritual, durante o per��odo integral da tua ou-torga volunt�aria. Desde o momento no qual deixares de estar onsiente, no ome�o dessa enarna�~aomortal, at�e que retornes a n�os omo soberano supremo e inondiional deste universo de tua pr�opriaria�~ao e organiza�~ao, nada de maior gravidade pode aonteer em todo o N�ebadon. Nesse ��nterim,durante a tua enarna�~ao, manterei eu as ordens dos Ani~aes dos Dias, omandando irrestritamentea extin�~ao instantânea e autom�atia de qualquer ser ulpado de rebeli~ao ou que presuma instigar ainsurrei�~ao no universo de N�ebadon, enquanto estiveres ausente nessa auto-outorga. Meu irm~ao, emfae da autoridade do Para��so, inerente �a minha presen�a e implementada pelo mandado judiial deUversa, o teu universo e todas as suas leais riaturas estar~ao seguras durante a tua auto-outorga.Podes prosseguir na tua miss~ao, om um pensamento apenas: a intensi�a�~ao da revela�~ao do nosso1277



Pai, aos seres inteligentes do teu universo."\Devo lembrar-te de que, omo em ada uma das tuas auto-outorgas anteriores, exererei eua jurisdi�~ao do teu universo, omo um irm~ao e �el omissionado. Em teu nome exererei toda aautoridade e poder. Funionarei omo o nosso Pai do Para��so e de aordo om o teu pedido expl��itode que atue eu assim no teu lugar. E, sendo esses os fatos, toda esta autoridade delegada agora,ser�a de novo tua para que a exer�as, em qualquer momento que julgues adequado requerê-la devolta. A tua auto-outorga �e, na sua totalidade, plenamente volunt�aria. Como um mortal enarnadono reino, enontrar-te-�as desprovido de dons elestes, mas todo o teu poder abandonado poder�aser reuperado a qualquer momento e t~ao logo deidires reinvestir-te da autoridade universal. Seesolheres reinstalar-te em poder e em autoridade, lembra-te de que ser�a uniamente por raz~oespessoais, j�a que eu sou o ompromisso vivo uja presen�a e promessa garantem uma administra�~aosegura ao teu universo de aordo om o desejo do teu Pai. A rebeli~ao, tal omo aonteeu por trêsvezes em N�ebadon, n~ao poder�a oorrer durante a tua ausênia de S�alvington, para essa outorga. OsAni~aes dos Dias deretaram que qualquer rebeli~ao em N�ebadon, durante o per��odo da tua outorgade Urantia, seja automatiamente investida om a semente do seu pr�oprio aniquilamento."\Em todo o tempo durante o qual �ar�as ausente, nessa outorga �nal e extraordin�aria, omprometo-me (om a oopera�~ao de Gabriel) fazer uma administra�~ao �el do teu universo; e, ao omissionar-tepara que assumas esse minist�erio de revela�~ao divina e para que passes pela experiênia do entendi-mento humano perfeionado, eu atuo em nome do nosso Pai e te ofere�o os onselhos seguintes, quedevem guiar-te enquanto viveres a tua vida terrena, �a medida que tu te tornares progressivamenteautoonsiente da tua miss~ao divina, na tua permanênia na arne."120.2 As Limita�~oes da Auto-outorga\1. De aordo om os ostumes, e em onformidade om a t�enia de Son�arington - umprindo osmandados do Filho Eterno do Para��so - , tomei todas as providênias para a tua imediata entradanessa auto-outorga mortal, em harmonia om os planos formulados por ti e entregues a mim porGabriel. Tu reser�as em Urantia omo uma rian�a do reino; ompletar�as a tua edua�~ao humana- submetido todo o tempo �a vontade do teu Pai do Para��so - , viver�as a tua vida em Urantia omo odeterminaste tu mesmo; ompletar�as a tua estada planet�aria e preparar-te-�as para a asens~ao at�e oteu Pai, para reeber Dele a soberania suprema do teu universo."\2. Independentemente da tua miss~ao na Terra e da revela�~ao que far�as ao universo, mas omo umaonseq�uênia advinda disso, Eu aonselho-te, depois que estiveres su�ientemente autoonsiente datua identidade divina, que assumas a tarefa adiional de dar por �nda, teniamente, a rebeli~ao deL�uifer, no sistema de Satânia; e que tu fa�as tudo isso omo o Filho do Homem; e, assim, enquantoriatura mortal do reino, na fraqueza tornada poderosa pela submiss~ao-f�e �a vontade do teu Pai,sugiro que graiosamente realizes tudo aquilo que, reiteradamente tu te delinaste de exeutar demodo arbitr�ario, pela via do poder e da for�a om as quais eras dotado �a �epoa em que essa rebeli~aopeaminosa e injusti�ada ainda estava inipiente. Eu onsideraria um �apie adequado, �a tua auto-outorga mortal, se retornasses a n�os, omo o Filho do Homem e Pr��nipe Planet�ario de Urantia,tanto quanto Filho de Deus e soberano supremo do teu universo. Como homem mortal, o tipo maisbaixo de riatura inteligente de N�ebadon, enfrenta e faze o julgamento das pretens~oes blasfemasde Calig�astia e L�uifer e, nesse assumido estado de humildade, d�a um �m, para todo o sempre, �asrepresenta�~oes equivoadas e errôneas e �as falsidades vergonhosas ometidas por esses �lhos a��dosda luz. J�a que te negaste, �rmemente, a desareditar esses rebeldes, por meio do exer��io das tuasprerrogativas de riador, seria pr�oprio que tu, agora, na semelhan�a da mais baixa riatura da tuaria�~ao, tirasses das m~aos desses Filhos a��dos o dom��nio, de modo que todo o teu universo loalreonhe�a, para sempre, e de forma lara, a justi�a do teu ato, feito enquanto tu estiveste no papelde mortal na arne, que �e o de efetuar oisas que a tua miseri�ordia admoestou-te que n~ao �zesses1278



por meio do poder de uma autoridade arbitr�aria. E, havendo assim estabeleido, om a tua outorga,a possibilidade da soberania do Supremo em N�ebadon, tu ir�as, om efeito, trazer um enerramentopara os assuntos, n~ao julgados ainda, de todas as insurrei�~oes preedentes, n~ao obstante o lapso detempo, maior ou menor, que seja gasto na realiza�~ao dessa tarefa. Em essênia, om esse ato, asdissidênias pendentes no teu universo ser~ao liquidadas. E, om o subseq�uente dom da soberaniasuprema que ter�as, no teu universo, os desa�os semelhantes �a tua autoridade n~ao poder~ao nuna serreorrentes, em qualquer parte da tua grande ria�~ao pessoal."\3. Quando houveres obtido o êxito, que sem d�uvida ir�as ter, em terminar om a seess~ao deUrantia, eu aonselho-te a aeitar que Gabriel on�ra a ti o t��tulo de `Pr��nipe Planet�ario de Urantia',em reonheimento eterno, da parte do teu universo, �a tua experiênia �nal de auto-outorga; e, queda�� em diante, fa�as todas e quaisquer oisas onsistentes om o prop�osito da tua outorga e quepossam servir aos seres de Urantia, omo ompensa�~ao pelo sofrimento e onfus~ao produzidos nestemundo, pela trai�~ao de Calig�astia e a subseq�uente falta Adâmia."\4. Gabriel e todos aqueles que estiverem envolvidos, de aordo om o teu pedido, ooperar~aoontigo na realiza�~ao do teu desejo expresso de ulminar a auto-outorga em Urantia om o pronun-iamento de um ju��zo dispensaional daquele reino, aompanhado do enerramento de uma era, oma ressurrei�~ao dos mortais sobreviventes adormeidos e om o estabeleimento da dispensa�~ao doEsp��rito da Verdade, a ser onedido."\5. No que onerne ao planeta da tua outorga e �a gera�~ao imediata dos homens que viver~aoontemporaneamente �a tua autodoa�~ao mortal, aonselho-te que atues predominantemente segundoo papel de mestre. D�a aten�~ao, primeiro, �a liberta�~ao e �a inspira�~ao da natureza espiritual do homem.Em seguida, ilumines o obsureido inteleto humano; alivies as almas dos homens e emanipes assuas mentes de temores anestrais. E ent~ao, om a tua sabedoria mortal, que atendas ao bem-estarf��sio e ao al��vio das ondi�~oes materiais dos teus irm~aos na arne. Vive a vida religiosa ideal, parainspira�~ao e edi�a�~ao de todo o teu universo."\6. No planeta da tua outorga, libera espiritualmente o homem segregado pela rebeli~ao. EmUrantia, d�a mais uma ontribui�~ao �a soberania do Supremo, estendendo, assim, o estabeleimentodessa soberania at�e os amplos dom��nios da tua ria�~ao pessoal. Nesta, que ser�a a tua outorga namat�eria, �a semelhan�a da arne, tu ir�as experimentar o eslareimento �nal de um Criador no tempo-espa�o: ter�as a experiênia dual de trabalhar de dentro da natureza humana mas om a vontade doteu Pai do Para��so. Na tua vida temporal, a vontade da riatura �nita e a vontade do Criador In�nitoest~ao para tornar-se uma, da mesma forma que tamb�em est~ao unindo-se na Deidade evolutiva do SerSupremo. Derrama, por sobre o planeta da tua auto-outorga, o Esp��rito da Verdade e, assim, fazeom que a todos os mortais normais daquela esfera isolada seja imediata e plenamente aess��vel areep�~ao e o minist�erio da presen�a distinguida do nosso Pai do Para��so, o Ajustador do Pensamentodos reinos."\7. Em tudo que puderes realizar no mundo da tua outorga, tem onstantemente em menteque estar�as vivendo uma vida para a instru�~ao e edi�a�~ao de todo o teu universo. Que estar�asautodoando-te nessa vida de enarna�~ao mortal, em Urantia, mas que essa vida tu ir�as viver para ainspira�~ao espiritual de todas as inteligênias humanas e supra-humanas que j�a viveram, que existemagora ou que ainda possam viver, em todos os mundos habitados, j�a formados, que ora se formam ouque ainda possam vir a se formar, omo parte da vasta gal�axia do teu dom��nio administrativo. A tuavida na Terra �a semelhan�a da arne mortal n~ao ser�a, dessa forma, vivida para se onstituir apenasem um exemplo para os mortais de Urantia, nos dias da tua permanênia na Terra, nem apenaspara qualquer gera�~ao subseq�uente de seres humanos em Urantia ou em qualquer outro mundo. Atua vida na arne, em Urantia, ser�a, mais que tudo, a inspira�~ao para todas as vidas, sobre todos osmundos de N�ebadon, para todas as gera�~oes nas eras que est~ao para vir."\8. Essa tua grande miss~ao, a ser realizada e experieniada na enarna�~ao mortal, est�a abrangidapela tua deis~ao de viver uma vida dediada do fundo do ora�~ao a fazer a vontade do teu Pai1279



do Para��so; e, assim, dediada a revelar a Deus, o teu Pai, na arne, e espeialmente �as riaturasda arne. Ao mesmo tempo, ir�as tamb�em interpretar, om uma nova for�a de engrandeimento, onosso Pai, para os seres supramortais de todo o N�ebadon. Da mesma forma, om esse minist�eriode nova revela�~ao e interpreta�~ao ampliada do Pai do Para��so, para os tipos de mente humanae supra-humana, tu funionar�as de modo a fazer, tamb�em, uma nova revela�~ao do homem paraDeus. Demonstra, na tua urta vida na arne, de forma nuna antes vista em todo o N�ebadon,as possibilidades transendentes daquilo que pode ser alan�ado por um ser humano onheedor deDeus, durante a urta arreira na existênia mortal; e faze uma interpreta�~ao iluminadora e novado homem e das viissitudes da vida planet�aria dele, para todas as inteligênias supra-humanas detodo o N�ebadon, para todo o sempre. Tu est�as �a beira de deser at�e Urantia, �a semelhan�a da arnemortal, e de viver omo um homem do teu tempo e gera�~ao e, assim, ir�as atuar de modo a mostrarao teu universo inteiro o ideal da t�enia perfeionada, do engajamento supremo, no uidado dosassuntos da tua vasta ria�~ao: o êxito que tem Deus, na Sua busa do homem, enontrando-o e ofenômeno do homem prourando Deus e enontrando-O; e tu far�as tudo isso, para satisfa�~ao m�utua,e o far�as em um urto per��odo de vida na arne."\9. Reomendo que tenhas sempre em mente, ainda que de fato estejas para tornar-te um humanoomum do reino, que permaneer�as sendo um Filho Criador do Pai do Para��so, em potenial. Duranteessa enarna�~ao, ainda que estejas vivendo e agindo omo um Filho do Homem, os atributos riadoresda tua divindade pessoal aompanhar-te-~ao, desde S�alvington at�e Urantia. Sob a deis~ao da tuavontade estar�a sempre o poder de dar por �nda a enarna�~ao, a qualquer momento, ap�os a hegadado teu Ajustador do Pensamento. Antes da hegada e da reep�~ao do Ajustador, garantir-te-ei eua tua integridade de pessoalidade. Contudo, ap�os a hegada do teu Ajustador e onomitantementeom o teu progressivo reonheimento da natureza e importânia da tua miss~ao de outorga, dever�asabster-te da formula�~ao de qualquer vontade, realiza�~ao ou poder supra-humano, tendo em vistao fato de que as tuas prerrogativas de riador permaneer~ao assoiadas �a tua pessoalidade mortal,dada a inseparabilidade entre esses atributos e a tua presen�a pessoal. Nenhuma reperuss~ao supra-humana aompanhar�a, pois, a tua arreira na Terra, fora da vontade do Pai do Para��so, a menosque, por um ato de vontade onsiente e deliberada, tu tomes a deis~ao abal que ulmine em umaop�~ao pela tua pessoalidade total."120.3 Conselhos e Exorta�~oes Adiionais\E pois, agora, meu irm~ao, deixando-te enquanto te preparas para partir para Urantia e ap�os haverfeito esse aonselhamento a respeito da onduta geral, na tua outorga, permite-me apresentar ertosonselhos que me oorreram quando em onsulta om Gabriel e que dizem respeito a aspetos menoresda tua vida mortal. Assim pois sugerimos, ainda":\1. Na busa do ideal, na tua vida mortal na Terra, dês alguma aten�~ao tamb�em a dar o exemplona realiza�~ao de algumas oisas pr�atias e de ajuda imediata para os teus semelhantes mortais."\2. No que diz respeito �as rela�~oes familiares, dês preedênia aos ostumes onsagrados de vidafamiliar, do modo omo os enontrares estabeleidos nos dias e gera�~ao da tua auto-outorga. Vivea tua vida de fam��lia e omunidade, de aordo om as pr�atias dos povos entre os quais elegesteapareer."\3. Nas tuas rela�~oes om a ordem soial, aonselhamos que dirijas os teus esfor�os mais �aregenera�~ao espiritual e �a emanipa�~ao inteletual. E que evites quaisquer entrela�amentos oma estrutura eonômia e omprometimentos pol��tios om os teus dias. Mais espei�amente, quedevote-te a viver a vida religiosa ideal em Urantia."\4. Em nenhuma irunstânia nem mesmo quanto ao menor detalhe, deverias interferir naordem da evolu�~ao progressiva e normal das ra�as de Urantia. Que essa proibi�~ao, no entanto, n~ao1280



seja interpretada omo limitadora dos teus esfor�os para deixar, atr�as de ti, um sistema duradouroe melhorado de �etia religiosa positiva. Como um Filho dispensaional, a ti s~ao onedidos ertosprivil�egios no que onerne ao avan�o no desenvolvimento espiritual e religioso dos povos daquelemundo."\5. �A medida que onsiderares adequado, poder�as identi�ar-te om movimentos espirituais e re-ligiosos existentes, da forma omo forem enontrados em Urantia; mas proura, de todas as maneirasposs��veis, evitar o estabeleimento formal de um ulto organizado, de uma religi~ao ristalizada ouda forma�~ao de um agrupamento �etio de seres mortais que seja segregador. A tua vida e os teusensinamentos est~ao destinados a se transformarem na heran�a omum de todas as religi~oes e de todosos povos."\6. Com a �nalidade de que n~ao ontribuas, desneessariamente, para a ria�~ao de sistemassubseq�uentes estereotipados de ren�as religiosas, em Urantia, ou de outros tipos de lealdades areligi~oes que possam n~ao ser progressivas, aonselhamos-te ainda que: N~ao deixes doumentos esritospara tr�as de ti, naquele planeta. Exime-te de deixar esritos feitos em materiais permanentes;onlama os teus semelhantes a n~ao riarem imagens ou outras �guras da tua �gura, omo umMihael enarnado. Assegura-te de que nada potenialmente id�olatra seja deixado no planeta, �a�epoa da tua partida."\7. Embora vivendo a vida normal soial omum no planeta, omo um indiv��duo normal dosexo masulino, possivelmente n~ao ter�as rela�~oes matrimoniais, ainda que essas poderiam ser intei-ramente honrosas e onsistentes om a tua outorga; mas devo lembrar-te de que um dos mandadosde Son�arington, que regem as enarna�~oes, pro��be aos Filhos do Para��so que deixem qualquer des-endênia humana, em qualquer planeta da sua auto-outorga."\8. Com respeito a qualquer outro detalhe da tua outorga vindoura, n�os enomendamos o teuser ao guiamento do Ajustador residente, aos ensinamentos do esp��rito divino sempre presente, estemesmo esp��rito que guia os humanos, e ao julgamento da raz~ao da tua mente em expans~ao dedota�~ao heredit�aria humana. Tal assoia�~ao de atributos de riatura e Criador, segundo remos,apaitarte-�a a viver para n�os a vida perfeita de homem nas esferas planet�arias; uma vida perfeita,n~ao neessariamente do ponto de vista de um homem espe���o, em um mundo determinado (e menosainda o de Urantia), mas plena e supremamente ompleta, se avaliada pelos mundos mais altamenteperfeionados, ou em via de perfeionamento, do teu vasto universo."\E agora, possa o teu Pai, e meu Pai, que sempre nos apoiou em nossos trabalhos anteriores, guiar-te e sustentar-te e estar ontigo a partir do momento em que nos deixares para realizar a rendi�~ao datua onsiênia de pessoalidade, at�e o momento de retornares gradualmente ao reonheimento datua identidade divina, enarnada na forma humana e, mesmo, por todo o per��odo da tua experiêniada auto-outorga em Urantia, at�e a tua libera�~ao da arne e a tua asens~ao �a m~ao direita do nossoPai, em soberania. E, quando novamente eu te vir em S�alvington, desejo saudar o teu retorno a n�os,j�a sendo tu o soberano supremo e inondiional deste universo, da tua ria�~ao, do teu servi�o e datua plena ompreens~ao."\Em teu lugar, eu reino agora. E assumo a jurisdi�~ao de todo o N�ebadon, omo soberano ativo,durante todo o ��nterim da tua auto-outorga, a s�etima e mortal, em Urantia. E a ti, Gabriel, passo amiss~ao da salvaguarda do Filho do Homem, que est�a prestes a vir, at�e o momento em que ele hajaretornado a mim, pleno de gl�oria e poder, omo o Filho do Homem e o Filho de Deus. E, Gabriel,sou eu o vosso soberano at�e que Mihael a n�os retorne."***Imediatamente, ent~ao, e em presen�a de toda a S�alvington reunida, Mihael retirou-se do nossomeio; e n�os n~ao mais o vimos no seu lugar de ostume, at�e o seu retorno omo governante supremoe pessoal do universo; ap�os o umprimento da sua arreira de auto-outorga em Urantia.1281



120.4 A Enarna�~ao - de Dois, Fazer UmE, assim, todos aqueles �lhos indignos de Mihael, os mesmos que haviam ausado o seu Pai-Criadorde busar egoistiamente o governo e que se atreveram a insinuar que o Filho Criador se estavamantendo no poder, arbitr�aria e autoratiamente, em virtude da lealdade nada razo�avel de umuniverso iludido de riaturas subservientes, estavam pois j�a a ponto de serem sileniados para sempree deixados em onfus~ao e desilus~ao, em onseq�uênia de uma vida de doa�~ao e servi�o e auto-esqueimento, na qual o Filho de Deus entraria omo Filho do Homem - submetendo-se sempre �a\vontade do Pai do Para��so".Contudo, ao lerdes esses doumentos, que n~ao ometais nenhum engano; Cristo Mihael, aindaque sendo um ser de origem dual, nuna foi uma pessoalidade dupla. Ele n~ao foi Deus, em assoia�~aoom o homem; mas foi, sim, Deus enarnado no homem. E ele foi sempre, preisamente, esse serombinado. O �unio fator progressivo, em tal rela�~ao inompreens��vel, �e o do entendimento e doreonheimento da autoonsiênia gradativos (da sua mente humana), desse fato, de ser Deus ehomem.Cristo Mihael n~ao se tornou gradativamente Deus. E Deus n~ao se tornou homem, em algummomento vital na vida terrena de Jesus. Jesus foi Deus e homem - sempre e para sempre. E esseDeus e esse homem foram e s~ao, agora, Um; do mesmo modo que a Trindade do Para��so, de trêsseres, na realidade, �e uma Deidade.Nuna perais de vista o fato de que o prop�osito supremo da auto-outorga de Mihael foi o deaentuar e engrandeer a revela�~ao de Deus.Os mortais de Urantia têm oneitos vari�aveis sobre o mirauloso, mas, para n�os, que vivemosomo idad~aos do universo loal, h�a pouos milagres e, de todos, os mais intrigantes s~ao, e de longe,as outorgas de enarna�~ao dos Filhos do Para��so. O surgimento, no vosso mundo, de um Filho Divino,por proessos aparentemente naturais, �e visto por n�os omo um milagre - o efeito de leis universaisque est~ao al�em da nossa ompreens~ao. Jesus de Nazar�e foi uma pessoa miraulosa.Nessa experiênia extraordin�aria, e por meio dela, Deus, o Pai, esolheu manifestar-Se a Si pr�oprio,omo Ele sempre faz - do modo habitual - pela via normal, natural e on��avel da a�~ao divina.
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Cap��tulo 121A �Epoa da Auto-Outorga de MihaelATUANDO sob a supervis~ao de uma omiss~ao de doze membros da Irmandade Unida dos Inter-medi�arios de Urantia, promovida onjuntamente pelo presidente da nossa ordem e o Melquisedequerelator; eu, sendo o intermedi�ario que esteve outrora destinado ao ap�ostolo Andr�e, estou autorizadoa oloar neste registro a narrativa dos atos da vida de Jesus de Nazar�e, do modo omo foram obser-vados pela minha ordem de riaturas terrenas e omo foram subseq�uentemente registrados, de umamaneira parial, pelo indiv��duo humano que esteve sob a minha guarda temporal. Sabendo o quantoo seu Mestre evitava, t~ao esrupulosamente, deixar registros esritos atr�as de si, Andr�e reusou-se�rmemente a efetuar em profus~ao �opias da sua narrativa esrita. Uma atitude semelhante da partedos outros ap�ostolos de Jesus atrasou bastante a reda�~ao dos evangelhos.121.1 O Oidente, no Primeiro S�eulo depois de CristoJesus n~ao veio a este mundo durante uma idade de deadênia espiritual. Na �epoa do seu nasimento,Urantia estava experieniando um renasimento do pensamento e da vivênia religiosos, omo n~aohavia onheido em toda a sua hist�oria anterior p�os-Adâmia, nem onheeria em qualquer era, desdeent~ao. Quando Mihael enarnou em Urantia, o mundo apresentava a ondi�~ao mais favor�avel para aauto-outorga do Filho Criador, entre todas as que haviam prevaleido anteriormente, ou que haviamsido geradas, desde ent~ao. Durante os s�eulos imediatamente anteriores a essa �epoa, a ultura e al��ngua gregas haviam-se espalhado pelo Oidente e pelo Oriente pr�oximos, e os judeus, sendo de umara�a levantina de natureza meio oidental e meio oriental, estavam, pois, eminentemente quali�adospara utilizar esse quadro ultural e ling�u��stio na dissemina�~ao e�az de uma nova religi~ao, tantopara o leste quanto para o oeste. Tais irunstânias �aram mais favor�aveis ainda devido ao governodos romanos ser politiamente tolerante para om o Mundo Mediterrâneo.Toda essa ombina�~ao de inuênias mundiais �e bem ilustrada pelas atividades de Paulo, que,tendo a ultura religiosa de um hebreu entre os hebreus, prolamou o evangelho de um Messiasjudeu, na l��ngua grega, sendo ele pr�oprio um idad~ao romano.Nada omo a iviliza�~ao da �epoa de Jesus foi visto no Oidente, antes ou depois daquela �epoa.A iviliza�~ao europ�eia foi uni�ada e oordenada sob uma extraordin�aria inuênia tr��plie:1. O sistemas pol��tio e soial dos romanos.2. A l��ngua e a ultura gregas - em uma erta medida, tamb�em a �loso�a grega.3. A inuênia, de veloz expans~ao, da religi~ao e dos ensinamentos morais judeus.Quando Jesus naseu, todo o Mundo Mediterrâneo era um imp�erio uni�ado. Boas estradasinterligavam v�arios dos maiores entros, pela primeira vez na hist�oria do mundo. Os mares estavamlivres de piratas; e uma grande era de om�erio e de viagens estava rapidamente avan�ando. A1283



Europa n~ao gozou novamente de um per��odo omo esse, de viagens e de om�erio, at�e o s�eulodezenove depois de Cristo.N~ao obstante a paz interna e a prosperidade super�ial do mundo greo-romano, uma maioriade habitantes do imp�erio de�nhava em uma mis�eria s�ordida. A lasse superior, pouo numerosa,era ria; e uma lasse inferior miser�avel empobreida abrangia toda a massa da Humanidade. N~aohavia, naqueles dias, uma lasse m�edia feliz e pr�ospera, essa lasse mal estava ome�ando a surgir nasoiedade romana.As primeiras lutas entre os Estados de Roma e da P�ersia haviam sido onlu��das, em um passadoent~ao reente, deixando a S��ria nas m~aos dos romanos. Nos tempos de Jesus, a Palestina e a S��riaestavam gozando de um per��odo de prosperidade, de paz relativa e de grandes rela�~oes omeriaisom as terras do Oriente e do Oidente.121.2 O Povo JudeuOs judeus eram uma parte da ra�a sem��tia mais antiga, que tamb�em inlu��a os babilônios, os fen��iose os artagineses, inimigos mais reentes de Roma. Durante o in��io do primeiro s�eulo depois deCristo, os judeus eram, dentre os povos semitas, o grupo de maior inuênia e aonteeu que elesouparam uma posi�~ao geogr�a�a peuliarmente estrat�egia no mundo, que, naquela �epoa, eragovernado e organizado para o om�erio.Muitas das grandes estradas ligando as na�~oes da antig�uidade passavam pela Palestina, que sehavia tornado assim um ponto de onuênia onde se ruzavam as estradas de três ontinentes.Os viajantes, o om�erio e os ex�eritos da Babilônia, Ass��ria, Egito, S��ria, Gr�eia, P�ersia e Romaatravessaram a Palestina sem essar. Desde tempos imemoriais muitas frotas de aravanas do Orientepassavam por alguma parte dessa regi~ao, indo para os pouos portos marinhos da extremidade orientaldo Mediterrâneo, de onde os baros arregavam as suas argas para todo o Oidente mar��timo. Emais da metade desse tr�afego de aravanas passava por dentro ou pr�oximo da pequena idade deNazar�e, na Galil�eia.Embora a Palestina fosse a terra da ultura religiosa judaia e o loal de nasimento do ristia-nismo, os judeus estavam espalhados pelo mundo, morando em muitas na�~oes e fazendo om�erio emtodas as prov��nias dos estados de Roma e da P�ersia.A Gr�eia ontribuiu om uma l��ngua e uma ultura, Roma onstruiu as estradas e uni�ou umimp�erio, mas, a dispers~ao dos judeus e as suas mais de duzentas sinagogas e omunidades religiosasbem organizadas, espalhadas aqui e ali, em todo o mundo romano, forneeram os entros ulturais nosquais o novo evangelho do Reino do �eu teve a sua reep�~ao iniial, e dos quais, subseq�uentemente,ele espalhou-se at�e os on�ns do mundo.Cada sinagoga judaia tolerava uma faixa �a parte de rentes gentios, de homens \devotos" ou\tementes a Deus", e foi nessa faixa de pros�elitos que Paulo fez a maior parte dos seus primeirosonvertidos ao ristianismo. At�e mesmo o templo em Jerusal�em possu��a uma �area espeial deoradapara os gentios. Havia uma liga�~ao muito estreita entre a ultura, o om�erio e o ulto, entreJerusal�em e a Antioquia. Na Antioquia, os dis��pulos de Paulo foram hamados de \rist~aos" pelaprimeira vez.A entraliza�~ao do ulto no templo judaio em Jerusal�em onstitu��a n~ao apenas o segredo dasobrevivênia do monote��smo deles, mas tamb�em a promessa da manuten�~ao e dissemina�~ao, para omundo, de um oneito novo e ampliado daquele �unio Deus de todas as na�~oes e Pai de todos osmortais. O servi�o, no templo em Jerusal�em, representava a sobrevivênia de um oneito ulturalreligioso em fae da queda da suess~ao de suseranos naionais gentios e de perseguidores raiais.O povo judeu dessa �epoa, embora sob a suserania dos romanos, desfrutava de um grau onsider�avel1284



de autogoverno. E, pois, relembrando os ent~ao reentes atos de hero��smo de liberta�~ao exeutadospor Judas Maabeus e pelos seus suessores imediatos os judeus estavam vibrantes na expetativada apari�~ao imediata de um libertador ainda mais magn���o, o Messias, h�a tanto tempo esperado.O segredo da sobrevivênia da Palestina, o reino dos judeus, omo um Estado semi-independente,estava envolto na pol��tia externa do governo romano, que desejava manter o ontrole sobre asestradas na Palestina e que a ligavam �a S��ria e ao Egito, bem omo aos terminais oidentais dasrotas das aravanas entre o Oriente e o Oidente. Roma n~ao queria que nenhuma potênia surgisseno Levante, que pudesse restringir a sua expans~ao futura naquelas regi~oes. A pol��tia da intriga,que tinha por objetivo oloar a S��ria seleuida e o Egito ptolomaio um ontra o outro, neessitavade que se fortaleesse a Palestina omo um Estado separado e independente. A pol��tia romana, adegenera�~ao do Egito e o enfraqueimento progressivo dos seleuidas, diante da emergênia do poderda P�ersia, expliam por que, durante muitas gera�~oes, um grupo, assim pequeno e sem poder, dejudeus houvesse sido apaz de manter a sua independênia, apesar de ter ontra si os seleuidas aonorte e os ptolomaios ao sul. Essa liberdade e independênia fortuitas dos governos pol��tios dospovos vizinhos mais poderosos eram atribu��das pelos judeus ao fato de serem eles o \povo esolhido",e �a interferênia direta de Yav�e. Tal atitude de superioridade raial tornou mais dif��il, para eles,resistirem �a suserania romana, quando, �nalmente, ela se abateu sobre a terra deles. Ainda assim,mesmo nessa hora triste, os judeus reusaram-se a ompreender que a sua miss~ao no mundo eraespiritual, n~ao pol��tia.Os judeus enontravam-se extraordinariamente apreensivos e suspeitosos, durante a �epoa de Je-sus, porque estavam ent~ao sendo governados por um estrangeiro, Herodes, o idumeu que, insinuando-se om esperteza por entre os governantes romanos, havia tomado a si a suserania da Jud�eia. EmboraHerodes professasse lealdade �as observânias erimoniais dos hebreus, ele ontinuava a erigir templospara muitos deuses estranhos.As rela�~oes amistosas de Herodes om os governantes romanos permitiam que os judeus viajassemom seguran�a pelo mundo, e assim �ava aberto o aminho para a penetra�~ao resente dos judeusat�e mesmo nas partes distantes do imp�erio romano e em na�~oes estrangeiras om as quais Romamantinha tratados, levando o novo evangelho do Reino do �eu. O reino de Herodes tamb�em ontribuiumuito para a fus~ao ulterior das �loso�as hebraia e helênia.Herodes onstruiu o porto de Cesar�eia, que, mais tarde, ajudou a transformar a Palestina em umponto de onuênia das estradas do mundo ivilizado. Ele morreu no ano 4 a.C., e o seu �lho,Herodes Antipas, governou a Galil�eia e a Per�eia durante a juventude e o minist�erio de Jesus, at�e oano 39 d.C. Antipas, omo o seu pai, era um grande onstrutor. Ele onstruiu muitas das idadesda Galil�eia, inluindo o importante entro omerial de S�eforis.Os galileus n~ao tinham muito prest��gio junto aos l��deres religiosos, nem junto aos mestres rabinosde Jerusal�em. A Galil�eia era mais gentia do que judia, quando Jesus naseu.121.3 Entre os GentiosEmbora as ondi�~oes soiais e eonômias do estado romano n~ao fossem da ordem mais elevada,reinava uma paz dom�estia bem disseminada, e a prosperidade era prop��ia para a auto-outorga deMihael. No primeiro s�eulo depois de Cristo, a soiedade do Mundo Mediterrâneo onsistia de inosubstratos bem de�nidos:1. A aristoraia. As lasses superiores, om dinheiro e poder o�ial, os grupos governantesprivilegiados.2. Os grupos de neg�oios. Os pr��nipes meradores e os banqueiros, os negoiantes - os grandesimportadores e exportadores - , os meradores internaionais.1285



3. A pequena lasse m�edia. Embora esse grupo fosse de fato pequeno, era muito inuente eonstituiu a oluna dorsal moral da igreja rist~a iniial, pois esta enorajava tais grupos a ontinuarnos seus v�arios of��ios e om�erios. Entre os judeus, muitos dos fariseus perteniam a essa lasse deomeriantes.4. O proletariado livre. Esse grupo tinha uma posi�~ao soial baixa ou nula. Embora orgulhososda sua liberdade, eles estavam em grande desvantagem, porque eram for�ados a ompetir om otrabalho esravo. As lasses altas dediavam-lhes um erto desd�em, pois onsideravam que eramin�uteis, exeto para os \prop�ositos da reprodu�~ao".5. Os esravos. Metade da popula�~ao do estado romano era de esravos; muitos deles eramindiv��duos superiores que rapidamente abriram aminho at�e o proletariado livre, e mesmo entre osomeriantes. A maioria ou era med��ore, ou muito inferior.A esravid~ao, mesmo a de povos superiores, era um aspeto das onquistas militares romanas. Opoder do senhor sobre o seu esravo era irrestrito. A igreja rist~a iniial, em grande parte, ompunha-se das lasses mais baixas e desses esravos.Os esravos superiores muitas vezes reebiam sal�arios e, por meio de eonomias, tornavam-seapazes de omprar a sua liberdade. Muitos desses esravos emanipados alan�aram altas posi�~oesno Estado, na Igreja e no mundo dos neg�oios. E foram exatamente tais possibilidades que tornarama igreja rist~a iniial t~ao tolerante om essa forma modi�ada de esravid~ao.N~ao havia nenhum problema soial generalizado no imp�erio romano, no primeiro s�eulo depoisde Cristo. A maior parte da popula�~ao onsiderava-se omo pertenente ao grupo uja sorte aslevara a naser. Havia, sempre aberta, uma porta atrav�es da qual os indiv��duos talentosos e apazespoderiam asender do substrato inferior ao superior da soiedade romana; mas o povo, em geral,ompunha-se de pessoas ontentes om a sua posi�~ao soial. E n~ao possu��am onsiênia de lasse,nem onsideravam essas distin�~oes de lasse omo sendo injustas ou erradas. O ristianismo n~aofoi, em nenhum sentido, um movimento eonômio, tendo omo prop�osito melhorar as mis�erias daslasses oprimidas.Embora a mulher gozasse de mais liberdade em todo o imp�erio romano do que na sua posi�~aorestrita na Palestina, a devo�~ao e a afei�~ao familiar natural dos judeus transendiam em muito as domundo gentio.121.4 A Filoso�a dos GentiosOs gentios eram, de um ponto de vista moral, um pouo inferiores aos judeus, mas havia, presente nosora�~oes dos gentios mais nobres, um solo abundante de bondade natural e de potenial de afei�~aohumana no qual era poss��vel �a semente do ristianismo germinar e produzir uma abundante olheitade ar�ater moral e de realiza�~ao espiritual. O mundo gentio de ent~ao se enontrava dominado porquatro grandes �loso�as, todas derivadas mais ou menos do platonismo anterior dos gregos. Essasesolas de �loso�a eram:1. A epiuriana. Essa esola de pensamento dediava-se �a busa da feliidade. Os melhoresepiurianos n~ao eram dados a exessos sensuais. Ao menos essa doutrina ajudou a livrar os romanosde uma forma mais nefasta de fatalismo, pois ensinou que os homens poderiam fazer alguma oisapara melhorar o seu status terrestre. E ombateu, om e��aia, as supersti�~oes ignorantes.2. A est�oia. O estoiismo era a �loso�a superior das lasses melhores. Os est�oios areditavamque um ontrole do Destino-Raz~ao dominava toda a natureza. Ensinavam que a alma do homemera divina; que estava aprisionada no orpo mau da natureza f��sia. A alma do homem alan�ava aliberdade, vivendo em harmonia om a natureza, om Deus; assim, a virtude tornava-se a sua pr�opriareompensa. O estoiismo elevou-se at�e uma moralidade sublime, a ideais nuna transendidos por1286



qualquer sistema puramente humano de �loso�a. Embora os est�oios professassem ser \a progêniede Deus", eles n~ao tiveram êxito em onheê-Lo e, portanto, falharam em enontr�a-Lo. O estoiismopermaneeu omo uma �loso�a; nuna se transformou em uma religi~ao. Os seus seguidores busaramsintonizar as suas mentes om a harmonia da mente Universal, mas deixaram de ver-se omo os �lhosde um Pai amoroso. Paulo inlinou-se fortemente para o estoiismo, quando esreveu: \Eu aprendique, em qualquer estado em que me enontre, devo estar ontente".3. A ��nia. Embora a �loso�a dos ��nios remonte a Di�ogenes de Atenas, eles tiraram uma boaparte da sua doutrina dos ensinamentos remanesentes de Maquiventa Melquisedeque. O inismohavia sido, anteriormente, mais uma religi~ao do que uma �loso�a. Ao menos, os ��nios �zeram da suareligi~ao-�loso�a algo demor�atio. Nos ampos e nas pra�as dos merados pregavam ontinuamentea sua doutrina, segundo a qual \o homem podia salvar a si pr�oprio, se quisesse". Eles pregavama simpliidade e a virtude, e estimulavam os homens a enfrentar a morte destemidamente. Essespregadores ��nios itinerantes muito �zeram no sentido de preparar a popula�~ao, espiritualmentefaminta, para os mission�arios rist~aos posteriores. O seu plano de prega�~ao popular estava bastantede aordo om o modelo e om o estilo das Ep��stolas de Paulo.4. A �etia. O etiismo a�rmava que o onheimento era falaioso, e que a onvi�~ao e a ertezaeram imposs��veis. Era uma atitude puramente negativa, e nuna se tornou difundida de um modogeral.Essas �loso�as eram semi-religiosas; e, muitas vezes, eram revigorantes, �etias e enobreedoras,mas, em geral, estavam aima da gente omum. Com exe�~ao possivelmente do inismo, eram�loso�as para o forte e o s�abio; n~ao eram religi~oes de salva�~ao, nem para o pobre, nem para o frao.121.5 As Religi~oes dos GentiosDurante as idades preedentes, a religi~ao havia sido, prinipalmente, um assunto da tribo ou dana�~ao; di�ilmente, todavia, foi um assunto de preoupa�~ao do indiv��duo. Os deuses eram tribais ounaionais, n~ao pessoais. Tais sistemas religiosos proporionavam poua satisfa�~ao para as aspira�~oesespirituais individuais da pessoa omum.Nos tempos de Jesus, as religi~oes do Oidente inlu��am:1. Os ultos pag~aos. Estes eram uma ombina�~ao da mitologia helênia e latina, de patriotismoe de tradi�~ao.2. O ulto ao imperador. Essa dei�a�~ao do homem omo s��mbolo do Estado era muito seria-mente ressentida pelos judeus e pelos primeiros rist~aos, e desemboou diretamente nas persegui�~oesamargas a ambas as igrejas pelo governo romano.3. A astrologia. Essa pseudoiênia da Babilônia desenvolveu-se omo uma religi~ao por todo oImp�erio Greo-Romano. Mesmo o homem do s�eulo vinte ainda n~ao se libertou totalmente dessaren�a superstiiosa.4. As religi~oes dos mist�erios. Nesse mundo de tanta fome espiritual, uma enhente de ultosmisteriosos irrompeu: eram religi~oes novas e estranhas do Levante que seduziam a gente omum eque prometiam a salva�~ao individual. Essas religi~oes rapidamente tornaram-se as ren�as aeitaspelas lasses mais baixas do mundo greo-romano. E �zeram muito para preparar o aminho paraa dissemina�~ao r�apida dos ensinamentos vastamente superiores do ristianismo, que apresentavam�as pessoas inteligentes um oneito majestoso da Deidade assoiado a uma teologia exitante euma oferta generosa de salva�~ao de todos, inluindo a m�edia dos homens omuns ignorantes, masespiritualmente famintos, daqueles dias.As religi~oes dos mist�erios mararam o �m das ren�as naionais e resultaram no nasimento dos1287



in�umeros ultos pessoais. Os mist�erios eram muitos, mas eram todos araterizados por:1. Alguma lenda m��tia, um mist�erio - da�� o seu nome. Em geral, esse mist�erio dizia respeito�a hist�oria da vida, �a morte e �a ressurrei�~ao de algum deus, omo ilustrado nos ensinamentos domitra��smo, que, durante um erto tempo, foi ontemporâneo e ompetidor do ulto rist~ao resentede Paulo.2. Os mist�erios eram n~ao-naionais e inter-raiais. Eram pessoais e fraternais, dando surgimentoa irmandades religiosas e in�umeras soiedades set�arias.3. Eles eram, nos seus servi�os, araterizados por erimônias elaboradas de iniia�~ao e porsaramentos espetaulares de adora�~ao. Os seus ritos e rituais seretos algumas vezes eram horr��veise revoltantes.4. N~ao importando a natureza das suas erimônias, nem o grau dos seus exessos, esses mist�eriosinvariavelmente prometiam a salva�~ao aos seus devotos, \a liberta�~ao do mal, a sobrevivênia depoisda morte e uma vida duradoura em reinos aben�oados al�em deste mundo de tristezas e de esravid~ao".N~ao ometais, ontudo, o erro de onfundir os ensinamentos de Jesus om os dos mist�erios. Apopularidade dos mist�erios revela a busa do homem pela sobrevivênia, retratando, assim, a fomee a sede real de religi~ao pessoal e de retid~ao individual. Embora os mist�erios hajam fraassado emsatisfazer adequadamente a essa aspira�~ao, eles prepararam o aminho para o surgimento posteriorde Jesus, que verdadeiramente trouxe a este mundo o p~ao e a �agua da vida.Paulo, em um esfor�o de aproveitar a ades~ao ampla dos tipos melhores das religi~oes dos mist�erios,fez ertas adapta�~oes dos ensinamentos de Jesus, de modo a torn�a-los mais aeit�aveis para um n�umeromaior de onvertidos em potenial. No entanto, os ensinamentos de Jesus (o ristianismo), mesmoom as oness~oes de Paulo, eram superiores ao melhor dos mist�erios, pois que:1. Paulo ensinou uma reden�~ao moral, uma salva�~ao �etia. O ristianismo abriu o aminho deuma nova vida e prolamou um novo ideal. Paulo abandonou os ritos m�agios e as erimônias deenantamento.2. O ristianismo apresentava uma religi~ao que ataava o problema humano om solu�~oes �nais,pois n~ao apenas ofereia a salva�~ao da tristeza e mesmo da morte, mas tamb�em prometia a liberta�~aodo peado, seguida da gra�a de um ar�ater reto de qualidades de sobrevivênia eterna.3. Os mist�erios eram edi�ados sobre mitos. O ristianismo, omo Paulo o pregava, fundava-seem um fato hist�orio: a auto-outorga de Mihael, o Filho de Deus, doando-se �a humanidade.A moralidade entre os gentios n~ao era neessariamente relaionada nem �a �loso�a nem �a religi~ao.Fora da Palestina, nem sempre oorria �as pessoas que um saerdote de uma religi~ao deveria levaruma vida moral. A religi~ao judaia e, subseq�uentemente, os ensinamentos de Jesus e, mais tardeainda, o ristianismo em evolu�~ao, de Paulo, foram as primeiras religi~oes europ�eias a oloar umam~ao na moral e outra na �etia, insistindo em que os religiosos dessem alguma aten�~ao a ambas.E foi em uma tal gera�~ao de homens, dominada por sistemas t~ao inompletos de �loso�a e emmeio �a perplexidade, por ausa de ultos religiosos omplexos, que Jesus naseu na Palestina. E aessa mesma gera�~ao ele posteriormente deu o seu evangelho de religi~ao pessoal - de �lia�~ao a Deus.121.6 A Religi~ao dos HebreusAo �nal do primeiro s�eulo antes de Cristo, o pensamento religioso de Jerusal�em havia sido fortementeinueniado e um tanto modi�ado pelos ensinamentos ulturais gregos e mesmo pela �loso�a grega.Na longa divergênia entre as vis~oes da esola de pensamento hebreu do Oidente e do Oriente,Jerusal�em e o restante do Oidente e do Levante, em geral, adotaram a vis~ao judaia oriental ou o1288



ponto de vista helenista modi�ado.Nos dias de Jesus, três l��nguas predominavam na Palestina: o povo omum falava algum dialetodo aramaio; os saerdotes e os rabinos falavam o hebreu; as lasses eduadas e o substrato melhordos judeus em geral falavam o grego. As primeiras tradu�~oes das esrituras dos hebreus para ogrego em Alexandria foram respons�aveis, em uma grande medida, pela predominânia subseq�uenteda rami�a�~ao grega na ultura e na teologia judaias. E os esritos dos eduadores rist~aos estavampara surgir, em breve, nessa mesma l��ngua. A renasen�a do juda��smo data da tradu�~ao, para o grego,das esrituras dos hebreus. Isso foi uma inuênia vital que determinou, mais tarde, a tendênia doulto rist~ao de Paulo de ir na dire�~ao do Oidente, em vez de ir na dire�~ao do Oriente.Embora as ren�as judaias helenizadas fossem pouo inueniadas pelos ensinamentos dos epi-urianos, elas foram bastante afetadas, materialmente, pela �loso�a de Plat~ao e pelas doutrinas deauto-abnega�~ao dos est�oios. A grande invas~ao do estoiismo �e exempli�ada pelo Quarto Livrodos Maabeus; a inuênia tanto da �loso�a platônia quanto das doutrinas est�oias �e demonstradana sabedoria de Salom~ao. Os judeus helenizados trouxeram, para as esrituras dos hebreus, umainterpreta�~ao de tal modo aleg�oria que eles n~ao enontraram nenhuma di�uldade em onformara teologia dos hebreus �a �loso�a aristot�elia revereniada por eles. Tudo isso, por�em, levou a umaonfus~ao desastrosa, at�e que tais problemas fossem enampados pela m~ao de Filo de Alexandria,que harmonizou e sistematizou a �loso�a grega e a teologia dos hebreus em um sistema ompatoe bastante onsistente de ren�as e pr�atias religiosas. Era esse ensinamento ulterior da �loso�agrega, onjugado om a teologia dos hebreus, que prevaleia na Palestina, enquanto Jesus viveu eensinou, e que Paulo utilizou omo funda�~ao sobre a qual onstruir o seu ulto rist~ao, mais avan�adoe iluminado.Filo era um grande eduador; desde Mois�es, nenhum homem vivera que houvesse exerido umainuênia t~ao profunda sobre o pensamento �etio e religioso do mundo oidental. Na quest~ao daombina�~ao dos melhores elementos dos sistemas ontemporâneos de ensinamentos �etios e religiosos,houve sete eduadores humanos que se destaaram: Setard, Mois�es, Zoroastro, Lao-ts�e, Buda, Filo ePaulo.Muitas, mas n~ao todas, inonsistênias de Filo, resultantes do esfor�o de ombinar a �loso-�a m��stia grega e as doutrinas est�oias dos romanos om a teologia legalista dos hebreus, Pauloidenti�ou-as e eliminou-as, sabiamente, na sua teologia pr�e-rist~a b�asia. Filo franqueou a Pauloum aminho amplo para restaurar o oneito da Trindade do Para��so, que havia muito estava ador-meido na teologia dos judeus. Apenas em um ponto Paulo deixou de se manter �a altura de Filoou de transender os ensinamentos desse rio e eduado judeu da Alexandria, e esse foi o da dou-trina da expia�~ao; Filo ensinava a neessidade da liberta�~ao da doutrina de que o perd~ao n~ao seriaobtido sen~ao pelo derramamento de sangue. Ele possivelmente visualizou a realidade e a presen�ados Ajustadores do Pensamento mais laramente do que Paulo o �zera. Contudo, a teoria de Paulosobre o peado original, as doutrinas da ulpa heredit�aria e do mal inato e da sua reden�~ao eramparialmente de origem mitraia, tendo pouo em omum om a teologia hebraia, om a �loso�a deFilo ou om os ensinamentos de Jesus. Alguns aspetos dos ensinamentos de Paulo aera do peadooriginal e da expia�~ao eram origin�arios dele pr�oprio.O evangelho de Jo~ao, a �ultima das narrativas da vida terrena de Jesus, era endere�ado aos povosoidentais e apresenta a sua hist�oria sobremaneira �a luz do ponto de vista dos rist~aos tardios deAlexandria, que eram tamb�em dis��pulos dos ensinamentos de Filo.Por volta da �epoa de Cristo, uma estranha reviravolta de sentimentos para om os judeus oor-reu em Alexandria e desse antigo basti~ao dos judeus surgiu uma onda virulenta de persegui�~aoestendendo-se at�e Roma, de onde muitos milhares deles foram banidos. Todavia, essa ampanhade deturpa�~ao dos fatos n~ao se prolongou; logo o governo imperial restaurou total e amplamente asliberdades dos judeus em todo o imp�erio. 1289



Em todo o vasto mundo, n~ao importando por onde os judeus se enontrassem dispersados, porausa do om�erio ou da opress~ao, eles mantinham, de omum aordo, os seus ora�~oes entradosno templo sagrado de Jerusal�em. A teologia judaia sobreviveu do modo omo foi interpretadae pratiada em Jerusal�em, n~ao obstante haver sido, por muitas vezes, salva do esqueimento porinterven�~oes oportunas de ertos eduadores babilônios.Cera de dois milh~oes e meio desses judeus dispersados eram dados ao h�abito de vir a Jerusal�em,para a elebra�~ao dos festivais naionais religiosos. E, n~ao importando as diferen�as teol�ogias ou�los�o�as entre os judeus do Oriente (os babilônios) e os do Oidente (os helênios), todos estavamde aordo sobre Jerusal�em ser o entro do seu ulto e sobre terem sempre esperan�a na vinda doMessias.
121.7 Judeus e GentiosNa �epoa de Jesus, os judeus haviam hegado a um oneito estabeleido sobre a sua origem, hist�oriae destino. Haviam onstru��do um muro r��gido de separa�~ao entre eles pr�oprios e o mundo gentio; eenaravam todos os h�abitos gentios om um extremo desprezo. O seu ulto seguia a letra da lei eeles entregavam-se a uma forma de hiporisia baseada no orgulho falso da sua desendênia. Haviamformado no�~oes preonebidas a respeito do Messias prometido, e a maioria dessas expetativasvisualizava um Messias que viria omo parte da sua hist�oria naional e raial. Para os hebreusdaqueles dias, a teologia judaia estava irrevogavelmente estabeleida, e para sempre �xada.Os ensinamentos e pr�atias de Jesus a respeito da tolerânia e da bondade iam ontra a atitude bemantiga dos judeus para om outros povos, os quais eles onsideravam pag~aos. Durante gera�~oes, osjudeus haviam nutrido uma atitude para om o mundo exterior que tornou imposs��vel a eles aeitaremos ensinamentos do Mestre sobre a irmandade espiritual dos homens. E n~ao se enontravam dispostosa ompartilhar Yav�e em termos de igualdade om os gentios e, do mesmo modo, n~ao se dispunhama aeitar, omo sendo Filho de Deus, um homem que ensinava doutrinas t~ao novas e estranhas.Os esribas, os fariseus e o saerd�oio mantinham os judeus em uma esravid~ao terr��vel de ritua-lismo e de legalismo, uma esravid~ao muito mais real do que a do governo pol��tio romano. Os judeusda �epoa de Jesus n~ao eram mantidos apenas sob o jugo da lei, mas estavam igualmente presos �asexigênias esravizadoras das tradi�~oes, que envolviam e invadiam todos os dom��nios da vida pessoale soial. Essas regulamenta�~oes minuiosas de onduta perseguiram e dominaram todos os judeus le-ais, e n~ao �e estranho que rejeitassem prontamente qualquer um dentre eles que presumisse ignorar assuas tradi�~oes sagradas e que ousasse desprezar as suas regras de onduta soial j�a havia tanto tempohonradas. Di�ilmente poderiam eles ver favoravelmente os ensinamentos de um homem que n~aohesitava em se ontrapor aos dogmas que eles onsideravam omo tendo sido ordenados pelo pr�oprioPai Abra~ao. Mois�es havia dado a eles as suas leis e eles n~ao se omprometeriam em oness~oes.�A �epoa do primeiro s�eulo depois de Cristo, a interpreta�~ao oral da lei feita pelos eduadoresreonheidos, os esribas, havia-se transformado em uma autoridade mais alta do que a pr�opria leiesrita. E tudo isso tornou mais f�ail para alguns l��deres religiosos dos judeus predispor o povo ontraa aeita�~ao de um novo evangelho.Tais irunstânias tornaram imposs��vel aos judeus realizar o seu destino divino omo mensageirosdo novo evangelho de liberdade religiosa e de liberdade espiritual. Eles n~ao podiam quebrar as adeiasda tradi�~ao. Jeremias dissera sobre a \lei a ser esrita nos ora�~oes dos homens", Ezequiel falarasobre um \novo esp��rito que viveria na alma do homem", e o salmista orara para que Deus viesse\riar um ora�~ao interior limpo e um esp��rito reto renovado". Quando, por�em, a religi~ao judaiadas boas obras e da esravid~ao �a lei aiu omo v��tima da estagna�~ao da in�eria tradiionalista, omovimento de evolu�~ao religiosa desloou-se para o Oidente, para os povos europeus.1290



E assim, um povo diferente foi onvoado a levar ao mundo uma teologia avan�ada, um sistemade ensinamentos que inorporava a �loso�a dos gregos, a lei dos romanos, a moralidade dos hebreuse o evangelho da santidade da pessoalidade e da liberdade espiritual; omo fora formulado por Paulo,om base nos ensinamentos de Jesus.O ulto rist~ao de Paulo tinha, na sua moralidade, um sinal judeu de nasimento. Os judeusonsideravam a hist�oria omo onseq�uênia da providênia de Deus - do trabalho de Yav�e. Os gregostrouxeram ao novo ensinamento os oneitos mais laros da vida eterna. As doutrinas de Paulohaviam sido inueniadas, na teologia e na �loso�a, n~ao apenas pelos ensinamentos de Jesus, mastamb�em por Plat~ao e Filo. Na �etia, ele se inspirou n~ao apenas em Cristo, mas tamb�em nos est�oios.O evangelho de Jesus, omo foi inorporado no ulto do ristianismo da Antioquia de Paulo,tornou-se um am�algama dos ensinamentos seguintes:1. O raio��nio �los�o�o dos pros�elitos gregos do juda��smo, inluindo alguns dos seus oneitos davida eterna.2. Os atraentes ensinamentos dos ultos dos mist�erios que prevaleiam, espeialmente as doutrinasmitraias da reden�~ao, da expia�~ao e da salva�~ao, por meio do sarif��io feito a algum deus.3. A robusta moralidade da religi~ao judaia estabeleida.O imp�erio romano do Mediterrâneo, o reino da P�ersia e os povos adjaentes da �epoa de Jesusalimentavam, todos, id�eias imaturas e primitivas a respeito da geogra�a do mundo, da astronomia,da sa�ude e das doen�as; e, naturalmente, �aram impressionados om os pronuniamentos novose surpreendentes do arpinteiro de Nazar�e. As id�eias da possess~ao pelos esp��ritos bons e mausapliavam-se, n~ao apenas a seres humanos, mas at�e mesmo �as rohas e �as �arvores, e muitos viam-nasomo sendo possu��das por esp��ritos. Essa foi uma idade enantada, e todos areditavam em milagresomo aonteimentos bastante omuns.121.8 Os Registros Esritos AnterioresTanto quanto poss��vel, e em onsistênia om o nosso mandado, esfor�amos-nos para utilizar e o-ordenar, em uma erta medida, os arquivos existentes, que s~ao relaionados om a vida de Jesus emUrantia. Embora tenhamos desfrutado do aesso aos registros perdidos do ap�ostolo Andr�e, e nosbene�iado da olabora�~ao de uma vasta hoste de seres elestes a qual esteve na Terra durante a�epoa da auto-outorga de Mihael (e, espeialmente do seu Ajustador, agora Pessoalizado), tem sidoo nosso prop�osito tamb�em fazer uso dos assim hamados evangelhos de Mateus, de Maros, de Luase de Jo~ao.Esses registros do Novo Testamento tiveram a sua origem nas irunstânias seguintes:1. O evangelho segundo Maros. Jo~ao Maros esreveu o primeiro registro (exetuando-se asnotas de Andr�e), o mais breve e o mais simples, da vida de Jesus. Ele apresentou o Mestre omo umministro, omo um homem entre os homens. Embora Maros fosse um jovem, evoluindo em meio�as muitas enas que ele retrata, o seu registro �e, na realidade, o evangelho segundo Sim~ao Pedro.Iniialmente, ele fora mais ligado a Pedro, e, mais tarde, a Paulo. Maros esreveu esse registroestimulado por Pedro e por um pedido sinero da igreja de Roma. Sabendo qu~ao onsistentementeo Mestre havia-se reusado a esrever os seus ensinamentos, quando na Terra e na arne, Maros,omo os ap�ostolos e outros dis��pulos importantes, hesitava em olo�a-los por esrito. Pedro, por�em,sentiu que a igreja de Roma requisitava a assistênia dessa narrativa por esrito, e Maros onsentiuem prepar�a-la. E fez muitas notas antes de Pedro morrer, no ano 67 d.C., e, de aordo om aslinhas gerais, aprovadas por Pedro e pela igreja em Roma, ome�ou a esrevê-las logo depois damorte de Pedro. O evangelho �ou pronto l�a pelo �nal do ano 68 d.C. Maros esreveu-o reorrendointeiramente �a pr�opria mem�oria e a partir das mem�orias de Pedro. Esse registro, desde ent~ao, tem1291



sido alterado onsideravelmente; in�umeras passagens foram retiradas e algumas, mais tarde, foramaresentadas, om a �nalidade de repor o �ultimo quinto do evangelho original, que foi perdido doprimeiro manusrito antes de haver sido jamais opiado. Esse registro, feito por Maros, em onjun�~aoom as anota�~oes de Andr�e e as de Mateus, foi a base esrita de todas as narrativas subseq�uentesdos Evangelhos que prouraram retratar a vida e os ensinamentos de Jesus.2. O evangelho de Mateus. O hamado evangelho segundo Mateus �e o registro da vida do Mestreque foi esrito para a edi�a�~ao dos rist~aos judeus. O autor desse registro proura ontinuamentemostrar que, na vida de Jesus, muito do que ele fez foi para que \pudesse ser umprido aquilo quefoi dito pelo profeta". O evangelho de Mateus retrata Jesus omo um �lho de Davi, apresentando-oomo se houvesse tido um grande respeito pela lei e pelos profetas.O ap�ostolo Mateus n~ao esreveu esse evangelho. Foi esrito por Isador, um dos seus dis��pulos, queteve, no seu trabalho, a ajuda n~ao apenas da lembran�a pessoal de Mateus desses aonteimentos,mas tamb�em um erto registro que este �ultimo havia feito sobre as palavras de Jesus, exatamentedepois da sua rui�a�~ao. Esse registro de Mateus foi esrito em aramaio; Isador esreveu-o emgrego. N~ao houve a inten�~ao de enganar, ao reditar-se a obra a Mateus; pois era ostume, naquelesdias, os dis��pulos prestarem assim homenagem aos seus mestres.O registro original de Mateus foi editado e reebeu aditamentos no ano 40 d.C., pouo antes deMateus haver deixado Jerusal�em para entrar em prega�~ao evangelizadora. Era um registro partiular,a �ultima �opia havendo sido destru��da pelo inêndio em um monast�erio s��rio, no ano 416 d.C.Isador esapou de Jerusal�em no ano 70 d.C., depois da invas~ao da idade pelos ex�eritos de Tito,levando onsigo para Pela uma �opia das notas de Mateus. No ano 71 enquanto vivia em Pela,Isador esreveu o evangelho segundo Mateus. Ele tamb�em tinha onsigo os primeiros quatro quintosda narrativa de Maros.3. O evangelho segundo Luas. Luas, o m�edio da Antioquia em Pis��dia, era um gentio onvertidopor Paulo, e esreveu uma hist�oria totalmente diferente da vida do Mestre. Ele ome�ou a seguirPaulo e a aprender sobre a vida e os ensinamentos de Jesus no ano 47 d.C. Luas preserva muitoda \gra�a do Senhor Jesus Cristo" no seu registro, pois ele reuniu esses fatos de Paulo e de outros.Luas apresenta o Mestre omo \o amigo de publianos e peadores". Ele transformou em evangelhomuitas das suas anota�~oes, somente depois da morte de Paulo. Luas esreveu-o no ano 82 d.C., emA�aia. Ele planejou três livros tratando da hist�oria de Cristo e da ristandade, mas morreu no ano90 d.C. pouo antes de haver terminado o segundo desses trabalhos, os \Atos dos Ap�ostolos".Para material de ompila�~ao desse evangelho, Luas primeiro usou da hist�oria da vida de Jesus,omo Paulo a relatara a ele. O evangelho de Luas �e, portanto, de algum modo, o evangelho segundoPaulo. Luas, no entanto, teve outras fontes de informa�~ao. Ele n~ao apenas entrevistou dezenas detestemunhas oulares dos in�umeros epis�odios da vida de Jesus, os quais ele registrou, mas tamb�empossu��a onsigo uma �opia do evangelho de Maros, isto �e, os primeiros quatro quintos da narrativade Isador, e um breve registro feito no ano 78 d.C., em Antioquia, por um rente hamado Cedes.Luas tamb�em possu��a uma �opia mutilada e muito modi�ada de algumas notas que supostamenteteriam sido feitas pelo ap�ostolo Andr�e.4. O evangelho de Jo~ao. O evangelho segundo Jo~ao relata grande parte do trabalho de Jesus naJud�eia e perto de Jerusal�em, que n~ao onsta em outros registros. Esse �e o assim hamado evangelhosegundo Jo~ao, o �lho de Zebedeu, e embora Jo~ao n~ao o haja esrito, ele o inspirou. Desde a primeiravez que foi esrito foi editado v�arias vezes de modo a fazê-lo pareer ter sido esrito pelo pr�oprio Jo~ao.Quando esse registro foi feito, Jo~ao estava de posse dos outros Evangelhos, e viu que muita oisahavia sido omitida; e, desse modo, no ano 101 d.C., ele enorajou o seu dis��pulo, Natam, um judeugrego de Cesar�eia, a ome�ar a esrevê-lo. Jo~ao forneeu o seu material de mem�oria, e sugeriu queele se baseasse nas referênias feitas nos três registros j�a existentes. Jo~ao nada tinha que houvessesido esrito por ele pr�oprio. A ep��stola onheida omo \Primeira de Jo~ao" foi esrita pelo pr�oprio1292



Jo~ao, omo uma arta de apresenta�~ao para o trabalho que Natam exeutara sob a sua dire�~ao.Todos esses esritores apresentaram retratos honestos de Jesus omo eles o viam, lembravam ouhaviam aprendido dele, e omo os oneitos que eles tinham desses aonteimentos distantes foramafetados pela sua posterior ado�~ao da teologia rist~a de Paulo. E tais registros, imperfeitos omoeram, foram ainda su�ientes para mudar o urso da hist�oria de Urantia por quase dois mil anos.[Eslareimentos: Ao umprir minha miss~ao de reonstituir os ensinamentos e reontar a hist�oriados feitos de Jesus de Nazar�e, lanei m~ao livremente de todas as fontes de registros e informa�~oes doplaneta. Minha motiva�~ao prinipal foi a de preparar doumentos que viessem a ser eslareedores,n~ao apenas para a gera�~ao de homens que vive agora, mas que pudesse ser tamb�em de bastanteproveito para todas as gera�~oes futuras. Do vasto estoque de informa�~oes dispon��vel para mim,esolhi tudo aquilo que seria mais adequado �a realiza�~ao desse prop�osito. Tanto quanto poss��vel,obtive minhas informa�~oes de fontes puramente humanas. Apenas quando tais fontes demonstraramser insu�ientes �e que tive de reorrer aos arquivos supra-humanos. Sempre que as id�eias e osoneitos da vida e dos ensinamentos de Jesus foram expressos de um modo aeit�avel por uma mentehumana, eu dei preferênia, invariavelmente, a tal modelo de pensamentos, aparentemente humano.Embora haja prourado ajustar a express~ao verbal de modo tal que melhor se onformasse ao nossooneito da signi�a�~ao real e da verdadeira importânia da vida e ensinamentos do Mestre, eu meative, tanto quanto poss��vel, aos oneitos fatuais e ao modelo humano de pensamento, em todas asminhas narrativas. Sei muito bem que os oneitos que tiveram origem na mente humana tornar-se-~ao mais aeit�aveis e ser~ao de maior ajuda para todas as outras mentes humanas. Sempre que n~ao mefoi poss��vel enontrar os oneitos neess�arios nos registros humanos, nem nas express~oes humanas,em seguida, eu lanei m~ao dos reursos de mem�oria da minha pr�opria ordem de riaturas da Terra,os intermedi�arios. E sempre que essa fonte seund�aria de informa�~ao se mostrou inadequada, eureorri, sem hesitar, �as fontes supraplanet�arias de informa�~ao.Os memorandos que eu reuni, e, a partir dos quais preparei esta narrativa da vida e dos ensina-mentos de Jesus - independentemente do registro esrito da mem�oria do ap�ostolo Andr�e - , abrangempreiosidades do pensamento e oneitos superiores dos ensinamentos de Jesus, reunidos por maisde dois mil seres humanos que viveram na Terra desde os dias de Jesus at�e a �epoa da elabora�~aodestes textos de revela�~ao, ou, mais orretamente dizendo, de restabeleimentos deles. Reorreu-se�a permiss~ao para fazer revela�~oes apenas quando os registros humanos e os oneitos humanos fa-lharam em forneer um modelo adequado de pensamento. A minha miss~ao de revelar proibiu-me dereorrer a fontes extra-humanas, fosse de informa�~ao, fosse de express~ao, antes do momento em queeu pudesse atestar que havia fraassado nos meus esfor�os de ahar a express~ao oneitual exigida,por interm�edio de fontes puramente humanas.Conquanto haja eu elaborado esta narrativa de aordo om o oneito que tenho de uma seq�uêniaefetiva para a sua organiza�~ao, e em resposta �a minha esolha de express~ao imediata, e ontandoom a olabora�~ao dos meus onze ompanheiros intermedi�arios agregados, e sob a supervis~ao doMelquisedeque relator, todavia, a maioria das id�eias e mesmo das express~oes efetivas que eu utilizei,desse modo, tiveram a sua origem nas mentes dos homens de muitas ra�as que viveram na Terra,durante gera�~oes suessivas at�e aquelas que ainda viviam na �epoa deste trabalho. Na realidade, eutenho servido mais omo um oleionador e omo um editor do que omo um narrador original. Eume apropriei, sem hesitar, daquelas id�eias e oneitos, preferivelmente humanos, que me apaitarama riar o retrato mais e�iente da vida de Jesus e que me quali�aram para restabeleer os seus ensi-namentos sem par, por meio de um estilo de frases que fosse de maior proveito e mais universalmenteeluidativo. Em nome da Irmandade dos Intermedi�arios Unidos de Urantia, desejo expressar a nossoreonheimento e gratid~ao a todas as fontes de registros e oneitos que foram aqui utilizados paraa elabora�~ao destes nossos restabeleimentos da vida de Jesus, na Terra.℄
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Cap��tulo 122O Nasimento e a Infânia de JesusDIFICILMENTE ser�a poss��vel eslareer de modo pleno sobre as muitas raz~oes que levaram �a esolhada Palestina omo a terra para a auto-outorga de Mihael; e espeialmente sobre a raz~ao pela qual afam��lia de Maria e Jos�e fosse seleionada omo o n�uleo imediato para a vinda desse Filho de Deusem Urantia.Ap�os um estudo da informa�~ao espeial sobre as ondi�~oes dos mundos segregados, preparadopelos Melquisedeques em onselho om Gabriel, Mihael �nalmente esolheu Urantia omo o planetaonde umprir a sua auto-outorga �nal. Depois dessa deis~ao Gabriel fez uma visita pessoal a Urantiae, pelo resultado do seu estudo dos grupos humanos e da sua pesquisa das arater��stias espirituais,inteletuais, raiais e geogr�a�as do mundo e seus povos, ele deidiu que os hebreus possu��am aquelasvantagens relativas que garantiriam a sua sele�~ao omo a ra�a para a auto-outorga. Depois queMihael aprovou essa deis~ao, Gabriel destaou a Comiss~ao Familiar dos Doze - seleionada dentreas mais elevadas pessoalidades deste universo - e despahou-a para Urantia, enarregando-a da tarefade efetuar uma investiga�~ao sobre as fam��lias judaias. Quando essa omiss~ao terminou os seustrabalhos, Gabriel estava presente em Urantia e reebeu o informe que designava três asais oma perspetiva de poderem ser, na opini~ao dessa omiss~ao, as fam��lias igualmente mais favor�aveis �aauto-outorga em prospeto, para a enarna�~ao projetada de Mihael.Dos três asais apontados, a esolha pessoal de Gabriel reaiu sobre Jos�e e Maria; em seguida elefez a sua apari�~ao pessoal a Maria, oasi~ao em que lhe omuniou as boas-novas de que havia sidoela a esolhida para tornar-se a m~ae terrena do menino auto-outorgado.122.1 Jos�e e MariaJos�e, o pai humano de Jesus (Joshua ben Jos�e), era um hebreu entre os hebreus, embora trazendomuitos tra�os heredit�arios n~ao judeus, que vinham sendo adiionados �a sua �arvore geneal�ogia, detempos em tempos, pela linhagem feminina dos seus progenitores. A linhagem anestral do pai deJesus remontava aos dias de Abra~ao e, atrav�es desse vener�avel patriara, remetia-se at�e as linhas maisantigas de hereditariedade, que se ligavam aos sum�erios e noditas e, atrav�es das tribos meridionaisdos antigos homens azuis, at�e Andon e Fonta. Davi e Salom~ao n~ao estavam na linha direta dosantepassados de Jos�e, nem a sua linhagem ia diretamente a Ad~ao. Os anestrais imediatos de Jos�eeram trabalhadores em artefatos - onstrutores, arpinteiros, pedreiros e forjadores. Jos�e, ele pr�oprio,era arpinteiro e mais tarde foi um empreiteiro. A sua fam��lia pertenia a uma longa e ilustre linhagemnot�avel de gente omum, aentuada, aqui e ali, pelo apareimento de indiv��duos inomuns, que sehaviam distinguido de algum modo e que estiveram ligados �a evolu�~ao da religi~ao em Urantia.Maria, a m~ae terrena de Jesus, era desendente de uma longa linhagem de anestrais singulares,que abrangia v�arias das mulheres mais not�aveis na hist�oria das ra�as de Urantia. Embora Maria fosse1295



uma mulher omum, dos seus dias e gera�~ao, dona de um temperamento bastante orriqueiro, elaontava entre os seus antepassados om mulheres bem onheidas omo Anon, Tamar, Rute, Betsab�a,Ansie, Cloa, Eva, Enta e Ratta. Nenhuma mulher judia, daquela �epoa, era de linhagem mais ilustrede progenitores e nenhuma remontava a origens mais auspiiosas. A uniformidade na linha dosanestrais de Maria, e a de Jos�e, araterizada pela predominânia de indiv��duos fortes mas omuns,era quebrada aqui e ali por v�arias pessoalidades que se destaavam na marha da iviliza�~ao e daevolu�~ao progressiva da religi~ao. Do ponto de vista raial, n~ao seria pr�oprio onsiderar Maria omojudia. Na ultura e na ren�a ela era judia, mas, pelos dons heredit�arios, era mais uma omposi�~aode sangue s��rio, hitita, fen��io, grego e eg��pio, de modo que a sua heran�a raial era mais gen�eriado que a de Jos�e.De todos os asais que viviam na Palestina por volta da �epoa da auto-outorga projetada deMihael, Jos�e e Maria possu��am a ombina�~ao ideal de parentesos raiais abertos e de dons depessoalidade aima do normal. Era plano de Mihael apareer na Terra omo um homem omum, demodo tal que a gente omum o entendesse e o reebesse; e por isso �e que Gabriel havia seleionadopessoas omo Jos�e e Maria para tornarem-se os progenitores nessa auto-outorga.122.2 Gabriel Aparee para IsabelO trabalho da vida de Jesus em Urantia, na verdade, foi iniiado por Jo~ao Batista. Zaarias, o paide Jo~ao, era um saerdote judeu, enquanto a sua m~ae, Isabel, era membro do ramo mais pr�ospero domesmo grande grupo familiar ao qual tamb�em pertenia Maria, a m~ae de Jesus. Zaarias e Isabel,embora estivessem asados h�a muitos anos, n~ao tinham �lhos.Era j�a o �nal do mês de junho, do ano 8 a.C., era de três meses ap�os o asamento de Jos�e e Maria,quando Gabriel, erto dia, apareeu para Isabel, ao meio-dia, tal omo mais tarde se apresentariaperante Maria. E Gabriel disse a ela:\O teu marido, Zaarias, est�a diante do altar em Jerusal�em, enquanto o povo reunido ora pelahegada do libertador, e eu, Gabriel, vim para anuniar que tu ir�as dentro em pouo oneber um�lho que ser�a o preursor do seu divino mestre; e hamar�as de Jo~ao ao teu �lho. Ele reser�a dediadoao senhor seu Deus e, quando atingir a maturidade, ele alegrar�a ao teu ora�~ao, porque onduzir�amuitas almas para Deus, e tamb�em ir�a prolamar a vinda do urador de almas do vosso povo e olibertador do esp��rito de toda a humanidade. A tua prima Maria ser�a a m~ae desse menino prometidoe eu tamb�em apareerei diante dela".Essa vis~ao amedrontou grandemente a Isabel. Depois da partida de Gabriel ela repassou a ex-periênia, revirando-a na sua mente, ponderando longamente sobre as palavras do majestoso visitante,mas n~ao falou da revela�~ao a ningu�em, exeto ao seu marido, at�e que posteriormente a�nal visitasseMaria, em prin��pios de fevereiro do ano seguinte.Durante ino meses, ontudo, Isabel guardou aquele seu segredo at�e mesmo do marido. E quandoontou a ele sobre a visita de Gabriel, Zaarias permaneeu �etio e durante semanas duvidou de todaa experiênia; s�o onsentindo em areditar na visita de Gabriel �a sua esposa, e sem maior entusiasmo,quando n~ao mais podia duvidar de que ela esperava uma rian�a. Zaarias �ou muito perplexo oma maternidade pr�oxima de Isabel, mas n~ao duvidou da integridade da sua esposa, apesar da idadeavan�ada dele. E, apenas seis semanas antes do nasimento de Jo~ao, �e que Zaarias, em onseq�uêniade um sonho impressionante, tornou-se plenamente onvenido de que Isabel estava para tornar-se am~ae de um �lho do destino, aquele que iria preparar o aminho para a vinda do Messias.Gabriel apareeu para Maria por volta de meados de novembro, do ano 8 a.C., no momento emque ela estava trabalhando na sua asa em Nazar�e. Mais tarde, ap�os haver sabido que era erto queestava para ser m~ae, Maria persuadiu Jos�e a deix�a-la viajar �a idade de Jud�a, a sete quilômetros a1296



oeste de Jerusal�em, nas montanhas, para visitar Isabel. Gabriel tinha informado a ada uma dessasduas futuras m~aes sobre a sua apari�~ao �a outra. Naturalmente �aram ansiosas para enontrarem-se, para ompartilhar as experiênias, e para falar sobre o futuro prov�avel dos seus �lhos. Mariapermaneeu om a sua prima distante por três semanas. Isabel fez muito para fortaleer em Mariaa f�e na vis~ao de Gabriel, de modo que esta voltou para a sua asa mais plenamente dediada aohamado de ser m~ae do menino predestinado, a quem ela, muito em breve, iria apresentar ao mundoomo um bebê indefeso, uma rian�a omum e normal deste reino.Jo~ao naseu na idade de Jud�a, aos 25 de mar�o, do ano 7 a.C. Zaarias e Isabel rejubilaram-segrandemente om o fato de que um �lho tivesse vindo para eles omo Gabriel havia prometido; e, aooitavo dia, quando apresentaram a rian�a para a irunis~ao, eles o batizaram formalmente omoJo~ao, exatamente omo se lhes havia sido ordenado. E logo um sobrinho de Zaarias partiu paraNazar�e, levando at�e Maria a mensagem de Isabel que prolamava o nasimento de um �lho ujonome seria Jo~ao.Desde a mais tenra infânia os pais inularam em Jo~ao a id�eia de que ele reseria e tornar-se-iaum l��der espiritual e um mestre religioso. E, no ora�~ao de Jo~ao, o solo sempre foi sens��vel a essassementes sugestivas. Ainda quando rian�a o enontravam freq�uentemente no templo durante osof��ios do servi�o do seu pai; e Jo~ao �ava imensamente impressionado om o signi�ado de tudo oque via.122.3 O An�unio de Gabriel Feito a MariaUma tarde, por volta do air do sol, antes que Jos�e tivesse retornado ao lar, Gabriel apareeu aMaria, ao lado de uma mesa baixa de pedra, e ap�os ela haver-se reomposto, ele disse: \Venho apedido daquele que �e o meu Mestre, a quem tu ir�as amar e nutrir. A ti, Maria, trago alegres novas eanunio que a onep�~ao em ti foi ordenada pelo �eu e que, no tempo devido, tu te tornar�as a m~ae deum �lho; tu o hamar�as Joshua; e ele ir�a inaugurar o Reino do �eu na Terra entre os homens. Nadadigas disso a ningu�em, exeto a Jos�e e Isabel, a tua parente, para quem tamb�em eu aparei e quedeve tamb�em agora oneber um �lho ujo nome ser�a Jo~ao e ser�a ele quem preparar�a o aminho paraa mensagem de liberta�~ao que o teu �lho ir�a prolamar aos homens om uma grande for�a e umaonvi�~ao profunda. E n~ao duvides tu de minha palavra, Maria, pois este lar foi esolhido omo aresidênia mortal do menino predestinado. A minha bên�~ao reai sobre ti e os poderes dos Alt��ssimosir~ao fortaleer-te; e o Senhor de toda a Terra aobertar-te-�a na Sua sombra".Maria ponderou sobre essa visita�~ao, seretamente, no seu ora�~ao, durante v�arias semanas, antesde ousar abrir-se om o marido a respeito desses aonteimentos inusitados, at�e que estivesse erta deque arregava em si uma rian�a. Ao esutar sobre tudo isso, ainda que grande fosse a sua on�an�aem Maria, Jos�e �ou muito perturbado e n~ao pôde dormir por v�arias noites. A prin��pio Jos�e tinhad�uvida sobre a visita de Gabriel. Depois, quando estava quase se persuadindo de que Maria tinharealmente ouvido a voz e visto a forma do mensageiro divino, Jos�e torturava-se ao pensar sobreomo poderiam ser essas oisas. Como a progênie de seres humanos, poderia ser um �lho omdestino divino? E Jos�e n~ao podia nuna reoniliar essas id�eias onitantes at�e que, depois de v�ariassemanas de muito pensar, ambos, ele e Maria, hegaram �a onlus~ao de que tinham sido esolhidospara tornarem-se os pais do Messias; ainda que o oneito judeu n~ao fosse, nem um pouo, o de queo libertador aguardado deveria ter a natureza divina. Ao hegarem a essa importante onlus~ao,Maria apressou-se a partir para uma visita a Isabel.Quando retornou, Maria foi visitar os seus pais, Joaquim e Ana. Seus dois irm~aos, as duas irm~as,bem omo seus pais sempre foram muito �etios sobre a miss~ao divina de Jesus, embora at�e essemomento, evidentemente, nada ainda soubessem da visita�~ao de Gabriel. Mas Maria on�deniou �asua irm~a Salom�e que ahava que o seu �lho estava destinado a tornar-se um grande mestre.1297



O an�unio que Gabriel fez a Maria aonteeu no dia seguinte �a onep�~ao de Jesus e foi o �unioevento de oorrênia sobrenatural ligado a toda a experiênia de Maria de oneber e trazer dentrode si o menino da promessa.122.4 O Sonho de Jos�eJos�e n~ao se onformou om a id�eia de que Maria estivesse para tornar-se m~ae de uma rian�a extra-ordin�aria, at�e que teve a experiênia de um sonho de forte impress~ao. Nesse sonho um mensageiroelestial brilhante apareeu a ele e, entre outras oisas, disse: \Jos�e, apare�o sob o omando Daqueleque agora reina nas alturas; e tenho o mandado de instru��-lo a respeito do �lho que Maria ir�a gerare que se tornar�a uma grande luz para o mundo. Nele estar�a a vida; e a sua vida tornar-se-�a a luz dahumanidade. Ele vir�a primeiro para o seu pr�oprio povo, todavia pouos destes o reeber~ao; mas, aquantos o reeberem, ser�a revelado que s~ao os �lhos de Deus". Depois dessa experiênia Jos�e deixoutotalmente de duvidar da hist�oria de Maria sobre a visita de Gabriel e sobre a promessa de que arian�a que estava para naser tornar-se-ia um mensageiro divino para o mundo.Em todas essas visita�~oes nada foi dito sobre a asa de Davi. Nada jamais deixou transpareerque Jesus tornar-se-ia o \libertador dos judeus", nem mesmo que seria o Messias h�a muito esperado.Jesus n~ao era um Messias tal omo os judeus haviam anteipado, mas era o libertador do mundo. Asua miss~ao n~ao se dirigia apenas a um povo, era para todas as ra�as e povos.Jos�e n~ao tinha a linhagem do Rei Davi. Maria tinha mais anestrais na linha de Davi do que Jos�e.Bem verdade �e que Jos�e havia ido a Bel�em, idade de Davi, para ser registrado no enso romano,mas isso aonteeu porque seis gera�~oes antes, o anestral de Jos�e, naquela gera�~ao, sendo um �orf~ao,tinha sido adotado por um erto Zado, que era desendente direto de Davi; e por isso Jos�e podiaser tamb�em ontado omo sendo da \asa de Davi".A maioria das hamadas profeias messiânias, no Antigo Testamento, puderam ser apliadas aJesus, e sobretudo muito tempo depois que a sua vida na Terra havia j�a sido vivida. Durante s�eulos,os profetas hebreus haviam prolamado a vinda de um libertador; e essas promessas tinham sidoelaboradas por gera�~oes suessivas e referiam-se a um governante judeu que iria sentar-se no trono deDavi e que, por meio dos m�etodos miraulosos de Mois�es, estabeleeria os judeus na Palestina omouma na�~ao poderosa, livre do dom��nio estrangeiro. Novamente, muitas das passagens �gurativasenontradas nas esrituras dos hebreus foram posteriormente apliadas de modo distorido �a miss~aoda vida de Jesus. Muitos dos dizeres do Antigo Testamento foram deformados de modo a pareeremadequar-se a algum epis�odio da vida do Mestre na Terra. Jesus erta vez negou publiamente, elepr�oprio, qualquer liga�~ao om a asa real de Davi. At�e mesmo aquela passagem: \uma jovem dar�a�a luz um �lho", foi levada a ser lida omo sendo: \uma virgem dar�a �a luz um �lho". Isso tamb�em �everdade sobre muitas das genealogias feitas, tanto de Jos�e quanto de Maria, as quais foram elaboradasdepois da arreira de Mihael na Terra. Muitas dessas linhagens ontêm bastante da linha anestraldo Mestre, mas no todo elas n~ao s~ao genu��nas e nem on��aveis omo sendo verdadeiras. Os primeirosseguidores de Jesus freq�uentemente suumbiam �a tenta�~ao de fazer om que todas as velhas express~oesprof�etias pareessem enontrar a sua realiza�~ao na vida do seu Senhor e Mestre.122.5 Os Pais Terrenos de JesusJos�e era um homem de maneiras suaves, extremamente onsiente e, de todos os modos, �el �asonven�~oes e pr�atias religiosas do seu povo. Falava pouo, mas pensava muito. A ondi�~ao sofridado povo judeu ausava muita tristeza em Jos�e. Na sua juventude, entre os seus oito irm~aos e irm~as,ele havia sido mais alegre, mas nos primeiros anos da sua vida de asado (durante a infânia de1298



Jesus) esteve sujeito a per��odos de um desenorajamento espiritual leve. Essas manifesta�~oes do seutemperamento foram bastante atenuadas, um pouo antes da sua morte prematura, depois que asitua�~ao eonômia da sua fam��lia melhorou, em onseq�uênia do seu progresso, quando passou, dearpinteiro, �a posi�~ao de um pr�ospero empreiteiro.O temperamento de Maria era ompletamente oposto ao do marido. Geralmente era alegre, muitoraramente �ava abatida e possu��a uma disposi�~ao sempre ensolarada. Maria permitia-se dar livree freq�uente vaz~ao �a express~ao dos seus sentimentos e emo�~oes e nuna se sentira aigida, at�e as�ubita morte de Jos�e. E mal se reuperara desse hoque quando teve de enfrentar as ansiedadese perplexidades que se lan�aram sobre ela, por ausa da arreira extraordin�aria do seu �lho maisvelho, que se desenrolou muito rapidamente diante do seu olhar atônito. Mas, durante toda essaexperiênia inusitada, Maria manteve-se alma, orajosa e bastante s�abia no seu relaionamento omo seu estranho e pouo ompreendido primogênito e om os irm~aos e irm~as ainda vivos dele.Muito da do�ura espeial de Jesus e da sua ompreens~ao ompassiva da natureza humana, eleherdara do seu pai; o dom de ser um grande mestre e a sua imensa apaidade de indignar-se, porretid~ao, ele herdara da sua m~ae. Nas rea�~oes emoionais ao meio ambiente, na sua vida de adulto,Jesus era tamb�em omo o seu pai: meditativo e adorador; o que algumas vezes deixava transpareertristeza, mas, mais freq�uentemente, ele onduzia-se de maneira otimista e om a disposi�~ao deter-minada da sua m~ae. No onjunto, a tendênia era de que o temperamento de Maria dominasse aarreira do �lho divino, durante o seu resimento e nos passos deisivos da sua arreira adulta. Jesusera uma mistura dos tra�os dos seus pais, em algumas das suas atitudes; em outras ele demonstravamais as arater��stias de um deles do que as do outro.De Jos�e, Jesus tinha a edua�~ao estrita nos usos dos erimoniais judeus e o onheimento exepi-onal das esrituras dos hebreus; de Maria, ele trazia um ponto de vista mais amplo da vida religiosae um oneito mais liberal da liberdade espiritual pessoal.As fam��lias de ambos, Jos�e e Maria, eram bem instru��das para a sua �epoa. Jos�e e Maria haviamsido eduados muito aima da m�edia da sua �epoa, onsiderando a sua situa�~ao soial. Ele, umhomem de muito pensar e ela, uma mulher planejadora, dotada de adaptabilidade e pr�atia naexeu�~ao imediata das oisas. Jos�e era moreno, de olhos negros; e Maria era do tipo quase louro, deolhos astanhos.Tivesse Jos�e vivido mais e ter-se-ia tornado, indubitavelmente, um rente �rme na miss~ao do seu�lho mais velho. Maria alternava-se, ora areditando, ora duvidando, sendo grandemente inueniadapela posi�~ao tomada pelos seus outros �lhos e pela dos seus amigos e parentes, mas sempre erafortaleida, na sua atitude �nal, pela mem�oria da apari�~ao de Gabriel imediatamente depois que arian�a fora onebida.Maria era uma h�abil teel~a e possu��a uma habilidade aima da m�edia na maioria das artes aseirasda �epoa; era uma boa dona-de-asa e muito aprihosa no forno. Tanto Jos�e quanto Maria erambons eduadores e uidaram para que os seus �lhos se tornassem bem versados nos ensinamentos da�epoa.Quando ainda rapaz, Jos�e tinha sido empregado do pai de Maria no trabalho de onstruir umaextens~ao da sua asa; e, quando Maria trouxe a Jos�e um opo de �agua, durante a refei�~ao do meio-dia,foi que realmente aqueles dois, destinados a ser os pais de Jesus, ome�aram a fazer a orte um aooutro.Jos�e e Maria asaram-se de aordo om os ostumes judeus, na asa de Maria, nas proximidadesde Nazar�e, quando Jos�e tinha vinte e um anos de idade. Esse asamento onluiu um noivadonormal que durou quase dois anos. Pouo depois se mudaram para a asa em Nazar�e, que havia sidoonstru��da por Jos�e om a ajuda de dois dos seus irm~aos. A asa situava-se ao p�e de uma eleva�~aoque dominava, de modo enantador, a paisagem do ampo. Nessa asa, espeialmente preparada,esses jovens pais, na expetativa de dar as boas-vindas ao menino prometido, n~ao sabiam que aquele1299



evento, memor�avel para todo um universo, estava para aonteer enquanto eles estivessem fora deasa, em Bel�em, na Jud�eia.A parte maior da fam��lia de Jos�e onverteu-se aos ensinamentos de Jesus, mas pouqu��ssimos entreos da gente de Maria areditaram nele, antes que ele deixasse este mundo. Jos�e inlinava-se maispara o oneito espiritual de um Messias esperado, mas Maria e a sua fam��lia, espeialmente o seupai, ativeram-se �a id�eia de que o Messias seria um libertador temporal e um governante pol��tio. Osanestrais de Maria haviam-se identi�ado manifestamente om as atividades dos Maabeus aindareentes naqueles tempos.Jos�e apegava-se vigorosamente ao ponto de vista oriental, ou Babilônio, da religi~ao judaia; Mariainlinava-se fortemente para a interpreta�~ao oidental, ou helenista, mais liberal e aberta, da lei edos profetas.122.6 O Lar em Nazar�eA asa de Jesus n~ao �ava longe do alto da olina, na parte norte de Nazar�e, a uma erta distânia danasente de �agua da idade que era na parte leste. A fam��lia de Jesus morava nos arredores da idadee isso failitou, posteriormente, as aminhadas dele ao ampo e as subidas �a montanha pr�oxima, amais alta de todas, na parte sul da Galil�eia, exeto pela adeia do monte Tabor, a leste, e o monteNaim, que tinham aproximadamente a mesma altitude. Esta asa loalizava-se um pouo ao sul ea leste da parte sul do promont�orio desse monte e a meio aminho entre a base dessa eleva�~ao e aestrada que vai de Nazar�e a Can�a. Al�em de subir o monte, o passeio favorito de Jesus era seguir umatrilha estreita que serpenteava desde a base da montanha, indo na dire�~ao nordeste, at�e um pontoonde se juntava �a estrada de S�eforis.A asa de Jos�e e Maria tinha a estrutura de pedra e um ômodo om um teto plano e umaonstru�~ao adjaente para abrigar os animais. A mob��lia onsistia de uma mesa baixa de pedra,utens��lios de barro, pratos e potes de pedra, um tear, uma lamparina, v�arios banos pequenos eesteiras para dormir sobre o h~ao de pedra. No quintal ao fundo, perto do anexo dos animais, �avao abrigo que protegia o forno e o moinho para moer os gr~aos. Eram neess�arias duas pessoas paraoperar esse tipo de moinho, uma para provê-lo de gr~aos e outra para moer. Quando ainda menino,Jesus muitas vezes uidava de dosar os gr~aos no moinho, enquanto a sua m~ae girava o moedor.Mais tarde, quando a fam��lia reseu, todos se agrupavam em volta da mesa de pedra, que foiaumentada, para desfrutarem das refei�~oes, servindo-se do alimento em um prato omum, ou potihe.Durante o inverno, na refei�~ao noturna, a mesa estaria iluminada por uma lâmpada pequena eahatada de terraota, heia de �oleo de oliva. Ap�os o nasimento de Marta, Jos�e onstruiu umaoutra aomoda�~ao, um quarto grande, usado omo arpintaria durante o dia e omo quarto dedormir �a noite.122.7 A Viagem a Bel�emNo mês de mar�o do ano 8 a.C. (mês em que Jos�e e Maria asaram-se), C�esar Augustus deretou quetodos os habitantes do imp�erio romano fossem ontados; que deveria ser feito um enso de modo apoder ser utilizado para uma obran�a mais e�iente dos impostos. Os judeus sempre tiveram muitapreven�~ao ontra qualquer tentativa de \enumerar o povo" e isso, al�em das di�uldades dom�estiasom Herodes, rei da Jud�eia, havia onspirado para ausar o adiamento, por um ano, na onretiza�~aodesse enso, no reino dos judeus. Em todo o imp�erio romano esse enso �ou registrado no ano 8a.C., exeto no reino de Herodes, na Palestina, onde foi feito um ano mais tarde, no ano 7 a.C.N~ao se fazia neess�ario que Maria fosse a Bel�em fazer esse registro - Jos�e estava autorizado a1300



efetuar o registro por toda a sua fam��lia - , mas Maria, sendo uma pessoa dinâmia e ousada, insistiuem aompanh�a-lo. Ela temia que, sendo deixada sozinha, a rian�a nasesse enquanto Jos�e estavaausente e, Bel�em n~ao sendo longe da idade de Jud�a, Maria previu a possibilidade de uma agrad�avelvisita �a sua parenta Isabel.Jos�e pratiamente proibiu Maria de aompanh�a-lo, mas foi in�util; quando a omida estava sendoempaotada para a viagem de três ou quatro dias, ela preparou ra�~oes duplas e aprontou-se para aviagem. E, antes que sa��ssem de fato, Jos�e j�a se havia aostumado om a id�eia de Maria ir junto eent~ao, alegremente, eles partiram de Nazar�e ao alvoreer do dia.Jos�e e Maria eram pobres e, omo tivessem apenas um burro de arga, Maria avalgava o animal,estando j�a adiantada na gravidez, junto om as provis~oes, enquanto Jos�e aminhava guiando o animal.A onstru�~ao e a manuten�~ao de uma asa havia sido um grande peso para Jos�e, pois ele deviatamb�em ontribuir para a sobrevivênia dos seus pais, j�a que o seu pai reentemente tinha-se tornadoinapaitado para tal. E assim o asal judeu partiu da sua humilde asa, na manh~a de 18 de agosto,do ano 7 a.C., para a sua viagem a Bel�em.No seu primeiro dia de viagem eles ontornaram os ontrafortes ao sop�e do monte Gilboa, ondepassaram a noite, aampados �a margem do Jord~ao. Ali, eles perguntaram a si pr�oprios, profunda-mente, sobre a natureza do �lho que naseria deles; Jos�e aderindo ao oneito de um mestre espirituale Maria sustentando a id�eia de um Messias judeu, um libertador da na�~ao hebraia.Cedo, na brilhante manh~a de 19 de agosto, Jos�e e Maria estavam de novo a aminho. Tomaram asua refei�~ao do meio-dia junto ao p�e do monte Sartaba, que domina o vale do Jord~ao, e ontinuaramviagem hegando a Jeri�o �a noite, onde pararam em uma hospedaria na estrada nos arredores daaldeia. Depois da refei�~ao da noite e de muita disuss~ao sobre a opress~ao do governo romano, sobreHerodes, sobre os registros do reenseamento e a inuênia relativa de Jerusal�em e Alexandria omoentros da ultura e ensino judeus, os viajantes de Nazar�e retiraram-se para o repouso noturno. Bemedo, pela manh~a do dia 20 de agosto, retomaram a sua viagem e alan�aram Jerusal�em antes domeio-dia. Visitaram o templo e tomaram, de novo, o seu aminho para hegar a Bel�em bem no meioda tarde.O albergue estava superlotado e Jos�e, ent~ao, prourou um alojamento entre os parentes distantes,mas todos os quartos em Bel�em enontravam-se repletos. Ao retornarem �a pra�a na frente doalbergue, Jos�e foi informado de que os animais dos est�abulos das aravanas, onstru��dos nos anosdo rohedo e situados exatamente abaixo do albergue, haviam sido retirados e que tudo estava limpoexatamente para reeber os h�ospedes. Deixando o asno na �area �a frente do albergue, Jos�e oloou ossaos de roupas e provis~oes sobre os seus ombros e deseu, om Maria, os degraus de pedra, at�e osalojamentos de baixo. Viram-se instalados naquilo que era uma sala de estoagem de gr~aos, na frentedos est�abulos e das manjedouras. Cortinas de tendas haviam sido dependuradas e eles se deram pormuito felizes de terem alojamentos t~ao onfort�aveis.Jos�e havia pensado em registrar-los logo em seguida, mas Maria ahava-se ansada, bastanteextenuada mesmo, e supliou-lhe que permaneesse om ela e ele �ou ali.122.8 O Nasimento de JesusDurante toda essa noite Maria estivera inquieta, de forma que nenhum dos dois dormiu muito. Aoamanheer, as pontadas do parto j�a estavam bem evidentes e, no dia 21 de agosto do ano 7 a.C., aomeio-dia, om a ajuda e as ministra�~oes arinhosas de mulheres viajantes amigas, Maria deu �a luz umpequeno var~ao. Jesus de Nazar�e havia nasido para o mundo; enontrava-se enrolado nas roupas queMaria tinha trazido onsigo, para essa ontingênia poss��vel, e deitado em uma manjedoura pr�oxima.Da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo at�e ent~ao e viriam desde ent~ao, naseu1301



o menino prometido e, ao oitavo dia, onforme a pr�atia judaia, foi irunidado e formalmentedenominado Joshua (Jesus).No dia seguinte ao nasimento de Jesus, Jos�e fez o seu registro. Enontrando-se ent~ao om umhomem om quem haviam onversado duas noites atr�as, em Jeri�o, foi levado por ele at�e um amigoabastado que possu��a um quarto na pousada e este homem se dispôs, om prazer, a troar de quartosom o asal de Nazar�e. Naquela tarde eles se mudaram para a pousada, onde �aram por quase trêssemanas, at�e que enontraram hospedagem na asa de um parente distante de Jos�e.Ao segundo dia ap�os o nasimento de Jesus, Maria enviou uma mensagem a Isabel dizendo que oseu �lho havia hegado e reebeu em resposta um onvite feito a Jos�e, para ir a Jerusal�em, a �m defalar de todos os assuntos om Zaarias. Na semana seguinte, Jos�e foi a Jerusal�em para onversarom Zaarias. Zaarias e Isabel ahavam-se ambos sineramente onvenidos de que Jesus estavadestinado a se tornar o libertador judeu, o Messias; e que Jo~ao, o �lho deles, seria o seu prinipalolaborador, o bra�o direito no seu destino. E, j�a que Maria ompartilhava dessas mesmas id�eias, n~aofoi dif��il onvener Jos�e a permaneer em Bel�em, a idade de Davi, para que Jesus pudesse resere se tornar o suessor de Davi no trono de todo o Israel. Desse modo, permaneeram eles em Bel�empor mais de um ano, tendo Jos�e se dediado ao seu of��io de arpinteiro durante esse tempo.No dia do nasimento de Jesus, ao meio-dia, os sera�ns de Urantia, reunidos om os seus diretores,antaram hinos de gl�oria sobre a manjedoura de Bel�em, mas esses ântios de gl�oria n~ao foramesutados por ouvidos humanos. Nenhum pastor, nem quaisquer outras riaturas mortais vieramprestar a sua homenagem ao menino de Bel�em, at�e o dia da hegada de ertos saerdotes de Ur, quehaviam sido enviados de Jerusal�em por Zaarias.A esses saerdotes da Mesopotâmia havia sido ontado, h�a algum tempo, por um estranho professorreligioso, do pa��s deles, o qual em um sonho havia sido informado de que a \luz da vida" estava a pontode apareer sobre a Terra, na forma de um menino, entre os judeus. E os três saerdotes partiram,pois, em busa dessa \luz da vida". Ap�os muitas semanas de infrut��fera proura em Jerusal�em,estavam para voltar a Ur, quando onheeram Zaarias que lhes on�ou sobre a sua ren�a de queJesus era o objeto da proura deles e os enviou a Bel�em, onde enontraram o menino e deixaram assuas oferendas om Maria, a sua m~ae terrena. A rian�a estava ent~ao om quase três semanas deidade �a �epoa da visita deles.Esses s�abios homens n~ao tiveram nenhuma estrela a gui�a-los para Bel�em. A bel��ssima lenda daestrela de Bel�em originou-se da seguinte forma: Jesus naseu aos 21 de agosto, ao meio-dia do ano7 a.C. Em 29 de maio do mesmo ano houve uma extraordin�aria onjun�~ao entre J�upiter, Saturno ea onstela�~ao de Peixes. E �e um aonteimento astronômio marante que onjun�~oes semelhanteshajam oorrido aos 29 de setembro e aos 5 de dezembro do mesmo ano. Com base nesses aontei-mentos extraordin�arios, mas inteiramente naturais, os bem-intenionados zelotes, das gera�~oes quesuederam, elaboraram a lenda atraente da estrela de Bel�em e dos Reis Magos adoradores, onduzi-dos pela estrela, at�e a manjedoura, para ontemplar e adorar o re�em-nasido. As mentes orientaise do Oriente-Pr�oximo deleitam-se om f�abulas e inventam onstantemente belos mitos sobre a vidados seus dirigentes religiosos e dos seus her�ois pol��tios. Na falta de uma imprensa, quando a maiorparte do onheimento humano se transmitia, de uma gera�~ao a outra pela palavra sa��da da boa,era muito f�ail que os mitos se tornassem tradi�~ao e que as tradi�~oes �nalmente aabassem aeitasomo fatos.122.9 A Apresenta�~ao no TemploMois�es havia ensinado aos judeus que todos os �lhos primogênitos perteniam ao Senhor e que, emlugar do seu sarif��io, omo era ostume entre as na�~oes pag~as, esse �lho poderia viver desde que osseus pais o redimissem om o pagamento de ino moedas a qualquer saerdote autorizado. Tamb�em1302



existia uma regulamenta�~ao mosaia que dizia que uma m~ae, ap�os um erto per��odo de tempo, deviaapresentar-se ao templo, para a puri�a�~ao (ou ter algu�em que �zesse o sarif��io adequado em lugardela). Era ostumeiro que tais erimônias oorressem ambas ao mesmo tempo. Assim sendo, Jos�e eMaria foram ao templo de Jerusal�em, pessoalmente, para apresentar Jesus aos saerdotes e efetivar asua reden�~ao e tamb�em fazer o sarif��io apropriado para assegurar a Maria a puri�a�~ao erimonialda suposta impureza do dar �a luz.Nas ortes do templo estavam freq�uentemente presentes duas �guras dignas de nota, Sime~ao, umantor, e Anna, uma poetisa. Sime~ao era da Jud�eia e Anna, da Galil�eia. Esses dois estavam quasesempre juntos e ambos eram ��ntimos do saerdote Zaarias, que havia on�ado o segredo de Jo~ao eJesus a eles. E, tanto Sime~ao quanto Anna, ansiavam pela vinda do Messias e a sua onvi�~ao emZaarias levara-os a areditar que Jesus fosse o libertador esperado do povo judeu.Zaarias sabia o dia esperado para Jos�e e Maria apareerem no templo om Jesus; e aertou omSime~ao e Anna, anteipadamente, que indiaria, om a sauda�~ao da sua m~ao levantada, qual, naproiss~ao das rian�as re�em-nasidas, era Jesus.Para essa oasi~ao Anna havia esrito um poema que Sime~ao passou a antar, para surpresa deJos�e, de Maria e de todos os que estavam reunidos nos p�atios do templo. E o hino deles, para areden�~ao do �lho primogênito, foi assim:Aben�oado seja o Senhor, Deus de Israel,Que nos visitou e trouxe a reden�~ao ao seu povo;A trombeta da salva�~ao, Ele fez soar por todos n�osNa asa do seu servo Davi.Assim omo falou da boa dos seus sagrados profetas-Salva�~ao dos nossos inimigos e da m~ao de todos aqueles que nos odeiam;Para mostrar miseri�ordia para om os nossos pais, na lembran�a da Sua santa alian�a - ,O juramento que fez a Abra~ao, nosso pai,De oneder-nos que n�os, sendo libertados da m~ao dos nossos inimigos,Pud�essemos servir a ele sem temores,Em santidade e retid~ao perante ele, por todos os nossos dias.E que tu, assim, menino prometido, sejas hamado de Profeta do Alt��ssimo;Porque ir�as, diante do semblante do Senhor, estabeleer o Seu Reino;Dar onheimento da salva�~ao a Seu povoEm remiss~ao dos seus peados.Regozijemos om a doe miseri�ordia do nosso Deus, porque veio nos visitar a aurora do altoPara resplandeer sobre aqueles que est~ao nas trevas e na sombra da morte;Para guiar os nossos p�es nos aminhos da paz.E, pois, deixemos agora o Vosso servo partir em paz, �O Senhor, onforme a Vossa palavra,Pois os meus olhos viram j�a a Vossa salva�~ao,Que por V�os foi preparada diante da vista de todos os povos;Luz que resplandee para eslareimento mesmo at�e dos gentiosE para gl�oria do nosso povo de Israel. 1303



De volta a Bel�em, Jos�e e Maria permaneeram em silênio - onfusos e intimidados. Mariaenontrava-se bastante perturbada pelas palavras de despedida de Anna, a poetisa ani~a, e Jos�e n~aose sentia bem em harmonia om aquele esfor�o prematuro de fazer de Jesus o Messias prometido dopovo judeu.122.10 �Epoa de HerodesOs informantes de Herodes, todavia, n~ao permaneeram inertes. Quando reportaram a ele sobre avisita dos saerdotes de Ur a Bel�em, Herodes onvoou esses aldeus a apareerem diante de si. E,insistente, ele inquiriu a esses homens s�abios sobre o novo \rei dos judeus", mas eles deram-lhe pouasatisfa�~ao, expliando apenas que o menino nasera de uma mulher que viera a Bel�em om o seumarido para ompareer ao enso. Herodes, n~ao satisfeito om essa resposta, despediu-os, dando-lhes uma bolsa de dinheiro; e mandou-lhes que enontrassem a rian�a para que tamb�em ele pudesseir l�a e ador�a-la, j�a que eles haviam delarado que o Reino dela devia ser espiritual, n~ao temporal.Todavia, ao pereber que os s�abios n~ao voltariam, Herodes enheu-se de suspeitas. E, enquantoele pensava nisso, os seus informantes voltaram e lhe �zeram um relato ompleto das oorrêniasreentes no templo, trazendo-lhe uma �opia de partes da an�~ao de Sime~ao, que havia sido antadanas erimônias de reden�~ao de Jesus. No entanto, eles n~ao seguiram Jos�e e Maria; e Herodes �ouirado om eles, quando viu que n~ao podiam dizer para onde o asal tinha levado a rian�a. Ent~ao,despahou espi~oes para loalizar Jos�e e Maria. Sabendo que Herodes perseguia a fam��lia de Nazar�e,Zaarias e Isabel permaneeram longe de Bel�em. O menino �ou esondido om uns parentes deJos�e.Jos�e temia prourar trabalho; e as suas pouas eonomias estavam desapareendo rapidamente.Mesmo na �epoa das erimônias de puri�a�~ao no templo, Jos�e onsiderava-se pobre o su�iente paralimitar a dois pequenos pombos a sua oferta para Maria, omo Mois�es havia determinado, para apuri�a�~ao das m~aes, entre os pobres.Quando, ap�os mais de um ano de busas, os espi~oes de Herodes n~ao haviam ahado Jesus; e emvista da suspeita de que a rian�a ainda estava esondida em Bel�em, Herodes preparou uma ordemomandando fosse feita uma busa sistem�atia em todas as asas de Bel�em, e que todos os bebêsmeninos de menos de dois anos fossem mortos. Desse modo Herodes esperava assegurar-se de quetal rian�a, que haveria de tornar-se o \rei dos judeus", fosse destru��da. E assim pereeram, em ums�o dia, dezesseis bebês meninos em Bel�em da Jud�eia. A intriga e o assassinato, mesmo na fam��liaimediata de Herodes, assim, eram aonteimentos orriqueiros na sua orte.O massare desses infantes aonteeu em meados de outubro, do ano 6 a.C., quando Jesus tinhapouo mais de um de ano idade. Mas havia rentes no Messias vindouro, at�e mesmo no s�equito daorte de Herodes, e um desses, sabendo da ordem de assassinar os meninos de Bel�em, omuniou-seom Zaarias, e este por sua vez despahou um mensageiro at�e Jos�e; e, na noite anterior ao massare,Jos�e e Maria partiram om a rian�a, de Bel�em para Alexandria, no Egito. Para evitar atrair aaten�~ao, eles viajaram sozinhos om Jesus, para o Egito. Foram para Alexandria om o dinheiroprovideniado por Zaarias, e l�a Jos�e trabalhou no seu ramo, enquanto Maria e Jesus alojaram-seom parentes abastados da fam��lia de Jos�e. Eles permaneeram em Alexandria por dois anos inteiros,n~ao retornando a Bel�em sen~ao depois da morte de Herodes.
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Cap��tulo 123A Primeira Infânia de JesusDEVIDO �as inertezas e ansiedades da estada em Bel�em, Maria n~ao desmamou a rian�a at�e quetivessem hegado om seguran�a em Alexandria, onde a fam��lia era apaz de estabeleer-se omuma vida normal. Viveram om parentes e Jos�e foi bastante apaz de sustentar a sua fam��lia, poisonseguiu trabalho logo depois de hegarem. Esteve empregado omo arpinteiro por v�arios mesesquando, ent~ao, foi promovido �a posi�~ao de feitor de um grupo grande de oper�arios de um dos pr�ediosp�ublios, ent~ao em proesso de onstru�~ao. Essa nova experiênia deu-lhe a id�eia de se transformarem um empreiteiro e onstrutor, depois que voltassem para Nazar�e.Durante todos esses primeiros anos da infânia, em que Jesus era ainda uma rian�a indefesa, Mariamanteve uma vig��lia longa e onstante para que nada aonteesse ao seu �lho, que pudesse amea�aro seu bem-estar ou que de algum modo interferisse na sua futura miss~ao na Terra; nenhuma m~ae foimais devotada ao seu �lho. Na asa onde Jesus estava havia duas outras rian�as aproximadamenteda mesma idade e, entre os vizinhos mais imediatos, havia ainda seis outras ujas idades eramsu�ientemente pr�oximas da dele, o que os tornavam ompanheiros adequados nas brinadeiras. Aprin��pio, Maria mantinha-se disposta a manter Jesus bem perto de si, temendo que algo pudesseaonteer a ele se lhe fosse permitido brinar no jardim om as outras rian�as, todavia, om a ajudados seus parentes, Jos�e onseguiu onvenê-la de que aso isso aonteesse Jesus �aria privado daexperiênia �util de aprender omo se ajustar �as rian�as da sua pr�opria idade. E, ompreendendo queum programa de resguardo e prote�~ao, de tal modo inomum e exagerada, poderia lev�a-lo a tornar-searti�ial e de um erto modo egoêntrio, Maria a�nal deu o seu onsentimento ao plano de permitir�a rian�a prometida reser omo qualquer outra rian�a; e, embora tenha obedeido a essa deis~ao,ela enarregou-se de manter-se sempre vigilante, enquanto os pequeninos brinavam perto da asaou no jardim. Apenas uma m~ae afei�oada pode saber o peso que Maria arregava no seu ora�~ao,pensando na seguran�a do seu �lho durante esses anos da primeira infânia e meninie.Durante os dois anos nos quais permaneeram em Alexandria, Jesus desfrutou de boa sa�ude eontinuou resendo normalmente. Afora uns pouos amigos e parentes, n~ao se ontou a ningu�emsobre Jesus ser um \�lho prometido". Um dos parentes de Jos�e revelou isso a alguns amigos emMên�s, desendentes distantes de Iknaton, e eles, om um pequeno grupo de rentes de Alexandria,reuniram-se na asa palaiana dos parentes e benfeitores de Jos�e, pouo tempo antes do retorno �aPalestina, para dar os melhores votos �a fam��lia de Nazar�e e para prestar os seus respeitos �a rian�a.Nessa oasi~ao aqueles amigos reunidos presentearam a Jesus om uma �opia ompleta da tradu�~aogrega das esrituras dos hebreus. Essa �opia das esrituras sagradas dos judeus, entretanto, n~ao foioloada nas m~aos de Jos�e antes que tivessem ambos, ele e Maria, �nalmente reusado o onvitedos amigos de Mên�s e Alexandria para que permaneessem no Egito. Esses rentes insistiram quea rian�a predestinada seria apaz de exerer sobre o mundo uma inuênia muito maior, omoresidente de Alexandria do que em outro lugar qualquer na Palestina. Essas tentativas de persuas~aoatrasaram a partida deles para a Palestina, por algum tempo, depois de terem reebido a not��ia da1305



morte de Herodes.Jos�e e Maria partiram �nalmente de Alexandria em um baro pertenente a Ezraeon, amigo deles,rumo a Jopa; hegando �aquele porto no �m de agosto do ano 4 a.C. Dali, foram diretamente paraBel�em, onde passaram o mês inteiro de setembro aonselhando-se om os seus amigos e parentes parasaber se deviam permaneer l�a ou se retornavam para Nazar�e.Maria nuna havia abandonado ompletamente a id�eia de que Jesus devesse reser em Bel�em,a idade de Davi. Jos�e n~ao areditava de fato que o �lho deles devesse tornar-se um rei libertadorde Israel. E isso, sobretudo por saber n~ao ser, ele pr�oprio, realmente um desendente de Davi;pois ele era reonheido omo sendo da progênie de Davi devido ao fato de um dos seus anestraister sido adotado em uma fam��lia da linha dav��dia de desendênia. Maria julgava, �e laro, quea idade de Davi fosse o loal mais apropriado para se riar o novo andidato ao trono de Davi,mas Jos�e preferiu tentar a sorte om Herodes Antipas a tent�a-la om Arquelau, o irm~ao dele. Jos�ealimentava um grande temor pela seguran�a da rian�a em Bel�em ou em qualquer outra idade naJud�eia; e supunha que Arquelau estaria mais inlinado a ontinuar as pol��tias amea�adoras do seupai, Herodes, do que Antipas, na Galil�eia. E al�em de todas essas raz~oes, Jos�e era frano na suapreferênia pela Galil�eia, omo um loal melhor para riar e eduar o menino, mas foram neess�ariastrês semanas para superar as obje�~oes de Maria.Por volta de primeiro de outubro, Jos�e havia onvenido Maria e todos os amigos de que eramelhor que eles voltassem para Nazar�e. Assim, no prin��pio de outubro, de 4 a.C., eles foram deBel�em para Nazar�e, passando por Lida e Sit�opolis. Eles partiram edo, em um domingo pela manh~a;Maria e o menino montados no burro de arga re�em-omprado, enquanto Jos�e e ino parentesaompanhavam-nos a p�e; os parentes de Jos�e reusaram a permitir-lhes fazer a viagem a Nazar�esozinhos. Eles temiam ir para a Galil�eia por Jerusal�em e pelo vale do Jord~ao, pois as estradas dooeste n~ao eram de todo seguras para dois viajantes sozinhos om uma rian�a de tenra idade.123.1 De volta a Nazar�eNo quarto dia da viagem, o grupo hegou ao seu destino em seguran�a. Eles vieram sem anuniar, �aasa de Nazar�e, que havia sido oupada durante mais de três anos por um dos irm~aos asados de Jos�e,o qual �ou realmente surpreso ao vê-los; t~ao em silênio haviam eles feito tudo, que nem a fam��liade Jos�e nem a de Maria sabiam, nem mesmo que haviam deixado a Alexandria. No dia seguinte, oirm~ao de Jos�e mudou-se om a sua fam��lia; e, pela primeira vez desde o nasimento de Jesus, Mariaestabeleeu-se om a sua pequena fam��lia e passou a desfrutar da vida na sua pr�opria asa. Emmenos de uma semana, Jos�e arranjou trabalho omo arpinteiro e eles �aram extremamente felizes.Jesus estava om era de três anos e dois meses de idade, na �epoa em que eles voltaram paraNazar�e. Ele havia passado muito bem em todas essas viagens, era dono de uma sa�ude exelente eestava heio de brinadeiras infantis e de exulta�~ao om aquela propriedade onde podia orrer e sedivertir. Mas sentia muita falta da ompanhia dos seus amigos de Alexandria.A aminho de Nazar�e, Jos�e tinha persuadido Maria de que seria pouo prudente fazer om quetodos os seus amigos e parentes da Galil�eia soubessem que Jesus era uma rian�a prometida. Eonordaram em refrear-se e n~ao menionar, a todos, nada sobre tal quest~ao. E ambos permaneerammuito ��eis em manter essa promessa.Todo o quarto ano na vida Jesus foi um per��odo normal de desenvolvimento f��sio, mas de umaatividade mental inomum. Nesse meio tempo Jesus tinha estabeleido uma amizade muito forteom um garoto da sua idade, na vizinhan�a, hamado Ja�o. Jesus e Ja�o estavam sempre felizes omas suas brinadeiras e reseram omo grandes amigos e ompanheiros leais.O pr�oximo aonteimento de importânia na vida dessa fam��lia de Nazar�e foi o nasimento do1306



segundo �lho, Tiago, nas primeiras horas da manh~a de 2 de abril, do ano 3 a.C. Jesus �ou emoionadoom a id�eia de ter um irm~ao bebê; e manteve-se por perto todo o tempo s�o para observar as primeirasatividades do bebê.Em meados do ver~ao desse mesmo ano, Jos�e onstruiu uma pequena o�ina perto da fonte daidade e do ponto de parada das aravanas. Depois disso, fez pouqu��ssimo trabalho de arpinteirodurante o dia. Ele tinha omo s�oios dois dos pr�oprios irm~aos e v�arios outros trabalhadores, aquem enviava para trabalhar enquanto permaneia na loja fazendo juntas de bois e arados e outrostrabalhos em madeira. Ele tamb�em fazia algum trabalho em ouro, om ordas e lona. E Jesus,depois de resido, quando n~ao estava na esola, dividia o seu tempo igualmente entre ajudar a suam~ae nos afazeres dom�estios e observar o seu pai trabalhando na o�ina e, nos intervalos, esutava aonversa e os mexerios dos ondutores das aravanas e dos passageiros dos quatro antos da Terra.Em julho desse ano, um mês antes de Jesus ompletar quatro anos, uma epidemia de problemasintestinais graves espalhou-se por toda a Nazar�e, vinda do ontato om os viajantes das aravanas.Maria �ou t~ao alarmada om o perigo de Jesus �ar exposto a essa epidemia, que arrumou as malasde ambos os seus �lhos e fugiu para a asa de ampo do seu irm~ao, a muitos quilômetros ao sul deNazar�e, na estrada de Megido, perto de Sarid. E n~ao voltaram a Nazar�e durante mais de dois meses;Jesus teve muito prazer nessa que foi a sua primeira experiênia em uma fazenda.123.2 O Quinto Ano (2 a.C.)Pouo mais de um ano depois do retorno a Nazar�e, o menino Jesus hegou �a idade da sua primeiradeis~ao moral pessoal sinera; e um Ajustador do Pensamento veio residir nele, uma d�adiva divinado Pai do Para��so, que havia, algum tempo atr�as, servido om Maquiventa Melquisedeque, ganhandoassim a experiênia de funionar em liga�~ao om a enarna�~ao de um ser supramortal, vivendo �asemelhan�a da arne mortal. Esse aonteimento deu-se aos 11 de fevereiro do ano 2 a.C. Jesusn~ao esteve mais onsiente da vinda do Monitor divino do que �am os milh~oes e milh~oes de outrasrian�as as quais, antes e depois desse dia, do mesmo modo, têm reebido esses Ajustadores doPensamento para residir nas suas mentes e trabalhar pela espiritualiza�~ao de�nitiva das mentes epela sobrevivênia eterna das suas almas imortais.Nesse dia de fevereiro, terminou a supervis~ao direta e pessoal dos Governantes Universais, no queestava relaionado �a integridade da enarna�~ao infantil de Mihael. A partir desse dia, durante todoo desenvolvimento humano da sua enarna�~ao, a guarda de Jesus estava destinada a permaneer soba on�an�a desse Ajustador residente e dos sera�ns guardi~aes agregados, suplementada de temposem tempos pela ministra�~ao dos intermedi�arios designados �a exeu�~ao de ertas tarefas de�nidas deaordo om a instru�~ao dos seus superiores planet�arios.Jesus estava om ino anos de idade em agosto desse mesmo ano, e n�os iremos, por isso, referir-nos a este omo o seu quinto (no alend�ario) ano de vida. Nesse ano, o ano 2 a.C., pouo mais deum mês antes do seu quinto anivers�ario, Jesus �ou muito feliz om a vinda da sua irm~a M��riam, quenaseu na noite de 11 de julho. Durante a noite do dia seguinte, Jesus teve uma longa onversa omo seu pai a respeito da maneira pela qual v�arios grupos de oisas vivas nasem neste mundo, omoindiv��duos separados. A parte mais valiosa da edua�~ao iniial de Jesus proveio dos seus pais, pormeio das respostas �as suas perguntas pensativas e profundas. Jos�e nuna deixou de umprir o seudever e, a duras penas, passava o tempo respondendo �as numerosas perguntas do menino. Desde omomento em que Jesus tinha ino anos de idade at�e ter dez anos, ele foi um ponto de interroga�~aoont��nuo. Embora Jos�e e Maria n~ao pudessem sempre responder �as suas perguntas, nuna deixaramtotalmente de falar algo sobre as averigua�~oes dele e de ajud�a-lo, de todos os modos poss��veis, nosseus esfor�os para alan�ar uma solu�~ao satisfat�oria sobre a quest~ao que a sua mente alerta estavasugerindo. 1307



Desde que retornaram a Nazar�e eles vinham tendo uma vida familiar bastante intensa e Jos�eestivera espeialmente oupado, onstruindo a sua nova loja e fazendo om que o seu neg�oio fun-ionasse novamente. T~ao oupado que n~ao ahara tempo de fazer um ber�o para Tiago, mas issofoi orrigido muito antes que M��riam nasesse, de modo que ela possuiu um desses de grades altas,bastante onfort�avel, no qual se aninhar, enquanto a fam��lia a admirava. E o Jesus menino entroude ora�~ao em todas essas experiênias naturais e normais. Ele gostava muito do seu irm~ao pequenoe da sua irm~a bebezinha e foi de grande ajuda para Maria, uidando deles.No mundo gentio daqueles dias, havia uns pouos lares que podiam dar a uma rian�a umaedua�~ao inteletual, moral e religiosa melhor do que os lares judeus da Galil�eia. Os judeus, ali,possu��am um programa sistem�atio de riar e de eduar as suas rian�as. Eles dividiam a vida deuma rian�a em sete est�agios:1. A rian�a re�em-nasida, do primeiro at�e o oitavo dia.2. A rian�a de peito.3. A rian�a desmamada.4. O per��odo de dependênia da m~ae, durando at�e o �m do quinto ano.5. O prin��pio da independênia da rian�a e, para os �lhos homens, o pai assumindo a responsa-bilidade pela sua edua�~ao.6. Os jovens e as jovens adolesentes.7. Os jovens homens; as jovens mulheres.Era h�abito dos judeus da Galil�eia que a m~ae �asse om a responsabilidade pela instru�~ao darian�a at�e o quinto anivers�ario e, ent~ao, se a rian�a fosse um menino, o pai �aria respons�avelpela edua�~ao dele, daquela �epoa em diante. Nesse ano, portanto, Jesus passaria ao quinto est�agioda arreira de uma rian�a judia na Galil�eia e, desse modo, em 21 de agosto do ano 2 a.C., Mariaformalmente o entregaria a Jos�e, para a sua instru�~ao posterior.Embora Jos�e estivesse agora assumindo a responsabilidade direta pela edua�~ao inteletual ereligiosa de Jesus, a sua m~ae ainda dediava uidados om a sua instru�~ao em asa. E ensinaria aele omo onheer e uidar das vinhas e das ores que resiam nas paredes do jardim e rodeavamompletamente o terreno da asa. Ela tamb�em oloava no terra�o da asa (o quarto de ver~ao) aixasrasas om areia, nas quais ele fazia mapas e grande parte das suas primeiras pr�atias em esrever oaramaio, o grego e, mais tarde, o hebreu; e assim, em pouo tempo, Jesus aprendeu a ler, a esrevere a falar uentemente essas três l��nguas.Jesus pareia ser uma rian�a quase perfeita �siamente e ontinuava a fazer progressos normaismental e emoionalmente. Ele teve um leve dist�urbio digestivo, a sua primeira doen�a benigna, nasegunda metade desse seu quinto ano (segundo o alend�ario).Embora Jos�e e Maria onversassem freq�uentemente sobre o futuro do �lho primogênito, asoestiv�esseis l�a, ir��eis ter apenas observado o resimento, no seu tempo e na sua �epoa, de um meninonormal, saud�avel, despreoupado; por�em, exessivamente �avido de onheimentos.123.3 Os Aonteimentos do Sexto Ano (1 a.C.)Com a ajuda da sua m~ae, Jesus havia j�a dominado o dialeto da l��ngua aramaia da Galil�eia; e agora oseu pai ome�ava a ensinar-lhe o grego. Maria onheia pouo o grego, mas Jos�e falava uentementetanto o aramaio quanto o grego. O manual para o estudo da l��ngua grega era a �opia das esriturasdos Hebreus - uma vers~ao ompleta da lei e dos profetas, inluindo os Salmos - , que havia sidopresenteada a eles ao deixarem o Egito. Havia apenas duas �opias ompletas das esrituras em grego1308



em toda a Nazar�e e, uma delas estando na fam��lia do arpinteiro, fez da asa de Jos�e um loal muitoprourado e proporionou a Jesus, �a medida que resia, onheer uma proiss~ao quase sem �m deestudantes e busadores sineros da verdade. Antes que esse ano terminasse, Jesus havia assumidoa ust�odia desse manusrito de valor inaprei�avel, tendo-lhe sido dito, no seu sexto anivers�ario, queo livro sagrado havia sido um presente dado a ele pelos amigos e parentes de Alexandria. Assim,dentro de pouo tempo Jesus poderia lê-lo orrentemente.O primeiro grande hoque de Jesus, na sua vida de menino, oorreu quando ele ainda n~ao tinhaseis anos. Queria pareer ao menino que o seu pai - ou, ao menos, o seu pai e a sua m~ae, juntos - detudo soubesse. E imaginem, pois, a surpresa desse garoto inquisitivo quando, ao perguntar ao seupai sobre a ausa de um pequeno terremoto que aabara de oorrer, esutou de Jos�e: \Meu �lho, eurealmente n~ao sei". Assim ome�ou aquela longa e desonertante desilus~ao de Jesus ao desobrirque os seus pais terrenos n~ao eram todo-s�abios nem todo-onheedores.O primeiro pensamento de Jos�e foi dizer a Jesus que o terremoto havia sido ausado por Deus,mas uma reex~ao momentânea aonselhou-o no sentido de que essa resposta iria, imediatamente,ausar outras perguntas ainda mais embara�osas. Mesmo em uma idade t~ao tenra, era muito dif��ilresponder �as perguntas de Jesus sobre os fenômenos f��sios ou soiais, dizendo a ele sem pensar queDeus ou que o diabo eram respons�aveis. Em harmonia om as ren�as predominantes do povo judeu,Jesus estava disposto a aeitar a doutrina dos bons e dos maus esp��ritos omo explia�~ao poss��veldos fenômenos mentais e espirituais, mas, muito edo, ele ome�ou a duvidar de que essas inuêniasn~ao vis��veis pudessem ser respons�aveis pelos aonteimentos f��sios do mundo natural.Antes que Jesus tivesse seis anos de idade, no ome�o do ver~ao do I ano a.C., Zaarias, Isabele Jo~ao, o �lho deles, vieram visitar a fam��lia de Nazar�e. Jesus e Jo~ao tiveram um momento felizdurante esse que, segundo o que se lembravam, foi o seu primeiro enontro. Embora os visitantess�o pudessem �ar por alguns dias, os parentes onversaram sobre muitas oisas, inlusive sobre osplanos futuros para os seus �lhos. E, enquanto se oupavam om isso, os pequenos brinavam ombloos na areia, na parte de ima da asa, divertindo-se de muitas outras maneiras, ao verdadeiromodo dos meninos.Tendo onheido Jo~ao, que viera de perto de Jerusal�em, Jesus ome�ou a demonstrar um interesseinusitado sobre a hist�oria de Israel e passou a perguntar, om detalhes profundos, sobre o signi�adodos ritos do sabat ou s�abado, dos serm~oes na sinagoga e sobre as festas repetidas de omemora�~oes.Seu pai expliou-lhe o signi�ado de todas essas elebra�~oes das esta�~oes. A primeira festa, a dailumina�~ao festiva do meio do inverno, durava oito dias, ome�ando om uma vela na primeira noite eadiionando uma nova a ada noite; e omemorava a onsagra�~ao do templo depois da restaura�~ao dosservi�os mosaios por Judas Maabeu. Em seguida vinha a do prin��pio da primavera, a elebra�~ao dePurim, a festa de Ester e da liberta�~ao de Israel por interm�edio dela. Logo viria a P�asoa solene, queos adultos elebravam em Jerusal�em, quando poss��vel, enquanto em asa as rian�as lembrar-se-iamde que nenhum p~ao fermentado deveria ser omido durante toda a semana. Mais tarde vinha a festadas primeiras frutas, a entrada da olheita; e, a�nal, a mais solene de todas, a festa do ano novo, odia das expia�~oes e propiia�~oes. Embora algumas dessas elebra�~oes e observânias fossem dif��eispara a jovem mente de Jesus entender, ele as ponderou seriamente e ent~ao aderiu �a alegria da Festade Tabern�aulos, a esta�~ao anual de f�erias de todo o povo judeu, o tempo em que eles aampavamem tendas frondosas e entregavam-se �a alegria e prazeres.Durante esse ano, Jos�e e Maria tiveram um problema om as ora�~oes de Jesus. Ele insistia emfalar ao seu Pai eleste do mesmo modo que falava a Jos�e, o seu pai terreno. Esse relaxamento domodo mais solene e reverente de omunia�~ao om a Deidade era um tanto desonertante para osseus pais, espeialmente para a sua m~ae, mas nada o persuadiria a mudar; ele diria as suas preesexatamente omo lhe fora ensinado, depois do que ele insistia em ter \s�o uma pequena onversa omo meu Pai no �eu".Em junho desse ano Jos�e edeu a loja de Nazar�e aos seus irm~aos e, formalmente, ome�ou o1309



seu trabalho omo empreiteiro. Antes que o ano terminasse, a renda da fam��lia havia mais do quetripliado. Nuna mais, at�e a morte de Jos�e, a fam��lia de Nazar�e sentiu o aperto da pobreza. Afam��lia reseu e �ou ada vez maior; e eles gastaram muito dinheiro om a edua�~ao e as viagensomplementares, pois a renda resente de Jos�e manteve-se no ritmo resente das despesas.Nos pouos anos seguintes, Jos�e fez uma quantidade onsider�avel de trabalho em Can�a, Bel�em(da Galil�eia), Magdala, Naim, S�eforis, Cafarnaum e En-dor, bem omo muitas onstru�~oes na regi~aode Nazar�e. �A medida que Tiago resia o su�iente para ajudar a sua m~ae no trabalho da asa euidar das rian�as mais novas, Jesus fazia viagens freq�uentes a essas idades e vilas vizinhas, omo seu pai. Jesus era um observador agu�ado e adquiriu muito onheimento pr�atio nessas viagenspara longe de asa; estava assiduamente aumulando onheimentos a respeito do homem e do modoomo todos viviam na Terra.Nesse ano, Jesus fez grandes progressos ajustando os seus fortes sentimentos e os seus impulsosvigorosos �as demandas da oopera�~ao om a fam��lia e om a disiplina do lar. Maria era uma m~aeamoros��ssima, mas bastante exigente omo disiplinadora. De muitos modos, ontudo, Jos�e exeriaum ontrole maior sobre Jesus, pois era h�abito seu assentar-se om o menino e expliar-lhe tudo sobreas raz~oes impl��itas pelas quais havia a neessidade de disiplinar os desejos pessoais em deferêniaao bem-estar e �a tranq�uilidade de toda a fam��lia. Depois de expliada a situa�~ao a Jesus, ele �ava,de um modo inteligente, sempre disposto a ooperar om os desejos dos seus pais e om as regras dafam��lia.Grande parte do seu tempo dispon��vel, quando a sua m~ae n~ao preisava da sua ajuda na asa, elepassava estudando as ores e plantas, de dia, e as estrelas �a noite. Ele demonstrou uma tendêniainonveniente de deitar de ostas e �ar olhando ontemplativamente para o �eu estrelado at�e muitodepois da hora de dormir, no seu bem ordenado lar em Nazar�e.123.4 O S�etimo Ano (1 d.C.)Esse foi, sem d�uvida, um ano movimentado na vida de Jesus. No in��io de janeiro, uma grandetempestade de neve aonteeu na Galil�eia. A neve aiu at�e uns sessenta ent��metros de altura; foi aneve mais intensa que Jesus viu durante a sua vida e uma das maiores de Nazar�e em em anos.As distra�~oes das rian�as judias nos tempos de Jesus eram bastante limitadas; muito freq�uente-mente distra��am-se om as oisas mais s�erias que observavam os mais velhos fazendo. Elas brinavammuito em asamentos e funerais, erimônias que tanto preseniavam e que eram t~ao espetaulares.Elas dan�avam e antavam, mas havia pouos jogos organizados, do modo que as rian�as atuaistanto gostam.Jesus, na ompanhia de um garoto vizinho e mais tarde om o seu irm~ao Tiago, deliiava-se debrinar na esquina afastada da loja de arpintaria da fam��lia, onde se divertiam om a serralha ebloos de madeira. Sempre dif��il para Jesus era ompreender o mal ontido em ertos tipos debrinadeiras proibidas no s�abado, mas nuna deixou de umprir os desejos dos seus pais. Ele possu��auma apaidade de humor e de brinar que poua oportunidade de express~ao desfrutava nos ambientesdaqueles dias e gera�~ao, e, at�e a idade de quatorze anos, ele esteve alegre e bem humorado a maiorparte do tempo.Maria mantinha um pombal no topo do est�abulo, adjaente �a asa; e eles usavam os luros davenda dos pombos omo um fundo espeial de aridade, que Jesus administrava depois que tirava od��zimo e o entregava ao o�ial da sinagoga.O �unio aidente real que Jesus teve at�e essa �epoa foi uma queda na esada do fundo, a quallevava at�e o quarto oberto de lona. Aonteeu em julho, durante uma tempestade inesperada deareia, vinda do leste. Os ventos quentes, trazendo rajadas de areia �na, via de regra sopravam1310



durante a esta�~ao das huvas, espeialmente em mar�o e abril. Era extraordin�ario que houvesse essetipo de tempestade em julho. Quando a tempestade surgiu, Jesus estava no andar de ima da asa,brinando, omo era o seu h�abito, pois, durante grande parte da esta�~ao sea, era l�a o seu loal debrinar. Tendo sido egado pela areia quando desia as esadas, Jesus aiu. Depois desse aidenteJos�e onstruiu uma balaustrada em ambos os lados da esada.De nenhum modo esse aidente poderia ter sido impedido. N~ao era de se ausar as riaturasintermedi�arias, guardi~as temporais dele, de negligênia; um intermedi�ario prim�ario e um seund�ariohaviam sido designados para uidar do menino; nem o sera�m guardi~ao podia ser ausado. Simples-mente n~ao poderia ter sido evitado. Mas esse leve aidente tendo oorrido enquanto Jos�e estava emEn-dor, ausou uma ansiedade t~ao grande na mente de Maria, que ela, agindo de um modo pouos�abio, tentou manter Jesus exessivamente perto de si durante alguns meses.Os aidentes materiais, aonteimentos omuns de natureza f��sia, n~ao sofrem a interferêniaarbitr�aria das pessoalidades elestes. Sob irunstânias normais, apenas as riaturas intermedi�ariaspodem intervir nas ondi�~oes materiais para a salvaguarda pessoal dos homens e das mulheres dodestino e, mesmo em situa�~oes espeiais, esses seres s�o podem atuar assim em obediênia a mandadosespe���os dos seus superiores.E esse foi apenas um, de um sem n�umero de tais aidentes menores que sobrevieram na vida desseinquisitivo e aventureiro jovem. Se v�os visualizardes a meninie m�edia de um menino e de um jovembastante ativo, v�os tereis uma id�eia bastante boa da juventude de Jesus; e sereis apazes de imaginara ansiedade que ele trouxe aos seus pais, partiularmente �a sua m~ae.O quarto membro da fam��lia de Nazar�e, Jos�e, naseu numa quarta-feira pela manh~a, 16 de mar�odo ano 1 d.C.123.5 Os Dias de Esola em Nazar�eJesus agora estava om sete anos, aquela idade em que se espera que as rian�as judias omeem asua instru�~ao formal nas esolas das sinagogas. E, assim, em agosto desse mesmo ano, iniiou a suamovimentada vida esolar em Nazar�e. Esse menino era um leitor j�a uente e at�e esrevia e falavaduas l��nguas, o aramaio e o grego. Estava agora para ambientar-se om a tarefa de aprender a ler,esrever e falar a l��ngua hebraia. E Jesus estava realmente �avido pela nova vida esolar que tinhadiante de si.Durante três anos - at�e que ompletasse os dez - freq�uentou a esola elementar da sinagoga deNazar�e. Nesse per��odo de três anos, estudou os rudimentos do Livro da Lei omo estava registradona l��ngua hebraia. Durante os três anos seguintes estudou na esola adiantada e memorizou, pelom�etodo de repetir em voz alta, os ensinamentos mais profundos da lei sagrada. Graduou-se nessaesola da sinagoga, no seu d�eimo tereiro ano de vida e foi entregue aos seus pais pelos hefesda sinagoga omo um instru��do \�lho do mandamento" - e, doravante, um idad~ao respons�avel, daomunidade de Israel; o que lhe impunha assistir �a P�asoa em Jerusal�em; onseq�uentemente, elepartiipou da sua primeira P�asoa naquele ano, em ompanhia do seu pai e da sua m~ae.Em Nazar�e, os alunos sentavam-se no h~ao em um semi��rulo, enquanto o professor, o hazam, oo�ial da sinagoga, assentava-se de frente para eles. Come�ando om o Livro do Lev��tio, passavam aestudar os outros livros da lei, seguindo-se o estudo dos Profetas e dos Salmos. A sinagoga de Nazar�epossu��a uma �opia ompleta das esrituras em hebraio. Apenas as esrituras, e nada mais, eramestudadas antes do d�eimo segundo ano. Nos meses de ver~ao, as horas da esola eram abreviadas emmuito.Muito edo Jesus tornou-se um mestre em hebraio e, enquanto jovem ainda, quando aonteiaque nenhum visitante proeminente estava de passagem por Nazar�e, era-lhe muitas vezes soliitado1311



que lesse as esrituras em hebraio para os ��eis reunidos na sinagoga nos servi�os regulares de s�abado.Essas esolas das sinagogas, evidentemente, n~ao tinham livros urriulares. Ao ensinar, o hazampronuniaria uma a�rma�~ao enquanto os alunos repeti-la-iam em un��ssono, em seguida. Pelo fatode ter aesso aos livros esritos da lei, o estudante aprendia a sua li�~ao lendo em voz alta e pelarepeti�~ao onstante.Em seguida, al�em da sua esolaridade mais formal, Jesus ome�ou a ter ontato om a naturezahumana dos quatro antos da Terra, pois homens de muitos loais entravam e sa��am da loja dereparos do seu pai. J�a om um pouo mais de idade, irulava livremente em meio �as aravanas,enquanto os seus membros permaneiam perto da fonte para um desanso e para alimentar-se. Porfalar uentemente o grego, Jesus n~ao tinha problemas em onversar om a maioria dos viajantes eondutores das aravanas.Nazar�e era um ponto de parada no aminho das aravanas de enruzilhada das rotas; e tinhauma grande popula�~ao de gentios; ao mesmo tempo em que era bastante onheida omo um entrode interpreta�~ao liberal da lei tradiional dos judeus. Na Galil�eia os judeus misturavam-se om osgentios, mais livremente do que era a pr�atia omum na Jud�eia. E entre os judeus de todas as idadesda Galil�eia, os de Nazar�e eram os mais liberais na interpreta�~ao das restri�~oes soiais baseadas nosmedos da ontamina�~ao pelo ontato om os gentios. E essas ondi�~oes deram origem a um ditadoem Jerusal�em, que era: \Pode algo de bom vir de Nazar�e?"Jesus reebeu a sua edua�~ao moral e a sua ultura espiritual prinipalmente na sua pr�opria asa.Grande parte da sua edua�~ao inteletual e teol�ogia ele adquiriu do hazam. Mas a sua real edua�~ao- aquele aparato da mente e do ora�~ao para a luta real om os dif��eis problemas da vida - ele obtevemisturando-se aos seus irm~aos homens. Foi essa assoia�~ao ��ntima om os seus irm~aos humanos,jovens e velhos, judeus e gentios, que lhe proporionou a oportunidade de onheer a ra�a humana.Jesus era altamente eduado, no sentido em que, aos humanos, ele os entendia profundamente e osamava om devo�~ao.Durante os seus anos na sinagoga havia sido um estudante brilhante, tendo uma grande vantagempor ser uente em três l��nguas. O hazam de Nazar�e, na oasi~ao em que Jesus terminou o urso nasua esola, observou a Jos�e que temia que ele pr�oprio \tivesse aprendido mais om a pesquisa pararesponder a Jesus" do que havia \tido a oportunidade de ensinar ao pequeno".Durante o orrer dos seus estudos, Jesus aprendeu muito e se inspirou grandemente nos serm~oesregulares do s�abado na sinagoga. Era ostumeiro pedir aos visitantes ilustres, que passavam o s�abadoem Nazar�e, que tomassem a palavra na sinagoga. �A medida que Jesus reseu, pode esutar muitosgrandes pensadores do mundo judeu expondo seus pontos de vista; e muitos tamb�em que eram judeuspouo ortodoxos, pois a sinagoga de Nazar�e era um entro avan�ado e liberal do pensamento e daultura hebraia.Ao entrar para a esola, aos sete anos (nessa �epoa os judeus tinham aabado de inaugurar uma leide edua�~ao ompuls�oria), era ostume que os alunos esolhessem o seu \texto de anivers�ario", umaesp�eie de regra dourada a gui�a-los durante os seus estudos, e sobre a qual eles tinham, ertamente,de dissertar quando da sua gradua�~ao aos treze anos de idade. O texto que Jesus esolheu era doprofeta Isa��as: \O esp��rito do Senhor Deus est�a omigo, pois o Senhor me ungiu; ele me enviou paratrazer boas-novas aos meigos, para onsolar os de ora�~ao partido, para prolamar a liberdade aosativos e para dar a liberdade aos prisioneiros espirituais".Nazar�e era um dos vinte e quatro entros de saerd�oio da na�~ao hebraia. Mas o saerd�oioda Galil�eia era mais liberal, na interpreta�~ao das leis tradiionais, do que os esribas judeus e osrabinos. E em Nazar�e, todos tamb�em eram mais liberais om respeito �a observânia do s�abado. Eraent~ao ostume de Jos�e levar Jesus para passear nas tardes de s�abado e uma das aminhadas favoritasdeles era subir o alto morro perto da asa, de onde eles podiam ter uma vista panorâmia de toda aGalil�eia. A noroeste, em dias laros, eles podiam ver a longa umeeira do monte Carmelo orrendo1312



at�e o mar; e muitas vezes Jesus ouviu o seu pai relatar a hist�oria de Elias, um dos primeiros daquelalonga linhagem de profetas hebreus, que reprovou Arrab e desmasarou os saerdotes de Baal. Aonorte, subia o pio nevado do monte Hermom, em um esplendor majestoso, que monopolizava alinha do �eu, quase a mil metros de altura; as suas esarpas mais elevadas resplandeendo pelobrano das neves perp�etuas. Ao longe, a leste, eles podiam divisar o vale do Jord~ao e ainda maislonge os rohosos montes de Moabe. E tamb�em ao sul e a leste, quando o sol brilhava sobre os seuspared~oes de m�armore, eles podiam ver as idades greo-romanas da De�apolis, om os seus an�teatrose templos pretensiosos. E, quando eles voltavam-se para o pôr-do-sol, a oeste, podiam distinguir osbaros velejando no Mediterrâneo distante.De quatro dire�~oes Jesus podia observar os grupos das aravanas enquanto seguiam os seus a-minhos, entrando e saindo de Nazar�e e, ao sul, a plan��ie larga e f�ertil dos ampos de Esdraelon,estendendo-se na dire�~ao do monte Gilboa e de Samaria.Quando n~ao esalavam os umes para ver a paisagem distante, eles passeavam pelos ampos eestudavam a natureza e os seus humores variados, de aordo om as esta�~oes. O primeiro aprendizadode Jesus, �a parte aqueles dentro do pr�oprio lar, teve a ver om um ontato de reverênia e de simpatiaom a natureza.Antes dos oito anos de idade, ele era onheido de todas as m~aes e de todos os jovens de Nazar�e,que o haviam enontrado e falado om ele na fonte, a qual n~ao �ando longe da sua asa era umdos entros soiais de ontato e de mexerios para toda a idade. Nesse ano Jesus aprendeu a tiraro leite da vaa da fam��lia e a tomar onta dos outros animais. Ainda durante esse ano e no anoseguinte ele tamb�em aprendeu a fazer queijo e a teer. Quando tinha dez anos de idade, ele j�aoperava o tear om habilidade. E foi nessa �epoa que Jesus e Ja�o, o menino vizinho, tornaram-segrandes amigos do eramista que trabalhava perto da fonte orrente; e enquanto eles observavam osdedos �ageis de Natam moldando a argila sobre a roda, muitas vezes ambos almejavam ser eramistasquando resessem. Natam queria muito bem aos garotos e sempre lhes dava argila para brinar;busando estimular a sua imagina�~ao riativa, sugeria que �zessem ompeti�~oes de modelagem dev�arios objetos e animais.123.6 O Seu Oitavo Ano (2 d.C.)Esse foi um ano interessante na esola. Embora Jesus n~ao fosse um estudante fora do omum, ele eraum aluno apliado e pertenia ao primeiro ter�o mais avan�ado da lasse, fazendo o seu trabalho t~aobem que era dispensado de estar presente por uma semana a ada mês. Essa semana ele usualmentepassava om o seu tio pesador, nas praias do mar da Galil�eia, perto de Magdala, ou na fazenda deum outro tio (irm~ao da sua m~ae) a oito quilômetros ao sul de Nazar�e.Embora a sua m~ae permaneesse exessivamente ansiosa om a sua sa�ude e seguran�a, gradativa-mente aostumou-se om essas viagens para fora de asa. Os tios e as tias de Jesus, todos o amavammuito tanto que surgiu entre eles uma disputa viva para assegurar a sua ompanhia nessas visitasmensais, nesse ano e nos anos imediatamente seguintes. A sua primeira semana de estada na fazendado seu tio (desde a infânia) foi em janeiro desse ano; a sua primeira semana de pesaria no mar daGalil�eia aonteeu no mês de maio.Nessa �epoa, Jesus onheeu um professor de matem�atia de Damaso e, aprendendo algumast�enias novas om os n�umeros, ele dediou muito do seu tempo �as matem�atias, durante v�ariosanos. Desenvolveu um senso muito depurado para lidar om os n�umeros, distânias e propor�~oes.Jesus ome�ou a apreiar muito o seu irm~ao Tiago e, l�a pelo �m desse ano, ele havia ome�ado j�aa ensinar-lhe o alfabeto.Nesse ano, Jesus fez arranjos para troar produtos de leite por li�~oes de harpa. Tinha um gosto1313



exepional para tudo da m�usia. Mais tarde, tudo ele fez para promover o interesse pela m�usia voalentre os seus amaradas mais jovens. Na �epoa em que tinha onze anos de idade, j�a toava habilmentea harpa e sentia um grande prazer em entreter a fam��lia e os amigos om as suas interpreta�~oesextraordin�arias e os seus belos improvisos.Jesus ontinuava a fazer progressos invej�aveis na esola mas as oisas n~ao eram muito f�aeis nempara os pais nem para os professores. Ele ontinuava a fazer muitas perguntas embara�osas a res-peito da iênia e da religi~ao, e partiularmente a respeito da geogra�a e da astronomia. Ele insistiaespeialmente em saber por que havia uma esta�~ao sea e uma esta�~ao huvosa na Palestina. Repe-tidamente busou a explia�~ao para a grande diferen�a entre as temperaturas de Nazar�e e as do valedo Jord~ao. Ele simplesmente nuna parou de fazer tais perguntas inteligentes, mas desonertantes.O seu tereiro irm~ao, Sim~ao, naseu em uma sexta-feira �a noite, no dia 14 de abril desse que foio ano 2 d.C.Em fevereiro, Nahor, um dos professores de uma aademia dos rabinos em Jerusal�em, veio a Nazar�epara observar Jesus, depois de haver umprido uma miss~ao semelhante na asa de Zaarias, perto deJerusal�em. Veio a Nazar�e por uma sugest~ao do pai de Jo~ao. Ao mesmo tempo em que, a prin��pio,�ou um tanto hoado om a franqueza de Jesus e sua maneira pouo onvenional de se relaionarom as oisas da religi~ao, ele atribu��a isso �a distânia da Galil�eia dos entros do ensino e da ulturahebraia e aonselhou a Jos�e e Maria que lhe permitissem levar Jesus onsigo a Jerusal�em, onde elepoderia ter as vantagens da edua�~ao e da instru�~ao do entro da ultura judaia. De um erto modoMaria �ou persuadida a onsentir; estava onvenida de que o seu primogênito devia transformar-seno Messias, o libertador judeu; Jos�e �ou hesitante, e, mesmo onvenido de que Jesus devia resere tornar-se um homem do destino, viu-se profundamente inerto quanto a qual devia ser esse destino.No entanto nuna realmente duvidou de que o seu �lho iria umprir uma grande miss~ao na Terra.Quanto mais pensava sobre o onselho de Nahor, mais ele punha em d�uvida se era s�abio fazer esseest�agio, omo era proposto, em Jerusal�em.Por ausa dessa diferen�a de opini~ao entre Jos�e e Maria, Nahor pediu permiss~ao para oloar todaa quest~ao para Jesus. Jesus esutou om aten�~ao, onversou om Jos�e, om Maria e om um vizinho,Ja�o, o pedreiro, ujo �lho era o seu ompanheiro favorito, e, ent~ao, dois dias mais tarde, disse que,havendo uma tal divergênia de opini~ao entre os seus pais e os onselheiros, e, posto que ele pr�oprion~ao se sentia ompetente para assumir a responsabilidade por uma tal deis~ao, por n~ao se sentirt~ao inlinado nem para uma deis~ao nem para a outra, �nalmente, em vista de toda a situa�~ao,deidiu \onversar om o meu Pai que est�a no �eu"; e, enquanto n~ao estivesse absolutamente ertoquanto �a resposta, Jesus sentiu que deveria permaneer em asa \om o meu pai e a minha m~ae", earesentou: \eles que tanto me amam devem ser apazes de fazer mais por mim e de guiar-me de ummodo mais seguro do que estranhos, que enxergam apenas o meu orpo e observam a minha mente,de fora, mas di�ilmente podem me onheer de verdade". Todos �aram maravilhados; e Nahortomou o seu aminho de volta para Jerusal�em. E se passaram muitos anos, antes que a quest~ao deJesus ir para longe de asa de novo voltasse a ser levada em onsidera�~ao.
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Cap��tulo 124A Segunda Infânia de JesusEMBORA Jesus pudesse ter desfrutado, em Alexandria, de uma oportunidade melhor para estudar,do que na Galil�eia, ele n~ao teria tido um ambiente t~ao esplêndido para trabalhar nos problemas dasua pr�opria vida, om um m��nimo de orienta�~ao eduaional e, ao mesmo tempo, desfrutar da grandevantagem de estar em ontato onstante om um n�umero t~ao vasto de todas as esp�eies de homens emulheres, vindos de todas as partes do mundo ivilizado. Houvesse ele permaneido na Alexandriae a sua edua�~ao teria sido dirigida pelos judeus e onduzida ao longo de uma linha exlusivamentejudaia. Em Nazar�e, ele assegurou uma edua�~ao e reebeu uma instru�~ao que o preparou de modomais aeit�avel para ompreender os gentios; e deu a ele uma id�eia melhor e mais equilibrada dosm�eritos relativos das vis~oes da teologia hebraia oriental, ou babilônia, e da oidental ou helênia.124.1 O Nono Ano de Jesus (3 d.C.)Embora de fato n~ao possa ser dito que Jesus tenha estado doente seriamente, ele teve algumas dasdoen�as mais leves da infânia nesse ano, junto om os seus irm~aos e a sua irm~a bebê.Continuou na esola e era ainda um aluno favoreido, tendo uma semana livre a ada mês; eontinuou a dividir o seu tempo igualmente entre as viagens �as idades da vizinhan�a om o seu pai,as permanênias na fazenda do seu tio no sul de Nazar�e e as exurs~oes de pesaria em Magdala.O problema mais s�erio, a aonteer ainda na esola, oorreu no �nal do inverno quando Jesusousou desa�ar o hazam a respeito do ensinamento de que todas as imagens, pinturas e desenhoseram id�olatras, pela sua natureza. Jesus deliiava-se em desenhar paisagens tanto quanto em modelaruma grande variedade de objetos em erâmia. Tudo, nesse sentido, era estritamente proibido pelalei judaia, mas at�e esse momento Jesus havia onseguido desarmar as obje�~oes dos seus pais de ummodo tal que eles lhe tinham permitido ontinuar om essas atividades.Mas o problema foi novamente levantado na esola, quando um dos alunos mais atrasados desobriuJesus fazendo, a arv~ao, um desenho do professor no h~ao da sala de aula. L�a estava, laro omoo dia; e muitos dos ani~aes tinham visto aquilo antes que o omitê fosse hamar Jos�e para exigirque algo fosse feito para aabar om o inumprimento da lei por parte do seu �lho primogênito. E,embora n~ao tenha sido essa a primeira vez que as relama�~oes hegavam a Jos�e e Maria, sobre asoisas que o seu vers�atil e ativo menino fazia, era essa a mais s�eria de todas as ausa�~oes que at�eent~ao haviam sido lan�adas ontra ele. Jesus esutou a ausa�~ao, sobre os seus esfor�os art��stios,durante algum tempo, assentado que estava em uma grande pedra no lado de fora da porta dosfundos. Ele ressentiu-se de que houvessem ulpado o seu pai pelos erros que alegavam haverem sidoometidos por ele; e assim avan�ou, destemidamente, para onfrontar-se om os seus ausadores.Os ani~aes �aram onfusos. Alguns estavam inlinados a ver o epis�odio om humor, enquanto umou dois pareiam pensar que o menino fosse um sar��lego, se n~ao at�e blasfemo mesmo. Jos�e estava1315



perplexo e Maria indignada, mas Jesus insistia em ser ouvido. E ele teve a palavra e, orajosamente,defendeu o seu ponto de vista om o onsumado e amplo autoontrole e anuniou que se onformaria�a deis~ao do seu pai, nesta, omo em todas as outras quest~oes ontrovertidas. E o omitê dos ani~aespartiu em silênio.Maria fez um esfor�o para inueniar Jos�e a permitir que Jesus modelasse a argila em asa, desdeque ele prometesse n~ao fazer nenhuma dessas atividades question�aveis na esola, mas Jos�e sentia-seompelido a impor que a interpreta�~ao rab��nia do segundo mandamento devesse prevaleer. E,assim, Jesus n~ao mais desenhou nem modelou �a semelhan�a de nada, daquele dia em diante, durantetodo o tempo em que viveu na asa do seu pai. Mas ele n~ao estava onvenido de que aquilo que haviafeito era errado; e abandonar esse passatempo favorito onstituiu-se em uma das maiores prova�~oesda sua vida de jovem.Na segunda metade de junho, Jesus, na ompanhia do seu pai, pela primeira vez, esalou o umedo monte Tabor. Era um dia laro e a vista estupenda. Pareia, a este garoto de nove anos, queestava realmente ontemplando o mundo inteiro, exeto a �India, a �Afria e Roma.Marta, a segunda irm~a de Jesus, naseu em uma quinta-feira �a noite, 13 de setembro. Três semanasdepois da hegada de Marta, Jos�e, que estivera em asa, por um erto per��odo, iniiou a onstru�~aode uma extens~ao da asa, uma ombina�~ao de o�ina e de quarto de dormir. Uma pequena banadade trabalho foi onstru��da para Jesus e, pela primeira vez, ele teve ferramentas que lhe perteniam.Nas horas vagas, durante muitos anos, ele trabalhou nessa banada e tornou-se altamente perito emfazer juntas.Esse inverno e o pr�oximo foram, por muitas d�eadas, os mais frios em Nazar�e. Jesus tinha visto aneve nas montanhas e, muitas vezes, ela havia a��do em Nazar�e, permaneendo no h~ao apenas porpouo tempo; mas, antes desse inverno, ele jamais tinha visto o gelo. O fato de que a �agua podiaser um s�olido, um l��quido e um vapor - e tanto havia ele j�a ponderado sobre o vapor a esapar daspanelas ferventes - levou o pequeno a pensar bastante sobre o mundo f��sio e a sua onstitui�~ao; e,todavia, a pessoalidade orpori�ada nesse jovem em resimento era, durante todo esse tempo, a doverdadeiro riador e organizador de todas essas oisas, em todo um vast��ssimo universo.O lima de Nazar�e n~ao era severo. Janeiro era o mês mais frio, a temperatura m�edia girando emtorno de 10oC. Durante o mês de julho e agosto, os meses mais quentes, a temperatura variava entre24o e 32o Celsius. Das montanhas at�e o Jord~ao e o vale do mar Morto, o lima da Palestina variavadesde o fr��gido at�e o t�orrido. E, assim, de um erto modo, os judeus estavam preparados para viverem todo e qualquer dos limas vari�aveis do mundo.Mesmo durante os meses do mais quente ver~ao, em geral, uma brisa fresa vinda do mar sopravado oeste, das dez da manh~a at�e por volta das dez da noite. Mas, de quando em quando, terr��veisventos quentes vindos do leste do deserto sopravam por toda a Palestina. Essas rajadas quentes, emgeral, vinham em fevereiro e mar�o, perto da esta�~ao huvosa. Nesses dias, de novembro a abril,a huva a��a em panadas refresantes, mas n~ao hovia sem parar. Havia apenas duas esta�~oes naPalestina, o ver~ao e o inverno, a esta�~ao sea e a esta�~ao huvosa. Em janeiro, as ores ome�avama oreser e, no �m de abril, toda a terra era um vasto jardim orido.Em maio desse ano, na fazenda do seu tio, pela primeira vez, Jesus ajudou na olheita dos ereais.Antes que hegasse aos treze anos, tinha onseguido desobrir oisas sobre pratiamente tudo omque os homens e as mulheres trabalhavam em Nazar�e, exeto o trabalho em metal; sendo assim, elepassou v�arios meses em uma o�ina de ferreiro quando �ou mais velho, depois da morte do seu pai.Quando o trabalho e as viagens das aravanas estavam em baixa, Jesus fazia muitas viagens omo seu pai, por prazer ou a neg�oios, at�e perto de Can�a, En-dor e Naim. Mesmo sendo um menino,ele visitava S�eforis freq�uentemente, a apenas pouo mais de ino quilômetros a noroeste de Nazar�e,e que fora, do ano 4 a.C. at�e era de 25 d.C., a apital da Galil�eia e uma das residênias de HerodesAntipas. 1316



Jesus ontinuou a reser, f��sia, inteletual, soial e espiritualmente. As suas viagens para longede asa muito �zeram para dar a ele um entendimento melhor e mais generoso da sua pr�opria fam��liae, nessa �epoa, mesmo os seus pais estavam ome�ando a aprender dele, do mesmo modo omo lheensinavam. Jesus era um pensador original e muito h�abil para ensinar, mesmo quando ainda muitojovem. Ele entrava em onstante desaordo om a hamada \lei transmitida oralmente", mas sempreprourou adaptar-se �as pr�atias da sua fam��lia. Dava-se bastante bem om as rian�as da sua idade,mas freq�uentemente �ava desenorajado om a lentid~ao das suas mentes. Antes de ter dez anosde idade, ele havia se transformado no l��der de um grupo de sete garotos, que onstitu��ram umasoiedade para a promo�~ao dos quesitos do amadureimento - f��sio, inteletual e religioso. Entreesses meninos, Jesus teve êxito em introduzir muitos novos jogos e v�arios m�etodos aperfei�oados dererea�~ao f��sia.124.2 O D�eimo Ano (4 d.C.)Era o primeiro s�abado do mês, 5 de julho, quando Jesus, enquanto passeava om o seu pai pelosampos no interior, pela primeira vez, deu express~ao aos sentimentos e id�eias que indiavam queele estava tornando-se autoonsiente da natureza inusitada da miss~ao da sua vida. Jos�e esutouatento as palavras importantes do seu �lho e pouos oment�arios fez, n~ao ontribuindo om nenhumainforma�~ao. No dia seguinte Jesus teve uma onversa semelhante, mas mais longa, om a sua m~ae.Maria, do mesmo modo, esutou os pronuniamentos do garoto, mas tamb�em ela n~ao quis adiantarnenhuma informa�~ao. Quase dois anos depois �e que Jesus novamente falou aos seus pais sobre arevela�~ao que resia dentro da sua pr�opria onsiênia a respeito da natureza da sua pessoalidade edo ar�ater da sua miss~ao na Terra.Ele entrou na esola adiantada da sinagoga em agosto. Na esola, estava onstantemente gerandoimpasses om as perguntas que ontinuava fazendo. E, ada vez mais, Jesus mantinha toda a Nazar�eem uma esp�eie de efervesênia. Aos seus pais repugnava a id�eia de proibir que ele �zesse essesquestionamentos inquietantes; e o seu professor prinipal estava bastante intrigado om a uriosidadedo jovem, o seu disernimento interior e sua fome de onheimento.Os ompanheiros de Jesus nada viam de sobrenatural na sua onduta; pela maioria dos seus modosele era exatamente omo eles. O seu interesse nos estudos era de um erto modo aima do normal,mas n~ao inteiramente inusitado. Na esola ele fazia mais perguntas do que os outros na sala de aula.Talvez a sua arater��stia mais inomum e destaada fosse a sua poua disposi�~ao de lutar pelosdireitos pr�oprios. Como ele era um garoto t~ao bem desenvolvido para sua idade, pareia estranho aosseus ompanheiros que ele n~ao estivesse inlinado a defender-se sequer das injusti�as, nem quandosubmetido a abuso pessoal. Como quer que fosse, ele n~ao sofria muito em vista dessa sua ara-ter��stia, por ausa da sua amizade om Ja�o, o garoto vizinho, que era um ano mais velho. Filhode um pedreiro, s�oio de Jos�e nos neg�oios, Ja�o era um grande admirador de Jesus e tomou a si atarefa de fazer om que a ningu�em fosse permitido impor-se a Jesus, �as ustas da avers~ao que eletinha ao ombate f��sio. Muitas vezes os jovens mais velhos e mais rudes ataavam Jesus, on�andona sua reputa�~ao de doilidade, mas eles sofriam sempre uma retribui�~ao, r�apida e erta, das m~aosdo seu abnegado ampe~ao e defensor volunt�ario, Ja�o, o �lho do pedreiro.Jesus, em geral, era o l��der aeito dos meninos de Nazar�e, daqueles que tinham os ideais maiselevados naqueles dias e na sua gera�~ao. Era realmente amado pelos ompanheiros do seu ��rulo,n~ao apenas por ser justo, mas tamb�em por ser dono de uma simpatia rara e ompreensiva que revelavaamor e beirava uma ompaix~ao disreta.Nesse ano Jesus ome�ou a demonstrar uma preferênia marante pela ompanhia de pessoasmais velhas. Deliiava-se em onversar sobre as oisas ulturais, eduaionais, soiais, eonômias,pol��tias e religiosas om mentes mais amadureidas; e a sua profundidade de raio��nio e agudeza de1317



observa�~ao tanto enantava aos seus amigos adultos que eles estavam sempre mais do que dispostosa dialogar om ele. Antes que se tornasse respons�avel por sustentar a asa, os seus pais estavamonstantemente busando onduzi-lo para que ele se ligasse �aqueles da sua pr�opria idade, ou maispr�oximos da sua idade, de preferênia aos indiv��duos mais velhos e mais bem informados, pelos quaisele evideniava erta predile�~ao.Mais tarde, nesse ano, Jesus teve, om muito êxito, uma experiênia de pesaria, durante doismeses, om o seu tio no mar da Galil�eia. Antes de transformar-se em um homem adulto, era j�a umpesador de grande habilidade.O seu desenvolvimento f��sio ontinuou; era um aluno adiantado e privilegiado na esola; em asadava-se bastante bem om os seus irm~aos e irm~as, todos mais jovens, tendo a vantagem de ser trêsanos e meio mais velho do que o mais velho deles. Ele era bem tido em Nazar�e, menos pelos paisde alguns dos meninos mais obtusos, que sempre se referiam a Jesus omo sendo muito atrevido,omo n~ao tendo a devida humildade e a reserva devida de um jovem. Ele manifestava uma tendêniaresente de orientar as atividades das brinadeiras e dos jogos dos seus amigos jovens em uma dire�~aomais s�eria e mais reetida. Jesus nasera para ensinar e simplesmente n~ao podia refrear-se de agirassim, mesmo quando supostamente empenhado em brinar.Jos�e ome�ou muito edo a ensinar-lhe os diversos meios para ganhar a vida, expliando as van-tagens da agriultura sobre a ind�ustria e o om�erio. A Galil�eia era um distrito mais belo e maispr�ospero do que a Jud�eia, e l�a se gastava era de um quarto do que se gastava para viver em Je-rusal�em e na Jud�eia. Era uma prov��nia de aldeias agr��olas e de idades industriais adiantadas,ontendo mais de duzentas idades om popula�~ao de mais de ino mil, e trinta de mais de quinzemil habitantes.Quando da sua primeira viagem, om o seu pai, feita para observar a ind�ustria de pesa no lagoda Galil�eia, Jesus havia aabado de se deidir por ser um pesador; mas a onvivênia estreita oma voa�~ao do seu pai o levou, mais tarde, a tornar-se arpinteiro, enquanto, mais tarde ainda, umaombina�~ao de inuênias levou-o �a esolha �nal por tornar-se o instrutor religioso de uma novaordem de oisas.124.3 O D�eimo Primeiro Ano (5 d.C.)Durante esse ano Jesus ontinuou fazendo viagens para longe de asa om o seu pai, mas tamb�emvisitava freq�uentemente a fazenda do seu tio e, oasionalmente, ia a Magdala para sair em pesariaom o tio que morava perto daquela idade.Jos�e e Maria muitas vezes se viram tentados a demonstrar algum favoritismo espeial por Jesusou a revelar o onheimento de que ele era uma rian�a prometida, um �lho do destino. Mas ambossempre omportaram-se de modo extraordinariamente s�abio e sagaz em rela�~ao a todas essas quest~oes.Nas pouas vezes que, de qualquer modo, demonstraram alguma preferênia por ele, mesmo no maisleve grau, o jovem foi logo rejeitando tal onsidera�~ao espeial.Jesus passava um tempo onsider�avel na loja de suprimentos para aravanas, e, assim, onversandoom os viajantes de todas as partes do mundo, aumulou um volume inr��vel de informa�~oes sobreassuntos internaionais, onsiderando a sua idade. Esse foi o �ultimo ano no qual ele desfrutoude bastante tempo livre para as alegrias da juventude. Dessa �epoa em diante, as di�uldades eresponsabilidades multipliaram-se rapidamente na vida desse jovem.�A noite, na quarta-feira, 24 de junho do ano 5 d.C., naseu Jud�a. O nasimento dessa rian�a, as�etima, aarretou omplia�~oes. Durante v�arias semanas, Maria �ou t~ao doente que Jos�e permaneeuem asa. Jesus �ou muito oupado, uidando das tarefas do seu pai e dos muitos deveres oasionadospela doen�a s�eria da sua m~ae. Nuna mais a esse jovem foi poss��vel voltar �a atitude juvenil dos seus1318



anos anteriores. Desde o tempo da doen�a da sua m~ae - pouo antes dele fazer onze anos de idade- ele havia sido ompelido a assumir as responsabilidades de primogênito; assim foi levado a fazê-loum ou dois anos antes que essas argas a��ssem normalmente sobre os seus ombros.O hazam, a ada semana, passava uma noite om Jesus, ajudando-o a aprofundar o seu dom��niodas esrituras hebraias. E mantinha-se muito interessado no progresso do seu aluno, que era umapromessa; e, assim, estava disposto a ajud�a-lo de muitos modos. Esse pedagogo judeu exereu umagrande inuênia sobre aquela mente em resimento, mas nuna foi apaz de ompreender por queJesus �ava t~ao indiferente a todas as suas sugest~oes onernentes ao projeto de ir para Jerusal�em eontinuar a sua edua�~ao om os doutos rabinos.Em meados do mês de maio, o jovem aompanhou o seu pai em uma viagem de neg�oios aSit�opolis, a prinipal idade grega da De�apolis, a antiga idade hebraia de Betsean. No aminho,Jos�e ontou grande parte da antiga hist�oria do rei Saul, dos �listeus e dos eventos subseq�uentes dahist�oria turbulenta de Israel. Jesus �ou tremendamente impressionado om a aparênia de limpezae de ordem dessa idade tida omo pag~a. Maravilhou-se om o teatro a �eu aberto e admirou-seom a beleza do templo de m�armore, dediado �a adora�~ao dos deuses \pag~aos". Jos�e �ou bastanteperturbado om o entusiasmo do jovem e tentou ontrabalan�ar essas impress~oes favor�aveis exaltandoa beleza e a grandeza do templo judeu de Jerusal�em. Da montanha de Nazar�e, muitas vezes Jesushavia ontemplado, om uriosidade, essa magn���a idade grega e tantas vezes perguntara sobre osseus extensos edif��ios p�ublios ornados; o seu pai todavia sempre prourara evitar responder a taisperguntas. Agora estavam fae a fae om as belezas dessa idade gentia, e Jos�e n~ao podia ignorargratuitamente as perguntas de Jesus.E aonteeu que os jogos ompetitivos anuais, exatamente naquele momento, estavam em an-damento, bem omo as demonstra�~oes de preparo f��sio entre as idades gregas da De�apolis, noan�teatro de Sit�opolis, e Jesus insistiu para que o seu pai o levasse para ver os jogos, e foi t~aoinsistente que Jos�e hesitou em negar-lhe aquilo. O jovem �ou entusiasmado om os jogos e entrou,sineramente, no esp��rito das demonstra�~oes do desenvolvimento f��sio e da habilidade atl�etia. Jos�e�ou inexpliavelmente hoado de ver o entusiasmo do seu �lho, diante daquelas exibi�~oes de vai-dade \pag~a". Depois que os jogos terminaram, Jos�e tomou-se da maior surpresa da sua vida quandoouviu Jesus expressar a sua aprova�~ao a eles e sugerir que seria bom para os jovens de Nazar�e asopudessem ser bene�iados de tal modo por aquelas atividades f��sias ao ar livre. Jos�e falou honestae longamente om Jesus sobre a natureza m�a de tais pr�atias, mas ele bem sabia que o �lho n~ao seonvenera.A �unia vez que Jesus viu o seu pai manifestar raiva om ele foi naquela noite no quarto daestalagem, quando, no deorrer da disuss~ao, o jovem, ent~ao esqueido dos preeitos judeus, hegoua sugerir que, ao voltarem para asa, eles trabalhassem na onstru�~ao de um an�teatro em Nazar�e.Quando Jos�e ouviu o seu primogênito expressando sentimentos t~ao pouo judaios, esqueeu o seuomportamento almo de ostume e, tomando Jesus pelo ombro, furiosamente exlamou: \Meu �lho,que eu n~ao ou�a nuna mais voê exprimir um pensamento t~ao mau, enquanto voê viver!" Jesus�ou assustado om aquela demonstra�~ao de emo�~ao feita pelo seu pai; nuna antes tinha sido levadoa sentir a indigna�~ao pessoal do seu pai e �ara atônito e hoado, mais do que era poss��vel exprimir.E apenas respondeu: \Est�a bem, meu pai, assim ser�a". E nuna mais o jovem fez a mais leve alus~ao,de qualquer modo, aos jogos e outras atividades atl�etias dos gregos, enquanto o seu pai viveu.Posteriormente, Jesus viu o an�teatro grego em Jerusal�em e �ou sabendo o quanto essas oisaspodem ser odiosas do ponto de vista judaio. Por�em, durante a sua vida, esfor�ou-se para introduzira id�eia da rerea�~ao saud�avel nos seus planos pessoais e, at�e onde a pr�atia judaia permitiu, noprograma de atividades regulares dos seus doze ap�ostolos.Ao �nal desse d�eimo primeiro ano de vida, Jesus era um jovem vigoroso, bem desenvolvido,moderadamente bem-humorado e bastante alegre, mas, desse ano em diante, ele tornava-se maisdado a per��odos peuliares de profunda medita�~ao e ontempla�~ao irunspeta. Era h�abito pensar1319



sobre omo devia enarar as obriga�~oes para om a sua fam��lia e, ao mesmo tempo, ser obedienteao hamado da sua miss~ao para om o mundo; e, ent~ao, Jesus j�a onebia que o seu minist�erio n~aodeveria se limitar a melhorar o povo judeu.124.4 O D�eimo Segundo Ano (6 d.C.)Esse foi um ano heio de aonteimentos na sua vida. Jesus ontinuou a fazer progressos na esola efoi infatig�avel no seu estudo da natureza, e, ada vez mais �rmemente, prosseguia nos seus estudosdos m�etodos pelos quais o homem ganha a vida. Come�ou a fazer um trabalho regular na arpintariade asa e lhe foi permitido administrar os seus pr�oprios ganhos, um arranjo muito inusitado parauma fam��lia judia. Nesse ano, tamb�em aprendeu omo �e s�abio manter esses assuntos omo umsegredo de fam��lia. Estava tornando-se onsiente de que tinha ausado problemas na idade, e,doravante, tornar-se-ia ada vez mais disreto, guardando segredo sobre tudo o que pudesse lev�a-loa ser onsiderado omo diferente dos seus ompanheiros.Durante esse ano ele viveniou muitos per��odos de inerteza, para n~ao dizer de d�uvida real, arespeito da natureza da sua miss~ao. A sua mente humana, em desenvolvimento natural, ainda n~aoaptava plenamente a realidade da sua natureza dual. O fato de que tivesse uma �unia pessoalidadetornava dif��il para a sua onsiênia reonheer a dupla origem dos fatores que ompunham anatureza ligada �aquela mesma pessoalidade.Dessa �epoa em diante ele teve mais êxito em lidar om os seus irm~aos e irm~as. Cada vez ommais tato, era sempre mais ompassivo e atento ao bem-estar e �a feliidade deles; e manteve sempreum bom relaionamento om todos at�e o ome�o da sua ministra�~ao p�ublia. Para ser mais expl��ito:ele dava-se de um modo exelente om Tiago, M��riam, e om as duas rian�as mais jovens (aindan~ao nasidas, ent~ao), Am�os e Rute, e sempre muito bem om Marta. Todo o problema que ele tinhaem asa surgia, quase sempre, de atritos om Jos�e e Jud�a, partiularmente om este �ultimo.Foi uma experiênia de prova�~ao, para Jos�e e Maria, realizar a forma�~ao dessa ombina�~ao sempreedentes de divindade e de humanidade; e ambos mereem um grande r�edito por desinumbirem-se t~ao �elmente e om tanto suesso das suas responsabilidades de progenitores. Os pais de Jesusiam ompreendendo ada vez mais que havia algo de supra-humano residindo neste seu �lho maisvelho, mas eles nuna, sequer de longe, sonhariam que esse �lho de promessa era de fato e na verdadeo riador verdadeiro deste universo loal de oisas e de seres. Jos�e e Maria viveram, e morreram, semjamais saber que o seu �lho Jesus realmente era o Criador do Universo, enarnado na arne mortal.Nesse ano, Jesus deu mais aten�~ao do que nuna �a m�usia; e ontinuou a ensinar aos seus irm~aose irm~as na esola de asa. E foi por volta dessa �epoa que o jovem tornou-se mais laramenteonsiente da diferen�a entre os pontos de vista de Jos�e e Maria a respeito da natureza da suamiss~ao. Ele ponderava muito sobre as opini~oes divergentes dos seus pais, muitas vezes ao ouvir assuas disuss~oes, quando eles julgavam que ele estava imerso em um profundo sono. Mais e mais seinlinava para a vis~ao do seu pai, de um tal modo que a sua m~ae estava destinada a sensibilizar-se oma perep�~ao de que o seu �lho estivesse gradualmente rejeitando a sua orienta�~ao para as quest~oesque tinham a ver om a arreira da sua vida. E, �a medida que os anos passaram, essa launa deompreens~ao ampliou-se. Cada vez menos Maria ompreendia o signi�ado da miss~ao de Jesus, e,resentemente, essa boa m~ae ressentia-se om o fato de que o seu �lho favorito n~ao orrespondesse�as expetativas aalentadas por ela.Jos�e alimentava uma ren�a, ada vez maior, na natureza espiritual da miss~ao de Jesus. E, �a parteoutras raz~oes mais importantes, paree uma pena de fato que ele n~ao pudesse ter vivido para ver oumprimento da sua no�~ao do que era a auto-outorga de Jesus na Terra.Durante o seu �ultimo ano na esola, quando tinha doze anos de idade, Jesus ontestou perante o1320



seu pai o ostume judeu de toar o peda�o de pergaminho, pregado no portal, todas as vezes que seentra ou que se sai da asa, em seguida sempre beijando o dedo que toou o pergaminho. Como umaparte desse ritual, era ostumeiro dizer: \O Senhor preservar�a o nosso sair e o nosso entrar, desta vezem diante e para sempre". Jos�e e Maria tinham reiteradamente instru��do a Jesus quanto �as raz~oespara n~ao fazer imagens ou desenhar �guras, expliando que essas ria�~oes poderiam ser usadas omprop�ositos id�olatras. Embora Jesus n~ao ompreendesse inteiramente as prosri�~oes ontra as imagense �guras, ele possu��a um alto oneito do que �e a onsistênia l�ogia e, assim sendo, ele destaoupara o seu pai a natureza essenialmente id�olatra dessa obediênia habitual, quanto ao pergaminhodo portal. E Jos�e retirou o pergaminho, depois que Jesus houvera assim argumentado om ele.Com o passar do tempo, Jesus fez muita oisa para modi�ar as pr�atias das formalidades religiosasdos seus pais, tais omo as prees familiares e outros ostumes. E foi poss��vel fazer muitas dessasoisas em Nazar�e, pois a sinagoga ali se enontrava sob a inuênia de uma esola liberal de rabinos,representada por Jos�e, o renomado instrutor de Nazar�e.Durante esse ano e os dois seguintes, Jesus sofreu um grande desgaste mental por ausa do esfor�oonstante de ajustar a sua vis~ao pessoal das pr�atias religiosas e das amenidades soiais �as ren�asestabeleidas dos seus pais. Ele atormentava-se om o onito entre o desejo de ser leal �as suaspr�oprias onvi�~oes e a exorta�~ao da sua onsiênia ao dever de ser submisso aos seus pais; o seuonito supremo sendo entre os dois grandes omandos predominantes na sua mente jovem. Umera: \Sê leal aos ditames das tuas onvi�~oes mais elevadas sobre a verdade e a retid~ao". O outroera: \Honrar o teu pai e a tua m~ae, pois eles te deram a vida e te alimentaram desde ent~ao".Contudo, Jesus nuna deixou de lado a responsabilidade de fazer os ajustes otidianos neess�ariosentre esses dom��nios: o da lealdade �as onvi�~oes pessoais e o do dever para om a fam��lia. Ealan�ou a satisfa�~ao de saber fundir de um modo ada vez mais harmonioso as onvi�~oes pessoaise as obriga�~oes familiares em um oneito magistral de solidariedade grupal, baseado na lealdade, najusti�a, na tolerânia e no amor.124.5 O Seu D�eimo Tereiro Ano (7 d.C.)Durante esse ano, o jovem de Nazar�e passou da juvenilidade para o alvoreer da sua juventude omohomem; a sua voz ome�ou a mudar, e outros tra�os da sua mente e do seu orpo evideniaram oestado iminente da fase de amadureimento.No domingo �a noite, 9 de janeiro do ano 7 d.C., o seu irm~ao Am�os naseu. Jud�a n~ao tinha aindanem dois anos de idade e a irm~a Rute estava ainda para vir; assim pode-se ver que Jesus tinha umafam��lia bastante numerosa, de pequenas rian�as, sob os seus uidados, quando o seu pai enontrousua morte aidental no ano seguinte.Foi por volta do meio do mês de fevereiro que Jesus teve a erteza humana de que estava destinadoa umprir, na Terra, uma miss~ao para a ilumina�~ao do homem e para a revela�~ao de Deus. Deis~oesfundamentais, ombinadas a planos de longo alane, estavam sendo formulados na mente dessejovem que era, para efeitos externos, um jovem judeu dentro da m�edia de Nazar�e. A vida inteligentede todo o N�ebadon ontemplava fasinada e maravilhada a tudo que ome�ava a se desenvolver nopensamento e na a�~ao do �lho do arpinteiro, agora adolesente.No primeiro dia da semana, 20 de mar�o, do ano 7 d.C., Jesus graduou-se no urso de instru�~ao,da esola loal ligada �a sinagoga de Nazar�e. Esse era um grande dia na vida de qualquer fam��liajudaia ambiiosa, o dia em que o �lho primogênito era pronuniado um \�lho do mandamento" e oprimogênito resgatado do Senhor Deus de Israel, uma \rian�a do Alt��ssimo" e servo do Senhor detoda a Terra.Na sexta-feira da semana anterior, Jos�e tinha retornado de S�eforis, onde estivera enarregado1321



dos trabalhos de um novo edif��io p�ublio, para estar presente a essa oasi~ao festiva. Com muitaon�an�a, o professor de Jesus areditava que esse diligente e apliado aluno estivesse destinado aalguma arreira de proeminênia, a alguma miss~ao distinguida. Os deanos, n~ao obstante todo oproblema que tinham tido om as tendênias inonformistas de Jesus, estavam bastante orgulhososdo jovem e tinham j�a ome�ado a teer planos para apait�a-lo a ir para Jerusal�em e ontinuar a suaedua�~ao nas renomadas aademias hebraias.Quando ouvia esses planos sendo disutidos, de tempos em tempos, Jesus �ava ainda mais ertode que nuna iria a Jerusal�em para estudar om os rabinos. Ele mal sonhava, todavia, om atrag�edia iminente e que iria obrig�a-lo mesmo a abandonar todos esses planos, que o levaria a assumira responsabilidade do sustento e da dire�~ao de uma grande fam��lia, em breve onsistindo j�a de inoirm~aos e três irm~as, bem omo da sua m~ae e dele pr�oprio. Jesus teve uma experiênia maior e maislonga, riando essa fam��lia, do que a que teve Jos�e, o seu pai; e demonstrou estar �a altura do padr~aoque subseq�uentemente estabeleeu para si pr�oprio: o de tornar-se um mestre e um irm~ao mais velhos�abio, paiente, ompreensivo e e�iente para uma fam��lia - a sua fam��lia - assim t~ao subitamentetoada pela dor de uma perda inesperada.124.6 A Viagem a Jerusal�emJesus, tendo agora atingido o limiar da vida de amadureimento, e estando j�a graduado formalmentenas esolas da sinagoga, estava quali�ado para ir a Jerusal�em om os seus pais e partiipar omeles da elebra�~ao da sua primeira P�asoa. A festa da P�asoa desse ano a��a em um s�abado, 9 deabril, do ano 7 d.C. Um grupo numeroso (ento e três pessoas) preparou-se para partir de Nazar�e, nasegunda-feira, 4 de abril, pela manh~a, rumo a Jerusal�em. E viajaram para o sul, rumo a Samaria, masao hegar em Jezreel, tomaram a dire�~ao leste, rodeando o monte Gilboa at�e o vale do Jord~ao, paraevitar passar por Samaria. Jos�e e a sua fam��lia teriam querido passar por Samaria, pelo aminhodo po�o de Ja�o e de Betel, mas, posto que os judeus desgostavam de lidar om os samaritanos,deidiram ir om os seus vizinhos pelo aminho do vale do Jord~ao.O muito temido Arquelau havia sido deposto, e eles pouo tinham a temer ao levar Jesus aJerusal�em. Doze anos eram passados, desde que o primeiro Herodes havia tentado destruir a rian�ade Bel�em; e ningu�em agora pensaria em assoiar aquele aso a esse obsuro jovem de Nazar�e.Antes de hegar na enruzilhada de Jezreel, �a medida que aminhavam para frente, muito embreve, �a esquerda, eles passaram pela antiga aldeia de Shunem e, Jesus, outra vez, esutou a hist�oriada virgem mais bela de todo o Israel, que erta vez viveu l�a; e tamb�em sobre as fant�astias obras queEliseu havia realizado ali. Ao passar por Jezreel, os pais de Jesus ontaram sobre a fa�anha de Ahabe de Jezebel e sobre a bravura de Jehu. Passando ao redor do monte Gilboa muito eles falaram sobreSaul, que tinha tirado a sua pr�opria vida nos penhasos dessa montanha; do Rei Davi e de outrosaonteimentos desse loal hist�orio.Ao passar pela periferia de Gilboa, os peregrinos puderam ver a idade grega de Sit�opolis �a direita.Eles olharam as estruturas de m�armore �a distânia e n~ao hegaram muito perto da idade gentiapara n~ao se sujarem, pois se o �zessem eles n~ao poderiam partiipar das erimônias solenes sagradasdessa P�asoa em Jerusal�em. Maria n~ao pôde ompreender por que nem Jos�e nem Jesus falaram deSit�opolis. Ela n~ao sabia da ontrov�ersia que tinham tido no ano anterior, pois nada revelaram a eladesse epis�odio.A estrada agora desia imediatamente at�e o vale tropial do Jord~ao e, logo, Jesus oloava o seuolhar de admira�~ao sobre o tortuoso e sempre sinuoso Jord~ao, om as suas �aguas resplandeentes eondulantes �a medida que u��a para o mar Morto. Eles oloaram de lado os seus agasalhos enquantoviajavam para o sul nesse vale tropial, desfrutando dos ampos luxuriantes de ereais e das belasole�aeas obertas de ores rosadas, enquanto o mai�o do monte Hermom, om a sua alota de neve,1322



levantava-se ao longe no lado norte, dominando majestosamente o vale hist�orio. A pouo mais deumas três horas de viagem, de Sit�opolis, eles hegaram a uma fonte borbulhante, e aamparam alidurante a noite, sob o �eu estrelado.No seu segundo dia de viagem passaram por onde o Jabok, vindo do leste, ui para o Jord~aoe, olhando para leste no vale desse rio, reordaram-se dos dias de Gide~ao, quando os medianitasinvadiram essa regi~ao para oupar as suas terras. No �nal do segundo dia de viagem aamparamperto da base da montanha mais alta, que domina o vale do Jord~ao, o monte Sartaba, ujo ume foioupado pela fortaleza alexandrina onde Herodes manteve presa uma das suas esposas e enterrou osseus dois �lhos estrangulados.No tereiro dia, passaram por duas aldeias que haviam sido reentemente onstru��das por Hero-des e pereberam a sua arquitetura evolu��da e os seus belos jardins de palmeiras. Ao air da noitealan�aram Jeri�o, onde permaneeram at�e o dia seguinte. Naquela noite Jos�e, Maria e Jesus ami-nharam, por era de três quilômetros, at�e o loal antigo de Jeri�o, onde Joshua, ujo nome foi dadoa Jesus, tinha realizado as suas renomadas fa�anhas, de aordo om a tradi�~ao judaia.No quarto e �ultimo dia de viagem, a estrada era uma ont��nua proiss~ao de peregrinos. Agoraeles ome�avam a esalar as olinas que levavam at�e Jerusal�em. Ao hegarem ao topo podiam ver,ao fundo e ao sul do vale do Jord~ao, as montanhas sobre as �aguas quietas do mar Morto. Na metadedo aminho at�e Jerusal�em, Jesus pôde ver, pela primeira vez, o monte das Oliveiras (a regi~ao quese integraria omo uma parte subseq�uente da sua vida), e Jos�e indiou para ele que a Cidade Santaestava pouo al�em dessa rista; e o ora�~ao do garoto bateu mais depressa em uma anteipa�~ao daalegria que seria ontemplar, em breve, a idade e a asa do seu Pai eleste.Nos delives a leste das Oliveiras eles �zeram uma pausa para desansar �as margens de umapequena aldeia hamada Betânia. Os alde~oes hospitaleiros puseram-se a ofereer os seus pr�estimosaos peregrinos e aonteeu que Jos�e e a sua fam��lia haviam parado perto da asa de um erto Sim~ao,que tinha três �lhos om idades pr�oximas da de Jesus - Maria, Marta e L�azaro. Eles onvidarama fam��lia de Nazar�e para entrar e tomar um refreso; e ent~ao, uma amizade, que haveria de durartoda uma vida, oreseu entre as duas fam��lias. Muitas vezes, depois disso, na sua vida heia deaonteimentos, Jesus passou por essa asa.Logo se puseram a aminho e logo hegaram ao alto do monte das Oliveiras; e, pela primeira vez(segundo a sua mem�oria), Jesus viu a Cidade Santa, os pal�aios pretensiosos e os templos inspiradoresdo seu Pai. Em nenhuma �epoa da sua vida, Jesus provou uma experiênia de emo�~ao t~ao puramentehumana omo nesta que nesse momento o tomou ompletamente, quando ele parou ali nessa tardede abril no monte das Oliveiras, sorvendo a sua primeira vista de Jerusal�em. E nos anos posteriores,nesse mesmo loal, ele deteve-se e horou sobre a idade que estava a ponto de rejeitar um outroprofeta, o �ultimo e o maior dos seus mestres elestes.Mas, apressados, eles tomaram o aminho de Jerusal�em. Agora j�a era quinta-feira �a tarde. Aohegar na idade, eles passaram pelo templo, e nuna Jesus havia visto uma tal multid~ao de sereshumanos. Ele meditou profundamente sobre omo esses judeus haviam-se reunido ali, vindos daspartes mais distantes do mundo onheido.Pouo depois hegaram ao loal previsto, onde se iriam aomodar durante a semana da P�asoa, aasa ampla de um parente abastado de Maria o qual, por interm�edio de Zaarias, onheia algo doin��io da hist�oria de Jo~ao e de Jesus. No dia seguinte, o Dia da Prepara�~ao, eles aprontaram-se paraa elebra�~ao pr�opria do s�abado de P�asoa.Embora toda Jerusal�em estivesse oupada om as prepara�~oes da P�asoa, Jos�e enontrou tempopara levar o seu �lho para dar uma volta e visitar a aademia onde tinha sido arranjado para eleontinuar a sua edua�~ao, dois anos mais tarde, t~ao logo alan�asse a idade neess�aria de quinzeanos. Jos�e �ou de fato perplexo ao observar qu~ao pequeno era o interesse evideniado por Jesus portodos aqueles planos t~ao uidadosamente elaborados.1323



Jesus �ou profundamente impressionado om o templo e om todos os servi�os e as outras ati-vidades ligadas ao mesmo. Pela primeira vez, desde os quatro anos de idade, estava ele oupadodemais om as pr�oprias medita�~oes a ponto de n~ao fazer tantas perguntas. E, ainda assim, ele fez aoseu pai v�arias perguntas embara�osas (omo tinha feito em oasi~oes anteriores), tais omo por que oPai eleste exigia o sarif��io de tantos animais inoentes e desamparados. E o seu pai sabia muitobem, pois lia na express~ao do rosto do jovem, que as suas respostas e tentativas de explia�~ao eraminsatisfat�orias para aquele jovem �lho, de pensamentos t~ao profundos e raio��nio t~ao preiso.No dia anterior ao s�abado da P�asoa, uma torrente de ilumina�~ao espiritual atravessou a mentemortal de Jesus e preenheu o seu ora�~ao humano, at�e transbordar de piedade e ompaix~ao afetuosapelas multid~oes espiritualmente egas e moralmente ignorantes que se reuniam para elebrar a P�asoa,na antiga omemora�~ao. Esse foi um dos dias mais extraordin�arios que o Filho de Deus passou naarne; e, durante a noite, pela primeira vez na sua arreira terrena, apareeu para ele um mensageiroespeial de S�alvington, enviado por Emanuel, que disse: \�E hegada a hora. J�a �e tempo de ome�aresa uidar dos assuntos do teu Pai".E, assim, antes mesmo de que as pesadas responsabilidades da fam��lia de Nazar�e a��ssem sobreos seus jovens ombros, surgia esse mensageiro eleste para relembrar agora a este jovem, que aindan~ao havia ompletado treze anos de idade, de que a hora era hegada, de ome�ar a retomar asresponsabilidades de um universo. Esse foi o primeiro ato de uma longa seq�uênia de aonteimentosque ulminaram �nalmente na onsuma�~ao ompleta da auto-outorga do Filho, em Urantia, e narestitui�~ao do \governo de um universo aos seus ombros humano-divinos".Com o passar do tempo, o mist�erio da enarna�~ao tornou-se ada vez mais insond�avel para todosn�os. Di�ilmente poder��amos ompreender que este jovem de Nazar�e fosse o riador de todo oN�ebadon. Ainda hoje, n~ao ompreendemos omo o esp��rito deste mesmo Filho Criador e o esp��ritodo seu Pai, do Para��so, est~ao relaionados �as almas da humanidade. Com o passar do tempo, pudemosver que a sua mente humana, enquanto ele vivia a sua vida na arne, disernia ada vez mais que,em esp��rito, a responsabilidade de um universo repousava sobre os seus ombros.E assim termina a arreira do jovem de Nazar�e; e ome�a a narrativa sobre o ser adolesente - oser divino humano ada vez mais autoonsiente - que agora ome�a a ontempla�~ao da sua arreirano mundo, ao mesmo tempo em que luta para integrar o prop�osito, em expans~ao, da sua vida, aosdesejos dos seus pais e �as suas obriga�~oes para om a sua fam��lia e para om a soiedade do seutempo e idade.
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Cap��tulo 125Jesus em Jerusal�emNENHUM epis�odio, em toda a movimentada arreira de Jesus na Terra, foi mais atraente e maishumanamente emoionante do que essa que foi a sua primeira visita relembr�avel a Jerusal�em. Eleestava espeialmente estimulado pela experiênia de ompareer sozinho �as disuss~oes no templo, eisso se destaou durante muito tempo na sua mem�oria omo o grande aonteimento da sua segundainfânia e ome�o da juventude. Essa era a sua primeira oportunidade de aproveitar de uns pouosdias de vida independente, na alegria de ir e de vir sem onstrangimento nem restri�~oes. Essebreve per��odo de vida sem imposi�~oes, durante a semana que veio depois da P�asoa, foi a primeiraompletamente livre de responsabilidades que ele jamais havia gozado. E muitos anos deorreriamantes que ele tivesse novamente um per��odo livre de todo o senso de responsabilidade, ainda que porum urto tempo.As mulheres raramente iam �a festa de P�asoa em Jerusal�em; n~ao lhes era exigido que estivessempresentes. Jesus, entretanto, reusou-se terminantemente a ir, a menos que sua m~ae pudesse aom-panh�a-los. E, quando sua m~ae deidiu ir, muitas outras mulheres de Nazar�e foram levadas a fazer aviagem, e desse modo o grupo da P�asoa de Nazar�e tinha, proporionalmente ao de homens, o maiorn�umero de mulheres a terem ido �a P�asoa. De quando em quando, a aminho de Jerusal�em, elesantavam o Salmo 130.Desde o momento em que deixaram Nazar�e, at�e que tivessem alan�ado o monte das Oliveiras,Jesus viveniou uma longa tens~ao de expetativa anteipada. E, em toda a sua alegre infânia, haviaouvido falar de Jerusal�em e do seu templo reverentemente; agora, em breve ele iria ontempl�a-los narealidade. Do monte das Oliveiras e do lado de fora, em uma vista mais aproximada, o templo eratudo e at�e mais do que Jesus esperava; mas, t~ao logo ele entrou nos seus portais sagrados, a grandedesilus~ao teve in��io.Em ompanhia dos seus pais Jesus passou pelos reintos do templo, para reunir-se ao grupo denovos �lhos da lei que estava para ser onsagrado omo idad~aos de Israel. Ele �ou um pouodesapontado pelo omportamento geral das multid~oes no templo, mas o primeiro grande hoque dodia veio quando sua m~ae os abandonou no intuito de ir para a galeria das mulheres. Nuna haviaoorrido a Jesus que a sua m~ae n~ao iria aompanh�a-lo �as erimônias de onsagra�~ao, e ele estavaprofundamente indignado om o fato de que ela havia sido levada a sofrer essa disrimina�~ao injusta.Enquanto ele ressentia-se fortemente disso, �a parte alguns pouos oment�arios de protesto feitos aoseu pai, ele nada disse. Mas pensou, e pensou profundamente, omo exatamente �ou demonstradoquando fez novas perguntas aos esribas e aos professores uma semana mais tarde.Jesus partiipou dos rituais da onsagra�~ao, mas �ara deepionado om a natureza super�iale rotineira deles. E perdera aquele interesse pessoal que araterizava as erimônias da sinagogade Nazar�e. E ent~ao retornou para saudar a sua m~ae e preparar-se para aompanhar o seu pai nasua primeira volta pelo templo e suas v�arias pra�as, galerias e orredores. Os reintos do templopodiam aomodar mais de duzentos mil adoradores ao mesmo tempo, e a vastid~ao desses pr�edios -1325



em ompara�~ao om qualquer outro que ele havia antes visto - impressionou muito a sua mente; noentanto estava mais urioso para observar a signi�a�~ao espiritual das erimônias e ultos do templo.Embora muitos dos rituais do templo hajam toado o seu senso do belo e do simb�olio, ele�ou deepionado sempre om a explia�~ao dos sentidos reais dessas erimônias, que os seus paisofereeram em resposta �as suas muitas perguntas perspiazes. Jesus simplesmente n~ao aeitava asexplia�~oes para a adora�~ao e a devo�~ao religiosa envolvendo a ren�a na ira de Deus ou na bravezaatribu��da ao Todo-Poderoso. Numa disuss~ao posterior dessas quest~oes, depois de onlu��rem avisita ao templo, quando o seu pai insistiu om suavidade para que ele delarasse aeitar as ren�asortodoxas judaias, Jesus voltou-se subitamente para os seus pais e, olhando om apelo dentro dosolhos do seu pai, disse: \Meu pai, n~ao pode ser verdade - o Pai nos �eus n~ao pode tratar assim osseus �lhos que erram pela Terra. O Pai eleste n~ao pode amar os seus �lhos menos do que tu meamas. E eu sei bem, n~ao importa qu~ao pouo s�abio seja o que eu possa hegar a fazer, tu n~ao iriasjamais derramar a tua ira sobre mim, nem expandir a tua raiva em mim. Se tu, meu pai terreno,possuis esses reexos humanos do divino, qu~ao mais pleno de bondade n~ao deve ser o Pai eleste etransbordante de miseri�ordia. Eu me reuso a areditar que o meu Pai nos �eus me ame menos doque o meu pai na Terra".Quando Jos�e e Maria ouviram essas palavras vindas do seu primogênito, eles �aram em paz. Enuna mais novamente prouraram mudar a sua opini~ao sobre o amor de Deus e a miseri�ordia doPai nos �eus.125.1 Jesus Visita o TemploEm todos os lugares por onde ia, pelos p�atios do templo, Jesus �ava hoado e enojado om olima de irreverênia que observava. Considerava a onduta da multid~ao no templo omo sendoinonsistente om a presen�a deles na \asa do seu Pai". E o grande hoque da sua jovem vida veioquando o seu pai o aompanhou �a pra�a dos gentios, onde se ouvia um jarg~ao espalhafatoso, umvozeio alto, um praguejar e tudo isso misturado indisriminadamente aos balidos das ovelhas e aomurm�urio ruidoso que denuniava a presen�a de ambistas de moedas e vendedores de animais parao sarif��io e de diversas outras meradorias omeriais.Mas, aima de tudo, o seu senso de onveniênia sentiu-se ultrajado quando viu as ortes~as fr��volasirulando nesse reinto do templo, mulheres t~ao pintadas omo as que ele havia visto reentemente,quando em visita a S�eforis. Essa profana�~ao do templo alevantou totalmente a sua jovem indigna�~ao,e ele n~ao hesitou em expressar tudo isso livremente a Jos�e.Jesus admirava o sentimento e o servi�o do templo, mas estava hoado om a fei�ura espiritualque via nas faes de tantos dos adoradores irreetidos.Eles passavam agora pela pra�a dos saerdotes, abaixo da saliênia da roha, em frente do templo,onde o altar �ava, e observavam a matan�a de manadas de animais e a lavagem do sangue das m~aosdos saerdotes que o�iavam a haina na fonte de bronze. A al�ada manhada de sangue, as m~aosdos saerdotes intumesidas de sangue, e os grunhidos dos animais que morriam eram mais do queeste jovem amante da natureza podia suportar. A vis~ao terr��vel deixou o jovem de Nazar�e doente;ele agarrou o bra�o do seu pai e implorou que fosse levado embora dali. Eles voltaram pela pra�ados gentios, e, mesmo em meio ao riso grosseiro e aos graejos profanos que eram ouvidos ali, tudoera um al��vio para a vis~ao que havia aabado de ter.Jos�e viu omo o seu �lho �ara enojado ao ver os ritos do templo e, sabiamente, o levou para ver a\porta da beleza", a porta art��stia feita de bronze or��ntio. Jesus, todavia, j�a havia visto o su�ientepara essa sua primeira visita ao templo. Eles voltaram para a pra�a superior em busa de Maria eaminharam ao ar livre, afastando-se da multid~ao durante uma hora, vendo o pal�aio Asmoneano, a1326



asa governamental de Herodes e a torre dos guardas romanos. Durante essa aminhada, Jos�e explioua Jesus que s�o aos habitantes de Jerusal�em era permitido testemunhar os sarif��ios di�arios no temploe que os habitantes da Galil�eia vinham três vezes por ano para partiipar do ulto do templo: naP�asoa, na festa de Penteostes (sete semanas depois da P�asoa) e na Festa de Tabern�aulos, emoutubro. Essas festas haviam sido instauradas por Mois�es. E ent~ao eles onversaram sobre essasduas festas mais reentemente estabeleidas, a da onsagra�~ao e a de Purim. Em seguida foram paraos seus alojamentos e se prepararam para a elebra�~ao da P�asoa.125.2 Jesus e a P�asoaCino fam��lias de Nazar�e e os seus amigos foram onvidados pela fam��lia de Sim~ao, de Betânia, paraa elebra�~ao da P�asoa; Sim~ao havia omprado o ordeiro pasal para todo o grupo. A matan�adesses ordeiros, em quantidades t~ao enormes, era o que tinha afetado tanto a Jesus, na sua visitaao templo. O plano, para a P�asoa, era de omer om os parentes de Maria, mas Jesus persuadiu osseus pais a aeitarem o onvite para irem a Betânia.Naquela noite eles reuniram-se para os ritos da P�asoa, omendo a arne tostada om o p~ao semlevedura e as ervas amargas. A Jesus, sendo ele um novo �lho da alian�a, lhe foi pedido que ontassesobre a origem da P�asoa; e ele fez isso muito bem, mas deixou os pr�oprios pais desonertados, deuma erta maneira, ao inluir v�arias observa�~oes que reetiam, om suavidade, as impress~oes ausadasna sua mente jovem, mas profunda, pelas oisas que ele havia visto e ouvido t~ao reentemente. Esseera o ome�o das erimônias dos sete dias da festa da P�asoa.Mesmo ainda t~ao jovem, Jesus, embora n~ao tivesse dito nada sobre essas quest~oes aos seus pais,havia ome�ado a se perguntar sobre omo seria elebrar a P�asoa sem a matan�a de ordeiros.Ele sentiu-se seguro no seu pr�oprio pensamento de que o Pai no �eu n~ao estava ontente om esseespet�aulo de ofertas de sarif��ios e, om o passar dos anos, ele tornou-se ada vez mais determinadoa estabeleer a elebra�~ao de uma P�asoa sem sangue, algum dia.Jesus pouo dormiu naquela noite. O seu desanso foi bastante perturbado por sonhos revoltantes,de matan�as e de sofrimentos. A sua mente estava perturbada e o seu ora�~ao dilaerado por ausadas inonsistênias e absurdos da teologia de todo o sistema judaio de erimônias. Os seus paisdo mesmo modo dormiram pouo. Eles �aram bastante desonertados om os aonteimentos dodia que terminava. Tinham os seus ora�~oes ompletamente perturbados pela atitude determinadae, para eles, estranha, do jovem. Maria �ou nervosamente agitada durante a primeira parte danoite, mas Jos�e permaneeu almo, embora estivesse igualmente intrigado. Ambos temiam falarfranamente om o jovem sobre esses problemas, embora Jesus, muito prazerosamente, tivesse queridoonversar om os seus pais, aso eles tivessem ousado enoraj�a-lo.Os servi�os do dia seguinte, no templo, foram mais aeit�aveis para Jesus e em muito olaborarampara aliviar as mem�orias desagrad�aveis do dia anterior. Na manh~a seguinte o jovem L�azaro tomouJesus pela m~ao, e ome�aram uma explora�~ao sistem�atia de Jerusal�em e dos seus arredores. Antesque o dia tivesse aabado, Jesus desobriu os diversos loais perto do templo nos quais havia onfe-renistas a ensinar e a responder perguntas; e, �a parte umas pouas visitas ao santo dos santos, nasquais ele se perguntara om espanto o que estava realmente por tr�as do v�eu da separa�~ao, ele passoua maior parte do seu tempo perto do templo, nessas onferênias de ensino.Durante a semana da P�asoa, Jesus se manteve no seu lugar junto aos novos �lhos do mandamento,e isso signi�ava que ele devia assentar-se do lado de fora da grade que separava todas as pessoas quen~ao eram idad~aos ompletos de Israel. Assim, sendo obrigado a tomar onsiênia da sua juventude,ele absteve-se de fazer as muitas perguntas que iam e vinham na sua mente; ao menos ele se onteveat�e que as elebra�~oes da P�asoa tivessem hegado ao �m, pois, om isso, tamb�em as restri�~oes aosjovens re�em-onsagrados �avam suspensas. 1327



Na quarta-feira da semana da P�asoa, foi permitido a Jesus ir para asa om L�azaro e passar anoite em Betânia. Nessa noite, L�azaro, Marta e Maria ouviram Jesus falar sobre oisas temporaise eternas, humanas e divinas e, daquela noite em diante, todos os três passaram a am�a-lo omo sefosse um irm~ao deles.No �m da semana, Jesus viu L�azaro menos, pois este n~ao tinha o direito de ser admitido nemno ��rulo mais externo das disuss~oes do templo, embora fosse a algumas palestras p�ublias dadasnas pra�as externas. L�azaro era da mesma idade que Jesus, mas, em Jerusal�em, os jovens raramenteeram admitidos �a onsagra�~ao dos �lhos da lei antes que tivessem treze anos ompletos de idade.Durante a semana da P�asoa, os pais de Jesus enontr�a-lo-iam muitas vezes assentado a s�os omas m~aos na sua abe�a jovem, pensando profundamente. Eles nuna o haviam visto omportar-sedaquela maneira e estavam sentidamente perplexos, n~ao sabendo o qu~ao onfusa estaria a mente delenem quais problemas havia no seu esp��rito por ausa da experiênia pela qual estava passando; e elesn~ao sabiam o que fazer. Fiaram ontentes om o �nal da semana da P�asoa, pois almejavam ter devolta em Nazar�e, a salvo, aquele �lho de atitudes t~ao estranhas.Dia ap�os dia, Jesus pensava em todos os questionamentos. Ao �nal da semana ele tinha feitoj�a muitas adequa�~oes; mas, quando hegou a hora de voltar para Nazar�e, a sua mente jovem aindafervilhava de perplexidades e era ainda assaltada por uma s�erie de perguntas n~ao respondidas equest~oes por resolver.Antes que tivessem deixado Jerusal�em, em ompanhia do professor de Jesus em Nazar�e, Jos�e eMaria tomaram as providênias de�nitivas para que Jesus voltasse, quando ele tivesse a idade dequinze anos, para ome�ar o seu longo urso de estudos, em uma das mais onheidas aademiasdos rabinos. Jesus aompanhou os seus pais e o seu professor nas visitas �a esola, mas eles �aramansiosos ao observarem o qu~ao indiferente ele pareera a tudo o que disseram e �zeram. Maria estavaprofundamente atormentada om as suas rea�~oes �a visita a Jerusal�em, e Jos�e profundamente perplexoom as observa�~oes estranhas do jovem e a sua onduta inomum.A�nal, a semana de P�asoa tinha sido um grande aonteimento na vida de Jesus. Ele desfrutarada oportunidade de enontrar um grande n�umero de rapazes da sua pr�opria idade, ompanheirosandidatos �a onsagra�~ao e utilizara desses ontatos omo meio de aprender sobre o modo de vidado povo na Mesopotâmia, Turquest~ao e P�ersia, tanto quanto nas prov��nias do extremo oriente deRoma. Ele estava j�a bastante familiarizado om o modo om o qual os jovens do Egito e de outrasregi~oes perto da Palestina eram riados e resiam. Havia milhares de meninos em Jerusal�em nessa�epoa e o jovem de Nazar�e pode onheer e entrevistar, pessoalmente, de forma mais ou menosprolongada, mais de ento e inq�uenta deles. Estivera partiularmente interessado naqueles queprovinham dos pa��ses do extremo oidente e do oriente mais remoto. Como resultado desses ontatoso jovem ome�ou a alimentar um desejo de viajar pelo mundo om o prop�osito de aprender omo osv�arios grupos dos seus irm~aos trabalhavam para viver.125.3 A Partida de Jos�e e MariaHavia sido arranjado para que o grupo de Nazar�e se reenontrasse perto do templo, no primeiro diada semana seguinte, no meio da manh~a, depois que o Festival da P�asoa houvesse terminado. Eles�zeram isso e iniiaram o retorno a Nazar�e. Jesus tinha ido ao templo para ouvir as disuss~oes,enquanto os seus pais esperavam pela reuni~ao de todos viajantes. Em breve, o grupo preparou-separa partir, os homens aminhando em um grupo e as mulheres em outro, omo era o ostume aoviajar para os festivais de Jerusal�em. Jesus havia ido para Jerusal�em em ompanhia da sua m~aee das mulheres. E, sendo agora um homem onsagrado, supunha-se que �zesse o aminho de voltapara Nazar�e em ompanhia do seu pai e dos outros homens. Mas, t~ao logo o grupo de Nazar�emovimentou-se, na dire�~ao de Betânia, Jesus estava t~ao ompletamente absorto na disuss~ao sobre1328



os anjos, no templo, que se esqueeu totalmente de que passara o momento da partida dos seus pais.E s�o perebeu que havia sido deixado para tr�as na hora da interrup�~ao das onferênias do templo,ao meio-dia.Os viajantes de Nazar�e n~ao sentiram a falta de Jesus porque Maria supunha que ele viajava omos homens, enquanto Jos�e pensava que ele viajava om as mulheres, pois tinha vindo a Jerusal�emom elas guiando o jumento de Maria. E n~ao desobriram a sua ausênia sen~ao quando hegaram aJeri�o e se preparavam para passar a noite. Depois de perguntarem aos �ultimos grupos que hegarama Jeri�o e, veri�ando que nenhum deles tinha visto o seu �lho, eles passaram uma noite sem dormir,remoendo nas suas mentes o que poderia ter aonteido, relembrando as suas in�umeras rea�~oesinusitadas aos aonteimentos da semana da P�asoa e, om suavidade, repreendendo-se um ao outropor n~ao terem feito om que ele estivesse no grupo antes que partissem de Jerusal�em.125.4 O Primeiro e o Segundo Dias no TemploNesse meio tempo, Jesus havia permaneido no templo durante a tarde, ouvindo �as disuss~oes e des-frutando de uma atmosfera a mais quieta e deorosa, pois as grandes multid~oes da semana da P�asoatinham j�a pratiamente desapareido. Depois da onlus~ao das disuss~oes da tarde, de nenhumadas quais Jesus havia partiipado, ele partiu para Betânia, hegando exatamente na hora em que afam��lia de Sim~ao fazia-se pronta para tomar a refei�~ao da noite. Os três jovens estavam heios dealegria de poderem estar om Jesus que permaneeu na asa de Sim~ao naquela noite; no entanto, elepouo onversou, passando grande parte da noite a s�os, no jardim, meditando.Cedo, no dia seguinte, Jesus estava de p�e e a aminho do templo. Parou no topo do monte dasOliveiras, e as l�agrimas derramaram-se dos seus olhos por ausa da vista que ontemplava - um povoespiritualmente empobreido, tolhido pelas tradi�~oes e vivendo sob a vigilânia de legi~oes romanas.Bem edo, pela manh~a, Jesus enontrava-se j�a no templo om a sua mente pronta para tomar partenas disuss~oes. Enquanto isso, Jos�e e Maria tamb�em estavam, j�a bem edo, de p�e e om a inten�~aode retomar o aminho at�e Jerusal�em. Primeiro, eles se apressaram a ir at�e a asa dos seus parentes,onde se tinham alojado omo uma fam��lia durante a semana da P�asoa; todavia �ou laro o fatode que ningu�em havia visto Jesus. Depois de prourarem o dia inteiro sem enontrarem sequer umvest��gio dele, voltaram para a asa dos seus parentes para passarem a noite.Na segunda onferênia, Jesus tinha ousado fazer umas perguntas e partiipara, de uma maneiramuito surpreendente, das disuss~oes no templo mas sempre de um modo onsistente om a suajuventude. Algumas vezes as suas perguntas inisivas eram um tanto embara�osas para os doutosprofessores da lei judaia, mas ele evideniava um tal esp��rito de honestidade ândida, ombinadaa uma fome evidente de onheimento, que a maioria dos professores do templo se viu disposta atrat�a-lo om toda a onsidera�~ao. Quando, no entanto, ele presumiu perguntar sobre a justi�a queseria ondenar �a morte um gentio bêbado que havia vagado pelo lado de fora da pra�a dos gentiose que, inadvertidamente, entrara nos reintos proibidos e reputadamente sagrados do templo, umdos mais intolerantes professores �ou impaiente om as r��tias impl��itas do jovem e, olhandofuriosamente para ele, perguntou quantos anos tinha. Jesus respondeu: \Treze anos, menos pouomais de quatro meses". \Ent~ao", retomou o professor agora irado: \Por que est�as aqui, desde quen~ao tens a idade de um �lho da lei?" E quando Jesus expliou que havia reebido a onsagra�~aodurante a P�asoa, e que era um estudante das esolas de Nazar�e, que tinha ompletado os seusestudos, os professores em um aorde �unio retorquiram om ironia: \Dever��amos ter sabido; ele �ede Nazar�e". Mas o l��der insistiu que Jesus n~ao devia ser inulpado, se os dirigentes da sinagoga emNazar�e tinham-no efetivamente graduado, quando ele tinha doze anos de idade em vez de treze; e,n~ao obstante v�arios dos seus aluniadores haverem abandonado o loal, a regra era de que o jovemdevesse partiipar sem ser perturbado, omo um aluno, nas disuss~oes do templo.1329



Quando terminou esse seu segundo dia no templo, novamente Jesus foi para Betânia, passar anoite. E, novamente, �ou no jardim para meditar e orar. Evidentemente a sua mente estiverapreoupada na ontempla�~ao de problemas graves.125.5 O Tereiro Dia no TemploO tereiro dia de Jesus om os esribas e os professores no templo testemunhou a reuni~ao de muitosespetadores que, havendo ouvido falar desse jovem da Galil�eia, vieram para usufruir da experiêniade preseniar o jovem onfundir os homens s�abios da lei. Sim~ao tamb�em veio de Betânia, para vero que o menino faria. Durante esse dia, Jos�e e Maria ontinuaram a sua proura ansiosa por Jesus,indo mesmo por v�arias vezes, at�e o templo, mas nuna pensando em esrutinar os v�arios grupos dedisuss~oes, embora houvessem tido a impress~ao, em determinado momento, de terem ouvido a vozfasinante dele �a distânia.Antes que o dia houvesse terminado, toda a aten�~ao do prinipal grupo de disuss~ao do temploestava foalizada nas perguntas feitas por Jesus. Entre as suas muitas perguntas estavam:1. O que realmente existe no santo dos santos, atr�as do v�eu?2. Por que as m~aes em Israel deviam ser segregadas dos adoradores masulinos do templo?3. Se Deus �e um Pai que ama os seus �lhos, por que toda essa matan�a de animais para ganharo favor divino - teriam os ensinamentos de Mois�es sido mal interpretados?4. Se o templo �e dediado �a adora�~ao do Pai no �eu, �e oerente permitir a presen�a daqueles queest~ao empenhados em meras troas seulares e no om�erio?5. O esperado Messias ser�a um pr��nipe temporal a assentar-se no trono de Davi, ou ir�a elefunionar omo a luz da vida para o estabeleimento de um Reino espiritual?E, durante todo o dia, aqueles que o esutaram, maravilharam-se om essas perguntas, e ningu�em�ara mais atônito que Sim~ao. Durante mais de quatro horas, esse jovem de Nazar�e pressionou osinstrutores judeus om perguntas que instigavam o pensamento e que sondavam os ora�~oes. Elefazia pouos oment�arios sobre as respostas dos mais velhos. Passava o seu ensinamento por meiodas perguntas que fazia. Com a frase h�abil e sutil de uma pergunta, ao mesmo tempo desa�ava oensinamento deles e sugeria o seu pr�oprio. Pelo seu modo de formular uma pergunta, havia umaatraente ombina�~ao de sagaidade e de humor que o tornavam querido at�e mesmo por aqueles quemais ou menos se ressentiam da sua juventude. Ele era sempre eminentemente justo e heio deonsidera�~ao, pelo modo omo fazia as perguntas penetrantes. Nessa tarde memor�avel, no templo,Jesus demonstrou aquela mesma relutânia em tirar vantagem injusta de um oponente, oisa quearaterizou toda a sua ministra�~ao p�ublia subseq�uente. Enquanto jovem, e mais tarde omo umhomem, ele pareia estar totalmente isento de todo o desejo ego��sta de vener uma disuss~ao paraexperimentar meramente um triunfo l�ogio sobre os seus semelhantes; estando interessado suprema-mente apenas em uma oisa: em prolamar a verdade perene e assim efetuar uma revela�~ao maisompleta do Deus eterno.Quando o dia terminou, Sim~ao e Jesus dirigiram-se para Betânia. Durante a maior parte doaminho, o homem e o menino permaneeram em silênio. De novo Jesus parou no ume do montedas Oliveiras, mas enquanto via a idade e o seu templo Jesus n~ao horou; apenas inlinou a suaabe�a em uma devo�~ao sileniosa.Depois da refei�~ao da noite, em Betânia, novamente ele delinou-se de juntar-se ao ��rulo feliz;em vez disso, indo para o jardim, l�a se demorou noite adentro, empenhando-se em v~ao em enontraralgum plano de�nido de abordagem da quest~ao do trabalho da sua vida e de omo deidir o quede melhor fazer para revelar aos seus irm~aos, espiritualmente egos, um oneito mais belo do Pai1330



eleste e, desse modo, libert�a-los da sua terr��vel servid~ao �a lei, ao ritual, ao erimonial e �a tradi�~aoobsoleta. Mas nenhuma luz lara veio ao jovem busador da verdade.125.6 O Quarto Dia no TemploEstranhamente, Jesus enontrava-se esqueido dos seus pais terrenos; mesmo no desjejum, quando am~ae de L�azaro observou que os seus pais deviam estar em asa naquele momento, Jesus n~ao pareeuompreender que eles deveriam estar, de algum modo, preoupados por ele haver �ado para tr�as.Novamente Jesus aminhou at�e o templo, mas n~ao parou para meditar no topo do monte dasOliveiras. Durante as disuss~oes da manh~a, grande parte do tempo foi devotada �a lei e aos profetas;e os instrutores �aram espantados por Jesus estar t~ao familiarizado om as esrituras tanto emhebreu, quanto em grego. Todavia, estavam mais estupefatos om a sua poua idade do que om osseus onheimentos da verdade.Nas palestras da tarde, mal haviam ome�ado a responder a sua pergunta relaionada ao prop�ositoda pree, quando o l��der onvidou o jovem a adiantar-se e, assentando-se ao seu lado, instou-o a falarsobre a sua pr�opria vis~ao a respeito da pree e da adora�~ao.Na noite anterior, os pais de Jesus haviam ouvido falar sobre um estranho adolesente que t~aoprimorosamente argumentava om os omentadores da lei, mas n~ao lhes oorrera que fosse o seu �lho.Haviam deidido ir at�e a asa de Zaarias, pois pensavam que Jesus poderia ter ido at�e l�a para verIsabel e Jo~ao. Pensando que Zaarias pudesse talvez estar no templo, pararam l�a a aminho da idadede Jud�a. E, passando pelas pra�as do templo, imaginai a surpresa deles e o seu assombro quandoreonheeram a voz do jovem desapareido e o viram assentado entre os instrutores do templo.Jos�e �ou inapaz de falar, mas Maria deu vaz~ao �a sua emo�~ao, por tanto tempo ontida, de medoe ansiedade, e, orrendo at�e o jovem, agora de p�e para saudar os seus pais atônitos, ela disse: \Meu�lho, por que nos trataste desse modo? J�a faz mais de três dias que o seu pai e eu prouramosdesesperadamente por ti. O que te deu para nos abandonar?" Foi um momento tenso. Todos osolhos estavam voltados para Jesus, para ouvir o que ele diria. O seu pai olhou para ele em reprova�~ao,mas sem nada dizer.Deve ser lembrado que era de se esperar que Jesus fosse omo um jovem resido. Ele havia aabadoa esola regular de um menino, havia sido reonheido omo um �lho da lei e reebera a onsagra�~aoomo idad~ao de Israel. E, ainda assim, a sua m~ae, mais do que levemente o repreendia perantetodo o povo reunido, bem no meio do esfor�o mais s�erio e sublime da sua jovem vida; onduzindo aum �m ingl�orio, assim, uma das maiores oportunidades que jamais lhe seriam onedidas para atuaromo um instrutor da verdade, um pregador da retid~ao, um revelador do ar�ater amoroso do seu Paino �eu.Mas o jovem mostrou estar �a altura das irunstânias. Se levardes em justa onsidera�~ao todosos fatores que se ombinaram para riar essa situa�~ao, estareis mais bem preparados para penetrara sabedoria da resposta do jovem �a ensura sem inten�~ao da sua m~ae. Depois de pensar por ummomento, Jesus respondeu �a sua m~ae, dizendo: \Por que me prouraste por tanto tempo? N~aodevias esperar enontrar-me na asa do meu Pai, j�a que �e hegado o momento em que devo uidardos assuntos do meu Pai?"Todos �aram surpreendidos om a maneira do jovem falar. Sileniosamente foram se retirandoe deixaram-no de p�e sozinho, om os seus pais. Em breve o jovem rapaz aliviou a todos os três, deum embara�o, dizendo almamente: \Ora, meus pais, ningu�em fez nada sen~ao aquilo que supunhaser o melhor. O nosso Pai nos �eus determinou estas oisas; voltemos para asa".E partiram em silênio, hegando em Jeri�o para passar a noite. Apenas uma vez eles pararam, efoi no ume do monte das Oliveiras, quando o jovem levantou o seu bast~ao para o alto e, agitando o1331



orpo da abe�a aos p�es sob a onda de uma intensa emo�~ao, disse: \ �O Jerusal�em, Jerusal�em, e seushabitantes, que esravos sois - subservientes ao jugo romano e v��timas das vossas pr�oprias tradi�~oes- , mas eu voltarei para puri�ar o templo e para libertar o meu povo dessa servid~ao!"Durante os três dias de viagem a Nazar�e, Jesus pouo falou; e os seus pais pouo disseram na suapresen�a. Fiaram realmente sem entender a onduta do seu primogênito; mas guardaram nos seusora�~oes o que ele dissera, ainda que n~ao pudessem ompreender plenamente o signi�ado daquilo.Ao hegarem em asa, Jesus fez uma breve delara�~ao aos seus pais, assegurando a sua afei�~ao poreles e deixando impl��ito que n~ao havia nada a temer, pois ele n~ao daria de novo oportunidade paraque sofressem ansiedades em onseq�uênia da sua onduta. E onluiu essa delara�~ao signi�ativadizendo: \Embora eu deva umprir a vontade do meu Pai no �eu, eu serei tamb�em obediente ao meupai na Terra. Aguardarei a minha hora".Embora, na sua mente, por muitas vezes, Jesus hegasse a reusar a onsentir nos esfor�os bemintenionados, mas mal orientados, dos seus pais, n~ao aeitando que eles ditassem o andamentodo seu pensamento nem que estabeleessem o plano do seu trabalho na Terra, ainda assim, e deum modo totalmente onsistente om a sua dedia�~ao a fazer a vontade do seu Pai do Para��so, eleonformou-se, om toda a gra�a, aos desejos do seu pai terreno e aos ostumes da sua fam��lia naarne. E, mesmo nas oisas em que n~ao podia onsentir, tudo de poss��vel ele faria para onformar-se.Ele era um artista na quest~ao do ajustamento da sua dedia�~ao ao dever para om as suas obriga�~oesde lealdade �a fam��lia e servi�o ao semelhante.Jos�e �ara onfuso, mas Maria, reetindo sobre essas experiênias, �ou onfortada, �nalmente,onsiderando aquela elou�~ao, no monte das Oliveiras, omo sendo prof�etia da miss~ao messiâniado �lho dela, omo o libertador de Israel. Ela se pôs a trabalhar om energia renovada, para orientaros pensamentos de Jesus nos anais patri�otios e naionalistas e reorreu aos esfor�os do seu irm~ao,o tio favorito de Jesus; e de v�arios outros modos a m~ae de Jesus dediou-se �a tarefa de preparar oseu primeiro �lho para assumir a lideran�a daqueles que iriam restaurar o trono de Davi retirandopara sempre aquele povo da servid~ao pol��tia e do jugo dos gentios.
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Cap��tulo 126Os Dois Anos CruiaisDE TODAS as experiênias de Jesus, na sua vida na Terra, o d�eimo quarto e o d�eimo quintoanos foram os mais ruiais. Esses dois anos, ap�os haver-se tornado autoonsiente da sua pr�opriadivindade e destino e antes do momento em que ome�aria a se omuniar, de um modo maisamplo om o seu Ajustador residente, foram os anos de maior prova�~ao da sua movimentada vidaem Urantia. �E esse per��odo de dois anos que deveria ser hamado de a grande prova, a tenta�~aoreal. Nenhum ser humano jovem, passando pelas primeiras onfus~oes e ajustamentos aos problemasda adolesênia, jamais experimentou um teste mais ruial do que aquele pelo qual Jesus passoudurante essa transi�~ao at�e a adolesênia e a maturidade.Esse importante per��odo de desenvolvimento, na juventude de Jesus, ome�ou om a onlus~aoda visita a Jerusal�em e o retorno a Nazar�e. A prin��pio, Maria estava feliz om o pensamento deque, uma vez mais o seu �lho estava de volta e que Jesus havia voltado para asa para ser um �lhod�oil - n~ao que ele tivesse jamais sido de um outro modo - e que ele seria, da�� em diante, maissens��vel aos planos que ela havia feito para a sua vida no futuro. Mas n~ao seria por muito tempo queela iria aqueer-se ao alor desse sol de ilus~ao maternal e de orgulho familiar inonsiente; logo iriadesiludir-se mais ompletamente. Cada vez mais o jovem permaneia apenas em ompanhia do seupai, e menos vinha at�e ela trazendo os seus problemas; mas, ao mesmo tempo, ambos n~ao onseguiamompreender as freq�uentes alternânias dele, entre os assuntos deste mundo e a ontempla�~ao da suarela�~ao om os assuntos do seu Pai eleste. Dizendo om franqueza, eles n~ao o ompreendiam, masertamente o amavam.�A medida que Jesus resia, a piedade e o amor que tinha pelo povo judeu aprofundavam-se, mas,om o passar dos anos, desenvolveu-se na sua mente um justo ressentimento pela presen�a, no templodo seu Pai, de saerdotes politiamente esolhidos. Jesus tinha um grande respeito pelos fariseussineros e pelos esribas honestos, mas tinha pelos fariseus hip�oritas e pelos te�ologos desonestosum grande desprezo; via om desd�em todos os l��deres religiosos que n~ao eram sineros. Quandoexaminava minuiosamente a onduta dos dirigentes de Israel, algumas vezes, �ava tentado a verfavoravelmente a possibilidade de tornar-se o Messias segundo a expetativa dos judeus, mas nunaedeu a tal tenta�~ao.A hist�oria das suas fa�anhas diante dos s�abios do templo em Jerusal�em foi grati�ante para todaa Nazar�e, espeialmente para os seus antigos professores da esola da sinagoga. Durante um ertotempo, um elogio a Jesus estava em todos os l�abios. Toda a aldeia relatava a sabedoria da suainfânia e a sua onduta merit�oria, e predizia que ele estava destinado a tornar-se um grande l��derde Israel; �nalmente um grande mestre estava para sair de Nazar�e, na Galil�eia. E eles todos serejubilavam anteipadamente om a �epoa em que ele iria fazer quinze anos de idade, quando lheseria permitido ler regularmente as esrituras na sinagoga no s�abado.
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126.1 O Seu D�eimo Quarto Ano (8 d.C.)No alend�ario, esse ano 8 d.C. �e o ano do seu d�eimo quarto anivers�ario. Ele havia-se transformado emum fabriante de angas e trabalhava bem om a lona e om o ouro. Havia-se tornado rapidamentetamb�em um h�abil arpinteiro e mareneiro. E nesse ver~ao ele �zera viagens freq�uentes at�e o alto daolina, a noroeste de Nazar�e, para orar e meditar. Estava gradativamente �ando mais autoonsienteda natureza da sua auto-outorga na Terra.Essa olina havia sido, h�a pouo mais de em anos, \o ponto alto de Baal"; e agora era o loalda tumba de Sime~ao, um renomado homem santo de Israel. Do topo da olina de Sime~ao, Jesuspodia ver toda a Nazar�e e o ampo �a sua volta. Divisava Meguido e lembrava-se da hist�oria doex�erito eg��pio tendo a sua primeira grande vit�oria na �Asia; e de omo, mais tarde, outro ex�eritoderrotara Josias, o rei judeu. E, n~ao muito ao longe, Jesus podia ver Tana, onde D�ebora e Barakderrotaram Sisera. E, ainda, ao longe, podia ver as olinas de Dotan, onde, segundo os ensinamentos,os irm~aos de Jos�e venderam-no �a esravid~ao eg��pia. E, ao voltar a sua vista para Ebal e Gerizim,rememorava-se das tradi�~oes de Abra~ao, de Ja�o, e de Abimeleque. E de tudo isso ele se relembravana sua mente, e revirava os aonteimentos hist�orios e tradiionais do povo do seu pai Jos�e.Jesus ontinuava om os seus ursos avan�ados de leitura, sob a orienta�~ao dos mestres da sinagoga;e tamb�em prosseguia dando instru�~ao aos seus irm~aos e irm~as, em asa, quando atingiam as idadesapropriadas.No prin��pio desse ano, Jos�e arranjou um modo de reservar a renda das suas propriedades deNazar�e e Cafarnaum, para pagar o longo urso de Jesus em Jerusal�em, tendo sido planejado que elese mudaria para Jerusal�em em agosto do pr�oximo ano, quando �zesse quinze anos de idade.Quando ome�ou esse ano, tanto Jos�e quanto Maria alimentavam freq�uentes d�uvidas quanto aodestino do seu primogênito. De fato era uma rian�a brilhante e ador�avel, mas era t~ao dif��il deentender, t~ao duro de penetrar e, por outro lado, nada de extraordin�ario ou mirauloso jamais vinhadele. Quantas vezes a sua orgulhosa m~ae havia aguardado, em uma anteipa�~ao quase sem fôlego, �aespera de ver o seu �lho exeutar algum feito supra-humano ou mirauloso, mas as suas esperan�aseram sempre desfeitas em uma deep�~ao ruel. E tudo isso a deixava desenorajada e mesmo abatida.O povo devoto daqueles dias areditava, de verdade, que os profetas e os homens prometidos sempremanifestariam a omprova�~ao da sua miss~ao e estabeleeriam a sua autoridade divina realizandomilagres e oisas prodigiosas. Mas Jesus n~ao fazia nenhuma dessas oisas; por isso a onfus~ao dosseus pais resia om o passar do tempo, quando ontemplavam o futuro dele.A ondi�~ao eonômia melhorada da fam��lia de Nazar�e reetia-se, de muitos modos, na asae espeialmente no grande n�umero de t�abuas branas lisas que eram usadas omo quadros paraesrever, as letras sendo feitas om arv~ao. Jesus tamb�em podia retomar as suas aulas de m�usia,pois gostava muito de toar harpa.Durante todo esse ano, pode-se dizer, em verdade, que Jesus \reseu no favoreimento dos homense de Deus". As perspetivas da fam��lia pareiam boas; o futuro resplandeia.126.2 A Morte de Jos�eTudo ia bem at�e aquela ter�a-feira fat��dia, 25 de setembro, quando um mensageiro de S�eforis trouxea esse lar em Nazar�e a tr�agia not��ia de que Jos�e havia sido gravemente ferido pela queda de ummastro, enquanto trabalhava na residênia do governador. O mensageiro de S�eforis havia parado nao�ina, a aminho da asa de Jos�e, e informara a Jesus sobre o aidente do seu pai, e eles foramjuntos at�e a asa para levar as not��ias tristes a Maria. Jesus desejou ir imediatamente at�e ondeestava o seu pai, mas Maria nada esutaria, n~ao quis sen~ao apressar-se para �ar ao lado do seu1334



marido. E deidiu que Tiago, ent~ao om dez anos de idade, iria aompanh�a-la a S�eforis, enquantoJesus permaneeria em asa om as rian�as mais novas, at�e que ela retornasse, j�a que n~ao sabia qu~aoseriamente Jos�e estava ferido. Mas Jos�e morreu por ausa dos ferimentos, antes de Maria hegar at�eele. Trouxeram-no para Nazar�e e, no dia seguinte, foi enterrado junto aos seus pais.Logo naquele momento, em que as perspetivas eram boas e o futuro pareia prometedor, umam~ao aparentemente ruel abatia-se sobre o pai dessa fam��lia de Nazar�e. Os assuntos da asa �araminterrompidos, e todos os planos para Jesus e a sua instru�~ao foram por terra. Este jovem arpinteiro,agora om pouo mais de quatorze anos de idade, despertou para a ompreens~ao de que n~ao apenastinha de umprir a miss~ao do seu Pai eleste, de revelar a natureza divina na Terra e na arne, masque seria neess�ario que a sua jovem natureza humana assumisse, tamb�em, a responsabilidade detomar onta da sua m~ae vi�uva e de sete irm~aos e irm~as - e de um outro mais, que estava para naser.Este jovem de Nazar�e, agora, tornava-se o �unio esteio e onforto dessa fam��lia t~ao subitamenteenlutada. Assim, pois, foram permitidos que oorressem esses fatos de ordem natural em Urantia,fatos que for�ariam este jovem predestinado a assumir t~ao edo as responsabilidades t~ao pesadas, masaltamente eduativas e disiplinadoras, de tornar-se o dirigente de uma fam��lia humana, de tornar-sepai dos seus pr�oprios irm~aos e irm~as, de sustentar e proteger a sua m~ae, de funionar omo guardi~aodo lar do seu pai, o �unio lar no qual viveria enquanto neste mundo.Jesus aeitou de bom grado as responsabilidades t~ao subitamente on�adas a ele e assumiu-as�elmente at�e o �m. Pelo menos um grande problema e uma di�uldade, que se anteipavam em suavida, haviam sido resolvidos de forma tr�agia - n~ao seria agora esperado que ele fosse para Jerusal�em,estudar om os rabinos. E ontinuaria verdadeiro que Jesus \n~ao seria a�olito de ningu�em". Ele estavasempre �a disposi�~ao para aprender, mesmo da mais humilde das rianinhas, mas jamais obteve defontes humanas a autoridade para ensinar a verdade.E, ontudo, Jesus nada sabia da visita feita por Gabriel �a sua m~ae antes do seu nasimento; esoube disso, por meio de Jo~ao, s�o no dia do seu batismo, no ome�o da sua ministra�~ao p�ublia.Com o passar dos anos, este jovem arpinteiro de Nazar�e avaliava ada vez mais aprimoradamenteas institui�~oes da soiedade e o uso de ada religi~ao, por meio do invari�avel teste: O que faz pela almahumana? Ela traz Deus ao homem? Leva o homem a Deus? Conquanto este jovem n~ao negligeniasseos aspetos rereativos e soiais da vida, ada vez mais ele devotava o seu tempo e suas energias adois prop�ositos apenas: uidar da sua fam��lia e preparar-se para umprir, na Terra, a vontade elestedo seu Pai.Nesse ano, tornou-se ostume os vizinhos apareerem durante as tardes de inverno, para ouvirJesus toar a harpa, para esutar as suas hist�orias (pois o jovem era mestre em ontar hist�orias); epara esut�a-lo lendo partes das esrituras gregas.Os assuntos eonômios da fam��lia ontinuavam a orrer tranq�uilamente, pois havia uma boa somade dinheiro �a m~ao, no momento da morte de Jos�e. Jesus, muito edo, demonstrou possuir tino esagaidade para os neg�oios �naneiros. Ele era liberal, mas om simpliidade; era eonômio, masgeneroso. Revelou-se um administrador s�abio e e�iente dos bens do seu pai.Contudo, a despeito de tudo o que Jesus e os vizinhos de Nazar�e pudessem fazer para trazeralegria �aquela asa, Maria, e tamb�em as rian�as, estavam heias de tristeza. Jos�e havia partido;ele tinha sido exepional omo marido e omo pai, e todos sentiam a sua falta. Pareia ainda maisterrivelmente tr�agio pensar que o seu pai morrera antes que eles pudessem onversar om ele, eantes de reeberem uma bên�~ao de despedida.
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126.3 O D�eimo Quinto Ano (9 d.C.)Em meados do seu d�eimo quinto ano - e estamos onsiderando o tempo de aordo om o alend�ariodo s�eulo vinte, n~ao pelo ano judeu - , Jesus possu��a, sob suas m~aos �rmes, a dire�~ao da sua fam��lia.Antes que esse ano tivesse passado, ontudo, as eonomias deles haviam desapareido e estavamenfrentando a neessidade de dispor de uma das asas de Nazar�e, a qual Jos�e possu��a em soiedadeom o seu vizinho Ja�o.Na quarta-feira, 17 de abril do ano 9 d.C., �a noite, naseu Rute, o bebê da fam��lia. E, om a suamelhor disposi�~ao, Jesus empenhou-se em oupar o lugar do seu pai, onfortando e ministrando �asua m~ae durante essa prova�~ao dif��il e peuliarmente triste. Por quase vinte anos (at�e ele ome�aro seu minist�erio p�ublio) nenhum pai poderia ter amado e uidado de uma �lha om mais afei�~aoe �delidade do que Jesus uidou da pequena Rute. E ele foi um pai igualmente bom para todos osoutros membros da sua fam��lia.Durante esse ano, pela primeira vez, Jesus formulou a ora�~ao que posteriormente ensinou aosseus ap�ostolos e que, para muitos, havia-se tornado onheida omo o \O Pai nosso". Num ertosentido, ela representou o auge do altar familiar; pois eles tinham muitas formas de louvar e v�ariasprees formais. Depois da morte do seu pai, Jesus tentou ensinar �as rian�as mais velhas omo seexpressar individualmente na pree - do modo omo ele tanto gostava de fazer - , mas elas n~ao podiamompreender o seu pensamento e, inevitavelmente, voltavam �as prees memorizadas. E, nesse esfor�ode estimular os seus irm~aos e irm~as maiores a dizer prees individuais, Jesus tentaria onduzi-lospor meio de frases sugestivas mas logo, sem inten�~ao da parte dele, aonteia que aabavam todosusando uma forma de ora�~ao onstru��da, em grande parte, a partir daquelas linhas sugestivas queJesus lhes havia ensinado.Finalmente Jesus desistiu da id�eia de ter todos os membros da fam��lia fazendo prees espontânease, em uma noite de outubro, ele assentou-se perto da pequena lâmpada, junto �a mesa baixa de pedrae, om um peda�o de arv~ao, esreveu em uma t�abua quadrada lisa de edro, de uns quarenta e inoent��metros de lado, a ora�~ao que, desde aquele momento, tornou-se a pree modelo da sua fam��lia.Nesse ano Jesus foi bastante atormentado por reex~oes onfusas. As responsabilidades familiarestinham, de um modo e�az, apagado todos os pensamentos de umprir imediatamente qualquer planoque dizia respeito �aquilo que a visita�~ao de Jerusal�em lhe impunha, no sentido de que ele \uidassedos assuntos do seu Pai". Jesus raioinou, aertadamente, que uidar da fam��lia terrena do seupai devia ter preedênia sobre todos os deveres; que sustentar a sua fam��lia devia tornar-se a suaprimeira obriga�~ao.No deorrer desse ano, Jesus enontrou uma passagem no hamado Livro de Enoh, que o inu-eniou na sua ado�~ao futura do termo \Filho do Homem" omo designa�~ao para a sua miss~ao deautodoa�~ao em Urantia. Ele havia uidadosamente onsiderado a id�eia do Messias judeu e estava�rmemente onvenido de que ele n~ao seria aquele Messias. Almejava ajudar o povo do seu pai, masjamais levando ex�eritos judeus a livrarem a Palestina do dom��nio estrangeiro. Ele sabia que jamaisse assentaria no trono de Davi, em Jerusal�em. E tamb�em n~ao areditava que a sua miss~ao fosse ade um libertador espiritual, nem a de um eduador moral, apenas para o povo judeu. Em nenhumsentido, portanto, a miss~ao da sua vida poderia vir a ser a onretiza�~ao da intensa aspira�~ao dassupostas profeias messiânias das esrituras hebraias; pelo menos, n~ao omo os judeus entendiamessas predi�~oes dos profetas. Do mesmo modo Jesus estava erto de que nuna apareeria omo oFilho do Homem desrito pelo profeta Daniel.Mas quando hegasse a hora de sair omo um pregador, para o mundo, omo iria hamar-se a simesmo? O que assumiria para essa miss~ao? Por qual nome deveria ser hamado pela gente que iriaareditar nos seus ensinamentos?Enquanto repassava todas essas quest~oes na sua mente, ele enontrou, na bibliotea da sinagoga,1336



em Nazar�e, entre os livros apoal��ptios que havia estudado, esse manusrito hamado \O Livro deEnoh"; e, embora estivesse erto de que n~ao tinha sido esrito pelo Enoh de outrora, o livro odeixou bastante intrigado; e ele o leu e releu muitas vezes. Havia uma passagem que partiularmenteo impressionara, uma passagem na qual esse termo \Filho do Homem" apareia. E o esritor dessehamado Livro de Enoh ontava sobre o Filho do Homem, desrevendo o trabalho que ele faria naTerra, expliando que esse Filho do Homem, antes de deser a esta Terra para trazer a salva�~ao �a hu-manidade, havia perorrido as ortes da gl�oria dos �eus, om o seu Pai, o Pai de todos; e que ele tinhadado as ostas a toda essa grandeza e gl�oria para deser �a Terra e prolamar a salva�~ao aos mortaisneessitados. �A medida que Jesus lia essas passagens (entendendo muito bem que grande parte domistiismo oriental, que havia sido meslado a esses ensinamentos, era equivoada), ele respondia noseu ora�~ao e reonheia na sua mente que, de todas as predi�~oes messiânias das esrituras dos he-breus e de todas as teorias sobre o libertador judeu, nenhuma estava t~ao pr�oxima da verdade quantoessa hist�oria, relegada a um segundo plano, nesse Livro de Enoh, apenas parialmente areditado; eent~ao, ali mesmo, ele deidiu adotar \Filho do Homem" omo o seu primeiro nome. E assim foi feitopor ele quando, subseq�uentemente, ome�ou o seu trabalho p�ublio. Jesus possu��a uma inequ��voaapaidade de reonheer a verdade; e jamais hesitou em abra�ar a verdade, n~ao importava de quefonte ela emanasse.Nessa �epoa, j�a, muito uidadosamente, ele havia estabeleido diversas oisas sobre o seu trabalhovindouro para o mundo, mas nada disse sobre essas quest~oes �a sua m~ae, que ainda se apegavaferrenhamente �a id�eia de que ele deveria ser o Messias judeu.A grande onfus~ao dos dias da juventude de Jesus aorava agora. Tendo estabeleido algo sobrea natureza da sua miss~ao na Terra, \de omo proeder ao uidar dos assuntos do seu Pai" - de fazertoda a humanidade saber da natureza amorosa do seu Pai - , ele ome�ou ponderando, novamente,sobre as muitas a�rma�~oes, nas esrituras, que se referiam �a vinda de um libertador naional, de ummestre ou um rei judeu. A quais aonteimentos essas profeias referiam-se? Seria ele um judeu?Ou n~ao seria? Era ou n~ao era da asa de Davi? A sua m~ae a�rmava que ele era; o seu pai julgavaque ele n~ao fosse. E Jesus deidiu que n~ao era. Mas teriam os profetas onfundido a natureza e amiss~ao do Messias?A�nal, seria poss��vel que a sua m~ae estivesse erta? Na maioria das quest~oes, quando surgiramdivergênias de opini~ao no passado, ela estivera erta. Se ele fosse um novo mestre e n~ao o Messias,ent~ao omo poderia ele reonheer o Messias judeu, aso este apareesse em Jerusal�em durante otempo da sua miss~ao na Terra; e, al�em disso, qual deveria ser a sua rela�~ao om esse Messias judeu?E qual deveria ser a sua rela�~ao om a sua fam��lia, depois que assumisse a miss~ao da sua vida? E,tamb�em, om a omunidade e a religi~ao judaia, om o imp�erio romano, om os gentios e as suasreligi~oes? Cada uma dessas quest~oes relevantes ia sendo revolvida na mente desse jovem galileuseriamente ponderado, enquanto ele ontinuava a trabalhar na banada de arpinteiro, ganhando avida laboriosamente para si pr�oprio, a sua m~ae e mais oito outras boas famintas.Antes do �m desse ano, Maria viu as eonomias da fam��lia diminu��rem. E on�ou a venda dospombos a Tiago. Em breve ompraram uma segunda vaa para, om a ajuda de M��riam, iniiarema venda de leite aos vizinhos de Nazar�e.Os seus profundos per��odos de medita�~ao, as suas idas freq�uentes ao topo da olina para orar eas muitas id�eias estranhas que Jesus anuniava, de tempos em tempos, alarmavam profundamente asua m~ae. Algumas vezes ela pensava que o jovem estava fora de si, e ent~ao ontrolava os seus medoslembrando-se de que Jesus, a�nal, era um �lho prometido e, de muitos modos, diferente dos outrosjovens.Mas Jesus ome�ava a aprender a n~ao falar dos seus pensamentos, a n~ao apresentar todas as suasid�eias ao mundo, nem mesmo �a sua pr�opria m~ae. Desse ano em diante, as divulga�~oes que Jesus faziasobre o que se passava na sua mente diminu��ram visivelmente; isto �e, ele falava ada vez menos sobreas oisas que uma pessoa mediana n~ao entendesse; e que o levariam a ser onsiderado omo peuliar1337



ou diferente da gente omum. Para todos os efeitos, na aparênia, tornou-se um jovem omum eonvenional, se bem que almejasse ahar algu�em que pudesse entender os seus problemas. Jesusdesejava ter um amigo �el e digno de on�an�a, mas os seus problemas eram omplexos demais paraos seus semelhantes humanos ompreenderem. A singularidade dessa situa�~ao exepional ompeliu-oa arregar o seu fardo sozinho.126.4 O Primeiro Serm~ao na SinagogaCom a vinda do seu d�eimo quinto anivers�ario, Jesus podia o�ialmente oupar o p�ulpito da sinagogano s�abado. Muitas vezes antes, na ausênia de oradores, havia sido pedido a Jesus que lesse asesrituras; mas agora havia hegado o dia em que, de aordo om a lei, ele podia onduzir os servi�os.E, por isso, no primeiro s�abado depois do seu d�eimo quinto anivers�ario, o hazam arranjou para queJesus onduzisse o servi�o matinal na sinagoga. E, quando todos os ��eis de Nazar�e estavam reunidos,o jovem, havendo feito a sua sele�~ao das esrituras, levantou-se e ome�ou a ler:\O esp��rito do Senhor Deus est�a em mim, pois o Senhor me ungiu; Ele enviou-me para trazeras boas-novas aos mansos, mediar os que tiverem o ora�~ao alquebrado, prolamar a liberdade aosprisioneiros e libertar os on�nados espiritualmente; para prolamar o ano da gra�a e o dia do ajusteom o nosso Deus; para onfortar todos os que pranteiam e dar a eles a beleza em lugar de inzas,o �oleo da alegria em lugar do luto, uma an�~ao de louvor em vez do esp��rito da tristeza, para quesejam hamadas de �arvores da retid~ao aquelas que foram plantadas pelo Senhor e om as quais Elepode ser glori�ado.\Busai o bem e n~ao o mal, para que possais viver e assim o Senhor, Deus das hostes, possa estaronvoso. Odiai o mal e amai o bem, estabeleei o julgamento �a entrada da porta. Talvez o SenhorDeus oneda Sua gra�a aos remanesentes de Jos�e.\Lavai-vos e puri�ai-vos; afastai o mal dos vossos atos perante os Meus olhos; essai de fazer omal e aprendei a fazer o bem; busai a justi�a; aliviai os oprimidos. Defendei o �orf~ao e pedi pelavi�uva.\Com o que me apresentarei perante o Senhor para inlinar-me diante desse Senhor de toda aTerra? Deverei hegar diante Dele om ofertas em holoausto e bezerros de um ano? Ser�a que oSenhor �ar�a satisfeito om milhares de arneiros, dezenas de milhares de ovelhas ou om rios de�oleo? Por ausa da minha transgress~ao, deveria eu desfazer-me do meu primogênito, do fruto domeu orpo, por ausa do peado da minha alma? N~ao! Pois o Senhor nos mostrou, �o homens, oque �e bom. E, o que o Senhor espera de v�os, a n~ao ser que sejais justos, que ameis a miseri�ordia eaminheis humildemente junto ao vosso Deus?\A quem, ent~ao, omparareis o Deus que domina o ��rulo da Terra? Levantai os vossos olhos eontemplai Aquele que riou todos os mundos, que gera as Suas hostes segundo um n�umero erto eas hama a todas pelos nomes. E faz todas essas oisas gra�as �a grandeza do Seu poder; e, pois, Elesendo forte em poder, nenhuma delas falha. Ele d�a poder aos fraos e �aqueles que est~ao exauridos Elelhes d�a mais for�a. N~ao temais, pois Eu estou onvoso; n~ao desanimeis, pois Eu sou o vosso Deus.Eu fortaleer-vos-ei e ajudar-vos-ei; sim, Eu sustentar-vos-ei om a m~ao direita da minha retid~ao,pois sou o Senhor, vosso Deus. E segurarei a vossa m~ao direita, dizendo a v�os: n~ao temais, pois Euajudar-vos-ei.\E sois, pois, as Minhas testemunhas, diz o Senhor, e os Meus servidores, a quem Eu esolhi paraque todos saibam e areditem em Mim e ompreendam que sou o Eterno. Sim, Eu sou o Senhor, eal�em de Mim n~ao h�a nenhum salvador".E quando terminou essa leitura, Jesus assentou-se, e o povo voltou para as suas asas, pensandonas palavras que tinha t~ao graiosamente lido para eles. Nuna o povo da sua idade o havia visto1338



t~ao magni�amente solene; eles n~ao haviam jamais ouvido a sua voz sendo mais honesta e sinera;nuna eles o haviam visto t~ao maduro, deisivo e om tanta autoridade.Nesse s�abado �a tarde Jesus subiu a olina de Nazar�e om Tiago e, quando retornaram �a asa,esreveu os dez mandamentos em grego, om arv~ao, em duas t�abuas de madeira polida. Mais tarde,Marta oloriu e desenhou oisas nessas t�abuas, e, durante muito tempo, elas �aram dependuradasna parede, sobre o pequeno bano de trabalho de Tiago.126.5 A Luta FinaneiraGradualmente, Jesus e a sua fam��lia retornaram �a vida simples dos seus anos anteriores. As suasroupas e mesmo a sua omida tornaram-se mais simples. Eles possu��am bastante leite, manteigae queijo. Desfrutavam dos produtos do seu jardim durante as esta�~oes pr�oprias, mas, ada mêsque passava, obrigava-os �a pr�atia de uma frugalidade maior. O desjejum deles era bem simples;deixavam a sua melhor omida para a refei�~ao da noite. Contudo, entre os judeus, a falta de riquezan~ao impliava inferioridade soial.Esse jovem tinha quase j�a a ompreens~ao total de omo os homens viviam nos seus dias. E osseus ensinamentos posteriores mostram omo Jesus havia entendido bem a vida no lar, no ampo enas o�inas; e tais ensinamentos revelam, de modo bastante ompleto, a intimidade do seu ontatoom todas as fases da experiênia humana.O hazam de Nazar�e ontinuou na ren�a de que Jesus devia tornar-se um grande mestre, prova-velmente o suessor do renomado Gamaliel, em Jerusal�em.Aparentemente, todos os planos de Jesus, para a sua arreira, estavam frustrados. Do modoomo estavam as quest~oes agora, o futuro n~ao pareia muito brilhante. Mas ele n~ao vailou e n~aose desenorajou. Continuou a viver o dia a dia, fazendo bem os deveres do momento e �elmentedesempenhando-se das responsabilidades imediatas daquele per��odo da sua vida. A vida de Jesus �eo onsolo eterno de todos os idealistas desapontados.O sal�ario de um dia de trabalho de um arpinteiro omum estava diminuindo aos pouos. Ao �mdesse ano Jesus podia ganhar, trabalhando desde edo pela manh~a e at�e o �m da tarde, apenas oequivalente a era de um quarto de d�olar por dia. No pr�oximo ano, eles aharam dif��il pagar osimpostos ivis, sem menionar as ontribui�~oes para a sinagoga e os impostos de meio silo para otemplo. Nesse ano, o oletor de impostos tentou extorquir mais dinheiro de Jesus, amea�ando at�emesmo levar a sua harpa.Temendo que o exemplar das esrituras gregas pudesse ser desoberto e on�sado pelos oletoresde impostos, Jesus, no seu d�eimo quinto anivers�ario, presentou-o �a bibliotea da sinagoga de Nazar�eomo uma oferta, da sua maturidade, ao Senhor.O grande hoque do seu d�eimo quinto ano de idade veio quando Jesus foi a S�eforis, para sabersobre a deis~ao de Herodes a respeito do apelo feito a ele quanto ao montante do dinheiro devidoa Jos�e, desde a �epoa da sua morte aidental. Jesus e Maria estavam esperando reeber uma somaonsider�avel de dinheiro; mas o tesoureiro de S�eforis ofereeu a eles uma soma irris�oria. Os irm~aos deJos�e haviam apelado ao pr�oprio Herodes; agora, no pal�aio Jesus ouvia Herodes deretar que nadaera devido ao seu pai na �epoa da sua morte. E, por essa deis~ao injusta, Jesus nuna mais on�ouem Herodes Antipas. N~ao �e de se surpreender que erta vez ele haja feito alus~ao a Herodes omo\aquela raposa".O trabalho ass��duo, na banada de arpinteiro, durante esse ano e nos seguintes privou Jesus daoportunidade de entrar em ontato om os passageiros das aravanas. O seu tio havia j�a tomadoposse da loja que dava suprimento �a fam��lia; e Jesus trabalhava na o�ina da asa todo o tempo,onde podia �ar por perto para ajudar Maria om a fam��lia. Nessa �epoa ele ome�ou a enviar Tiago1339



�a parada de amelos para olher informa�~oes sobre os aonteimentos do mundo; e assim ele busavaestar em ontato om as not��ias atuais.�A medida que reseu at�e a idade adulta, ele passou por todos esses onitos e onfus~oes pelosquais a m�edia das pessoas jovens de �epoas anteriores e posteriores passa. E a experiênia rigorosa,de sustentar a sua fam��lia, foi uma salvaguarda segura ontra a possibilidade de haver tempo desobra para pensamentos oiosos ou para permitir-se tendênias m��stias.Esse foi o ano em que Jesus arrendou um terreno de tamanho onsider�avel, ao norte da asa,que foi dividido omo um jardim e uma horta da fam��lia. Cada uma das rian�as maiores possu��auma horta individual; e entraram em ompeti�~ao viva nos seus esfor�os de agriultores. O seu irm~aomais velho passava algum tempo om eles no jardim, todos os dias, durante a esta�~ao de ultivo dosvegetais. Quando Jesus trabalhava om os seus irm~aos e irm~as mais novos na horta, muitas vezesalimentava o desejo de que fossem todos morar em uma fazenda no interior, onde podiam gozar daindependênia e da liberdade de uma vida sem entraves. Mas eles n~ao se viam resendo no ampo;e Jesus, sendo um jovem bastante pr�atio, bem omo um idealista, enfrentava os problemas de ummodo en�ergio e inteligente e omo ele julgava que devia; e fazia tudo dentro do seu poder e do dasua fam��lia para ajustar-se �as realidades da situa�~ao e adaptar-se �a sua ondi�~ao, de modo a teremtodos a mais alta satisfa�~ao poss��vel dentro das suas aspira�~oes individuais e oletivas.A um dado momento, Jesus esperou vagamente que pudesse ser apaz de juntar meios su�ientes,desde que tivesse sido poss��vel reeber a soma onsider�avel de dinheiro devida ao seu pai, pelo trabalhono pal�aio de Herodes, para garantir a ompra de uma pequena fazenda. Realmente ele havia dadouma s�eria aten�~ao ao plano de mudar om a sua fam��lia para o ampo. Mas, quando Herodes reusou-se a lhes pagar qualquer fundo devido a Jos�e, eles deixaram de lado a ambi�~ao de possuir um larno ampo no interior. E ent~ao, do modo omo �aram as oisas, aabaram enontrando o meio dedesfrutar, em muito, da experiênia de uma vida de fazenda, j�a que agora eles tinham três vaas,quatro ovelhas, uma ria�~ao de galinhas, um burro e um ~ao, al�em dos pombos. Mesmo os menorestinham os seus deveres regulares para fazer, dentro do esquema bem ontrolado de organiza�~ao quearaterizava a vida do lar dessa fam��lia de Nazar�e.Ao �m desse d�eimo quinto ano, Jesus havia aabado de atravessar o per��odo perigoso e dif��il,da existênia humana, aquela �epoa de transi�~ao entre os anos omplaentes da infânia e aquelesda onsiênia da aproxima�~ao da idade adulta, om maiores responsabilidades e oportunidades deadquirir experiênias adiantadas no desenvolvimento de um ar�ater nobre. O per��odo de resimentoda mente e do orpo havia terminado, e agora ome�ava a verdadeira arreira desse jovem de Nazar�e.
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Cap��tulo 127Os Anos da Adolesênia�A MEDIDA que entrava nos anos de adolesênia, Jesus viu-se omo o dirigente �unio de umagrande fam��lia e omo o seu �unio suporte. Uns pouos anos depois da morte do seu pai, todas aspropriedades deles tinham sido perdidas. Com o passar do tempo, mais onsiente ele �ava da suapreexistênia; e, ao mesmo tempo passou a ompreender mais plenamente que estava presente naTerra e na arne om o prop�osito expresso de revelar o seu Pai do Para��so aos �lhos dos homens.Nenhum adolesente que haja vivido ou que ir�a jamais viver neste, ou em qualquer outro mundo,teve ou ter�a problemas mais graves a resolver ou di�uldades mais intrinadas para desembara�ar.Nenhum jovem de Urantia jamais ser�a onvoado a passar por onitos mais angustiantes e porprovas mais duras do que Jesus, nestes �arduos anos entre os seus quinze e os vinte anos de idade.Tendo, pois, onheido a experiênia real de viver esses anos da adolesênia em um mundoassediado pelo mal e atormentado pelo peado, o Filho do Homem adquiriu todo o onheimentosobre a experiênia de vida dos jovens de todos os reinos de N�ebadon e assim, para sempre, eletornou-se o ref�ugio de ompreens~ao para os adolesentes angustiados e perplexos de todas as idadese em todos os mundos do universo loal.Lentamente, mas om seguran�a e por meio de uma experiênia real, esse Filho divino est�a on-quistando o direito de tornar-se o soberano do seu universo, o dirigente supremo e inquestion�avel detodas as inteligênias riadas em todos os mundos do universo loal, e um ref�ugio de ompreens~aopara todos os seres, de todas as idades e graus de dons pessoais e de experiênia.127.1 O D�eimo Sexto Ano (10 d.C.)O Filho enarnado passou pela meninie e experimentou uma infânia sem nada de extraordin�ario.Ent~ao, emergindo daquele per��odo de transi�~ao heio de prova�~oes, entre a infânia e a juventude,tornou-se o Jesus adolesente.Nesse ano, alan�ou a sua estatura f��sia de�nitiva. Era um jovem formoso e viril. Tornou-seada vez mais s�obrio e irunspeto, mas era ompassivo e am�avel. Os seus olhos eram does, masinquisidores; o seu sorriso era sempre simp�atio e almo. A sua voz era musial, mas autorit�aria; a suasauda�~ao ordial, sem afeta�~ao. Sempre, mesmo no mais omum dos ontatos, pareia evideniar-seuma natureza dupla, a humana e a divina. E, sempre, demonstrava a ombina�~ao da ompaix~ao doamigo e a autoridade do mestre. E esses tra�os de pessoalidade edo se tornaram manifestos, mesmonos anos adolesentes.Esse jovem forte e robusto �siamente tamb�em teve o resimento pleno do seu inteleto humano;n~ao a experiênia total do pensamento humano, mas a plenitude da apaidade para o desenvol-vimento inteletual. Ele possu��a um orpo saud�avel e bem proporional, uma mente penetrante e1341



anal��tia, uma disposi�~ao simp�atia e gentil, um temperamento utuante, de um erto modo, masativo, e tudo isso estava tornando-se organizado em uma pessoalidade forte, toante e atraente.Com o tempo, tornou-se mais dif��il para sua m~ae e para seus irm~aos ompreendê-lo; eles trope�avamno que ele dizia e interpretavam mal o que fazia. N~ao estavam preparados para ompreender a vidado irm~ao mais velho, porque a sua m~ae havia dado-lhes a entender que Jesus estivesse destinado atornar-se o libertador do povo judeu. Depois que essas india�~oes foram dadas por Maria omo umaon�dênia de fam��lia, imaginai a onfus~ao deles quando Jesus negava franamente todas essas id�eiase inten�~oes.Nesse ano, Sim~ao entrou para a esola, e foram obrigados a vender outra asa. Tiago, agora,enarregava-se de ensinar as suas três irm~as, duas das quais tinham j�a idade su�iente para ome�ara estudar seriamente. T~ao logo Rute reseu, foi on�ada �as m~aos de M��riam e de Marta. Comumenteas meninas das fam��lias judias reebiam poua edua�~ao, mas Jesus era da opini~ao (om o que a suam~ae onordava) de que as meninas deviam ir �a esola omo os garotos e, j�a que a esola da sinagogan~ao as reeberia, nada havia a fazer sen~ao dar aulas espeiais em asa para elas.Durante esse ano, Jesus �ou on�nado �a sua banada de trabalho. Felizmente tinha bastantetrabalho; e o que fazia era de uma qualidade t~ao superior que nuna �ava sem ter o que fazer, n~aoimporta qu~ao esasso �asse o trabalho naquela regi~ao. Por vezes tinha tanta oisa para fazer queTiago lhe ajudava.L�a pelo �m desse ano ele havia j�a deidido que, depois de riar todos e de vê-los asados, iniiariapubliamente o seu trabalho de mestre da verdade omo um revelador do Pai eleste ao mundo.Sabia que n~ao iria tornar-se o esperado Messias judeu, e onluiu que era quase in�util disutir essaquest~ao om sua m~ae; e deidiu permitir-lhe alimentar as id�eias que quisesse, pois tudo o que elehavia dito no passado pouo ou nenhum efeito tivera sobre ela, al�em do que se lembrava de que oseu pai nuna tinha sido apaz de dizer nada que mudasse a opini~ao dela. Desse ano em diante, elepassou a falar ada vez menos om a sua m~ae e om todos os outros, sobre os seus problemas. A suamiss~ao era t~ao singular que a nenhum ser vivo na Terra era poss��vel dar-lhe onselhos sobre omoumpri-la.Ainda que muito jovem, era um pai real para a fam��lia; passava ada hora poss��vel om os maisjovens e, de fato, eles o amavam. Sua m~ae aigia-se de vê-lo trabalhando t~ao duramente; lamentavaque �asse, dia ap�os dia, labutando na banada de arpinteiro, ganhando a vida para a fam��lia, emvez de estar, omo t~ao arinhosamente haviam planejado, em Jerusal�em estudando om os rabinos.Mesmo havendo tanta oisa no seu �lho que Maria n~ao onseguia entender, ela o amava e apreiavaprofundamente a boa vontade om a qual ele assumia a responsabilidade da asa.127.2 O D�eimo S�etimo Ano (11 d.C.)Nessa �epoa houve uma onsider�avel agita�~ao, espeialmente em Jerusal�em e na Jud�eia, uma rebeli~aoontra o pagamento de impostos a Roma. Estava surgindo um forte partido naionalista, que logoseria hamado de zelote. Os zelotes, ontrariamente aos fariseus, n~ao estavam dispostos a esperarpela vinda do Messias. Eles propunham preipitar as resolu�~oes por meio da revolta pol��tia.Um grupo de organizadores, de Jerusal�em, hegou na Galil�eia e estava obtendo êxito quando seapresentou em Nazar�e. Vieram para ver Jesus, e ele os esutou om aten�~ao e fez muitas perguntas,mas se reusou a aderir ao partido. N~ao quis revelar as raz~oes que tinha, para n~ao aderir, e a suareusa teve o efeito de manter �a parte tamb�em muitos dos seus ompanheiros jovens de Nazar�e.Maria tudo fez para induzi-lo a aderir, mas n~ao onseguiu lev�a-lo a eder em nada. Ela hegoumesmo a insinuar que a reusa, em aeder ao pedido dela, de abra�ar a ausa naionalista, fosseinsubordina�~ao dele, uma viola�~ao da sua promessa, feita ao voltarem de Jerusal�em, de que ele seria1342



obediente aos seus pais; ontudo, em resposta a essa insinua�~ao, ele apenas oloou gentilmente a m~aono ombro dela e, olhando em seu rosto, disse: \Minha m~ae, omo pudeste?" E Maria retratou-se.Um dos tios de Jesus (Sim~ao, irm~ao de Maria) havia j�a aderido a esse grupo, tornando-se depoiso�ial na divis~ao da Galil�eia. E, durante v�arios anos, houve algo omo um estranhamento entre Jesuse o seu tio.No entanto outras enrenas mais ome�aram a aonteer em Nazar�e. A atitude de Jesus, nessasquest~oes, havia gerado uma is~ao entre os jovens judeus da idade. Cera da metade estava ligada�a organiza�~ao naionalista, e a outra metade ome�ou a formar um grupo de oposi�~ao, de patriotasmoderados, esperando que Jesus assumisse a lideran�a. E �aram estupefatos quando Jesus reusou ahonra que lhe havia sido ofereida, dando omo desulpa as suas pesadas responsabilidades familiares,oisa que todos admitiram. Mas a situa�~ao �ou ainda mais ompliada quando, pouo depois, umjudeu abastado, Isaa, que emprestava dinheiro aos gentios, adiantou-se, onordando em sustentara fam��lia de Jesus, se ele deixasse as suas ferramentas e assumisse a lideran�a desses patriotas deNazar�e.Jesus, ent~ao, mal havendo ompletado dezessete anos de idade, enontrou-se frente a uma situa�~aodas mais deliadas e dif��eis do prin��pio da sua vida. As quest~oes de patriotismo, espeialmentequando ompliadas por uma opress~ao estrangeira na oleta de impostos, s~ao sempre dif��eis delidar, para os l��deres espirituais, e sem d�uvida assim se deu nesse aso, j�a que a religi~ao judaiaenontrava-se envolvida em toda essa agita�~ao ontra Roma.A posi�~ao de Jesus tornou-se ainda mais dif��il porque a sua m~ae e o tio, e at�e mesmo Tiago, oseu primeiro irm~ao, todos, pressionaram-no para unir-se �a ausa naionalista. Os melhores judeus deNazar�e haviam sem exe�~ao aderido, e aqueles jovens todos, que n~ao tinham aderido ao movimento,alistar-se-iam no momento em que Jesus mudasse de id�eia. E ele n~ao possu��a sen~ao um onselheiros�abio, em toda a Nazar�e, e este era o hazam, o seu velho professor o qual lhe aonselhou sobre asua deis~ao ao omitê dos idad~aos de Nazar�e, quando viessem perguntar-lhe sobre a sua resposta aoapelo p�ublio que havia sido feito. Em toda a sua jovem vida essa era, de fato, a primeira vez queJesus reorria onsientemente a uma manobra p�ublia de estrat�egia. At�e ent~ao, ontara sempreom uma exposi�~ao frana da verdade, para eslareer as situa�~oes, mas agora n~ao podia delarartoda a verdade. N~ao podia dar a entender que fosse mais do que um homem; n~ao podia desvelara id�eia da miss~ao que o esperava, at�e que alan�asse uma idade mais madura. A despeito de todasessas limita�~oes, a sua �delidade religiosa e a sua lealdade naional estavam diretamente em jogo.A sua fam��lia estava em tumulto, os seus amigos de juventude divididos, e todo o ontingente judeuda idade estava em ebuli�~ao. E pensar que ele era onsiderado o respons�avel por tudo aquilo! Masqu~ao inoente ele fora quanto �a inten�~ao de ausar quaisquer omplia�~oes e, menos ainda, umaonturba�~ao daquela esp�eie.Algo tinha de ser feito. Jesus devia rea�rmar a sua posi�~ao, e foi o que fez, brava e diplomati-amente, para a satisfa�~ao de muitos, mas n~ao de todos. Manteve-se nos termos do seu argumentoiniial, sustentando que o seu primeiro dever era para om a sua fam��lia, que uma m~ae vi�uva e oitoirm~aos e irm~as neessitavam de algo mais do que o dinheiro poderia omprar - as neessidades f��siasda vida - , que eles tinham direito aos uidados e �a orienta�~ao de um pai, e que ele n~ao podia, em s~aonsiênia, eximir-se da obriga�~ao oloada em seus ombros por um aidente ruel. Elogiou a suam~ae e o seu irm~ao Tiago, o de mais idade, por terem tido a boa vontade de liber�a-lo, mas reiteravaque a sua lealdade a um pai morto o proibia de deixar a fam��lia, n~ao importava quanto dinheiroviesse a ser dado para o sustento material deles, fazendo a inesque��vel a�rma�~ao de que \o dinheiron~ao pode amar". No deorrer da sua fala, Jesus fez v�arias referênias veladas �a sua \miss~ao de vida",expliando que, esta, independentemente de ser ompat��vel ou n~ao om id�eias de militarismo, omotudo o mais na sua vida, havia sido deixada de lado para que ele pudesse ser apaz de desinumbir-se�elmente do seu ompromisso om a fam��lia. Todos em Nazar�e sabiam bem que ele era um bom paipara a sua fam��lia, e essa quest~ao �ava t~ao pr�oxima do ora�~ao de todos os judeus nobres, que o1343



pretexto alegado por Jesus havia enontrado uma rea�~ao de boa apreia�~ao nos ora�~oes de muitosdos seus ouvintes; e alguns daqueles que n~ao estavam om essa boa predisposi�~ao �aram desarmadospor um disurso feito por Tiago, o qual, ainda que n~ao estando no programa, foi pronuniado nessemomento. Naquele mesmo dia o hazam tinha ensaiado esse disurso om Tiago, mas isso havia sidomantido omo um segredo deles.Tiago delarou que ele estava erto de que Jesus ajudaria a libertar o seu povo, se ele (Tiago)tivesse idade su�iente para assumir a responsabilidade pela fam��lia, mas que, aso apenas elesonsentissem que Jesus permaneesse \onoso, sendo o nosso pai e mestre, ent~ao eles teriam n~ao s�oum l��der na fam��lia de Jos�e, mas em breve ino leais naionalistas, pois n~ao h�a ino de n�os rapazesprontos para reser e, sob a lideran�a do nosso pai-irm~ao, servir a nossa na�~ao?" E assim o meninotrouxe um �nal bem feliz a uma situa�~ao bastante tensa e amea�adora.A rise hegara ao �m, pelo momento, mas esse inidente nuna foi esqueido em Nazar�e. Aagita�~ao perdurou; n~ao mais Jesus estava nas gra�as de um favoreimento universal; a divis~ao dossentimentos nuna foi totalmente superada. E, agravada por outras oorrênias subseq�uentes, foi essauma das raz~oes prinipais pelas quais ele mudou-se para Cafarnaum, anos depois. Da�� em diante,Nazar�e manteve os seus sentimentos divididos em rela�~ao ao Filho do Homem.Tiago diplomou-se na esola, nesse ano, e ome�ou a trabalhar em per��odo integral na o�inade arpintaria em asa. Tornara-se um trabalhador inteligente om as ferramentas e, agora, estavaenarregado de fazer os balanins e as juntas de arados enquanto Jesus passou a oupar-se mais omos servi�os de aabamento interior e os trabalhos mais deliados de marenaria.Nesse ano, Jesus fez um grande progresso na organiza�~ao da sua mente. Gradualmente, vinha eleonseguindo harmonizar as suas naturezas divina e humana, e onseguira toda essa organiza�~ao doseu inteleto por for�a das suas pr�oprias deis~oes e apenas om a ajuda do seu Monitor residente,exatamente o mesmo Monitor que todos os mortais normais, em todos os mundos de p�os-outorga,têm dentro das suas mentes. At�e ent~ao, nada de supranatural havia aonteido, na arreira dessejovem, exetuando-se a visita de um mensageiro que erta vez apareera para ele durante a noite emJerusal�em, despahado por Emanuel, o seu irm~ao mais velho.
127.3 O D�eimo Oitavo Ano (12 d.C.)Durante esse ano, todas as propriedades da fam��lia, exeto a asa e o jardim, foram liquidadas. A�ultima pe�a de propriedade, em Cafarnaum (exeto parte de uma outra) a qual j�a estava hipoteada,foi vendida. O que reeberam foi usado nos impostos, na ompra de algumas novas ferramentas paraTiago e no pagamento de uma d��vida, devido �a posse da loja de suprimento e reparos, que h�a muitoservia �a fam��lia, perto da parada das aravanas, e que Jesus agora propunha omprar de volta, j�aque Tiago tinha idade su�iente para trabalhar na o�ina da asa e ajudar Maria om o lar. Com apress~ao �naneira assim aliviada momentaneamente, Jesus deidiu levar Tiago �a P�asoa. E sa��rampara Jerusal�em, om um dia de folga, para �arem a s�os, passando por Samaria. Foram aminhando,e Jesus ontou a Tiago sobre os loais hist�orios do perurso, do modo omo o seu pai havia ensinadoa ele durante uma viagem semelhante, ino anos antes.Ao passarem por Samaria, viram muitos espet�aulos estranhos. Nessa viagem puderam falar demuitos dos problemas pessoais, familiares e naionais. Tiago era o tipo de jovem bem religioso e,embora n~ao onordasse plenamente om a sua m~ae a respeito do pouo que sabia sobre os planospara o trabalho da vida de Jesus, esperava ansiosamente que hegasse o momento em que fosse apazde assumir a responsabilidade pela fam��lia, para que Jesus pudesse ome�ar a sua miss~ao. Apreiavamuito que Jesus o estivesse levando �a P�asoa e, mais abertamente do que nuna, onversaram sobreo futuro. 1344



Jesus pensou muito enquanto atravessavam Samaria, partiularmente em Betel, e enquanto be-biam do po�o de Ja�o. Ele e o seu irm~ao onversaram sobre as tradi�~oes de Abra~ao, Isaa e Ja�o.Jesus empenhou-se muito em preparar Tiago para aquilo que este devia testemunhar em seguida emJerusal�em, prourando assim minimizar o impato que ele pr�oprio experimentara na sua primeiravisita ao templo. Mas Tiago n~ao era t~ao sens��vel a algumas dessas enas. Comentou sobre o modorotineiro e duro om o qual alguns dos saerdotes exeutavam os seus deveres, mas no todo Tiagogostou muito da sua permanênia em Jerusal�em.Jesus levou Tiago a Betânia para a eia Pasal. Sim~ao tinha faleido e desansava ao lado dosseus pais e Jesus oupou o lugar do hefe da fam��lia na erimônia Pasal, havendo trazido o ordeiropasal do templo.Depois da eia de P�asoa, Maria assentou-se para onversar om Tiago, enquanto Marta, L�azaroe Jesus onversaram at�e bem tarde da noite. No dia seguinte foram aos servi�os no templo, e Tiagofoi reepionado na omunidade de Israel. Naquela manh~a, quando pararam no ume do montedas Oliveiras, para ver o templo, enquanto Tiago expressava a sua admira�~ao, Jesus ontemplouJerusal�em em silênio. Tiago n~ao pode ompreender o omportamento do irm~ao. Naquela noite,novamente, eles retornaram a Betânia e teriam partido para asa no dia seguinte, mas Tiago insistiuem irem visitar de novo o templo, dizendo que queria esutar os mestres. E, se bem que isso fosseverdade, seretamente no fundo do seu ora�~ao, o que ele queria mesmo era ver Jesus partiipar dasdisuss~oes, omo ele tinha ouvido a sua m~ae ontar. Assim, foram ao templo e ouviram as disuss~oes,mas Jesus n~ao fez nenhuma pergunta. Tudo aquilo pareeu pueril e insigni�ante por demais paraaquela mente de homem e de Deus que despertava - ele onseguia apenas sentir piedade deles. Tiagoestava deepionado, porque Jesus nada dissera. E, �as perguntas do irm~ao, Jesus apenas respondeu:\Minha hora ainda n~ao hegou".No dia seguinte, viajaram para asa pelo aminho de Jeri�o e pelo vale do Jord~ao, e Jesus ontoumuitas oisas no aminho, inlusive falou sobre a sua viagem anterior pela mesma estrada, quandotinha treze anos de idade.Ao retornar a Nazar�e, Jesus ome�ou a trabalhar na velha loja de reparos da fam��lia e ahava-semuito ontente por estar sendo apaz de se enontrar om tanta gente, de todos os antos do pa��s edos distritos vizinhos, que vinha todos os dias. Jesus amava o povo verdadeiramente - toda a genteomum. E todos os meses ele fazia o pagamento da loja e, om a ajuda de Tiago, ontinuava amanter a fam��lia.V�arias vezes por ano, sempre que n~ao havia visitantes para desempenhar essa fun�~ao, Jesus onti-nuava a ler as esrituras aos s�abados na sinagoga e, muitas vezes, ofereia oment�arios sobre a leitura,mas usualmente seleionava as passagens para as quais os oment�arios seriam desneess�arios. Eleera h�abil, e arranjava a ordem de leitura das v�arias passagens, de modo que uma iluminaria a outra.Ele nuna deixou, quando o tempo permitia, de levar os seus irm~aos e irm~as nas tardes de s�abado,para os seus passeios junto �a natureza.Nessa �epoa o hazam inaugurou um lube de jovens para uma disuss~ao �los�o�a, que se reuniaem asas de diferentes membros e, muitas vezes, na sua pr�opria asa, e Jesus tornou-se um membroproeminente desse grupo. Assim, pois, ele apaitava-se a reuperar um pouo do seu prest��gio loal,perdido na �epoa das reentes ontrov�ersias naionalistas.A sua vida soial, ainda que restrita, n~ao estava de todo negligeniada. Tinha muitos amigosalorosos e admiradores fervorosos, tanto entre os jovens rapazes, quanto entre as mo�as de Nazar�e.Em setembro, Isabel e Jo~ao vieram visitar a fam��lia em Nazar�e. Jo~ao, havendo perdido o seu pai,tinha a inten�~ao de voltar para as olinas da Jud�eia e oupar-se da agriultura e uidar de rebanhos,a menos que Jesus o aonselhasse a permaneer em Nazar�e para tornar-se arpinteiro ou para fazeralguma outra esp�eie de trabalho. Eles n~ao sabiam que a fam��lia de Nazar�e estava pratiamente semum tost~ao. Quanto mais Maria e Isabel onversavam sobre os seus �lhos, mais �avam onvenidas1345



de que seria bom para os dois jovens homens trabalharem juntos e verem um pouo mais um aooutro.Jesus e Jo~ao tiveram v�arias onversas; e falaram sobre muitas quest~oes ��ntimas e pessoais. Quandoterminaram esse enontro, deidiram n~ao mais se ver, at�e que se enontrassem no minist�erio p�ubliodepois que \o Pai eleste hamasse" a ambos para o servi�o. Jo~ao �ara fortemente impressionadopor tudo que vira em Nazar�e; e, assim, devia retornar �a asa e trabalhar para sustentar a sua m~ae.Estava onvenido de que seria uma parte da miss~ao da vida de Jesus, mas perebeu que Jesusdeveria oupar-se, por muitos anos ainda, om a ria�~ao da sua fam��lia; e assim, pois, ele �avamais ontente ainda por retornar �a sua asa e estabeleer-se, uidando da pequena fazenda deles eatendendo �as neessidades da sua m~ae. E nuna mais Jo~ao e Jesus se viram, at�e o dia em que o Filhodo Homem apresentou-se para o batismo, no Jord~ao.No dia 3 de dezembro desse ano, um s�abado, �a tarde, pela segunda vez, a morte atingiu essafam��lia de Nazar�e. O pequeno Am�os, o irm~ao ainda bebê morreu depois de �ar doente por umasemana, om uma febre alta. Depois de passar o tempo da tristeza, mantendo o seu primogênitoomo �unio apoio, Maria a�nal, no sentido mais pleno, reonheeu Jesus omo sendo realmente ohefe da fam��lia; e ele estivera realmente sendo digno de sê-lo.Por quatro anos o padr~ao de vida deles delinou de fato; ano ap�os ano sentiram o aperto resenteda pobreza. No �nal desse ano enfrentaram uma das mais dif��eis experiênias de todas as suas�arduas lutas. Tiago n~ao havia ainda ome�ado a ganhar bem, e as despesas de um funeral, somadasa todo o restante, vinha onstern�a-los ainda mais. Jesus, todavia, diria apenas �a sua m~ae, ansiosa etriste: \M~ae Maria, a tristeza n~ao vai nos ajudar; estamos todos dando o melhor de n�os, e o sorrisoda m~ae bem que poderia nos inspirar a fazermos ainda melhor. Dia a dia somos fortaleidos paraessas tarefas, pela nossa esperan�a de dias melhores que vir~ao". O seu otimismo s�olido e pr�atio eraverdadeiramente ontagiante; todas as rian�as viviam em uma atmosfera de anteipa�~ao de temposmelhores e de oisas melhores. E a oragem esperan�osa de Jesus ontribuiu poderosamente paradesenvolver neles um ar�ater forte e nobre, a despeito da pobreza deprimente que atravessavam.Jesus possu��a a apaidade de mobilizar efetivamente todos os seus poderes de mente, alma eorpo, para a tarefa imediatamente �a m~ao. Era apaz de onentrar a sua mente em profundospensamentos, no problema que queria resolver, e isso, junto om a sua paiênia inexaur��vel, fazia-oapaz de resistir serenamente �as prova�~oes de uma existênia mortal dif��il - de viver omo se estivesse\vendo Aquele que �e Invis��vel".
127.4 O D�eimo Nono Ano (13 d.C.)Nessa �epoa, Jesus e Maria estavam entendendo-se muito melhor. Ela onsiderava-o menos omoum �lho; ele havia transformado-se mais em um pai para os �lhos dela. A vida de ada dia estavarepleta de di�uldades pr�atias e imediatas. E falavam menos freq�uentemente da obra da vida dele,om o passar do tempo, e o pensamento de ada um deles estava devotado de ambas as partes aosustento e �a ria�~ao da fam��lia de quatro garotos e três meninas.No ome�o desse ano, Jesus havia onquistado totalmente a aeita�~ao da sua m~ae para os seusm�etodos na edua�~ao das rian�as - o est��mulo positivo para que �zessem o bem, em lugar do velhom�etodo judeu de proibir de fazer o mal. Na sua asa, e em toda a sua arreira de ensinamento p�ublio,Jesus invariavelmente empregou a forma positiva de exorta�~ao. Sempre, e em todos os lugares, eledizia: \Tu devias fazer isso - deverias fazer aquilo". Ele nuna empregava o modo negativo de ensinar,que se derivava de tabus antigos. Ele evitava oloar ênfase no mal, proibindo-o, e ao mesmo tempoexaltava o bem por exigir que ele fosse feito. A hora da pree no lar era a oasi~ao para disutir todae qualquer oisa relativa ao bem-estar da fam��lia.1346



Jesus t~ao sabiamente disiplinou os seus irm~aos e irm~as, desde a mais tenra idade, que poua ouquase nenhuma puni�~ao jamais se fazia neess�aria para assegurar a obediênia pronta e sinera deles.A �unia exe�~ao era Jud�a, a quem, em diversas oasi~oes, Jesus julgou neess�ario impor penalidades,pelas suas infra�~oes �as regras da asa. Em três oasi~oes, quando foi onsiderado s�abio punir Jud�apor viola�~oes deliberadas e onfessas das regras de onduta da fam��lia, a sua puni�~ao foi �xada pordeis~ao unânime dos irm~aos mais velhos, sendo onsentida pelo pr�oprio Jud�a, antes de ser ministrada.Ao mesmo tempo em que Jesus era muito met�odio e sistem�atio, em tudo o que fazia, haviatamb�em, em todas as suas deis~oes administrativas, uma elastiidade saud�avel e benevolente deinterpreta�~ao e uma individualidade de adapta�~ao que impressionavam muito a todas rian�as, peloesp��rito de justi�a om que atuava o seu pai-irm~ao. Ele nuna disiplinava os seus irm~aos e irm~asarbitrariamente, e essa equanimidade uniforme e essa onsidera�~ao pessoal faziam om que Jesusfosse muito querido em toda a sua fam��lia.Tiago e Sim~ao reseram tentando seguir o plano de Jesus, de aplaar os seus ompanheirosbeliosos, e, algumas vezes irados, pela persuas~ao e pela n~ao-resistênia, no que haviam tido bastanteêxito; mas Jos�e e Jud�a, ao mesmo tempo em que onsentiam nessa edua�~ao em asa, apressavam-seem defender a si pr�oprios, quando ataados pelos seus amaradas; Jud�a em partiular era ulpadode violar o esp��rito desses ensinamentos. A n~ao-resistênia, por�em, n~ao era uma regra da fam��lia.Nenhuma penalidade estava relaionada �a viola�~ao dos ensinamentos pessoais.Em geral, todas as rian�as, partiularmente as meninas, onsultavam Jesus sobre os problemasda sua infânia e on�avam nele exatamente omo teriam feito om um pai afei�oado.Tiago resia omo um jovem bem equilibrado e de temperamento equilibrado, mas ele n~ao erainlinado, omo Jesus, para a espiritualidade. Era um estudante melhor do que Jos�e, o qual, aindaque sendo um trabalhador �el, tinha uma mente ainda menos espiritualizada. Jos�e era laborioso en~ao tinha aptid~oes inteletuais, no mesmo n��vel das outras rian�as. Sim~ao era um menino bem-intenionado, mas muito sonhador. Ele foi lento para se estabeleer na vida e era a ausa de umaansiedade onsider�avel para Jesus e Maria. Mas foi sempre um menino bom e bem-intenionado.Jud�a era um pavio de fogo. Possu��a o mais alto dos ideais, mas tinha um temperamento pouoest�avel. Apresentava toda a determina�~ao e o dinamismo da sua m~ae, e mais ainda, mas faltava-lheo senso da propor�~ao e a disri�~ao dela.M��riam era uma �lha bem equilibrada e de abe�a sensata, om uma apreia�~ao agu�ada dasoisas nobres e espirituais. Marta era lenta de pensamento e a�~ao, mas uma rian�a muito on��avele e�iente. A irm~a Rute, ainda bebê, era o raio de sol da asa; embora impensada para falar,era muito sinera de ora�~ao. Ela simplesmente adorava o seu irm~ao maior e pai. Mas eles n~ao aestragaram om mimos. Ela era uma rian�a linda, mas n~ao t~ao formosa quanto M��riam, que era abeleza da fam��lia, se n~ao da idade.Com o passar do tempo, Jesus fez bastante para liberalizar e modi�ar a edua�~ao e as pr�atiasda fam��lia, no que dizia respeito �a observa�~ao do s�abado e em muitos outros aspetos da religi~ao e,para todas essas mudan�as, Maria deu o seu onsentimento sinero. Jesus tinha-se transformado,nessa �epoa, no hefe inquestion�avel da asa.Nesse ano, Jud�a ome�ou a ir �a esola e foi neess�ario que Jesus vendesse a sua harpa, om o intuitode fazer frente a essas despesas. E assim desapareeu o �ultimo dos seus prazeres de rerea�~ao. Elegostava muito de toar harpa quando estava om a mente ansada e o orpo exaurido, mas onsolou-se om o pensamento de que ao menos a harpa estaria a salvo de ser apreendida pelo oletor deimpostos.
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127.5 Rebea, a Filha de EsdrasEmbora Jesus fosse pobre, o seu n��vel soial em Nazar�e n~ao era de forma nenhuma prejudiado. Eraum dos jovens mais destaados da idade e altamente onsiderado pela maioria das mo�as. Posto queJesus fosse um esp�eime t~ao esplêndido de robustez f��sia e de desenvolvimento inteletual masulino,e, onsiderando a sua reputa�~ao de l��der espiritual, n~ao era de se estranhar que Rebea, a �lha maisvelha de Esdras, o abastado merador e omeriante de Nazar�e, desobrisse que, aos pouos, estavaapaixonando-se por esse �lho de Jos�e. Iniialmente ela onfessou o seu afeto a M��riam, irm~a deJesus, e M��riam por sua vez falou sobre isso �a sua m~ae. Maria �ou bastante transtornada. Estariaa ponto de perder o seu �lho, logo agora que se tornara o hefe indispens�avel da fam��lia? Ser�a queos problemas nuna aabariam? O que mais poderia aonteer? E, ent~ao, ela parou para pensarsobre o efeito que o asamento teria na arreira futura de Jesus; lembrava-se, n~ao freq�uentemente,mas algumas vezes pelo menos, do fato de Jesus ser um \�lho prometido". Depois que M��riam e elaonversaram sobre tal quest~ao, deidiram fazer um esfor�o para aabar om aquilo, antes que Jesussoubesse; e foram diretamente a Rebea, oloando toda a hist�oria diante dela, dizendo honestamentesobre a ren�a que tinham de que Jesus era um �lho do destino; de que ele deveria tornar-se umgrande l��der religioso, talvez o Messias.Rebea esutou bastante atenta; e, fasinada om o que lhe diziam, estava, mais do que nuna,determinada a tentar a sorte om esse homem da sua esolha e ompartilhar om ele a sua arreirade lideran�a. Ela argumentou (para si pr�opria) que um homem, por ser assim, neessitaria, aindamais, de uma esposa �el e e�iente. Ela interpretou os esfor�os que Maria �zera para dissuadi-laomo uma rea�~ao natural pelo medo de perder o �unio apoio e o hefe da fam��lia; mas, sabendo queo seu pai aprovava a sua atra�~ao pelo �lho do arpinteiro, ela reonheeu que fosse justo dar-lhe asatisfa�~ao de poder suprir a fam��lia de Jesus om uma renda su�iente para ompensar plenamentea perda dos ganhos dele. Quando o seu pai onordou om esse plano, Rebea teve outras onversasom Maria e M��riam e, quando viu que n~ao onseguiria o apoio delas, ela tomou oragem para irdiretamente a Jesus. E o fez, om a oopera�~ao do seu pai, que onvidou Jesus �a sua asa para aomemora�~ao do d�eimo s�etimo anivers�ario de Rebea.Jesus ouviu de modo atento e ompassivo a exposi�~ao daquelas oisas, feita primeiramente pelopai, e depois pela pr�opria Rebea. Respondeu gentilmente que, om efeito, nenhuma soma de dinheiropoderia tomar o lugar da sua obriga�~ao de riar pessoalmente a fam��lia do seu pai, de \umprir omais sagrado de todos os enargos humanos - a lealdade �a sua pr�opria arne e sangue". O pai deRebea �ou profundamente toado pela devo�~ao de Jesus �a fam��lia e retirou-se da onversa. A �uniaobserva�~ao que fez a Maria, a sua esposa, foi: \N~ao poderemos tê-lo omo �lho; ele �e nobre demaispara n�os".E ent~ao ome�ou aquela onversa extraordin�aria om Rebea. At�e ent~ao, na sua vida, Jesus �zerapoua distin�~ao na sua rela�~ao om os meninos e as meninas, om os jovens e as mo�as. Tinha estadomuito oupado om a premênia das quest~oes terrenas e pr�atias, e a sua mente estivera intrigadademais om a ontempla�~ao da sua arreira �nal \de uidar dos assuntos do seu Pai", para que elepudesse hegar a onsiderar om seriedade a onsuma�~ao de um amor pessoal, em um asamentohumano. Agora, no entanto, se via frente a frente om mais um desses problemas om os quaistodos os seres humanos omuns têm de onfrontar-se e optar. De fato foi ele \testado, sob todos osaspetos, omo v�os o sois".Depois de esutar om aten�~ao, ele agradeeu sineramente a Rebea, pela admira�~ao exprimidapor ela, aresentando, \isso ir�a alegrar-me e onfortar-me por todos os dias da minha vida". Eexpliou que n~ao era livre para, om qualquer mulher, ingressar em rela�~oes, a n~ao ser aquelas deuma onsidera�~ao de irmandade simples e de pura amizade. Deixou laro que o seu primeiro e maisimportante dever era riar a fam��lia do seu pai, que ele n~ao poderia onsiderar o asamento at�e que oseu dever estivesse umprido; e, ent~ao, aresentou: \Se sou um �lho predestinado, n~ao devo assumir1348



obriga�~oes que durem toda uma vida; at�e o momento em que o meu destino se torne manifestado".Rebea �ou om o ora�~ao partido. N~ao aeitou ser onsolada e insistiu om o seu pai para quese transferissem de Nazar�e, at�e que �nalmente ele onsentiu em mudar-se para S�eforis. Nos anos quese seguiram, aos muitos homens que queriam a sua m~ao em asamento, Rebea n~ao tinha sen~ao umaresposta. Vivia para um s�o prop�osito: o de aguardar a hora em que aquele, que para ela era o maiorhomem que jamais vivera, ome�asse a sua arreira omo um mestre da verdade viva. E ela seguiu-oom devo�~ao durante os seus anos memor�aveis de trabalho p�ublio, estando presente (sem que Jesusa perebesse) naquele dia em que ele hegou triunfalmente em Jerusal�em; e esteve \entre as outrasmulheres", ao lado de Maria, naquela tarde fat��dia e tr�agia em que o Filho do Homem estava naruz, pois, para ela, bem omo para mundos inont�aveis no alto, ele era \o �unio digno do amor totale o maior entre dez mil".127.6 O Seu Vig�esimo Ano (14 d.C.)A hist�oria do amor de Rebea por Jesus foi sussurrada em toda a Nazar�e; e, mais tarde, em Ca-farnaum, de um modo tal que, se bem que nos anos que viriam muitas mulheres houvessem amadoJesus, do mesmo modo que homens o amaram, ele n~ao teria novamente que rejeitar a oferta pessoalda devo�~ao de outra mulher de bem. Dessa �epoa em diante o afeto humano por Jesus pertenia mais�a natureza da adora�~ao e da onsidera�~ao ultuadora. Tanto homens quanto mulheres o amavamom devo�~ao e pelo que ele era, n~ao om quaisquer inten�~oes de satisfa�~ao pr�opria nem om desejode posse por afeto. Mas, durante muitos anos, sempre que a hist�oria da pessoalidade humana deJesus era ontada, a devo�~ao de Rebea seria relatada.M��riam, sabendo plenamente sobre o aso de Rebea e sabendo que o seu irm~ao havia renuniado,mesmo, ao amor de uma bela mo�a (ainda que sem imaginar o que seria a sua arreira futura omopredestinado), veio a idealizar Jesus e a am�a-lo om a afei�~ao toante e profunda que se dedia a umpai bem omo a um irm~ao.Ainda que n~ao tivesse ondi�~oes para tal, Jesus teve um estranho desejo de ir a Jerusal�em paraa P�asoa. A sua m~ae, sabendo da sua reente experiênia om Rebea, sabiamente o enorajou afazer tal viagem. Ele n~ao estava onsiente disso, mas o que mais queria era uma oportunidade deonversar om L�azaro e de estar om Marta e Maria. Como �a sua pr�opria fam��lia, era a esses trêsque ele mais amava.Ao fazer essa viagem a Jerusal�em, ele foi pelo aminho de Meguido, Antip�atris e Lida, em parteseguindo pela mesma rota pela qual tinha passado quando, do seu retorno do Egito, havia sido trazidode volta a Nazar�e. Gastou quatro dias para ir �a P�asoa e reetiu bastante sobre os aonteimentospassados, que tinham tido lugar em Meguido e nos seus arredores, ampo de batalha internaionalda Palestina.Jesus passou por Jerusal�em, parando apenas para olhar o templo e as multid~oes de visitantes.Teve uma avers~ao estranha e resente por esse templo onstru��do por Herodes, om o seu saerd�oiodesignado politiamente. Ele queria mais que tudo ver L�azaro, Marta e Maria. L�azaro tinha a mesmaidade de Jesus e agora era o hefe da asa; na �epoa dessa visita, a m~ae de L�azaro havia morridotamb�em. Marta era um ano e pouo mais velha que Jesus, enquanto Maria era dois anos mais nova.E Jesus era o ideal, idolatrado por todos os três.Nessa visita oorreu uma das suas manifesta�~oes peri�odias de rebeli~ao ontra a tradi�~ao - aexpress~ao do ressentimento por aquelas pr�atias erimoniais que Jesus onsiderava representaremmal o seu Pai do �eu. N~ao sabendo que Jesus estava vindo, L�azaro havia arranjado para elebrar aP�asoa om amigos, em uma aldeia vizinha, na estrada de Jeri�o. Jesus ent~ao propôs que elebrassema festa onde eles estavam, na asa de L�azaro. \Mas", disse L�azaro, \n~ao temos um ordeiro pasal".1349



E ent~ao Jesus ome�ou uma disserta�~ao prolongada e onvinente, para mostrar que o Pai no �eun~ao estava verdadeiramente interessado nesses rituais infantis e sem sentido. Depois de uma preesolene e fervorosa, eles levantaram-se e Jesus disse: \Deixai que as mentes pueris e obsuras do meupovo sirvam ao seu Deus omo Mois�es mandava; �e bom que o fa�am, mas n�os, que vimos a luz davida, essemos de aproximar-nos do nosso Pai pelo aminho esuro da morte. Sejamos livres noonheimento da verdade do amor eterno do nosso Pai eterno".Naquele anoiteer, �a hora do rep�usulo, esses quatro assentaram-se e partilharam a primeirafesta da P�asoa jamais elebrada por devotos judeus sem o ordeiro pasal. O p~ao sem levedo eo vinho haviam sido preparados para essa P�asoa e, esses s��mbolos aos quais Jesus hamou de \op~ao da vida" e \a �agua da vida", ele os serviu aos seus ompanheiros e eles omeram, adequando-sesolenemente aos ensinamentos que aabavam de ser ministrados. Jesus passou ent~ao a ter o h�abitode fazer esse ritual de saramento quando, depois disso, fazia visitas a Betânia. Quando voltou paraa asa, ontou tudo isso �a sua m~ae. Ela �ou hoada, iniialmente, mas gradualmente onseguiuompartilhar do ponto de vista dele; entretanto, �ou muito aliviada quando Jesus assegurou-lhe quen~ao tinha a inten�~ao de introduzir essa nova id�eia da P�asoa na pr�opria fam��lia. Em asa, om asrian�as, ele ontinuou, ano ap�os ano, a omer durante a P�asoa \segundo a lei de Mois�es".Foi durante esse ano que Maria teve uma longa onversa om Jesus sobre o asamento. Elaperguntou-lhe franamente se ele se asaria, aso �asse livre das suas responsabilidades para oma fam��lia. Jesus expliou a ela que, posto que o dever imediato proibia o seu asamento, ele n~aohavia pensado muito nisso. E expressava-se omo se duvidasse de que jamais fosse hegar ao pontode ontrair matrimônio; e disse que essas oisas deviam esperar \a minha hora", o momento em que\o trabalho do meu Pai deve ser iniiado". Tendo j�a estabeleido na sua mente que n~ao seria pai derian�as na arne, pouqu��ssimo havia pensado sobre a quest~ao do asamento humano.Nesse ano, Jesus retomou a tarefa de fundir mais ainda as suas naturezas mortal e divina, em umaindividualidade humana �unia e efetiva. E ontinuou a reser em estatura moral e em ompreens~aoespiritual.Embora todas as propriedades de Nazar�e (exeto a asa deles) houvessem j�a sido liquidadas,nesse ano reeberam uma pequena ajuda �naneira, da venda de uma pequena partiipa�~ao em umapropriedade em Cafarnaum. Essa era a �ultima de todas as propriedades imobili�arias de Jos�e. Esseneg�oio imobili�ario em Cafarnaum foi feito om um onstrutor de baros de nome Zebedeu.Jos�e graduou-se na esola da sinagoga, nesse ano, e preparou-se para ome�ar a trabalhar napequena banada na o�ina de arpinteiro da asa. Apesar de as propriedades do pai deles haveremaabado, surgia a perspetiva de poderem lutar om êxito ontra a pobreza, j�a que três dos �lhosagora trabalhavam regularmente.Rapidamente Jesus est�a tornando-se um homem feito, n~ao apenas um jovem, mas um adulto.Aprende a suportar a responsabilidade; e j�a sabe omo perseverar na presen�a de deep�~oes. Comporta-se bravamente, quando os seus planos s~ao ontrariados e os prop�ositos temporariamente derrotados.Aprende omo ser equânime e justo, mesmo, diante da injusti�a. Est�a aprendendo omo ajustar osseus ideais da vida espiritual �as demandas pr�atias da existênia terrena. Aprende omo planejar arealiza�~ao de uma meta mais elevada e distante, de idealismo, enquanto labuta honestamente para arealiza�~ao de um �m de alane mais imediato, por neessidade. Com desenvoltura avan�a na artede ajustar as suas aspira�~oes �as demandas banais da ondi�~ao humana. J�a onquistara pratiamentea mestria da t�enia de utilizar a energia do impulso espiritual para fazer girar o meanismo darealiza�~ao material. Est�a aprendendo de vagar omo viver a vida eleste, enquanto ontinua na suaexistênia terrena. Mais e mais Jesus aolhe o direionamento �ultimo do seu Pai eleste, enquantoassume o papel paterno de guiar e direionar as rian�as da sua fam��lia terrena. Est�a tornando-seexperiente em arranar a vit�oria do âmago da pr�opria mand��bula da derrota; e est�a aprendendo omotransformar as di�uldades do tempo nos triunfos da eternidade.1350



E assim, om o passar dos anos, este jovem de Nazar�e ontinua experieniando a vida omo �evivida na arne mortal, nos mundos do tempo e do espa�o. Vive uma vida plena, representativa erepleta em Urantia. E deixou este mundo j�a amadureido e tendo a experiênia pela qual as suasriaturas passam durante os urtos mas �arduos anos da primeira vida das mesmas, a vida na arne.E toda esta experiênia humana �e uma posse eterna do Soberano do Universo. Ele �e o nosso irm~aoompreensivo, o amigo ompassivo, o soberano experiente e o pai miseriordioso.Enquanto rian�a, aumulara um vasto orpo de onheimentos; enquanto jovem, ele ordenou,lassi�ou e orrelaionou essas informa�~oes; e agora, omo homem deste reino, ome�a a organizaressas posi�~oes mentais, preparat�orias que s~ao, para utiliz�a-las nos seus ensinamentos posteriores, naministra�~ao e no servi�o em prol dos seus irm~aos mortais deste mundo e de todas as outras esferashabitadas de todo o universo de N�ebadon.Nasido no mundo omo um bebê do reino, Jesus viveu a sua infânia e passou pelos est�agiossuessivos da adolesênia e da juventude; e agora se enontra no umbral da plena idade madura,enriqueido om a experiênia de uma vida de homem, repleta do entendimento da natureza humana,e plena de ompaix~ao pelas fragilidades dessa natureza. Ele est�a transformando-se em um espeialistana arte divina de revelar o seu Pai do Para��so, a todas as idades e est�agios das riaturas mortais.E pois, agora, omo um homem plenamente desenvolvido - um adulto deste reino - , ele prepara-separa ontinuar a sua miss~ao suprema de revelar Deus aos homens e de onduzir os homens a Deus.
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Cap��tulo 128O In��io da Vida Adulta de JesusQUANDO Jesus de Nazar�e entrou nos primeiros anos da sua vida de adulto, tinha vivido e ontinuavaa viver uma vida humana normal e omum na Terra. Jesus veio a este mundo omo as outras rian�asvêm; e em nada interferiu na esolha dos seus pais. Ele esolheu este mundo, em partiular, omoo planeta onde efetuar a sua s�etima e �ultima auto-outorga, a sua enarna�~ao �a semelhan�a da arnemortal; mas, �a parte isso, veio ao mundo de um modo natural, resendo omo uma rian�a do reinoe lutando om as viissitudes do seu meio ambiente exatamente omo o fazem os outros mortaisneste, e em mundos semelhantes.Tenhais sempre em mente que a auto-outorga de Mihael, em Urantia, teve duplo prop�osito:1. Alan�ar a mestria, por meio da experiênia, que adv�em de viver plenamente a vida de umariatura humana na arne mortal: a omplementa�~ao �nal da sua soberania em N�ebadon.2. A revela�~ao do Pai Universal aos habitantes mortais, dos mundos do tempo e do espa�o, om o�to de onduzir mais efetivamente esses mesmos mortais a uma ompreens~ao melhor do Pai Universal.Todos os outros benef��ios para as riaturas e as vantagens para o universo foram inidentais eseund�arios, em rela�~ao a esses dois prop�ositos maiores da auto-outorga mortal.128.1 O Vig�esimo Primeiro Ano (15 d.C.)Ao atingir a idade adulta, Jesus dispôs-se a realizar, om empenho sinero e a mais plena onsiêniade si, a tarefa de abranger toda a experiênia, onquistando a mestria do onheimento da forma devida mais baixa das suas riaturas inteligentes; e por meio deste onheimento �nal, onquistar odireito pleno de governar irrestritamente o universo por ele pr�oprio riado. Dediou-se a essa tarefaestupenda om a ompreens~ao integral da sua pr�opria natureza dual. E, sendo assim, ele haviaombinado efetivamente j�a essas duas naturezas em uma �unia - Jesus de Nazar�e.Joshua ben Jos�e sabia muito bem que era um homem, um homem mortal, nasido de uma mulher.Isso �e mostrado pela esolha da sua primeira denomina�~ao, o Filho do Homem. Ele partiipavaverdadeiramente da arne e do sangue e, mesmo agora, que, om a autoridade da soberania, presideaos destinos de um universo, ele ontinua onservando, entre os in�umeros e bem mereidos t��tulosque ganhou, o de Filho do Homem. �E literalmente verdade que a Palavra riativa - o Filho CriadorMihael - do Pai Universal foi \feita arne e habitou, omo um homem, o reino em Urantia". Eletrabalhou, ansou-se, desansou e dormiu. Teve fome e satisfez tais anseios om omida; teve sede eom �agua saiou a sua sede. Experimentou toda a gama de emo�~oes e de sentimentos humanos; elefoi \testado em todas as oisas, do mesmo modo que v�os o sois"; e, pois, sofreu e morreu.Ele obteve o onheimento, ganhou a experiênia e os ombinou om a sabedoria, exatamenteomo o fazem os outros mortais do reino. At�e depois do seu batismo, Jesus n~ao se valeu de nenhum1353



poder supranatural. Ele n~ao fez uso de nenhuma interven�~ao que n~ao fosse parte do seu dom humanoomo �lho de Jos�e e de Maria.Quanto aos atributos da sua existênia pr�e-humana, ele despojou-se deles. Antes do ome�o do seutrabalho p�ublio, o seu onheimento dos homens e dos aonteimentos esteve inteiramente limitado�a sua pr�opria experiênia. Na verdade, foi um homem entre os homens.Para sempre e gloriosamente �e verdade que: \Temos, a governar-nos, um alto soberano que podeser toado pelo sentimento das nossas fraquezas. Temos um Soberano que foi testado, sob todos ospontos de vista e tentado, omo n�os somos, e que permaneeu sem peado". E desde que ele pr�opriosofreu, sendo testado e provado, ele �e profusamente apaz de ompreender e, pois, de ministrar�aqueles que est~ao onfusos e aitos.O arpinteiro de Nazar�e agora ompreendia integralmente o trabalho que tinha diante de si, masesolheu viver a sua vida humana seguindo a sua uênia natural. E em algumas dessas quest~oesele �e de fato um exemplo para as suas riaturas mortais, omo est�a mesmo esrito: \Deixai que estamente esteja em v�os, a mesma que esteve tamb�em em Cristo Jesus, o qual, possuindo a natureza deDeus, n~ao ahava estranho ser igual a Deus. Mas ele arrogou poua importânia para si pr�oprio e,tomando a forma de uma riatura, naseu �a semelhan�a dos homens. E estando, assim, na forma deum homem, soube ser humilde e tornar-se obediente at�e �a morte, at�e mesmo �a morte na ruz".Ele viveu a sua vida mortal omo todos os outros da fam��lia humana podem viver as suas vidas,\ele que, nos dias da sua enarna�~ao, t~ao freq�uentemente ofereeu prees e s�uplias, om uma grandeemo�~ao mesmo, e om l�agrimas �Aquele que �e apaz de salvar de todo o mal, e as suas prees forame�ientes porque ele areditou". E por isso foi mister que ele se �zesse igual, sob todos os aspetos,aos seus irm~aos, para que se tornasse um soberano miseriordioso e ompreensivo para om eles.Da sua natureza humana ele nuna esteve em d�uvida; era uma evidênia em si mesma e estavasempre presente na sua onsiênia. Mas da sua natureza divina havia sempre espa�o para a d�uvidae a reex~ao, ou pelo menos isso foi verdadeiro at�e o evento do seu batismo. A autoompreens~aoda divindade foi lenta e, do ponto de vista humano, foi uma revela�~ao evoluion�aria natural. Essarevela�~ao e a autoperep�~ao da divindade ome�aram em Jerusal�em quando ele ainda n~ao tinhaompletado treze anos de idade, om a primeira oorrênia supranatural da sua existênia humana;e essa experiênia efetiva, de ompreender que a sua natureza era divina, foi ompletada na �epoa dasua segunda experiênia supranatural, enquanto ainda enarnado, om o epis�odio que aompanhouo seu batismo no Jord~ao, feito por Jo~ao; evento este que marou o ome�o da sua arreira p�ubliade ministra�~ao e ensinamentos.Entre essas duas visita�~oes elestes, uma no seu d�eimo tereiro ano de vida e a outra no seubatismo, nada oorreu de supranatural nem de supra-humano na vida deste Filho Criador enarnado.Apesar disso, o menino de Bel�em, o adolesente, o jovem e o homem de Nazar�e, eram, na realidade,o Criador, enarnado, de um universo; mas ele n~ao usou nada do seu poder, nem sequer por umavez, nem se valeu da ajuda ou do guiamento das pessoalidades elestes, exetuando-se a do seusera�m guardi~ao, durante a sua vida de humano, at�e o dia em que foi batizado por Jo~ao. E n�os, queatestamos isso, sabemos do que estamos falando.E ainda, durante todos esses anos da sua vida na arne, ele foi verdadeiramente divino. Era defato um Filho Criador do Pai do Para��so. Quando abra�ou a sua arreira p�ublia, depois de haverompletado teniamente a sua experiênia puramente mortal, para a onquista da soberania, elen~ao hesitou em admitir publiamente que era o Filho de Deus. Ele n~ao hesitou em delarar: \Eu souAlfa e Ômega, o ome�o e o �m, o primeiro e o �ultimo". Ele n~ao protestou, anos mais tarde, quandofoi hamado de Senhor da Gl�oria, de Soberano de um Universo, de Senhor Deus de toda a ria�~ao,de Santo de Israel, de o Senhor de Tudo, de Nosso Senhor e Nosso Deus, de Deus Conoso, de Aqueleque tem um nome aima de todos os nomes e de todos os mundos, de a Onipotênia de um universo,de a Mente Universal dessa ria�~ao, de Aquele em quem se esondem todos os tesouros da sabedoria1354



e do onheimento, de plenitude Daquele que preenhe todas as oisas, de o Verbo eterno do Deuseterno, de Aquele que foi antes de todas as oisas e em quem todas as oisas onsistem, de Criadordos C�eus e da Terra, de Sustentador de um Universo, de Juiz de Toda a Terra, de Doador da vidaeterna, de o Verdadeiro Pastor, de Libertador dos Mundos e de Condutor da nossa salva�~ao.Ele nuna fez obje�~ao a nenhum desses t��tulos, quando eles foram apliados a ele, depois queemergiu da sua vida puramente humana, nos anos de adulto, da sua autoonsiênia, do seu minist�eriode divindade para om a humanidade, de humanidade e na humanidade, neste mundo e para omtodos os outros mundos. Jesus fez obje�~ao quanto a um �unio nome: erta vez quando ele foi hamadode Emanuel, simplesmente respondeu: \N~ao, n~ao eu, este �e o meu irm~ao mais velho".Sempre, mesmo depois do seu resimento para uma vida mais ampla na Terra, Jesus permaneeuhumildemente submisso �a vontade do Pai no �eu.Depois do seu batismo ele n~ao viu inonveniente em permitir, aos que areditavam nele e seusseguidores agradeidos, que o adorassem. Enquanto ele lutava ontra a pobreza e labutava om aspr�oprias m~aos para prover a sua fam��lia das neessidades da vida, a sua onsiênia de que era umFilho de Deus estava j�a resendo; ele sabia que era o riador dos �eus e desta mesma Terra onde seenontrava agora vivendo a sua existênia humana. E as hostes de seres elestes que o observavam,em todo o vasto universo, do mesmo modo, sabiam que este homem de Nazar�e era o seu amadoSoberano e Pai-Criador. Uma expetativa profunda invadiu o universo de N�ebadon durante essesanos; todos os olhos elestes estavam foalizados ontinuamente em Urantia - e na Palestina.Nesse mesmo ano, Jesus foi a Jerusal�em, om Jos�e, para elebrar a P�asoa. Tendo levado Tiago aotemplo para a onsagra�~ao, ele onsiderou um dever seu tamb�em levar Jos�e. Jesus nuna demonstrounenhum grau de parialidade ao lidar om a sua fam��lia. Foi om Jos�e a Jerusal�em pela estradausual do vale do Jord~ao, mas retornou a Nazar�e pelo aminho do leste do Jord~ao, que passava porAmatus. Indo pelo Jord~ao abaixo, Jesus narrou a hist�oria dos judeus a Jos�e e, durante a viagemde volta, ontou-lhe sobre as experiênias das legend�arias tribos de Rubem, Gad, e Gilead, quetradiionalmente tinham habitado as regi~oes a leste do rio.Jos�e fez muitas perguntas sugestivas a Jesus a respeito da miss~ao da sua vida, mas �a maioria delasJesus responderia apenas: \Minha hora ainda n~ao hegou". Contudo, nessas onversas familiares,muitas palavras esapavam e delas Jos�e relembraria durante os aonteimentos omoventes dos anosseguintes. Jesus, junto om Jos�e, passou essa P�asoa om os seus três amigos em Betânia, omo erao seu ostume quando permaneia em Jerusal�em para tais festas omemorativas.128.2 O Vig�esimo Segundo Ano (16 d.C.)Esse foi um dos v�arios anos durante os quais os irm~aos e as irm~as de Jesus estavam enfrentando asprova�~oes e as atribula�~oes omuns aos problemas e reajustamentos da adolesênia. Agora, tendoirm~aos e irm~as ujas idades variavam entre sete e dezoito anos, Jesus mantinha-se oupado ajudando-os a ajustarem-se ao novo despertar das suas vidas inteletuais e emoionais. Ele tinha, assim, queenfrentar os problemas da adolesênia �a medida que estes se tornavam manifestos nas vidas dos seusirm~aos e irm~as mais jovens.Nesse ano, Sim~ao graduou-se na esola e ome�ou a trabalhar om Ja�o, o assentador de pedras,antigo ompanheiro de jogos de Jesus e defensor sempre alerta dele. Em onseq�uênia de v�ariasonversas na fam��lia, havia �ado deidido que n~ao era s�abio que todos os rapazes se enaminhassempara a arpintaria. Pensou-se que, se as suas espeialidades fossem diversi�adas, eles estariampreparados para empreitadas de onstruir edif��ios por inteiro. Al�em do que, eles n~ao tinham estadotodos sempre oupados, apenas três deles tinham estado trabalhando omo arpinteiros em per��odointegral. 1355



Durante esse ano, Jesus ontinuou os trabalhos de aabamento de asas e de marhetaria, maspassou a maior parte do seu tempo na loja de reparos, perto do ponto das aravanas. Tiago estavaome�ando a alternar-se om ele no atendimento da loja. Mais para o �m do ano, quando o trabalhode arpinteiro ome�ou a esassear em Nazar�e, Jesus deixou a loja de reparos ao enargo de Tiago,�ando Jos�e na banada da asa, enquanto ele partiu para S�eforis trabalhar omo ferreiro. Trabalhoupor seis meses om metais e adquiriu uma habilidade onsider�avel om a bigorna.Antes de assumir o seu novo emprego em S�eforis, Jesus fez uma das suas reuni~oes peri�odias emfam��lia e solenemente oloou Tiago, ent~ao om um pouo mais do que dezoito anos de idade, omoo hefe suplente da fam��lia. Ele prometeu ao seu irm~ao o apoio sinero, oopera�~ao plena e exigiu detodos os membros da fam��lia uma promessa formal de obediênia a Tiago. A partir desse dia, Tiagoassumiu a plena responsabilidade �naneira pela fam��lia, sendo que Jesus fazia pagamentos semanaisao seu irm~ao. Nuna mais Jesus retomou o ontrole das m~aos de Tiago. Enquanto trabalhava emS�eforis ele poderia ter ido at�e a sua asa, todas as noites aso fosse neess�ario, mas permaneeuafastado de prop�osito, atribuindo isso ao tempo e a outras raz~oes, mas o seu verdadeiro motivo eratreinar Tiago e Jos�e para enfrentar as responsabilidades da fam��lia. Ele havia iniiado o proesso lentode desligar-se da sua fam��lia. A ada s�abado, Jesus retornava a Nazar�e e, algumas vezes, durante asemana, quando a oasi~ao requeria, para observar o trabalho do novo plano e dar onselhos e ofereersugest~oes �uteis.Ter vivido boa parte do tempo em S�eforis, durante seis meses, proporionou a Jesus uma novaoportunidade de onheer melhor o ponto de vista dos gentios. Trabalhou e viveu om os gentios ede todas as maneiras poss��veis estudou de perto, e om uidado, os seus h�abitos de vida e a mentedeles.Os padr~oes morais dessa aldeia onde morava Herodes Antipas enontravam-se t~ao abaixo at�emesmo daqueles da idade das aravanas de Nazar�e, que, depois de seis meses de permanênia emS�eforis, Jesus n~ao era avesso �a id�eia de enontrar uma desulpa para voltar a Nazar�e. O grupopara o qual ele trabalhava estava empreendendo trabalhos p�ublios tanto em S�eforis quanto na novaidade de Tiber��ades, e Jesus n~ao estava inlinado a ter o que quer que fosse om qualquer esp�eiede emprego sob a supervis~ao de Herodes Antipas. E havia ainda outras raz~oes que faziam om quese tornasse prudente, na opini~ao de Jesus, que ele voltasse a Nazar�e. Quando retornou �a loja dereparos, ele n~ao reassumiu pessoalmente a dire�~ao dos assuntos da fam��lia. Trabalhou em assoia�~aoom Tiago, na loja, e permitiu a ele, tanto quanto poss��vel, ontinuar a supervisionar a asa. Assim,Tiago ontinuou tranq�uilamente a gest~ao dos assuntos do or�amento e da administra�~ao da fam��lia.E foi por meio desse plano s�abio e uidadoso que Jesus preparou o aminho para a sua retirada�nal de uma partiipa�~ao ativa nos assuntos da sua fam��lia. Quando Tiago tinha j�a dois anos deexperiênia omo hefe atuante da fam��lia - e dois anos antes que ele (Tiago) hegasse a se asar - ,Jos�e �ou enarregado das eonomias da asa e a dire�~ao geral do lar tamb�em lhe foi on�ada.128.3 O Vig�esimo Tereiro Ano (17 d.C.)Nesse ano, a press~ao �naneira �ou ligeiramente aliviada, pois havia quatro irm~aos a trabalhar.M��riam ganhava relativamente bem om a venda do leite e da manteiga; Marta havia-se tornadouma teel~a de muita habilidade. E mais de um ter�o do pre�o de ompra da loja de reparos haviasido pago. A situa�~ao era tal que Jesus parou de trabalhar por três semanas para levar Sim~ao aJerusal�em, para a P�asoa, e esse foi o per��odo mais longo de que ele desfrutou, afastado do trabalhodi�ario, desde a morte do seu pai.Eles viajaram para Jerusal�em pelo aminho de De�apolis, passando por Pela, Gerasa, Filad�el�a,Hesbom e Jeri�o. E voltaram a Nazar�e pela estrada osteira, passando por Lida, Jopa, Cesar�eia,ontornaram o monte Carmelo at�e Ptolemais e depois hegaram a Nazar�e. Essa viagem permitiu que1356



Jesus onheesse bastante bem toda a Palestina ao norte do distrito de Jerusal�em.Na Filad�el�a, Jesus e Sim~ao onheeram um merador de Damaso; este se tomou de uma talamizade pelos dois irm~aos de Nazar�e, que insistiu para que os dois dessem uma parada om ele nasede da sua empresa em Jerusal�em. Enquanto Sim~ao partiipava do servi�o no templo, Jesus passoumuito do seu tempo onversando sobre assuntos mundiais om esse homem bem eduado e viajado.Esse merador possu��a quatro mil amelos de aravana; tinha neg�oios em todo o mundo romano eagora estava a aminho de Roma. E propôs que Jesus fosse a Damaso para integrar os seus neg�oiosde importa�~ao oriental, mas Jesus expliou-lhe que n~ao se sentia no direito de afastar-se tanto dasua fam��lia naquele momento. Mas a aminho de asa, ele pensou muito nas idades distantes emais ainda nos pa��ses long��nquos do Extremo-Oidente e Extremo-Oriente, pa��ses sobre os quais ospassageiros e os ondutores das aravanas tanto lhe haviam ontado.Sim~ao estava muito ontente om a sua visita a Jerusal�em. Havia sido devidamente admitido naomunidade de Israel, durante a onsagra�~ao pasal dos novos �lhos dos mandamentos. EnquantoSim~ao assistia �as erimônias pasais, Jesus misturava-se �as multid~oes de visitantes e partiipava demuitas onversas pessoais interessantes om in�umeros pros�elitos gentios.Talvez o mais not�avel de todos esses ontatos tenha sido aquele om um jovem helenista hamadoEstev~ao. Esse jovem visitava Jerusal�em pela primeira vez e enontrou Jesus, por aaso, �a tarde naquinta-feira da semana da P�asoa. Enquanto passeavam vendo o pal�aio de Asmônea, Jesus iniioua onversa asual que resultou em um interesse m�utuo e levou a uma onversa de quatro horassobre o modo de vida e sobre o verdadeiro Deus e a sua adora�~ao. Estev~ao �ou tremendamenteimpressionado om o que Jesus dissera; e nuna se esqueeu daquelas palavras.E esse foi o mesmo Estev~ao que depois se tornou um rente dos ensinamentos de Jesus, e ujaaud�aia ao pregar esse evangelho dos tempos iniiais resultou em ter sido apedrejado at�e a morte porjudeus irados. Uma parte da aud�aia extraordin�aria que Estev~ao tinha em prolamar a sua vis~ao donovo evangelho era uma onseq�uênia direta da sua onversa anterior om Jesus. Mas Estev~ao, nemde leve, jamais hegou a supor que o galileu om quem havia onversado h�a uns quinze anos era amesma pessoa a quem mais tarde ele pr�oprio prolamaria omo o Salvador do mundo, e por quemele iria morrer em breve, tornando-se assim o primeiro m�artir da nova f�e rist~a que evolu��a. QuandoEstev~ao entregou a sua vida omo pre�o pela sua investida ontra o templo judeu e as suas pr�atiastradiionais, um idad~ao hamado Saulo, idad~ao de Tarso, estava l�a. E, quando Saulo perebeuomo o grego podia morrer pela sua f�e, surgiram no seu ora�~ao aquelas emo�~oes que �nalmentelevaram-no a desposar a ausa pela qual Estev~ao morrera; mais tarde tornou-se ningu�em mais doque Paulo, o dinâmio e indômito, o �l�osofo e talvez fundador �unio da religi~ao rist~a.No domingo, depois da semana da P�asoa, Sim~ao e Jesus partiram de volta a aminho de Nazar�e.Sim~ao nuna esqueeu o que Jesus ensinou-lhe nessa viagem. Sempre havia amado Jesus, ontudoagora Sim~ao sentia que ome�ava a onheer o seu irm~ao-pai. Eles tinham tido muitas onversas deora�~ao para ora�~ao �a medida que viajavam pelo pa��s e preparavam as pr�oprias refei�~oes �a beirado aminho. Eles hegaram em asa na quinta-feira ao meio-dia; e Sim~ao �ou at�e tarde da noiteontando a toda a fam��lia as suas experiênias.Maria �ou muito preoupada om o que Sim~ao relatou sobre o fato de que Jesus houvesse passadoa maior parte do seu tempo em Jerusal�em \falando om estranhos, espeialmente aqueles de pa��sesdistantes". A fam��lia de Jesus n~ao poderia nuna ompreender o seu grande interesse pelo povo, aneessidade que tinha de estar om todos, de aprender sobre o seu modo de vida, e de saber sobre oque andavam pensando.Mais e mais a fam��lia de Nazar�e tornava-se absorvida pelos problemas humanos imediatos; e n~aoera freq�uente que se omentasse sobre a miss~ao futura de Jesus, sendo at�e muito raro at�e que elepr�oprio falasse da pr�opria arreira futura. Mesmo a sua m~ae raramente lembrava-se de que era arian�a prometida. Maria aos pouos estava desistindo da id�eia de que Jesus umpriria alguma miss~ao1357



divina na Terra, mas por vezes a sua f�e era reavivada quando parava para lembrar-se da visita�~ao deGabriel, antes do nasimento da rian�a.128.4 O Epis�odio de DamasoOs �ultimos quatro meses desse ano, Jesus os passou em Damaso omo h�ospede do merador aquem onheera na Filad�el�a, quando a aminho de Jerusal�em. Havendo sido prourado por umrepresentante desse merador, quando de passagem por Nazar�e, este aompanhou Jesus a Damaso.Esse merador, judeu em parte, propôs dediar uma soma extraordin�aria de dinheiro para o esta-beleimento de uma esola de �loso�a religiosa em Damaso. Planejava riar um entro de ensinoque ultrapassaria Alexandria. E propôs que Jesus iniiasse imediatamente uma grande viagem aosentros eduaionais do mundo, em prepara�~ao para tornar-se o diretor desse novo projeto. Esta seonstituiu numa das maiores tenta�~oes jamais enfrentadas por Jesus durante a sua arreira puramentehumana.Em breve esse negoiante trouxe diante de Jesus um grupo de doze meradores e banqueiros queonordaram em sustentar a esola re�em-projetada. Jesus manifestou um profundo interesse pelaesola que estava sendo idealizada, ajudou-os a planejar a sua organiza�~ao, mas sempre expressava otemor de que as suas outras obriga�~oes, n~ao delaradas, mas priorit�arias, pudessem impedi-lo de aei-tar a dire�~ao de uma empresa de tamanha ambi�~ao. Aquele homem que queria ser o seu benfeitor erapersistente e empregou Jesus na sua asa, sob remunera�~ao, para fazer algumas tradu�~oes, enquantoele, sua esposa, �lhos e �lhas tentavam onvener Jesus a aeitar a honraria ofereida a ele. MasJesus n~ao aeitou. Bem sabia que a sua miss~ao na Terra n~ao devia ser sustentada por institui�~oesde ensino; sabia que n~ao devia obrigar-se, no m��nimo que fosse, a ser dirigido pelos \onselhos doshomens" n~ao importando qu~ao bem-intenionados fossem.Ele que, mesmo depois de demonstrar a sua lideran�a, e havendo sido rejeitado pelos l��deresreligiosos de Jerusal�em, era reonheido e saudado omo um mestre instrutor pelos negoiantes ebanqueiros de Damaso, e tudo isso quando era ainda um arpinteiro obsuro e desonheido deNazar�e.Jesus nuna falou sobre esse onvite �a sua fam��lia e, ao �nal desse ano, j�a se enontrava de voltaa Nazar�e, uidando dos seus deveres di�arios, omo se nuna tivesse sido tentado pelas propostaselogiosas dos seus amigos de Damaso. E tamb�em esses homens de Damaso jamais assoiaramo futuro idad~ao de Cafarnaum, que virou a soiedade judaia de abe�a para baixo, ao antigoarpinteiro de Nazar�e que havia ousado reusar a honra que as suas riquezas onsoriadas poderiamter-lhe proporionado.Jesus, de um modo muito h�abil e intenional, onseguiu destaar v�arios epis�odios da sua vida demodo a nuna se tornarem, aos olhos do mundo, ligados uns aos outros e tomados omo atos de ummesmo indiv��duo. Muitas vezes, nos anos seguintes, ouviu a desri�~ao dessa mesma hist�oria, a deum estranho galileu que delinou a oportunidade de fundar uma esola em Damaso para ompetirom a de Alexandria.Um dos prop�ositos que Jesus tinha em mente, quando busava isolar ertas partiularidades dasua experiênia terrena, era o de impedir a elabora�~ao de uma arreira t~ao vers�atil e espetaular aponto de levar as gera�~oes seguintes a venerar o Mestre, em vez de observar a verdade que ele haviavivido e ensinado. Jesus jamais quis edi�ar um urr��ulo de realiza�~oes que atra��sse mais aten�~aodo que os seus ensinamentos. Muito edo ele reonheeu que os seus seguidores seriam tentados aformular uma religi~ao sobre ele, a qual poderia vir a ompetir om o evangelho do Reino que ele tinhaa inten�~ao de prolamar ao mundo. E assim sendo, de um modo onsistente, ele busou, durante asua movimentada arreira, suprimir tudo aquilo que, ele supunha, pudesse ser usado para servir aessa tendênia humana natural de exaltar o mestre em lugar de prolamar os seus ensinamentos.1358



Essa mesma raz~ao explia por que ele permitiu a si pr�oprio ser onheido por t��tulos diferentesdurante as v�arias �epoas da sua diversi�ada vida na Terra. E, novamente, ele n~ao queria exerernenhuma inuênia indevida sobre a sua fam��lia e sobre os outros, para lev�a-los a areditar nele,apesar das onvi�~oes honestas deles. E sempre se reusou a tirar uma vantagem abusiva ou injustada mente humana. E n~ao queria que os homens areditassem nele, a menos que os seus ora�~oesfossem sens��veis �as realidades espirituais reveladas nos seus ensinamentos.Ao �nal desse ano as oisas estavam bastante bem no lar de Nazar�e. As rian�as resiam e Mariaj�a se aostumava �a ausênia de Jesus. Ele ontinuava a enviar os seus ganhos a Tiago para sustentara fam��lia, retendo apenas uma pequena parte para as suas despesas pessoais imediatas.�A medida que passavam os anos, mais dif��il �ava ompreender que esse homem fosse um Filhode Deus na Terra. Ele pareia tornar-se exatamente um indiv��duo do reino, apenas mais um homementre os homens. E foi ordenado pelo Pai no �eu que tal outorga devesse mesmo desenvolver-se dessemodo.128.5 O Vig�esimo Quarto Ano (18 d.C.)Esse foi o primeiro ano em que Jesus �ou relativamente livre das responsabilidades da fam��lia. Tiagovinha tendo muito êxito em gerir o lar, ontando om a ajuda de Jesus nos onselhos e nas �nan�as.Na semana seguinte �a P�asoa desse ano, um jovem senhor de Alexandria veio a Nazar�e a �m defazer os arranjos para um enontro, mais tarde, ainda naquele ano, entre Jesus e um grupo de judeusde Alexandria, nalgum ponto da osta da Palestina. Essa onversa foi marada para meados dejunho, e Jesus foi at�e Cesar�eia para enontrar ino proeminentes judeus de Alexandria, os quais lhesupliavam que se estabeleesse na idade deles, omo um mestre religioso, ofereendo-lhe de in��io,para induzi-lo a aeitar, a posi�~ao de assistente do hazam na sua prinipal sinagoga.O porta-voz desse omitê expliou a Jesus que a Alexandria estava destinada a tornar-se a sededa ultura judaia para o mundo inteiro; que a tendênia helenista dos assuntos judeus havia virtual-mente ultrapassado a esola de pensamento da Babilônia. Eles lembraram a Jesus sobre os nefastosrumores de rebeli~ao em Jerusal�em e em toda a Palestina e asseguraram a ele que qualquer levante dosjudeus da Palestina seria equivalente a um sui��dio naional, que a m~ao de ferro de Roma esmagariaa rebeli~ao em três meses; e que Jerusal�em seria destru��da, o templo demolido e que n~ao seria deixadapedra sobre pedra.Jesus ouviu tudo o que tinham para dizer, agradeeu-lhes pela on�an�a depositada nele, mas,reusando-se a ir para Alexandria, em essênia, eis o que respondeu: \A minha hora ainda n~ao he-gou". Eles �aram embara�ados om a sua aparente indiferen�a �a honraria que almejavam onferir-lhe. Antes de deixarem Jesus, ofereeram-lhe de presente uma bolsa omo sinal da estima dos seusamigos de Alexandria e omo ompensa�~ao pelo tempo e pelas despesas por ter vindo a Cesar�eiapara onversar om eles. Mas, do mesmo modo, Jesus n~ao aeitou o dinheiro, dizendo: \A asa deJos�e nuna reebeu esmolas e n�os n~ao podemos omer o p~ao dos outros, enquanto eu tiver bra�osfortes e os meus irm~aos puderem trabalhar".Os seus amigos do Egito i�aram as velas na dire�~ao de asa e, nos anos seguintes, quando ouviamrumores do onstrutor de baros de Cafarnaum, que estava riando uma grande agita�~ao na Palestina,pouos deles supuseram que ele fosse a rian�a de Bel�em resida e o mesmo galileu de omportamentoestranho que houvera delinado, de um modo t~ao pouo erimonioso, o onvite para tornar-se umgrande mestre em Alexandria.Jesus retornou a Nazar�e. O restante desse ano onstituiu-se nos seis meses menos movimentadosde toda a sua arreira. Ele desfrutou bem dessa pausa tempor�aria, no roteiro usual de problemas aresolver e de di�uldades a suplantar; e nesse per��odo Jesus omungou muito om o seu Pai no �eu1359



e fez um progresso imenso na mestria da sua mente humana.Mas os assuntos humanos, nos mundos do tempo e do espa�o, n~ao deorrem sem problemas pormuito tempo. Em dezembro, Tiago teve uma onversa partiular om Jesus, expliando estar muitoafei�oado a Esta, uma jovem mulher de Nazar�e, e que eles gostariam de asar-se, t~ao logo isso pudesseser arranjado. E Tiago hamou a aten�~ao para o fato de que Jos�e logo teria dezoito anos e que seriauma boa experiênia se ele tivesse a oportunidade de servir omo hefe da fam��lia. Jesus deu o seuonsentimento para Tiago asar, dois anos depois, desde que ele tivesse, durante esse meio tempo,treinado adequadamente Jos�e para assumir a dire�~ao da asa.E agora as oisas ome�avam a aonteer - o asamento estava no ar. O êxito de Tiago, em ganharo onsentimento de Jesus para asar, deu oragem a M��riam para abordar o seu irm~ao-pai a respeitodos seus planos. Ja�o, o mais jovem, o assentador de pedras que erta vez se havia autodenominadoum ampe~ao em defesa de Jesus, agora assoiado a Tiago e a Jos�e nos neg�oios, vinha, h�a muitotempo, prourando ganhar a m~ao de M��riam em asamento. Depois que M��riam havia oloado osseus planos para Jesus, ele pediu que Ja�o viesse at�e ele para fazer um pedido formal pela m~ao dela eprometeu dar a sua bên�~ao ao asamento t~ao logo ela sentisse que Marta se havia tornado ompetentepara assumir os deveres dela omo �lha mais velha.Quando Jesus enontrava-se em asa, ele ontinuava a ensinar �as tardes na esola, três vezes porsemana; lia freq�uentemente as esrituras na sinagoga aos s�abados, visitava a sua m~ae, ensinava �asrian�as e, em geral, onduzia-se omo um digno e respeitado idad~ao de Nazar�e, na omunidade deIsrael.128.6 O Vig�esimo Quinto Ano (19 d.C.)Esse ano ome�ou om toda a fam��lia de Nazar�e em boa sa�ude e testemunhou o �m dos per��odosnormais da esola para todas as rian�as, om exe�~ao de um erto trabalho que Marta devia fazerjunto om Rute.Jesus era um dos mais robustos e re�nados esp�eimes humanos a apareer na Terra desde os diasde Ad~ao. O seu desenvolvimento f��sio era magn���o. A sua mente era ativa, aguda e penetrante- se omparado �a mentalidade m�edia dos seus ontemporâneos, tinha tido um desenvolvimento depropor�~oes gigantesas - e o seu esp��rito era de fato humanamente divino.As �nan�as da fam��lia estavam ent~ao nas suas melhores ondi�~oes, desde a venda das propriedadesde Jos�e. Os pagamentos �nais da loja de reparos, junto �as aravanas, haviam sido feitos; elesn~ao deviam nada e, pela primeira vez, durante anos, possu��am algum fundo em aixa. Isso sendoverdadeiro, e desde que ele havia levado os seus outros irm~aos a Jerusal�em, para a primeira erimôniapasal deles, Jesus deidiu aompanhar Jud�a (que havia aabado de graduar-se na esola da sinagoga)na sua primeira visita ao templo.Eles foram a Jerusal�em e retornaram pela mesma estrada, a do vale do Jord~ao, pois Jesus temiater problemas se levasse o seu jovem irm~ao a ruzar Samaria. J�a em Nazar�e, Jud�a tinha tidoligeiros problemas v�arias vezes por ausa da sua disposi�~ao irreetida, que se somava aos seus fortessentimentos patri�otios.Eles hegaram em Jerusal�em no devido tempo e estavam a aminho da sua primeira visita aotemplo, uja vis~ao foi su�iente para emoionar e entusiasmar Jud�a, at�e o fundo da sua alma; efoi a�� que eles enontraram L�azaro de Betânia. Enquanto Jesus falava om L�azaro e prouravaarranjar uma elebra�~ao onjunta da P�asoa, Jud�a deu in��io a uma grande enrena para todos.Bem perto de onde se enontravam estava um guarda romano que fez algum oment�ario impr�oprioa respeito de uma garota judia que passava. Jud�a inandeseu-se em uma indigna�~ao feroz e n~aohesitou em expressar o seu ressentimento por aquele improp�erio, diretamente ao soldado e de modo1360



que ele esutasse. Ora, os legion�arios romanos eram muito sens��veis a qualquer oisa que beirasseo desrespeito judeu; e, assim, prontamente o guarda prendeu Jud�a. Isso foi demais para o jovempatriota e, antes que Jesus hegasse a preveni-lo om um olhar de advertênia, ele havia j�a dadovaz~ao a uma den�unia vol�uvel de sentimentos anti-romanos armazenados, todos os quais s�o �zerampiorar a situa�~ao. Com Jesus a seu lado, Jud�a foi levado imediatamente para a pris~ao militar.Jesus tentou obter uma audiênia imediata para Jud�a ou onseguir a sua liberta�~ao em tempo paraa elebra�~ao da P�asoa, naquela noite, mas fraassou nessas tentativas. J�a que no dia seguinte haveriauma \santa assembl�eia" em Jerusal�em, nem mesmo os romanos se arrisariam a ouvir ausa�~oesontra um judeu. E, desse modo, Jud�a permaneeu no on�namento at�e a manh~a do segundo diadepois da sua pris~ao, e Jesus permaneeu om ele na pris~ao. Eles n~ao estiveram presentes ao templopara a erimônia da reep�~ao dos �lhos da lei na idadania plena de Israel. Jud�a s�o formalizou essaerimônia depois de muitos anos, quando estivera perto de Jerusal�em, em uma P�asoa, fazendo umtrabalho de propaganda dos zelotes, a organiza�~ao patri�otia �a qual ele pertenia e na qual ele erabastante ativo.Na manh~a seguinte ao segundo dia em que estiveram presos, Jesus ompareeu diante do magis-trado militar em defesa de Jud�a. Por meio de um pedido de desulpas, em fun�~ao da juventudedo seu irm~ao, e por meio de eslareimentos omplementares judiiosos om referênia �a naturezaprovoativa do epis�odio que tinha levado �a pris~ao do seu irm~ao, Jesus onduziu o aso de tal modoque o magistrado expressou a opini~ao de que o jovem judeu poderia ter tido alguma desulpa poss��velpara a sua explos~ao de violênia. Depois de advertir Jud�a a n~ao se permitir novamente ser ulpadode tal temeridade, disse a Jesus ao dispens�a-los: \�E melhor manter os seus olhos no jovem; ele �eapaz de atrair muita onfus~ao para todos v�os". E o juiz romano falava a verdade. Jud�a ausoumuitos aborreimentos para Jesus; e estes eram sempre problemas da mesma natureza - onitosom as autoridades ivis, por ausa das suas explos~oes impensadas e pouo s�abias de patriotismo.Jesus e Jud�a foram at�e Betânia, para passar a noite; e expliaram por que eles haviam deixadode umprir o ompromisso da eia da P�asoa, partindo na manh~a seguinte para Nazar�e. Jesus n~aoontou �a fam��lia sobre o aprisionamento do seu jovem irm~ao em Jerusal�em, mas teve uma longaonversa om Jud�a sobre esse epis�odio, umas três semanas depois de retornarem. Ap�os essa onversaom Jesus, o pr�oprio Jud�a ontou o aonteido �a fam��lia. E jamais se esqueeu da paiênia e daindulgênia que o seu irm~ao-pai manifestou durante toda essa experiênia dif��il.Essa foi a �ultima P�asoa que Jesus passou om um membro da sua pr�opria fam��lia. O Filho doHomem distaniava-se ada vez mais da sua pr�opria arne e sangue.Nesse ano as suas temporadas de medita�~ao profunda foram muitas vezes interrompidas por Rutee os seus ompanheiros de brinadeiras. E sempre Jesus se dispunha a adiar a ontempla�~ao do seutrabalho futuro, para o mundo e o universo, a �m de ompartilhar da alegria infantil e da feliidadeda juventude daquelas rian�as, que nuna se ansavam de ouvir Jesus ontar sobre as experiêniasdas suas v�arias viagens a Jerusal�em. Tamb�em gostavam muito das suas hist�orias sobre os animais ea natureza.As rian�as eram sempre bem-vindas �a loja de reparos. Jesus mantinha areia, bloos de madeirae alhaus de pedras ao lado da loja, e as rian�as �avam ali se divertindo. Quando se ansavam dasbrinadeiras, os mais intr�epidos iam dar uma olhada dentro do ateliê e, se o dono n~ao estivesse muitooupado, eles ousavam entrar e dizer: \Tio Joshua, venha e onte-nos uma grande hist�oria". Ent~aoeles o levavam para fora, puxando-o pelas m~aos at�e que ele se assentasse na pedra favorita, pertoda esquina da loja, om as rian�as no h~ao, em um semi��rulo diante dele. E omo os pequeninosgostavam do tio Joshua! Estavam aprendendo a rir, e a rir de ora�~ao. Era ostume, de um ou doisdos menores, subirem nos seus joelhos e assentarem-se l�a, olhando maravilhados para as suas fei�~oesexpressivas enquanto ele ontava as suas hist�orias. As rian�as amavam Jesus; e Jesus amava asrian�as. 1361



Era dif��il para os seus amigos ompreender o alane das suas atividades inteletuais. Comopodia t~ao s�ubita e t~ao ompletamente passar de uma profunda disuss~ao, sobre pol��tia, �loso�a oureligi~ao, para as brinadeiras leves e alegres om essas rian�as de ino a dez anos de idade? Comoos seus pr�oprios irm~aos e irm~as haviam resido, ele dispunha de mais tempo para o lazer e, antesque viessem os netos, ele dava muita aten�~ao a esses pequeninos. No entanto, Jesus n~ao viveu naTerra um tempo su�iente para desfrutar dos netos.128.7 O Vig�esimo Sexto Ano (20 d.C.)No ome�o desse ano, Jesus de Nazar�e tornou-se profundamente onsiente de que possu��a um poderpotenial muito vasto. Mas estava, do mesmo modo, plenamente onvenido de que esse poder n~aodevia ser utilizado pela sua pessoalidade de Filho do Homem, ao menos n~ao at�e que a sua horahegasse.Nessa �epoa Jesus falava pouo, mas pensava muito, sobre a rela�~ao om o seu Pai no �eu. E aonlus~ao de todo esse pensar foi expressa erta vez na sua ora�~ao no topo da montanha, quando eledisse: \A despeito de quem eu seja e do poder que possa ou n~ao exerer, eu tenho sempre sido, esempre serei, submisso �a vontade do meu Pai do Para��so". E ainda, quando esse homem aminhavapor Nazar�e indo e vindo do seu trabalho, era literalmente verdadeiro - naquilo que onernia a todoum vasto universo - que \nele estavam guardados todos os tesouros da sabedoria e do onheimento".Durante todo esse ano, os assuntos da fam��lia orreram tranq�uilamente, exeto no que se referiaa Jud�a. Durante anos Tiago teve problemas om o mais jovem dos seus irm~aos, que n~ao estavainlinado a estabeleer-se para trabalhar e em quem n~ao se podia on�ar para partiipar das despesasda asa. Conquanto vivesse em asa, ele n~ao estava onsiente de que devia ganhar a sua parte paraa manuten�~ao da fam��lia.Jesus era um homem de paz e, de tempos em tempos, �ava embara�ado om as explos~oes belige-rantes e om os in�umeros rompantes patri�otios de Jud�a. Tiago e Jos�e eram a favor de expuls�a-lo,mas Jesus n~ao onsentiria. Quando a paiênia deles hegava aos limites, Jesus apenas aonselhava:\Sede paientes. Sede s�abios nos vossos onselhos e eloq�uentes nas vossas vidas; que o vosso irm~aomais jovem possa primeiro onheer o melhor meio, e ent~ao que seja levado a seguir-vos". O onselhos�abio e afetuoso de Jesus impedia qualquer rompimento na fam��lia; eles permaneiam juntos. MasJud�a s�o serenou seus sentidos depois do seu asamento.Apenas raramente Maria falava da futura miss~ao de Jesus. Sempre que se fazia referênia a essaquest~ao, Jesus apenas respondia: \Minha hora ainda n~ao hegou". Jesus havia quase ompletado adif��il tarefa de desaostumar a sua fam��lia da dependênia da presen�a imediata da sua pessoalidade.E estava preparando-os rapidamente para o dia em que iria deixar a sua asa de Nazar�e, de umaforma segura, para dar in��io a uma atividade mais intensa omo um prel�udio para a sua ministra�~aoreal aos homens.V�os nuna deveis perder de vista o fato de que a parte primordial da miss~ao de Jesus, na suas�etima auto-outorga, deveria ser a aquisi�~ao da experiênia, enquanto riatura, para a onquista dasoberania de N�ebadon. E ao oleionar essas experiênias tamb�em ele faria a revela�~ao suprema doPai do Para��so a Urantia e a todo o seu universo loal. Em ar�esimo a esses prop�ositos, tamb�emJesus empreendeu a tarefa de desemaranhar os ompliados assuntos deste planeta, sobretudo noque se relaionavam �a rebeli~ao de L�uifer.Nesse ano Jesus desfrutou de um tempo de lazer maior do que o de ostume, e dediou muitoda sua folga para treinar Tiago a gerir a loja de reparos, e Jos�e na dire�~ao dos assuntos de asa.Maria perebeu que ele estava arranjando tudo para deix�a-los. Deix�a-los para ir aonde? Parafazer o quê? Ela havia j�a abandonado o pensamento de que Jesus poderia ser o Messias. E n~ao1362



onseguia ompreendê-lo, simplesmente n~ao podia alan�ar nem penetrar o mist�erio da vida do seu�lho primogênito.Jesus passou um bom tempo, durante esse ano, individualmente om ada um dos membros dasua fam��lia. Ele os levaria para passeios longos e freq�uentes �a montanha e ao ampo. Antes daolheita, levou Jud�a ao sul de Nazar�e, at�e a asa de um tio fazendeiro, mas Jud�a n~ao permaneeumuito tempo ali, depois da olheita. Ele fugiu, e Sim~ao enontrou-o mais tarde om os pesadores nolago. Quando Sim~ao o trouxe de volta para asa, Jesus teve uma onversa om o garoto fugitivo e,j�a que ele queria ser pesador, Jesus levou-o a Magdala e oloou-o sob os uidados de um parente,um pesador; e, daquela �epoa em diante, Jud�a trabalhou bastante bem e regularmente at�e seuasamento, ontinuando omo pesador depois do seu asamento.A�nal hegou o dia em que todos os irm~aos de Jesus j�a haviam feito a esolha dos seus trabalhos,e das suas vidas, e estavam estabeleidos ada qual em seu trabalho. O en�ario estava �ando prontopara que Jesus pudesse partir da sua asa.Em novembro, aonteeu um duplo asamento. Tiago e Esta se asaram, e tamb�em M��riam e Ja�o.Foi uma oasi~ao realmente heia de alegria. At�e a pr�opria Maria, uma vez mais, estava feliz, salvode tempos em tempos, quando se dava onta de que Jesus estava preparando-se para ir embora. Elasofria, sob a arga de uma forte inerteza. Se Jesus apenas se assentasse e falasse livremente a ela, detudo aquilo, omo ele tinha feito quando era menino; no entanto, Jesus permaneia deididamentepouo omuni�avel; e mantinha-se em um silênio profundo sobre o futuro.Tiago e a sua esposa, Esta, mudaram-se para uma asa pequena e agrad�avel, do lado oeste daidade, presenteada pelo pai dela. Ao mesmo tempo Tiago ontinuava sustentando a asa da sua m~ae,mas a sua ota foi ortada pela metade por ausa do seu asamento, e Jos�e foi formalmente oloado,por Jesus, omo o hefe da fam��lia. Jud�a estava agora enviando a sua parte de ontribui�~ao para aasa, todos os meses, �elmente. Os asamentos de Tiago e de M��riam tiveram uma inuênia bastanteben�e�a sobre Jud�a e, quando saiu para a pesaria, no dia do duplo asamento, ele assegurou a Jos�ede que podia on�ar nele \para umprir todo o meu dever, e mais, se for neess�ario". E umpriu asua promessa.M��riam vivia na asa de Ja�o, que era ont��gua �a de Maria; Ja�o, o pai, havia sido enterradoom os seus antepassados. Marta tomou o lugar de M��riam no lar, e a nova organiza�~ao j�a estavafunionando perfeitamente antes que aquele ano hegasse ao �m.No dia seguinte �aquele duplo asamento Jesus teve uma importante onversa om Tiago. Dissea Tiago, on�denialmente, que estava se preparando para deixar o lar. E presenteou Tiago om ot��tulo de posse total da loja de reparos; formal e solenemente ele abdiava-se de ser o hefe da asade Jos�e e, de um modo bastante toante, estabeleeu o seu irm~ao, Tiago, omo o \hefe e protetor daasa do meu pai". Jesus redigiu, e ambos assinaram, um aordo sereto no qual �ava estipulado que,omo retorno pela d�adiva da loja de reparos, Tiago assumiria da�� em diante toda a responsabilidade�naneira pela fam��lia, assim desobrigando Jesus de todos os ompromissos posteriores quanto a essasquest~oes. Depois que o ontrato foi assinado, depois que o or�amento �ou arranjado e de um modotal que todas as despesas da fam��lia seriam obertas, sem qualquer ontribui�~ao de Jesus, Jesus dissea Tiago: \Mas, meu �lho, eu ontinuarei a enviar a todos v�os alguma oisa, todos os meses, at�e quea minha hora hegue. E o que eu enviar ser�a usado por ti segundo as neessidades das oasi~oes. Useas minhas eonomias para as neessidades da fam��lia ou para os prazeres, omo julgares adequado.Use-as no aso de doen�a ou aplia-as para emergênias inesperadas, que podem sueder a qualquermembro individual da fam��lia".E assim, dando-se omo pronto para entrar na segunda fase da sua vida adulta, Jesus enontrava-setotalmente liberto da sua fam��lia, antes de oupar-se publiamente dos assuntos do seu Pai.
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Cap��tulo 129A Vida Adulta de JesusJESUS havia-se separado plena e �nalmente da administra�~ao dos assuntos dom�estios da fam��liade Nazar�e e da partiipa�~ao imediata na orienta�~ao a ada um dos seus membros. E, at�e o eventodo seu batismo, ontinuou a ontribuir om as �nan�as da fam��lia e manteve um grande interessepessoal nos assuntos espirituais de ada um dos seus irm~aos e irm~as. Estava sempre pronto parafazer tudo o que lhe fosse humanamente poss��vel para o onforto e a feliidade da sua m~ae vi�uva.O Filho do Homem havia agora feito toda a prepara�~ao para separar-se permanentemente do larde Nazar�e; e isso n~ao havia sido f�ail para ele. Jesus amava naturalmente a sua gente; amava a suafam��lia, e o seu afeto natural tinha sido tremendamente aumentado om a sua extraordin�aria devo�~aoa eles. Quanto mais profundamente nos entregamos aos nossos semelhantes, tanto mais hegamosa am�a-los; e, posto que Jesus se havia doado t~ao plenamente �a sua fam��lia, ele amava-os om umaafei�~ao grande e alorosa.Toda a fam��lia havia se despertado gradualmente para a ompreens~ao de que Jesus estava preparando-se para deix�a-los. A tristeza da separa�~ao, que se avizinhava, era atenuada apenas pela maneiragradativa de prepar�a-los para o an�unio da sua inten�~ao de partir. Todos perebiam que havia maisde quatro anos que ele vinha planejando essa separa�~ao �nal.129.1 O Vig�esimo S�etimo Ano (21 d.C.)Em janeiro do ano 21, em uma manh~a huvosa de domingo, sem maiores erimônias, Jesus despediu-se da sua fam��lia, expliando apenas que estava indo a Tiber��ades e, em seguida, a uma visita aoutras idades pr�oximas do mar da Galil�eia. E assim ele os deixou, para nuna mais se onstituirem um membro regular daquele lar.Ele passou uma semana em Tiber��ades, a nova idade que iria em breve sueder a S�eforis omoapital da Galil�eia; e, pouo enontrando que o interessasse, ontinuou suessivamente passando porMagdala e Betsaida at�e Cafarnaum, onde parou para fazer uma visita a Zebedeu, o amigo do seu pai.Os �lhos de Zebedeu eram pesadores; ele pr�oprio era um onstrutor de baros. Jesus de Nazar�e eraum espeialista tanto em projetar omo em onstruir; era um mestre em trabalhar om madeira, eZebedeu h�a muito tempo sabia da habilidade do artes~ao de Nazar�e. Zebedeu aalentava, h�a muito j�a,a id�eia de onstruir melhores baros; e agora ele expunha os seus planos diante de Jesus, onvidandoo arpinteiro visitante para juntar-se a ele na empresa; e Jesus onsentiu prontamente.Jesus trabalhou om Zebedeu apenas durante pouo mais do que um ano, mas durante essetempo riou um estilo novo de baros e estabeleeu m�etodos inteiramente novos para a fabria�~aodos mesmos. Por meio de uma t�enia superior e m�etodos bastante desenvolvidos de trabalhar aspranhas om o vapor, Jesus e Zebedeu ome�aram a onstruir baros de um tipo bastante superior,1365



pois ofereiam muito mais seguran�a para navegar no lago do que os tipos mais antigos. Por v�ariosanos Zebedeu teve mais trabalho, produzindo esses baros om um novo estilo, do que o seu pequenoestabeleimento podia produzir; e em menos de ino anos pratiamente todos os baros no lagohaviam sido onstru��dos na o�ina de Zebedeu em Cafarnaum. Jesus tornou-se bem onheido dospesadores da Galil�eia omo o projetista dos novos baros.Zebedeu estava moderadamente bem de vida; as suas o�inas de onstru�~ao de baros �avamno lago, ao sul de Cafarnaum, e a sua asa estava situada na margem do lago, perto do entro depesaria de Betsaida. Jesus viveu na asa de Zebedeu durante a sua permanênia de mais de um anoem Cafarnaum. Ele j�a havia trabalhado por bastante tempo sozinho no mundo, isto �e, sem um pai,e assim desfrutou muito desse per��odo de trabalho om um pai-s�oio.A mulher de Zebedeu, Salom�e, era parente de An�as, que havia sido o sumo saerdote de Jerusal�em eainda exeria muita inuênia sobre o grupo sadueu, tendo sido deposto h�a apenas oito anos. Salom�etornou-se uma grande admiradora de Jesus. Ela amava-o omo amava os seus pr�oprios �lhos, Tiago,Jo~ao e Davi, quanto �as suas quatro �lhas, elas onsideravam Jesus omo um irm~ao mais velho. Jesussa��a sempre para pesar om Tiago, Jo~ao e Davi, e eles onlu��ram logo que ele era um pesadorexperimentado tanto quanto um perito onstrutor de baros.Por todo esse ano Jesus enviou dinheiro, todos os meses, para Tiago. Jesus voltou a Nazar�e emoutubro para ompareer ao asamento de Marta; e n~ao voltou a Nazar�e por mais de dois anos, at�eque o fez um pouo antes do asamento duplo de Sim~ao e Jud�a.Durante esse ano Jesus onstruiu baros e ontinuou a observar omo os homens viviam na Terra.Freq�uentemente ia at�e a esta�~ao das aravanas, pois Cafarnaum �ava na rota direta de Damasopara o sul. Cafarnaum era um forte posto militar romano, e o o�ial omandante da guarni�~ao eraum rente gentil de Yav�e, \um homem devoto", omo os judeus tinham o h�abito de designar taispros�elitos. Esse o�ial, pertenendo a uma ria fam��lia romana, tomou para si a tarefa de onstruiruma bela sinagoga em Cafarnaum, a qual fora presenteada aos judeus um pouo antes de Jesus tervindo viver om Zebedeu. Durante esse per��odo, Jesus onduziu os servi�os nessa nova sinagogapor mais de meio ano, e algumas das pessoas das aravanas, que tiveram a oportunidade de vê-lo,lembravam-se dele omo o arpinteiro de Nazar�e.Quando veio o pagamento de impostos, Jesus registrou-se omo um \artes~ao habilitado de Cafar-naum". Desse dia em diante at�e o �m da sua vida terrena ele �ou onheido omo residente emCafarnaum. E nuna alegou nenhuma outra residênia legal embora, por v�arias raz~oes, tenha permi-tido a outros designar a sua residênia omo sendo Damaso, Betânia, Nazar�e e mesmo Alexandria.Na sinagoga de Cafarnaum enontrou muitos novos livros nas estantes da bibliotea, e passavapelo menos ino tardes por semana em estudos intensos. Uma noite ele devotava �a vida soial omos mais velhos, e uma noite passava om a gente jovem. Havia alguma oisa de muito graiosa einspiradora na pessoalidade de Jesus, que invariavelmente atra��a a gente jovem. Pois Jesus sempreos fez sentirem-se �a vontade na sua presen�a. Talvez o seu grande segredo em dar-se bem om elesonsistisse nos dois fatos seguintes: que estivesse sempre interessado no que faziam, e que raramentelhes ofereia onselho, a menos que o pedissem.A fam��lia de Zebedeu quase adorava Jesus, e nuna deixou de estar presente �as onversas, omperguntas e respostas, que ele onduzia todas as noites ap�os o jantar, antes de ir at�e a sinagogapara estudar. Os vizinhos mais jovens tamb�em vinham freq�uentemente para essas reuni~oes depois dojantar. Nessas pequenas reuni~oes Jesus dava instru�~oes variadas e adiantadas, t~ao avan�adas quantopudessem ser ompreendidas. Falava bastante livremente om eles, expressando as suas id�eias e ideaissobre pol��tia, soiologia, iênia e �loso�a, mas nuna pretendia falar om autoridade �nal, exetose se tratasse de religi~ao - a rela�~ao do homem om Deus.Uma vez por semana Jesus fazia uma reuni~ao om todo o pessoal da asa, da loja e dos anteirosde trabalho, pois Zebedeu tinha muitos empregados. E entre esses trabalhadores �e que Jesus, pela1366



primeira vez, foi hamado \o Mestre". Todos eles amavam-no. E Jesus gostava dos trabalhos omZebedeu em Cafarnaum, mas sentia saudade das rian�as brinando ao lado da o�ina de arpinteirode Nazar�e.Dos �lhos de Zebedeu, Tiago era o mais interessado em Jesus omo professor e omo �l�osofo.Jo~ao gostava mais dos seus ensinamentos religiosos e das suas opini~oes. Davi respeitava-o omo umartes~ao, mas dava poua importânia aos seus ensinamentos �los�o�os e �a sua vis~ao religiosa.Freq�uentemente Jud�a vinha no s�abado para ouvir Jesus falar na sinagoga e �ava para onversarom ele. E quanto mais Jud�a via o seu irm~ao mais velho, mais onvenido �ava de que Jesus eraverdadeiramente um grande homem.Nesse ano Jesus fez grandes progressos quanto �a mestria asendente da sua mente humana ealan�ou n��veis novos e elevados de ontato onsiente om o seu Ajustador do Pensamento residente.Esse foi o �ultimo ano est�avel da sua vida. Nuna mais Jesus passou um ano inteiro em ummesmo lugar ou em um mesmo empreendimento. Os dias das suas peregrina�~oes pela Terra estavamaproximando-se rapidamente. Os per��odos de atividade intensa n~ao estavam muito longe no futuro,mas, entre a sua vida simples e intensamente ativa do passado e o seu minist�erio p�ublio ainda maisextenuante, restavam agora uns pouos anos de longas viagens e de atividades pessoais altamentediversi�adas. O seu aprendizado, omo um homem do reino, devia ser ompletado antes que elepudesse entrar na sua arreira de ensinamentos e de prega�~ao omo o Deus-homem perfeito das suasfases divinas e p�os-humanas, na sua auto-outorga em Urantia.129.2 O Vig�esimo Oitavo Ano (22 d.C.)Em mar�o do ano 22 d.C., Jesus despediu-se de Zebedeu e de Cafarnaum. Pediu uma pequena somade dinheiro para obrir as suas despesas a �m de ir a Jerusal�em. Enquanto trabalhava om Zebedeuapenas pequenas somas de dinheiro haviam sido retiradas por ele, as quais a ada mês ele enviava �afam��lia em Nazar�e. Um mês Jos�e viria a Cafarnaum busar o dinheiro; no mês seguinte Jud�a viria aCafarnaum, pegar o dinheiro om Jesus e lev�a-lo para Nazar�e. O ponto de pesaria de Jud�a distavaapenas uns pouos quilômetros de Cafarnaum, ao sul.Quando deixou a fam��lia de Zebedeu, Jesus onordou em permaneer em Jerusal�em at�e a �epoa daP�asoa, e eles todos prometeram estar presentes �aquele aonteimento. At�e mesmo arranjaram paraelebrar juntos a eia da P�asoa. E todos se entristeeram quando Jesus os deixou, espeialmente as�lhas de Zebedeu.Antes de deixar Cafarnaum, Jesus teve uma longa onversa om o seu reente amigo e ompanheiromuito ligado, Jo~ao Zebedeu. Disse a Jo~ao que esperava viajar muito, at�e que \a minha hora hegue",e pediu-lhe para oupar o seu lugar na quest~ao de enviar algum dinheiro para a fam��lia de Nazar�etodo mês, at�e que aabassem os fundos que lhe eram devidos. E Jo~ao fez a ele esta promessa:\Meu Mestre, vai uidar dos teus assuntos, faze o teu trabalho no mundo; eu tomarei o teu lugarnesta, omo em qualquer outra quest~ao, e velarei pela tua fam��lia do mesmo modo omo uidaria daminha pr�opria m~ae e das minhas irm~as e irm~aos. Usarei as tuas eonomias, que o meu pai mant�em,exatamente omo tu instru��ste e do modo que se �zerem neess�arias e, quando o teu dinheiro houversido gasto, se n~ao reeber mais de ti, e se a tua m~ae estiver neessitada, ent~ao partilharei das minhaspr�oprias eonomias om ela. Segue o teu aminho em paz. Estarei no teu lugar para todas essasquest~oes".Assim proedendo, depois que Jesus havia partido para Jerusal�em, Jo~ao onsultou o seu pai,Zebedeu, a respeito do dinheiro devido a Jesus, e �ou surpreso, pois era uma soma bastante grande.Como Jesus havia deixado inteiramente nas m~aos deles essa quest~ao, eles onordaram que o melhora fazer seria investir esse fundo em propriedades e usar a renda para a assistênia �a fam��lia em Nazar�e;1367



e, omo Zebedeu sabia de uma pequena asa hipoteada e �a venda em Cafarnaum, ele mandou queJo~ao omprasse essa asa om o dinheiro de Jesus e que guardasse para o seu amigo o t��tulo depropriedade. E Jo~ao fez omo o seu pai lhe aonselhara. Por dois anos o aluguel dessa asa foi usadona amortiza�~ao da hipotea e, tudo isso, aumentado por uma erta soma grande que Jesus logoenviou a Jo~ao, para ser usada pela fam��lia onforme neess�ario, igualava quase o total da hipotea;e Zebedeu arou om a diferen�a, de modo que Jo~ao pagou o restante da hipotea no tempo devido,assegurando om isso um t��tulo livre a essa asa de dois ômodos. Desse modo Jesus tornou-se opropriet�ario de uma asa em Cafarnaum, mas isso n~ao lhe havia sido dito.Quando a fam��lia em Nazar�e soube que Jesus havia partido de Cafarnaum, e n~ao sabendo dessearranjo �naneiro om Jo~ao, eles areditaram que hegara a hora de passarem sem qualquer ajudade Jesus. Tiago lembrou-se do seu ontrato om Jesus e, om a ajuda dos seus irm~aos, assumiu da��em diante a responsabilidade total pela fam��lia.Voltemo-nos, ontudo, a observar Jesus em Jerusal�em. Por quase dois meses ele passou a maiorparte do seu tempo ouvindo as disuss~oes no templo, om visitas oasionais �as v�arias esolas dosrabinos. A maior parte dos dias de s�abado ele passava em Betânia.Jesus havia levado onsigo, a Jerusal�em, uma arta de Salom�e, a esposa de Zebedeu, apresentando-o ao antigo alto saerdote, An�as, omo \um que �e omo o meu pr�oprio �lho". An�as passou muitotempo om ele, pessoalmente levando-o para visitar as muitas aademias dos mestres religiosos deJerusal�em. Enquanto inspeionava a fundo essas esolas e uidadosamente observava os seus m�etodosde ensino, Jesus nuna fazia uma pergunta sequer em p�ublio. Embora An�as onsiderasse Jesus umgrande homem, estava indeiso quanto a que onselho dar-lhe. Ele reonheia a tolie que seriasugerir a Jesus entrar para qualquer das esolas de Jerusal�em omo estudante e, por outro lado,sabia muito bem que a Jesus nuna seria onedida a posi�~ao de um mestre regular, pois ele n~aohavia sido eduado naquelas esolas.O momento da P�asoa aproximava-se, e, junto om as multid~oes que vinham de todos os loais,Zebedeu e a sua fam��lia inteira hegaram em Jerusal�em, vindos de Cafarnaum. E todos �aram naasa espa�osa de An�as, onde elebraram a P�asoa omo uma fam��lia feliz.Antes do t�ermino desse �m de semana de P�asoa, aparentemente por aaso, Jesus onheeu umrio viajante e o seu �lho, um rapaz de dezessete anos. Esses viajantes vinham da �India e, estandoa aminho de visitar Roma e v�arios outros pontos no Mediterrâneo, tinham arranjado para hegarem Jerusal�em durante a P�asoa, esperando enontrar algu�em que pudessem ter omo int�erprete paraambos e omo tutor para o �lho. O pai estava insistindo para que Jesus onsentisse em viajar omeles. Jesus lhe ontou sobre a sua fam��lia e disse-lhe que n~ao era justo permaneer longe deles porquase dois anos, sendo que durante esse tempo eles poderiam ahar-se em alguma neessidade. Ent~ao,esse viajante do Oriente propôs adiantar os sal�arios de um ano a Jesus, de tal modo que ele pudesseon�ar esses fundos aos seus amigos para a salvaguarda da sua fam��lia em aso de neessidade e,assim, Jesus onordou em fazer a viagem.Jesus remeteu essa grande soma para Jo~ao, �lho de Zebedeu. E v�os j�a sabeis que Jo~ao apliou essedinheiro na liquida�~ao da hipotea da propriedade de Cafarnaum. Jesus ontou sobre essa viagem aoMediterrâneo a Zebedeu, mas fê-lo prometer n~ao dizer a ningu�em, nem mesmo �a sua arne e sangue,e Zebedeu nuna revelou o que sabia sobre o paradeiro de Jesus, durante esse longo per��odo de quasedois anos. Antes que Jesus voltasse dessa viagem, a fam��lia em Nazar�e havia presumido ent~ao queele j�a estivesse morto. Apenas a erteza dada por Zebedeu, que fora a Nazar�e om o seu �lho Jo~aoem v�arias oasi~oes, mantinha viva a esperan�a no fundo do ora�~ao de Maria.Durante esse tempo, a fam��lia de Nazar�e dava-se muito bem; Jud�a havia aumentado onsideravel-mente a sua ota e manteve essa ontribui�~ao adiional at�e o seu asamento. N~ao obstante a pouaassistênia de que eles neessitavam, era ostume de Jo~ao Zebedeu levar presentes todos os mesespara Maria e Rute, segundo as instru�~oes de Jesus.1368



129.3 O Vig�esimo Nono Ano (23 d.C.)Todo o vig�esimo nono ano de Jesus foi passado ompletando a viagem pelo Mundo Mediterrâneo. Oseventos prinipais dessas experiênias, at�e onde nos foi permitido revelar, onstituem mat�eria paraas narrativas que vêm imediatamente em seguida a este doumento.Durante essa viagem ao mundo romano, por muitas raz~oes, Jesus �ou onheido omo o Esribade Damaso. Em Corinto e em outras esalas da viagem de volta ele �ou onheido, ontudo, omoo Preeptor judeu.Esse foi um per��odo movimentado na vida de Jesus. Ainda que havendo efetuado muitos ontatosom os seus semelhantes humanos nessa viagem, ela foi uma experiênia da qual ele nuna revelounada a nenhum membro da sua fam��lia, nem a nenhum dos ap�ostolos. Jesus viveu a sua vida naarne e partiu deste mundo sem que ningu�em (salvo Zebedeu de Betsaida) soubesse que havia feitoessa longa viagem. Alguns dos seus amigos pensaram que ele tinha voltado para Damaso; outrospensaram que ele tivesse ido �a �India. A sua pr�opria fam��lia estava inlinada a areditar que estiveraem Alexandria, pois sabiam que erta vez ele havia sido onvidado a ir at�e l�a para tornar-se umhazam assistente.Quando retornou �a Palestina, Jesus nada fez para mudar, junto �a sua fam��lia, a opini~ao de queele tinha ido de Jerusal�em para Alexandria; e possibilitou-lhes ontinuarem na ren�a de que, todoo tempo da sua ausênia da Palestina, ele o havia passado naquela idade de onheimento e deultura. Apenas Zebedeu, o onstrutor de baros de Betsaida, onheia os fatos sobre essa quest~ao;e Zebedeu nada ontou a ningu�em.Em todos os vossos esfor�os para deifrar o signi�ado da vida de Jesus em Urantia, deveis tersempre em mente os motivos da auto-outorga de Mihael. Se quiserdes ompreender o signi�adode muitos dos seus feitos aparentemente estranhos, deveis disernir o prop�osito da estada dele novosso mundo. Ele tinha a preoupa�~ao onstante de n~ao erigir uma arreira pessoal superatraente eque absorvesse por demais as aten�~oes. E n~ao queria exerer apelos de poderes inusitados sobre osseus semelhantes humanos. Estava doado ao trabalho de revelar o Pai eleste aos seus semelhantesmortais e, ao mesmo tempo, estava onsagrado �a tarefa sublime de viver a sua vida mortal terrenasubmetendo-se onstantemente �a vontade desse mesmo Pai no Para��so.Ser�a sempre de muita ajuda, para ompreender-se a vida de Jesus na Terra, que todos os mortais aoestudarem essa auto-outorga divina lembrem-se de que, enquanto passou por essa vida de enarna�~aoem Urantia, Jesus a viveu para todo o seu universo. Para todas as esferas habitadas, em todo ouniverso de N�ebadon, algo de espeial e de inspirador �ou assoiado �a vida que viveu na arnee na natureza mortal. O mesmo �e verdade, tamb�em, para todos aqueles mundos que se tornaramhabitados posteriormente �as �epoas movimentadas da sua permanênia em Urantia. E, do mesmomodo, isso ser�a igualmente verdade para todos os mundos que possam vir a tornar-se habitados,pelas riaturas de vontade, em toda a hist�oria futura deste universo loal.Durante o tempo e as experiênias dessa viagem pelo mundo romano, o Filho do Homem pra-tiamente ompletou o seu ontato de aperfei�oamento eduaional om os povos diversi�ados domundo dos seus dias e gera�~ao. �A �epoa do seu retorno a Nazar�e, por interm�edio dessa viagemde aprendizado, ele j�a onheia pratiamente omo o homem vivia e onstru��a a sua existênia emUrantia.O prop�osito real da sua viagem, pela baia do Mediterrâneo, foi onheer os homens. E eleaproximou-se, muito de perto, de entenas de seres humanos, nessa viagem. Pôde onheer, e amar,a todas as esp�eies de homens, rios e pobres, poderosos e miser�aveis, negros e branos, eduadose n~ao eduados, ultos e inultos, embruteidos e espiritualizados, religiosos e irreligiosos, morais eimorais.Nessa viagem pelo Mediterrâneo, Jesus onseguiu grandes avan�os na sua tarefa humana de mestria1369



sobre a sua mente material e mortal; e o seu Ajustador residente fez um grande progresso de asens~aoe de onquista espiritual desse inteleto humano. Ao �nal dessa viagem, Jesus virtualmente sabia- om toda a erteza humana - que era um Filho de Deus, um Filho Criador do Pai Universal. OAjustador, ada vez mais, tornava-se apaz de trazer �a mente do Filho do Homem algumas mem�oriasnebulosas da sua experiênia no Para��so em liga�~ao om o seu Pai divino, bem antes mesmo de partirpara organizar e administrar este universo loal de N�ebadon. Assim o Ajustador, pouo a pouo,trouxe �a onsiênia humana de Jesus as mem�orias neess�arias da sua existênia anterior divina, nasv�arias �epoas de um passado quase eterno. O �ultimo epis�odio da experiênia pr�e-humana de Jesus aser trazido �a sua onsiênia pelo Ajustador foi a sua onversa de adeus om Emanuel de S�alvington,pouo antes de abandonar a sua pessoalidade onsiente para embarar na enarna�~ao de Urantia. Ea imagem dessa mem�oria �nal da sua existênia pr�e-humana tornou-se lara na onsiênia de Jesus,no mesmo dia em que foi batizado por Jo~ao no Jord~ao.129.4 O Jesus HumanoPara as inteligênias elestes do universo loal que o observavam, essa viagem pelo Mediterrâneo foia mais ativante de todas as experiênias terrestres de Jesus, pelo menos em toda a sua arreira antesdo evento da sua rui�a�~ao e do �m da sua vida mortal. Esse per��odo foi o mais fasinante dasua ministra�~ao pessoal, em ontraste om a �epoa de minist�erio p�ublio, que viria logo em seguida.Esse per��odo singular �ava ainda mais apaixonante porque, durante essa �epoa, ele ainda era oarpinteiro de Nazar�e, o onstrutor de baros de Cafarnaum, o Esriba de Damaso; ele era ainda oFilho do Homem. Jesus n~ao havia ainda alan�ado a mestria ompleta sobre a sua mente humana;e o Ajustador ainda n~ao havia gerado totalmente a ontraparte da sua identidade mortal. E ele eraainda um homem entre os homens.A experiênia religiosa puramente humana - o resimento pessoal espiritual - do Filho do Homemquase atingiu o apogeu da sua realiza�~ao durante esse que foi o seu vig�esimo nono ano. A experiêniade desenvolvimento espiritual foi de um resimento onsistentemente gradativo, desde o momentoda hegada do seu Ajustador do Pensamento at�e o dia em que se ompletou e on�rmou-se a rela�~aohumana natural e normal entre a mente material do homem e a dota�~ao mental do esp��rito - ofenômeno de fazer dessas duas mentes uma �unia; experiênia esta que o Filho do Homem atingiu,de modo ompleto e em �nalidade, omo um mortal enarnado do reino, no dia do seu batismo noJord~ao.Durante esses anos, ainda que pare�a que n~ao se haja empenhado em tantos per��odos de omunh~aoformal om o seu Pai no �eu, Jesus aperfei�oou de modo resente os m�etodos efetivos de omunia�~aopessoal om a presen�a espiritual residente do Pai do Para��so. Ele viveu uma vida real, uma vidaplena e uma vida verdadeiramente normal, natural e omum, na arne. E onheeu, pela via daexperiênia pessoal, o equivalente, na realidade, �a soma e �a essênia totalizadora da vida levadapelos seres humanos, nos mundos materiais do tempo e do espa�o.O Filho do Homem experimentou aquelas vastas gamas de emo�~oes humanas, que v~ao desde aalegria magn���a �a tristeza profunda. Ele havia sido uma rian�a alegre e um ser de raro bomhumor; e, do mesmo modo, foi um \homem de tristezas e ambientado ao sofrimento". Num sentidoespiritual, ele passou pela vida mortal de alto a baixo, do ome�o ao �m. De um ponto de vistamaterial, poderia pareer ter ele esapado de viver os dois extremos soiais da existênia humana,mas inteletualmente ele tornou-se totalmente familiarizado om a experiênia, inteira e ompleta,da humanidade.Jesus onhee os pensamentos e os sentimentos, as premênias e os impulsos dos mortais evolu-ion�arios e asendentes dos reinos, do nasimento �a morte; pois viveu a vida humana desde o in��io datomada de onsiênia f��sia, inteletual e espiritual - passando pela infânia, a meninie, a juventude1370



e a vida adulta - , e teve inlusive a experiênia humana da morte. N~ao apenas passou por essesper��odos humanos usuais e familiares de avan�o inteletual e espiritual, omo experimentou, omplenitude, aquelas fases mais elevadas e mais avan�adas da onilia�~ao entre o homem e o Ajustador,que t~ao pouos mortais urantianos hegam a alan�ar. E assim ele experimentou a vida plena dohomem mortal, n~ao apenas omo �e vivida no vosso mundo, mas tamb�em omo �e vivida em todos osoutros mundos evoluion�arios do tempo e do espa�o, e mesmo nos mais elevados e mais avan�adosentre todos os mundos estabeleidos em luz e vida.Embora essa vida perfeita que ele viveu, �a semelhan�a da arne mortal, possa n~ao haver reebidoa aprova�~ao universal e irrestrita dos seus irm~aos mortais, a quem aonteeu serem os seus ontem-porâneos na Terra, ainda assim a vida que Jesus de Nazar�e viveu na arne, em Urantia, reebeua aeita�~ao plena e irrestrita do Pai Universal, onstituindo-se, ao mesmo tempo, em uma mesmavida-pessoalidade, na plenitude da revela�~ao do Deus eterno para o homem mortal e na apresenta�~aoda pessoalidade humana aperfei�oada para a satisfa�~ao do Criador In�nito.E foi esse o seu verdadeiro e supremo prop�osito. Jesus n~ao deseu at�e Urantia omo um exemplo,perfeito nos detalhes, espeialmente para qualquer rian�a ou adulto, homem ou mulher, em umaidade ou em outra. A verdade de fato �e que, na sua vida plena, ria, bela e nobre, podemos todosenontrar muita oisa que �e exemplar de um modo raro e divinamente inspirador; mas isso se d�aporque ele viveu uma vida verdadeira e genuinamente humana. Jesus n~ao viveu a sua vida na Terraom o �to de estabeleer um exemplo para todos os outros seres humanos opiarem. Viveu essa vidana arne por meio da mesma ministra�~ao de miseri�ordia pela qual todos v�os podeis viver as vossasvidas na Terra; e viveu a sua vida mortal nos seus dias e omo o que ele foi, e assim estabeleeu oexemplo para todos n�os, do mesmo modo, vivermos as nossas vidas, nos nossos dias e omo somos.V�os podeis n~ao aspirar viver a vida dele, mas podeis resolver viver as vossas vidas omo ele viveua dele e pelos mesmos meios. Jesus pode n~ao ser o exemplo exato, t�enio e detalhado para todosos mortais, de todas as idades, em todos os reinos deste universo loal, mas ele �e, para sempre, ainspira�~ao e o guia de todos os peregrinos que v~ao para o Para��so, vindos dos mundos da asens~aoiniial, atravessando um universo de universos, e passando por Havona, indo at�e o Para��so. Jesus �eo aminho novo e vivo do homem at�e Deus, do parial ao perfeito, do terreno ao eleste, do tempopara a eternidade.Ao �m do vig�esimo nono ano, Jesus de Nazar�e havia virtualmente ompletado a vida omo �eesperada que os mortais vivam, enquanto permaneem na arne. Ele veio �a Terra trazendo a pleni-tude de Deus para manifestar-se ao homem; e agora transformava-se quase na perfei�~ao de homem,aguardando a oasi~ao de tornar-se manifesto para Deus. E, tudo isso, antes de ompletar trinta anosde idade.
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Cap��tulo 130A Caminho de RomaAS VIAGENS pelo mundo romano onsumiram a maior parte do vig�esimo oitavo ano e o vig�esimonono ano inteiro da vida de Jesus na Terra. Jesus e os dois oriundos da �India - Gonod e seu �lhoGanid - deixaram Jerusal�em no domingo, dia 26 de abril do ano 22 d.C., pela manh~a. Fizeram suajornada de aordo om o programado e Jesus despediu-se deles, pai e �lho, na idade de Charax, nogolfo P�ersio, no d�eimo dia de dezembro do ano seguinte, 23 d.C.De Jerusal�em foram para Cesar�eia, pelo aminho de Jopa. Em Cesar�eia pegaram um baro paraAlexandria. De Alexandria navegaram at�e Lasea em Creta. De Creta navegaram para Cartago, omesala em Cirene. Em Cartago tomaram outro baro at�e N�apoles, parando em Malta, Sirausa eMessina. De N�apoles eles foram a C�apua, de onde viajaram pela Via �Apia at�e Roma.Ap�os a estada em Roma eles foram por terra at�e Tarento, de onde i�aram velas para Atenas, naGr�eia, parando em Ni�opolis e Corinto. De Atenas foram para �Efeso, via Troas. De �Efeso velejarampara Chipre, parando em Rodes no aminho. Em Chipre permaneeram um tempo onsider�avelvisitando lugares e desansando e ent~ao velejaram at�e Antioquia, na S��ria. De Antioquia seguirampara o sul at�e Sidom e dali para Damaso. De l�a viajaram em aravana para a Mesopotâmia, passandopor Tapsaos e Larissa. Passaram algum tempo na Babilônia, visitaram Ur e outros lugares e ent~aoforam para Susa. De Susa ontinuaram at�e Charax, de onde Gonod e Ganid embararam para a�India.Foi durante o per��odo de trabalho de quatro meses em Damaso, que Jesus aprendeu os rudimentosda l��ngua falada por Gonod e Ganid. Enquanto esteve l�a ele trabalhou durante grande parte do seutempo em tradu�~oes do grego para um dos idiomas da �India, tendo sido assistido por um homemoriundo do distrito natal de Gonod.Nessa viagem pelo Mediterrâneo, Jesus passava era de meio dia ensinando a Ganid e, omoint�erprete de Gonod, durante as suas reuni~oes de neg�oios e nos ontatos soiais. O restante de adadia, que lhe sobrava, Jesus dediava-se a fazer ontatos pessoais om os seus semelhantes, em liga�~aoestreita om os mortais deste reino, oisa que t~ao bem araterizou as suas atividades durante essesanos que preederam o seu minist�erio p�ublio.Jesus, por observa�~ao direta de primeira m~ao e ontato pr�oximo, ambientou-se om a mais elevadaiviliza�~ao do Oidente e do Levante, material e inteletualmente; de Gonod e do seu brilhante �lho,ele aprendeu muito sobre a iviliza�~ao e a ultura da �India e da China, pois Gonod, idad~ao da �India,havia feito três longas viagens ao imp�erio da ra�a amarela.Ganid, o jovem, aprendeu muito de Jesus durante essa longa e estreita liga�~ao. Eles desenvolveramum grande afeto m�utuo e o pai do garoto, muitas vezes, tentou persuadir Jesus a ir om eles para a�India, mas Jesus sempre reusou, alegando que era neess�ario retornar para a sua fam��lia na Palestina.
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130.1 Em Jopa - O Disurso sobre JonasDurante a sua estada em Jopa, Jesus onheeu G�adia, int�erprete �listeu que trabalhava para Sim~ao,urtidor de ouro. Os agentes de Gonod na Mesopotâmia haviam feito muitas transa�~oes om esseSim~ao; por isso Gonod e o seu �lho queriam visit�a-lo no seu aminho a Cesar�eia. Durante essa visitaa Jopa, Jesus e G�adia tornaram-se bons amigos. Esse jovem �listeu era um busador da verdade.Jesus era um provedor da verdade; ele foi a verdade para aquela gera�~ao em Urantia. Quandoum grande busador da verdade e um grande provedor da verdade enontram-se, o resultado �e umeslareimento grande e liberador que surge da experiênia da nova verdade.Certo dia, ap�os a refei�~ao da noite, Jesus e o jovem �listeu passeavam pela orla do mar, e G�adia, n~aosabendo que este \Esriba de Damaso" era t~ao versado nas tradi�~oes dos hebreus, apontou a Jesus oanoradouro do qual, supostamente, Jonas havia embarado na sua desafortunada viagem a Tarses.E quando onluiu as suas observa�~oes, fez a Jesus esta pergunta: \Mas tu rês que o grande peixe defato engoliu Jonas?" Jesus perebeu que a vida desse jovem tinha sido tremendamente inueniadapor essa tradi�~ao e que a ontempla�~ao desse epis�odio inulara nele a id�eia disparatada de fugirao dever; Jesus ent~ao n~ao disse nada que fosse destruir subitamente o fundamento da motiva�~aoatual de G�adia para a vida pr�atia. Jesus disse, em resposta a essa quest~ao: \Meu amigo: todosn�os somos Jonas, om vidas para viver de aordo om a vontade de Deus e sempre que tentamosfugir do dever que se nos apresenta, esapando na dire�~ao de tenta�~oes estranhas, oloamo-nossob o ontrole imediato das inuênias que n~ao s~ao dirigidas pelos poderes da verdade nem pelasfor�as da retid~ao. A fuga ao dever �e o sarif��io da verdade. Esapar ao servi�o, �a luz e �a vida, s�opode resultar nesses onitos exaustivos, om as dif��eis baleias do ego��smo, que levam �nalmente �aobsuridade e �a morte, a menos que esses Jonas, que abandonaram a Deus, voltem os seus ora�~oes,ainda que estejam nas profundezas do desespero, �a proura de Deus e sua bondade. E, quando essasalmas assim desenorajadas, prouram Deus sineramente - em fome de verdade e sede de retid~ao -, nada h�a que as mantenha limitadas ao ativeiro. Seja qual for a profundidade na qual se hajammergulhado, quando prouram a luz, de todo o ora�~ao, o esp��rito do Senhor Deus dos �eus ir�alibert�a-las do seu ativeiro; as irunstânias malignas da vida as arrojar~ao em alguma terra �rmeplena de oportunidades fresas, de servi�o renovado e de vida mais s�abia".G�adia omoveu-se muito om o ensinamento de Jesus e eles onversaram longamente, noite aden-tro, junto �a orla do mar e, antes que voltassem para os seus alojamentos, oraram juntos e um pelooutro. Esse era o mesmo G�adia que esutou a prega�~ao posterior de Pedro, onvertendo-se em umprofundo rente de Jesus de Nazar�e, e que manteve um debate memor�avel om Pedro, erta noitena asa de Doras. E G�adia muito teve a ver om a deis~ao �nal de Sim~ao, o abastado merador deouros, de abra�ar o ristianismo.(Nesta narrativa do trabalho pessoal de Jesus om os seus semelhantes mortais, na sua viagempelo Mediterrâneo, n�os iremos, de aordo om a permiss~ao reebida, traduzir livremente as suaspalavras no estilo moderno usado em Urantia �a �epoa desta apresenta�~ao.)O �ultimo enontro de Jesus e G�adia teve a ver om a disuss~ao sobre o bem e o mal. Esse jovem�listeu estava bastante onturbado por um sentimento de injusti�a, que lhe era trazido pela presen�ado mal junto om o bem, no mundo. Ele dizia: \Como pode Deus, se �e in�nitamente bom, permitirque soframos as penas do mal; a�nal, quem ria o mal?" Naquele tempo, muitos ainda areditavamque Deus ria tanto o bem omo o mal, mas Jesus nuna ensinou tal erro. Para responder a essaquest~ao, Jesus disse: \Meu irm~ao, Deus �e amor e, portanto, Ele deve ser bom; e a Sua bondade �et~ao grande e real que n~ao pode onter as oisas pequenas e irreais do mal. Deus �e t~ao positivamentebom que n~ao h�a absolutamente nenhum lugar Nele para o mal negativo. O mal �e a esolha imaturae o passo impensado daqueles que s~ao resistentes �a bondade, que rejeitam a beleza e que s~ao desleaisom a verdade. O mal �e apenas a desadapta�~ao da imaturidade ou a inuênia dissoiativa e dedistor�~ao que a ignorânia tem. O mal �e a esurid~ao inevit�avel que persegue os passos da poua1374



sabedoria, que rejeita a luz. O mal �e aquilo que �e esuro e inverdadeiro e, quando onsientementeabra�ado e adotado, voluntariamente, transforma-se em peado".\O teu Pai no �eu, ao dotar-te om o poder de esolha entre a verdade e o erro, riou o potenialnegativo do aminho positivo da luz e da vida; mas tais erros do mal s~ao realmente inexistentes, at�eo momento em que uma riatura inteligente opta pela sua existênia, quando esolhe de modo erradoo seu aminho de vida. Ent~ao, tais males s~ao potenializados at�e a ategoria do peado, pela esolhaonsiente e deliberada de uma riatura obstinada e rebelde. �E por isso que o nosso Pai no �eupermite que o bem e o mal estejam juntos at�e o �m da vida, da mesma forma que a natureza permiteao trigo e ao joio reserem um ao lado do outro at�e a olheita." G�adia havia �ado plenamentesatisfeito om a resposta de Jesus �a sua pergunta, ap�os as subseq�uentes disuss~oes, quando ent~ao�aram laros na sua mente os signi�ados reais dessas importantes a�rma�~oes.130.2 Em Cesar�eiaJesus e os seus amigos �aram em Cesar�eia mais tempo do que o esperado, pois foi desoberto queum dos imensos remos da embara�~ao, na qual pretendiam viajar, estava amea�ado de quebrar-se. Oapit~ao deidiu permaneer no porto, enquanto um novo remo estava sendo feito. Havia esassez dearpinteiros h�abeis para essa tarefa e por isso Jesus oloou-se omo volunt�ario para ajudar. Duranteas noites, Jesus e os seus amigos aminhavam ao longo de uma bela muralha, que servia de passeio,em volta do porto. Ganid apreiou grandemente as explia�~oes de Jesus, sobre o sistema de �aguasda idade e sobre a t�enia pela qual as mar�es eram utilizadas para lavar as ruas e esgotos da idade.Esse jovem da �India �ou muito impressionado om o Templo de Augusto, situado em uma eleva�~aoe enimado por uma est�atua olossal do imperador romano. Na segunda tarde em que permaneeraml�a, os três assistiram a uma sess~ao no enorme an�teatro, onde podiam assentar-se vinte mil pessoas e,naquela mesma noite, foram a uma pe�a grega no teatro. Esses eram os primeiros espet�aulos dessamodalidade que Ganid preseniara; e ele fez muitas perguntas a Jesus sobre os mesmos. Na manh~ado tereiro dia �zeram uma visita formal ao pal�aio do governador, pois Cesar�eia era a apital daPalestina e residênia do prourador romano.Na mesma pousada deles estava tamb�em um merador da Mong�olia, e, omo esse homem doOriente long��nquo falava grego bastante bem, Jesus teve v�arias e longas onversas om ele. Essehomem �ou muito impressionado om a �loso�a de vida de Jesus e nuna esqueeu as suas palavrasde sabedoria a respeito \de viver a vida eleste, enquanto estamos na Terra, por meio de umasubmiss~ao di�aria �a vontade do Pai elestial". Esse merador era tao��sta e havia-se tornado um forterente da doutrina de uma deidade universal. Quando retornou �a Mong�olia, ome�ou a ensinar essasverdades avan�adas aos seus vizinhos e aos seus s�oios nos neg�oios e, em onseq�uênia direta dessasatividades, o seu �lho mais velho deidiu tornar-se um saerdote tao��sta. Esse jovem exereu umagrande inuênia a favor da verdade avan�ada por toda sua vida e foi suedido por um �lho e umneto que, da mesma forma, foram devotos leais da doutrina do Deus �Unio - O Legislador Supremodo C�eu.Enquanto o ramo oriental da primitiva igreja rist~a, tendo a sua sede em Filad�el�a, ateve-se ommais f�e aos ensinamentos de Jesus, do que os seus irm~aos de Jerusal�em, lament�avel �e que n~ao tivessehavido ningu�em omo Pedro, para ir �a China, ou omo Paulo, para ir �a �India, quando ent~ao o soloespiritual l�a estava t~ao favor�avel ao plantio da semente do novo evangelho do Reino. Esses mesmosensinamentos de Jesus, �a medida que foram sustentados pelos �ladel�anos, teriam tido um apelo t~aoimediato e efetivo para as mentes dos povos asi�atios, heios de fome espiritual, omo tiveram osserm~oes de Pedro e Paulo no Oidente.Um dos homens que, por um dia, trabalharam om Jesus no remo, tornou-se um grande interessadonas palavras que, de hora em hora, brotavam dele enquanto trabalhavam no estaleiro. Quando Jesus1375



sugeriu que o Pai no �eu estava interessado no bem-estar dos seus �lhos na Terra, esse jovem grego,Anaxando, disse: \Se os Deuses est~ao interessados em mim, ent~ao por que eles n~ao removem esseapataz ruel e injusto dessa o�ina?" Ele surpreendeu-se quando Jesus repliou: \J�a que tu sabesomo ser am�avel e valorizas a justi�a, talvez Deus haja oloado esse homem equivoado perto de tipara que o onduzas a um aminho melhor. Talvez tu sejas o sal que ir�a fazer om que esse irm~aose torne mais agrad�avel a todos os outros homens; isto �e, se tu n~ao tiveres perdido o teu sabor.Assim omo est~ao as oisas, esse homem �e o teu amo, porque os seus modos perversos têm umainuênia desfavor�avel sobre ti. Por que n~ao a�rmar o teu dom��nio sobre o mal pela virtude dopoder da bondade tornando-te tu, assim, o mestre de todas as rela�~oes entre ambos? Posso predizerque o bem em ti pode vener o mal nele, se tu deres ao bem uma oportunidade boa e justa. N~aoh�a aventura mais apaixonante, no urso da existênia mortal, do que o regozijo de atuar omo umpareiro na vida material que se une �a energia espiritual e �a verdade divina, em uma das suas lutastriunfantes ontra o erro e o mal. �E uma experiênia maravilhosa e transformadora, tornar-se oanal vivo da luz espiritual, para os mortais que permaneem na esurid~ao espiritual. Se fores maisaben�oado, no onheimento da verdade, do que esse homem, a neessidade dele devia desa�ar-te.Certamente n~ao �es o ovarde que �aria na praia vendo pereer um semelhante que n~ao sabe nadar.Qu~ao mais valiosa �e a alma daquele homem que se debate nas trevas, se omparada ao seu orpoafundando na �agua!"Anaxando �ou muito emoionado om as palavras de Jesus. E, em seguida, ontou ao seusuperior o que Jesus lhe havia dito e, naquela mesma noite, ambos prouraram o aonselhamentode Jesus, para o bem-estar das suas almas. E, mais tarde, depois que a mensagem rist~a havia sidoprolamada em Cesar�eia, aqueles dois homens, um grego e o outro romano, reram na prega�~ao deFilipe e se tornaram membros proeminentes da igreja que ele fundou. Posteriormente esse jovemgrego foi designado ordenan�a de um Centuri~ao romano, Corn�elio, que veio a se tornar um rentepor meio da ministra�~ao de Pedro. Anaxando ontinuou ministrando luz �aqueles que estavam nastrevas, at�e o dia do aprisionamento de Paulo, em Cesar�eia, quando pereeu por aidente, na grandematan�a de vinte mil judeus, ao soorrer �aqueles que sofriam e morriam.Ganid estava, nessa �epoa, ome�ando a pereber que o seu tutor gastava o seu tempo de lazer emum minist�erio pessoal, pouo omum, junto aos seus semelhantes; e o jovem indiano deidiu desobriro motivo dessas atividades inessantes. E perguntou: \Por que tu te oupas t~ao ontinuamente emfalar om estranhos?" E Jesus respondeu: \Ganid, nenhum homem �e estranho para aquele queonhee a Deus. Na experiênia de enontrar o Pai no �eu, tu desobres que todos os homens s~aoirm~aos teus; e omo pode pareer estranho que algu�em se regozije om o enontro de um irm~aodesoberto reentemente? Tornarmo-nos amigos de irm~aos e irm~as e sabermos dos seus problemas eaprendermos a am�a-los �e a suprema experiênia da vida".Essa foi uma onversa que durou at�e tarde da noite, no urso da qual o jovem pediu a Jesus que lheontasse sobre a diferen�a entre a vontade de Deus e o ato humano da esolha, que �e tamb�em hamadode vontade. Em essênia, Jesus disse: \A vontade de Deus �e o aminho de Deus, �e ompartilhar daesolha de Deus em fae de qualquer alternativa potenial. Fazer a vontade de Deus, portanto, �e aexperiênia progressiva de tornar-se mais e mais omo Deus; e Deus �e a fonte e o destino de tudo oque �e bom, belo e verdadeiro. A vontade do homem �e o aminho do homem, a soma e a essêniadaquilo que o mortal esolhe ser e fazer. A vontade �e a esolha deliberada de um ser autoonsiente,que toma a deis~ao-onduta baseada na reex~ao inteligente".Naquela tarde, ambos, Jesus e Ganid, divertiram-se em brinar om um ~ao pastor muito inte-ligente; e Ganid quis saber se o ahorro tinha uma alma, se tinha vontade e, em resposta �as suasperguntas, Jesus disse: \O ~ao tem uma mente que pode onheer o homem material, o seu mestre,mas n~ao pode onheer a Deus, que �e esp��rito; por isso o ~ao n~ao possui uma natureza espiritual en~ao pode desfrutar de uma experiênia espiritual. O ~ao pode ter uma vontade derivada da naturezae aumentada pelo aperfei�oamento, ontudo tal poder de mente n~ao �e uma for�a espiritual, nem podeser omparada �a vontade humana, porque n~ao �e reexiva - n~ao �e resultado do disernimento entre1376



os signi�ados morais mais elevados, nem da esolha dos valores espirituais e eternos. �E a posse detais poderes, de disernir o que �e espiritual e de esolher a verdade, que faz do homem mortal umser moral, uma riatura dotada om os atributos de responsabilidade espiritual e om o potenialde sobrevivênia eterna". Jesus ontinuou a expliar que �e a ausênia de tais poderes mentais que,para sempre, torna imposs��vel, aos animais, desenvolver uma linguagem no tempo ou experimentarqualquer oisa equivalente �a sobrevivênia da pessoalidade na eternidade. Como resultado da ins-tru�~ao desse dia, Ganid nuna mais ultivou a ren�a na transmigra�~ao das almas dos homens paraos orpos de animais.No dia seguinte, Ganid falou sobre tudo isso a seu pai e, em resposta �a quest~ao de Gonod,Jesus expliou: \As vontades humanas que est~ao inteiramente oupadas em tomar apenas deis~oestemporais, sobre quest~oes materiais da existênia animal, est~ao ondenadas a pereer no tempo.Aqueles que tomam deis~oes morais de todo o ora�~ao e que fazem esolhas espirituais inondiionaisest~ao assim identi�ados progressivamente om o esp��rito divino que neles reside; e, portanto, setransformam, aproximando-se ada vez mais dos valores da sobrevivênia eterna - a intermin�avelprogress~ao do servi�o divino".Foi nesse mesmo dia que, pela primeira vez, ouvimos a verdade ruial que, oloada em ter-mos modernos, signi�aria: \A vontade �e aquela manifesta�~ao da mente humana que apaita aonsiênia subjetiva a expressar a si mesma objetivamente e a experimentar o fenômeno de aspi-rar a ser semelhante a Deus". E �e nesse mesmo sentido que todo ser humano reexivo e de menteespiritual pode tornar-se riador.130.3 Em AlexandriaA estada em Cesar�eia tinha sido heia de aonteimentos e, quando o baro �ou pronto, Jesus e osseus dois amigos partiram, ao meio-dia, para Alexandria no Egito.A travessia foi extremamente agrad�avel para os três. Ganid estava enantado om a viagem emanteve Jesus oupado, respondendo �as suas perguntas. Quando se aproximaram do porto da i-dade, o jovem �ou emoionado om o grande Farol de Faros, loalizado na ilha, que Alexandre tinhaunido �a terra �rme por meio de um quebra-mar, riando assim dois magn���os portos e, onseq�uente-mente, fazendo de Alexandria a linha mar��tima omerial para a �Afria, �Asia e Europa. Esse grandeFarol, uma das sete maravilhas do mundo, era o preursor de todos os far�ois que sobrevieram. Eleslevantaram-se edo pela manh~a, para ver a esplêndida onstru�~ao do homem para salvar vidas e, emmeio �as exlama�~oes de Ganid, Jesus disse: \E tu, meu �lho, ser�as omo esse farol quando retornares�a �India, at�e mesmo depois que o teu pai se for, tu ir�as tornar-te omo a luz da vida, para aquelesque se assentam ontigo no esuro, mostrando a todos, que assim desejarem, o aminho seguro deenontrar o porto da salva�~ao". E Ganid apertou a m~ao de Jesus dizendo: \Serei, sim".De novo, sublinhamos o fato de que os mestres da religi~ao rist~a ometeram um grande equ��vooquando voltaram a sua aten�~ao mais exlusivamente para a iviliza�~ao oidental do mundo romano.Os ensinamentos de Jesus, da forma omo foram sustentados pelos ��eis da Mesopotâmia, no primeiros�eulo, teriam sido prontamente reebidos por grupos variados de religiosos da �Asia.L�a pela quarta hora, ap�os desembarar, eles estavam j�a instalados perto da extremidade orientalda longa e larga avenida, de trinta metros de largura e oito quilômetros de omprimento, que seestendia at�e os limites orientais dessa idade de um milh~ao de habitantes. Ap�os o primeiro reonhe-imento das prinipais atra�~oes da idade - a universidade (o museu), a bibliotea, o mausol�eu real deAlexandre, o pal�aio, o templo de Netuno, o teatro e o gin�asio - , Gonod passou a dediar-se aos seusneg�oios, enquanto Jesus e Ganid foram �a bibliotea, a maior do mundo. Ali estavam oleionadosaproximadamente um milh~ao de manusritos, de todo o mundo ivilizado: Gr�eia, Roma, Palestina,P�ersia, �India, China e at�e Jap~ao. Nessa bibliotea, Ganid viu a maior ole�~ao de literatura indiana,1377



de todo o mundo; e eles passaram algum tempo l�a, a ada dia da sua permanênia em Alexandria.Jesus ontou a Ganid que a tradu�~ao das esrituras hebraias, para o grego, havia sido feita ali.E eles onversaram, de novo e de novo, sobre todas as religi~oes do mundo; Jesus esfor�ou-se paraapontar, a essa mente jovem, a verdade em ada uma, e aresentava: \Mas Yav�e �e o Deus que foidesenvolvido das revela�~oes de Melquisedeque e da alian�a om Abra~ao. Os judeus foram a progêniede Abra~ao e, subseq�uentemente, ouparam a mesma terra em que Melquisedeque viveu, ensinou e daqual ele enviou mestres a todo o mundo; e a religi~ao deles �nalmente retratava um reonheimentodo Senhor Deus de Israel, omo o Pai Universal no �eu, mais laro do que qualquer outra religi~ao domundo".Sob a dire�~ao de Jesus, Ganid fez uma ole�~ao dos ensinamentos de todas as religi~oes do mundo quereonheiam uma Deidade Universal, ainda que pudessem tamb�em dar um reonheimento maior oumenor a deidades seund�arias. Ap�os muita argumenta�~ao, Jesus e Ganid deidiram que os romanosn~ao tinham nenhum Deus real na sua religi~ao, que a religi~ao deles era pouo mais do que um ultoao imperador. Os gregos, onlu��ram eles, tinham uma �loso�a, mas di�ilmente uma religi~ao, omum Deus pessoal. Os ultos dos mist�erios foram desartados por eles, por ausa da onfus~ao da suamultipliidade e porque os seus variados oneitos de Deidade pareiam derivados de outras religi~oesmais antigas.Ainda que essas tradu�~oes tivessem sido feitas em Alexandria, Ganid a�nal n~ao arranjou essassele�~oes e aresentou as suas pr�oprias onlus~oes pessoais at�e quase o �nal da permanênia deles emRoma. Fiou muito surpreso ao desobrir que, entre os melhores autores da literatura sagrada domundo, todos, mais abertamente, ou menos, reonheiam a existênia de um Deus eterno e estavambastante de aordo, om respeito ao ar�ater e rela�~oes Dele om o homem mortal.Jesus e Ganid passaram muito do seu tempo no museu, durante a sua estada em Alexandria. Essemuseu n~ao era uma ole�~ao de objetos raros, mas, antes, uma universidade de belas artes, iêniae literatura. Professores eruditos faziam diariamente onferênias ali e, naqueles tempos, era l�a oentro inteletual do Mundo Oidental. Dia ap�os dia, Jesus interpretava as onferênias para Ganid;erto dia, durante a segunda semana, o jovem exlamou: \Mestre Joshua, tu sabes mais do queesses professores; tu devias levantar-te e falar a eles sobre as grandes oisas que me ensinaste; elesest~ao obsureidos por pensarem demais. Vou falar om meu pai e pedir-lhe que arranje isso". Jesussorriu, dizendo: \Tu �es um aluno admirador, mas esses professores n~ao est~ao predispostos a quetu e eu os instruamos. O orgulho da erudi�~ao n~ao espiritualizada �e algo trai�oeiro na experiêniahumana. O verdadeiro professor mant�em a sua integridade inteletual, ontinuando para sempre emseu aprendizado".Alexandria era a idade da fus~ao das ulturas do Oidente e, depois de Roma, a maior e maismagn���a do mundo. Ali estava loalizada a maior sinagoga judaia do mundo, assento do governodo sin�edrio alexandrino, onstitu��do dos setenta ani~aes dirigentes.Entre os muitos homens om quem Gonod tinha as suas transa�~oes de neg�oios, estava um ertobanqueiro judeu, Alexandre, ujo irm~ao, Filo, era um �l�osofo religioso famoso daquela �epoa. Filoestava empenhado na tarefa louv�avel, mas extremamente dif��il, de harmonizar a �loso�a grega om ateologia hebraia. Ganid e Jesus haviam onversado muito sobre os ensinamentos de Filo e esperavamompareer a algumas das suas onferênias, mas, durante a permanênia deles em Alexandria, essefamoso helenista judeu esteve adoentado e aamado.Jesus reomendou a Ganid muita oisa da �loso�a grega e das doutrinas est�oias, mas imprimiu nojovem a verdade de que esses sistemas de ren�a, omo os ensinamentos inde�nidos de alguns dentreos do seu pr�oprio povo, eram religiosos apenas no sentido de que onduziam o homem a enontrarDeus e a desfrutar de uma experiênia viva de onheer o Eterno.
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130.4 O Disurso sobre a RealidadeNa noite antes de partirem de Alexandria, Ganid e Jesus tiveram uma longa onversa om umdos professores reitores da universidade, que fazia onferênias sobre os ensinamentos de Plat~ao.Atuando omo int�erprete para o s�abio mestre grego, Jesus n~ao inseriu nenhum dos seus pr�opriosensinamentos, em refuta�~ao �a �loso�a grega. Gonod estava fora, a neg�oios, naquela noite; assim,depois que o professor tinha ido embora, o Mestre e o dis��pulo tiveram uma longa e sinera onversasobre as doutrinas de Plat~ao. Ao mesmo tempo em que Jesus prestou a sua quali�ada aprova�~aoa alguns ensinamentos gregos, que tinham a ver om a teoria de que as oisas materiais do mundos~ao reexos ou sombras das realidades espirituais invis��veis, mas mais substaniais; ele prourouestabeleer fundamentos mais �dedignos, para o pensamento daquele jovem; e, dessa forma, ome�ouuma disserta�~ao a respeito da natureza da realidade do universo. Em essênia e om frases modernas,Jesus disse a Ganid:A fonte da realidade do universo �e In�nita. As oisas materiais da ria�~ao �nita s~ao as reperuss~oesno tempo-espa�o do Modelo do Para��so e da Mente Universal do Deus eterno. A ausa�~ao nomundo f��sio, a autoonsiênia no mundo inteletual e o eu progressivo no mundo espiritual - essasrealidades projetadas em uma esala universal, ombinadas em uma rela�~ao eterna e experieniadasem perfei�~ao de qualidade e divindade de valor - onstituem a realidade do Supremo. Mas, mesmoem um universo sempre em mudan�a, a Pessoalidade Original da ausa�~ao, da inteligênia e daexperiênia do esp��rito, �e imut�avel e absoluta. Todas as oisas, mesmo em um universo eterno devalores ilimitados e qualidades divinas, podem mudar e, muitas vezes, mudam; exeto os Absolutose tudo aquilo que atingiu um status f��sio, uma abrangênia inteletual ou, a�nal, uma identidadeespiritual que seja absoluta.O n��vel mais elevado at�e o qual uma riatura �nita pode progredir �e o reonheimento do Pai Uni-versal e a onsiênia do Supremo. E, mesmo ent~ao, tais seres, que possuem o destino da �nalidade,ontinuam a experimentar mudan�as nos movimentos do mundo f��sio e dos seus fenômenos materi-ais. Da mesma forma permaneem eles sabedores da progress~ao do eu, na sua ont��nua asens~ao nouniverso espiritual, e da onsiênia resente e aprofundada das suas apreia�~oes do osmo intele-tual e em resposta a ele. Apenas na perfei�~ao, na harmonia e na unanimidade de vontade, pode ariatura hegar a tornar-se una om o Criador; e tal estado de divindade �e atingido e mantido apenasquando a riatura, mantendo a ontinuidade de vida no tempo e na eternidade, forma e onformaonsistentemente a sua vontade pessoal �nita �a vontade divina do Criador. E o desejo de umprir avontade do Pai deve ser sempre supremo na alma, e predominante na mente do �lho asendente deDeus.Uma pessoa, om um olho apenas, nuna pode esperar visualizar a profundidade em perspetiva.Nem pode o ientista materialista, de um �unio olho, nem o m��stio e o alegorista espirituais, tamb�emegos de um lado, visualizar orretamente e adequadamente ompreender a profundidade verdadeirada realidade do universo. Todos os valores verdadeiros da experiênia da riatura est~ao oultos naprofundidade do reonheimento.A ausa�~ao sem mente n~ao pode desenvolver o re�nado e o omplexo, a partir do ru e do simples;nem a experiênia desprovida de esp��rito pode desenvolver as arater��stias divinas da sobrevivêniaeterna, a partir das mentes materiais dos mortais do tempo. O atributo do universo que, t~ao exlusi-vamente, arateriza a Deidade in�nita �e a intermin�avel dota�~ao riadora da pessoalidade, que podesobreviver, no alane progressivo da Deidade.A pessoalidade �e aquele dom �osmio, aquela fase da realidade universal que pode oexistir oma mudan�a ilimitada e, ao mesmo tempo, manter a sua identidade em presen�a de todas essasmudan�as; e, ainda mesmo, para sempre.A vida �e uma adapta�~ao da ausa�~ao �osmia original �as demandas e possibilidades das situa�~oesdo universo e passa a existir pela a�~ao da Mente Universal e pela ativa�~ao da hama espiritual de1379



Deus, que �e esp��rito. O signi�ado da vida �e a sua adaptabilidade; o valor da vida est�a na possibilidadede progresso - at�e �as alturas m�aximas do onheimento de Deus.A m�a adapta�~ao da vida autoonsiente ao universo resulta em desarmonia �osmia. A divergênia�nal, entre a vontade da pessoalidade e as tendênias do universo, termina no isolamento inteletuale na segrega�~ao da pessoalidade. �A perda da hama piloto do esp��rito residente sobrev�em a essa�~aoda existênia espiritual. A vida inteligente e progressiva ent~ao se torna, em si e por si mesma, umaprova inontroversa da existênia de um universo pleno de prop�ositos, que expressa a vontade doCriador divino. E essa vida, no todo, luta na dire�~ao de valores mais elevados, tendo por meta �nalo Pai Universal.Apenas em grau o homem possui mente aima do n��vel animal, �a parte as ministra�~oes maiselevadas e quase espirituais de inteleto. Portanto os animais (n~ao sabendo adorar nem possuindosabedoria) n~ao podem experimentar a supraonsiênia, ou a onsiênia da onsiênia. A menteanimal �e onsiente apenas do universo objetivo.O onheimento �e a esfera da mente material, ou disernidora dos fatos. A verdade �e o dom��niodo inteleto espiritualmente dotado, que �e ônsio de poder onheer a Deus. O onheimento �edemonstr�avel; a verdade �e experiment�avel. O onheimento �e uma posse da mente; a verdade umaexperiênia da alma, o eu em progresso. O onheimento �e uma fun�~ao de n��vel n~ao-espiritual; averdade �e uma fase do n��vel da mente-esp��rito dos universos. O olho da mente material perebe ummundo de onheimento fatual; o olho do inteleto espiritualizado diserne um mundo de valoresverdadeiros. Esses dois pontos de vista, sinronizados e harmonizados, revelam o mundo da reali-dade, no qual a sabedoria interpreta os fenômenos do universo, nos termos da experiênia pessoalprogressiva.O erro (o mal) �e a penalidade da imperfei�~ao. As qualidades da imperfei�~ao, ou os fatos da m�a-adapta�~ao, revelam-se no n��vel material por meio da observa�~ao r��tia e da an�alise ient���a; e non��vel moral, por interm�edio da experiênia humana. A presen�a do mal se onstitui em prova dasimpreis~oes da mente e da imaturidade do eu em evolu�~ao. O mal, portanto, �e tamb�em uma medidada imperfei�~ao na interpreta�~ao do universo. A possibilidade de ometer erros �e inerente �a aquisi�~aoda sabedoria; ao esquema de progredir do parial e do temporal at�e o total e eterno, do relativo eimperfeito ao �nal e perfeito. O erro �e a sombra do inompleto-relativo, que deve neessariamente airsobre a senda asendente do homem no universo, antes da perfei�~ao do Para��so. O erro (o mal) n~ao�e uma qualidade real do universo; �e simplesmente a observa�~ao de uma relatividade, na inter-rela�~aoentre a imperfei�~ao do �nito inompleto e os n��veis asendentes do Supremo e do �Ultimo.Embora Jesus tenha dito tudo isso em uma linguagem adequada �a ompreens~ao de Ganid, ao�nal da argumenta�~ao o jovem tinha as p�alpebras pesadas e logo a��ra num ohilo. Eles levantaramedo, na manh~a seguinte, para irem a bordo do baro que tinha o destino de Lasea, na ilha de Creta.Todavia, antes de embararem, o jovem tinha ainda perguntas a fazer sobre o mal, ao que Jesusrepliou:O mal �e um oneito de relatividade. Surge da observa�~ao das imperfei�~oes que sobressaem, nasombra projetada por um universo �nito de oisas e seres, �a medida que tal osmo obsuree a luzviva da express~ao universal das realidades eternas do �Unio In�nito.O mal potenial �e inerente ao estado, neessariamente inompleto, da revela�~ao de Deus, omouma express~ao da in�nitude e da eternidade, quando limitadas ao tempo e ao espa�o. O parial,em presen�a do todo ompleto, onstitui a relatividade da realidade, ria a neessidade da esolhainteletual e estabelee n��veis de valor para o reonheimento e a resposta espiritual. O oneito�nito e inompleto do In�nito, que �e mantido pela mente temporal e limitada, da riatura, �e, emsi e por si mesmo, o mal potenial. Contudo, o erro, o qual vai se ampliando, ometido, por umafalta injusti�ada, ao se fazer uma reti�a�~ao espiritual razo�avel dessas desarmonias inteletuais einsu�iênias espirituais, originalmente inerentes, �e equivalente �a realiza�~ao do mal fatual.1380



Todos os oneitos est�atios ou mortos s~ao potenialmente malignos. A sombra �nita, da verdaderelativa e viva, est�a em ont��nuo movimento. Os oneitos est�atios invariavelmente atrasam a iênia,a pol��tia, a soiedade e a religi~ao. Os oneitos est�atios podem representar um erto onheimento,mas s~ao de�ientes de sabedoria e desprovidos de verdade. No entanto, n~ao permitas que o oneitode relatividade te desguie a ponto de falhares no reonheimento da oordena�~ao do universo, a qualse d�a sob o guiamento da mente �osmia e em vista do seu ontrole estabilizado pela energia e peloesp��rito do Supremo.
130.5 Na Ilha de CretaAo irem a Creta, os viajantes n~ao eram possu��dos sen~ao de um prop�osito, que era o de se distra��rem,de andar pela ilha e de esalar as montanhas. Os retenses daquela �epoa n~ao desfrutavam de umareputa�~ao invej�avel, entre os povos vizinhos. Entretanto, Jesus e Ganid onquistaram l�a muitas almas,para os n��veis mais elevados de pensamento e vida e, assim, lan�aram as bases para uma reep�~aomais r�apida dos ensinamentos futuros, que viriam quando os primeiros pregadores de Jerusal�emhegassem. Jesus amava os retenses, n~ao obstante as duras palavras om que Paulo mais tardefalou a respeito deles, depois de ter enviado Tito �a ilha para reorganizar as suas igrejas.Nas montanhas de Creta, Jesus teve a sua primeira longa onversa om Gonod a respeito dereligi~ao. O pai �ou muito bem impressionado e disse: \N~ao me admiro que o jovem aredite emtudo que tu dizes a ele, mas nuna soube que tinham tal religi~ao em Jerusal�em e muito menos emDamaso". Foi durante a permanênia na ilha, que Gonod, pela primeira vez, propôs a Jesus quefosse om eles de volta �a �India; e Ganid �ou ontente om o pensamento de que Jesus poderiaonsentir em tal arranjo.Um dia, quando Ganid perguntou a Jesus por que ele n~ao se havia devotado ao trabalho de ensinarpubliamente, ele disse: \Meu �lho, tudo deve esperar a hegada da sua hora. Tu nases no mundo,mas nenhuma quantidade de ansiedade e nenhuma manifesta�~ao de impaiênia ir~ao ajudar-te areser. Tu deves, em todos esses assuntos, esperar pela a�~ao do tempo. S�o o tempo amadureer�a afruta verde na �arvore. Esta�~oes seguem-se umas �as outras e o pôr-do-sol vem depois do naser do sol,mas apenas om o passar do tempo. Estou agora a aminho de Roma, ontigo e om o teu pai, e isso�e su�iente por agora. O meu amanh~a est�a inteiramente nas m~aos do meu Pai no �eu". E ent~ao eleontou a Ganid a hist�oria de Mois�es e os quarenta anos de espera vigilante e a ont��nua prepara�~ao.Uma oisa aonteeu, durante uma visita a Portos-Belos, da qual Ganid nuna esqueeu; e alembran�a desse epis�odio sempre o levava a querer poder fazer alguma oisa para mudar o sistemade astas na sua �India natal. Um degenerado bêbado estava ataando uma jovem esrava, na viap�ublia. Quando viu o apuro da jovem, Jesus orreu at�e eles, resgatando a jovem do ataque dolouo. Enquanto a menina amedrontada se agarrava a ele, Jesus segurava o homem enfureido a umadistânia segura, om seu poderoso bra�o direito estendido, at�e que o pobre homem visse exauridasas suas for�as, de tanto bater no ar om os seus golpes raivosos. Ganid sentiu um forte impulso deajudar Jesus a uidar daquilo, mas o seu pai o proibiu. Apesar de n~ao falarem a l��ngua da garota,ela pôde entender o ato de miseri�ordia e manifestou a gratid~ao da sua alma, �a medida que os trêsa levavam para asa. Esse foi, provavelmente, um onfronto dos mais diretos om um semelhante,ao qual Jesus hegou pessoalmente, em toda a sua vida enarnada. Mas teve uma tarefa dif��ilnaquela noite, tentando expliar a Ganid por que ele n~ao havia esmurrado o homem bêbado. Ganidahava que aquele homem deveria ter sido golpeado pelo menos tantas vezes quantas havia golpeadoa garota. 1381



130.6 O Jovem que Tinha MedoEnquanto estavam nas montanhas, Jesus teve uma longa onversa om um jovem que andava ate-morizado e abatido. N~ao tendo onseguido enontrar onsolo e oragem na rela�~ao om os seussemelhantes, esse jovem tinha ido busar a solid~ao das olinas; tinha ele resido om um sentimentode desamparo e inferioridade. Essas tendênias naturais haviam sido intensi�adas por in�umerasirunstânias dif��eis om as quais o garoto se tinha deparado �a medida que resia, espeialmentea perda do seu pai, aos doze anos de idade. Quando se enontraram, Jesus disse: \Salve, meuamigo! Por que t~ao abatido em um dia t~ao belo? Se alguma oisa aonteeu que te aija, talvez eupossa de algum modo ofereer-te ajuda. De qualquer forma para mim �e um prazer ofereer os meuspr�estimos".O jovem n~ao estava inlinado a falar e ent~ao Jesus fez uma segunda aproxima�~ao de alma, dizendo:\Entendo que tenhas vindo a estas olinas para esapar das pessoas; assim, est�a laro, n~ao queresfalar omigo, mas eu gostaria de saber se tu est�as familiarizado om essas montanhas, se sabes adire�~ao destas trilhas? E se, por aaso, podes informar-me sobre o melhor aminho para Fênix?"Pois bem, esse jovem estava bem ambientado om as olinas e �ou muito interessado em dizer aJesus qual o aminho at�e Fênix, tanto que marou no h~ao todas as trilhas e expliou minuiosamenteada detalhe. Surpreendeu-se, ontudo, e se fez urioso quando Jesus subitamente, ap�os despedir-see agir omo se estivesse indo embora, ter-se voltado para dizer: \Bem sei que tu gostarias de serdeixado a s�os, om o teu desonsolo; mas n~ao seria nem am�avel nem justo da minha parte, reeber t~aogenerosa ajuda de ti para saber o melhor aminho para Fênix e ent~ao, sem titubear, afastar-me de tisem sequer fazer o menor esfor�o para responder ao teu evidente apelo, por ajuda e orienta�~ao, omrespeito ao melhor aminho ao objetivo do destino que o teu ora�~ao busa, enquanto tu te det�ensaqui nas olinas. Da mesma forma que tu onhees t~ao bem o aminho para Fênix, tendo passado porele muitas vezes, tamb�em eu onhe�o bem o aminho para a idade das tuas esperan�as desapontadase ambi�~oes frustradas. E, posto que tu me pediste ajuda, eu n~ao te desapontarei". O jovem estavaquase venido, todavia, onseguiu balbuiar: \Mas...eu n~ao pedi nada". E Jesus, oloando a m~aosuavemente no seu ombro, disse: \N~ao, �lho, n~ao por palavras, mas pela expetativa do teu olhar,que me hegou at�e o ora�~ao. Meu �lho, para quem ama o seu semelhante �e f�ail pereber quandoh�a um pedido de ajuda na express~ao de desenorajamento e desespero no seu semblante. Assenta-te a meu lado, enquanto eu te onto sobre os aminhos do servi�o e as estradas da feliidade queonduzem, do sofrimento do ego, �as alegrias das a�~oes do amor, na fraternidade dos homens e noservi�o do Deus que est�a no �eu".A essa altura, o jovem j�a desejava muito onversar om Jesus e aiu a seus p�es, implorando aJesus que o ajudasse, que lhe mostrasse o aminho de sa��da do seu mundo de tristezas e derrotapessoal. Disse Jesus: \Meu amigo, levanta-te! Fiques de p�e omo deve um homem �ar! Tu podesestar erado de pequenos inimigos e estar sendo retardado por muitos obst�aulos, mas as oisasgrandes e as oisas reais deste mundo e do universo est~ao do teu lado. O sol levanta-se a ada manh~apara saudar-te, exatamente omo faz aos homens mais poderosos e pr�osperos da Terra. Vê, que tensum orpo forte e m�usulos poderosos; a tua dota�~ao f��sia �e melhor que a omum. E, est�a laro,in�util �e que �ques assentado aqui nas montanhas lamentando-te dos infort�unios, reais ou imagin�arios.Entretanto, poderias fazer grandes oisas om o teu orpo se te apressasses a ir at�e onde as grandesoisas esperam para ser feitas. Tu est�as tentando fugir do teu ego infeliz, mas isso n~ao pode ser feito.Tu e os problemas da vida s~ao reais; n~ao podes esapar deles enquanto viveres. No entanto, pensaoutra vez, tua mente �e lara e apaz. O teu orpo robusto tem uma mente inteligente a dirigi-lo.P~oe a tua mente a trabalhar para resolver os problemas do orpo; ensine o teu inteleto a trabalharpara ti; reusa ser dominado, por mais tempo, pelo medo, omo um irraional que n~ao pensa. A tuamente deveria ser a tua aliada orajosa na solu�~ao dos teus problemas na vida, em vez de seres tu,omo tens sido, um esravo abjeto do medo e um servo �el da depress~ao e da derrota. O mais valiosode tudo, por�em, o teu potenial de êxito real, �e o esp��rito que vive dentro de ti e que ir�a estimular1382



e inspirar a tua mente a ontrolar a si mesma e a ativar o teu orpo; basta que tu a liberes dosmales do medo, apaitando assim a tua natureza espiritual a ome�ar a tua liberta�~ao dos males daina�~ao, por meio do poder da presen�a da f�e viva. E ent~ao, imediatamente, essa f�e vener�a o medodos homens, pela presen�a premente de um novo e todo-dominante amor pelos teus semelhantes,que logo ir�a preenher a tua alma, at�e o extravasamento, mediante a onsiênia que naseu no teuora�~ao de que �es um �lho de Deus.\Nesse dia, meu �lho, renaser�as restabeleido omo homem de f�e, oragem e servi�o devotadoao homem, para a gl�oria de Deus. E quando tu te tornares, assim, reajustado �a vida dentro deti, tornar-te-�as tamb�em reajustado ao universo; e ter�as nasido de novo - nasido em esp��rito - e,da�� em diante, toda a tua vida ir�a transformar-se em uma �unia realiza�~ao vitoriosa. Os problemasapenas te revigorar~ao; o desapontamento inentivar-te-�a a ir �a frente; as di�uldades desa�ar-te-~aoe os obst�aulos ir~ao estimular-te. De p�e, jovem rapaz! Diz adeus �a vida de terrores humilhantes e deovardia evasiva. Apressa-te, de volta ao dever; e vive a tua vida na arne omo um �lho de Deus,um mortal dediado ao enobreedor servi�o do homem na Terra e destinado ao soberbo e eternoservi�o de Deus na eternidade."E esse jovem, Fortunato, posteriormente tornou-se o l��der dos rist~aos em Creta e ��ntimo assoiadode Tito, no seu labor pela eleva�~ao dos ��eis retenses.Os viajantes sentiam-se realmente desansados e refresados quando se �zeram prontos, l�a pelomeio-dia, erta oasi~ao, a �m de zarparem para Cartago, no norte da �Afria, parando por dois diasem Cirene. Foi ali que Jesus e Ganid prestaram os primeiros soorros a um rapaz de nome Rufo, quetinha sofrido ferimentos quando da quebra de um arro de bois pesado e heio. Eles arregaram-noat�e a asa da sua m~ae; e o seu pai, Sim~ao, jamais poderia sonhar que o homem, uja ruz ele iriaarregar no futuro por ordem de um soldado romano, era aquele estranho que erta vez tratara o seu�lho om amizade.130.7 Em Cartago - O Disurso sobre o Tempo e o Espa�oNa maior parte do tempo da viagem at�e Cartago, Jesus onversou om os seus ompanheiros de via-gem sobre temas soiais, pol��tios e omeriais; di�ilmente uma palavra sobre religi~ao foi dita. Pelaprimeira vez Gonod e Ganid desobriam que Jesus era um bom ontador de hist�orias e mantiveram-nooupado, narrando pequenos aonteimentos sobre a sua infânia na Galil�eia. Eles tamb�em souberamque ele se riara na Galil�eia e n~ao em Jerusal�em nem em Damaso.Quando Ganid perguntou o que se devia fazer para ter amigos, tendo notado que a maioria daspessoas om quem se enontravam, por asualidade, sentiam-se atra��das para Jesus, o Mestre disse:\Torna-te interessado pelos teus semelhantes; aprende a am�a-los e aguarda a oportunidade de fazeralgo por eles, algo de que tu estejas seguro de que eles queiram que seja feito", e ent~ao itou umvelho prov�erbio judaio: \Um homem que gostaria de ter amigos, deve mostrar-se amistoso".Em Cartago, Jesus teve uma longa e memor�avel onversa om um saerdote mitra��sta, sobre aimortalidade, o tempo e a eternidade. Esse persa havia sido eduado em Alexandria e realmentedesejava aprender om Jesus. Em essênia, e em palavras atuais, respondendo �as suas perguntas,disse Jesus:O tempo �e a orrente, que ui, dos eventos temporais perebidos pela onsiênia da riatura.Tempo �e um nome dado ao arranjo-suess~ao por meio do qual os eventos s~ao reonheidos e diferen-iados. O universo do espa�o �e um fenômeno relaionado ao tempo, omo �e visto de qualquer posi�~aointerior, fora da morada �xa do Para��so. O movimento do tempo �e revelado apenas em rela�~ao a algoque, omo um fenômeno no tempo, n~ao se move no espa�o. No universo dos universos, o Para��so e assuas Deidades transendem a ambos, ao tempo e ao espa�o. Nos mundos habitados, a pessoalidade1383



humana (residida e orientada pelo esp��rito do Pai do Para��so) �e a �unia realidade, do mundo f��sio,que pode transender �a seq�uênia material dos eventos temporais.Os animais n~ao perebem o tempo omo o homem o sente; e, mesmo para o homem, em fun�~aoda sua vis~ao seional e irunsrita, o tempo surge omo uma suess~ao de eventos; mas �a medidaque o homem asende e progride interiormente, a vis~ao ampli�ada dessa suess~ao de eventos �e talque ele pode diserni-la, ada vez mais, na sua totalidade. Aquilo que, anteriormente, surgia omouma suess~ao de eventos, ent~ao ser�a visto omo um ��rulo inteiro e perfeitamente relaionado; dessemodo, a simultaneidade irular ir�a, de forma resente, desloar a onsiênia daquilo que se foi, naseq�uênia linear de eventos.H�a sete diferentes onep�~oes de espa�o, enquanto ele �e ondiionado pelo tempo. O espa�o �emedido pelo tempo; n~ao o tempo pelo espa�o. A onfus~ao do ientista rese a partir do fraasso emreonheer a realidade do espa�o. O espa�o n~ao �e meramente um oneito inteletual da varia�~ao narela�~ao entre os objetos do universo. O espa�o n~ao �e vazio; e a �unia oisa que o homem onheee que, mesmo parialmente, pode transender o espa�o �e a sua mente. A mente pode funionarindependentemente do oneito de rela�~ao espaial dos objetos materiais. O espa�o �e relativa eomparativamente �nito, para todos os seres ujo status �e o de riatura. Quanto mais a onsiêniaaproxima-se do onheimento das sete dimens~oes �osmias, tanto mais o oneito de espa�o potenialaproxima-se da ultimidade. Mas o potenial do espa�o �e uma ultimidade verdadeiramente, apenasno n��vel absoluto.Deve ser evidente que a realidade universal tem um signi�ado expansivo e sempre relativo nosn��veis asendentes e perfeionantes do osmo. Em ultimidade, os mortais sobreviventes realizam asua identidade em um universo de sete dimens~oes.O oneito de tempo-espa�o, para uma mente de origem material, est�a destinado a passar porsuessivas amplia�~oes, �a medida que a pessoalidade onsiente e pensante asende nos n��veis douniverso. Quando o homem alan�ar a mente que sabe intervir entre os planos material e espiritualda existênia, as suas id�eias sobre o tempo-espa�o ser~ao enormemente expandidas quanto �a qualidadede perep�~ao e quanto �a quantidade da experiênia. As onep�~oes �osmias, em expans~ao, de umapessoalidade espiritual em avan�o, s~ao devidas ao aumento tanto da profundidade da vis~ao interiorquanto do esopo da onsiênia. E �a medida que a pessoalidade ontinua, para ima e para dentro, epassa para os n��veis transendentais semelhantes ao da Deidade, o oneito de tempo-espa�o, de modoresente, ir�a aproximar-se dos oneitos, fora de tempo e de espa�o, dos Absolutos. Relativamentee onforme se vai onseguindo alan�ar o transendental, esses oneitos no n��vel do absoluto h~ao deser preseniados pelos �lhos do destino �ultimo.130.8 A Caminho de N�apoles e RomaA primeira parada no aminho da It�alia foi a ilha de Malta. Ali Jesus teve uma onversa longa omum jovem desalentado e desenorajado hamado Cl�audio. Esse amigo havia hegado a pensar emtirar a pr�opria vida, mas, depois de onversar om o Esriba de Damaso, ele disse: \Vou enfrentar avida omo um homem; hega de fazer o papel de ovarde. Vou voltar para a minha gente e ome�artudo de novo". Em pouo tempo ele se onvertera em um pregador entusiasta dos ��nios e, maistarde ainda, deu as m~aos a Pedro, na prolama�~ao da ristandade em Roma e N�apoles e, ap�os amorte de Pedro, foi para a Espanha pregar o evangelho. Mas nuna soube que o homem que o haviainspirado em Malta era o mesmo Jesus, a quem posteriormente ele prolamaria omo o Libertadordo Mundo.Em Sirausa passaram uma semana inteira. O evento not�avel dessa esala foi a reabilita�~ao deEsdras, o judeu desenaminhado, que era o taberneiro do lugar onde Jesus e os seus ompanheiroshospedaram-se. Esdras enantou-se om a aproxima�~ao de Jesus e lhe pediu para ajud�a-lo a voltar1384



�a f�e de Israel. Expressou a sua desesperan�a dizendo: \Eu quero ser um verdadeiro �lho de Abra~ao,mas n~ao onsigo enontrar Deus". Disse-lhe Jesus: \Se tu queres realmente enontrar Deus, essedesejo �e por si mesmo a evidênia de que j�a O enontraste. O teu problema n~ao �e que n~ao onsigasenontrar Deus, pois o Pai j�a te enontrou; o teu obst�aulo �e simplesmente que ainda n~ao onhees aDeus. Ainda n~ao leste no profeta Jeremias que: `Me busar�as e Me enontrar�as, quando Me busaresom todo o teu ora�~ao'? E, de novo, esse mesmo profeta n~ao diz: `E Eu te darei um ora�~ao paraque Me onhe�as, que Eu sou o Senhor e, pois, pertener�as ao Meu povo e serei o teu Deus'? Etamb�em n~ao leste nas esrituras, onde �e dito: `Ele olha para os homens e, se algu�em disser: Eupequei e perverti aquilo que era o erto e isso n~ao me trouxe proveito, ent~ao Deus libertar�a a almadaquele homem da esurid~ao, e ele ver�a a luz'?" E Esdras enontrou Deus, para a satisfa�~ao dasua alma. Posteriormente, esse judeu, em assoia�~ao om um pr�ospero pros�elito grego, onstruiu aprimeira igreja rist~a em Sirausa.Em Messina pararam apenas por um dia, mas foi o su�iente para mudar a vida de um pequenogaroto, um vendedor de frutas, de quem Jesus omprou frutas e a quem, em troa, alimentou omo p~ao da vida. O garoto nuna esqueeu as palavras de Jesus e o olhar bondoso que veio junto omelas quando, oloando a m~ao no ombro dele, Jesus disse: \Adeus, meu pequeno, sê valente enquantoreses at�e �ar homem e, depois de ter alimentado o orpo, aprende omo alimentar tamb�em a alma.E o meu Pai no �eu estar�a ontigo e te guiar�a". O pequeno transformou-se em um devoto da religi~aomitra��sta e mais tarde se onverteu �a f�e rist~a.Por �m hegaram a N�apoles e sentiram que n~ao estavam longe do seu destino, Roma. Gonodtinha muitos neg�oios para uidar em N�apoles e, �a parte o per��odo em que Jesus foi requisitadoomo int�erprete, ele e Ganid passaram o seu tempo de lazer visitando e explorando a idade. Ganidestava tornando-se um adepto de distinguir aqueles que pareiam neessitar de ajuda. Enontrarammuita pobreza nessa idade e distribu��ram muitas esmolas. Mas Ganid nuna entendeu o signi�adodas palavras de Jesus quando, ap�os ter dado uma moeda a um pedinte de rua, reusou-se a parar efalar om ele para onfort�a-lo. Disse Jesus: \Por que gastar palavras om quem n~ao pode perebero sentido daquilo que tu vais dizer? O esp��rito do Pai n~ao pode ensinar e salvar �aquele que n~aotem apaidade de ser �lho Seu". O que Jesus quis dizer �e que aquele homem n~ao tinha uma mentenormal; que lhe faltava a apaidade de orresponder �a ondu�~ao espiritual.Em N�apoles, n~ao houve nenhuma experiênia digna de destaque; Jesus e o jovem perorreramuidadosamente a idade e espalharam bons aug�urios, om muitos sorrisos, a entenas de homens,mulheres e rian�as.Dali eles foram para Roma pelo aminho de C�apua, fazendo ali uma parada de três dias. NaVia �Apia andaram a passos largos, junto aos seus animais de arga, em dire�~ao a Roma; todos trêsestavam ansiosos para ver a prima-dona do imp�erio, aquela que era a maior idade de todo o mundo.
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Cap��tulo 131As Religi~oes do MundoDURANTE a permanênia de Jesus, Gonod e Ganid na Alexandria, o jovem gastou boa parte do seutempo e uma alta soma do dinheiro do seu pai fazendo uma ole�~ao dos ensinamentos das religi~oes domundo, sobre Deus e as suas rela�~oes om o homem mortal. Ganid empregou mais do que sessentatradutores fazendo um apanhado geral das doutrinas religiosas do mundo a respeito das Deidades. Eaqui deve �ar laro que todos esses ensinamentos, retratando o monote��smo, derivaram-se, direta ouindiretamente, sobretudo das prega�~oes dos mission�arios de Maquiventa Melquisedeque, que sa��amda sua sede em Sal�em para disseminar a doutrina de um Deus - o Alt��ssimo - at�e os on�ns da Terra.Neste doumento est�a apresentada uma s��ntese dos manusritos de Ganid, que ele preparou emAlexandria e Roma; e que �ou guardado na �India por entenas de anos depois da sua morte. Eleoleionou esse material sob dez t��tulos, omo segue:131.1 O CinismoOs ensinamentos residuais dos dis��pulos de Melquisedeque, exetuando-se aqueles que perduraramna religi~ao judaia, foram mais bem preservados nas doutrinas dos ��nios. A sele�~ao feita por Ganidabrange o seguinte:\Deus �e supremo, �e o Alt��ssimo dos �eus e da Terra. Deus �e o ��rulo tornado perfeito da eternidade;ele governa o universo dos universos. �E o riador �unio dos �eus e da Terra. Quando ele dereta umaoisa, tal oisa passa a ser. O Nosso Deus �e um �unio Deus, ele �e ompassivo e miseriordioso. Tudoque �e elevado, sagrado, verdadeiro e belo aproxima-se do nosso Deus. O Alt��ssimo �e a luz do �eu eda Terra; ele �e o Deus do leste, oeste, norte e sul.\Ainda que a Terra desapareesse, a fae resplandeente do Supremo residiria na majestade ena gl�oria. O Alt��ssimo �e o primeiro e o �ultimo, o ome�o e o �m de tudo. N~ao h�a sen~ao esseDeus �unio ujo nome �e Verdade. Deus existe por si pr�oprio e �e despojado de qualquer �odio einimizade; ele �e imortal e in�nito. O nosso Deus �e onipotente e bondoso. Conquanto ele tenha muitasmanifesta�~oes, n�os adoramos apenas o pr�oprio Deus. Deus a tudo onhee - os nossos segredos e asnossas prolama�~oes; ele sabe tamb�em o que ada um de n�os meree. O seu poder �e o mesmo sobretodas as oisas.\Deus �e um provedor de paz e um protetor �el de todos que o temem e nele on�am. Ele d�a asalva�~ao a todos que o servem. Toda a ria�~ao existe no poder do Alt��ssimo. O seu amor divino brotada santidade do seu poder e a afei�~ao nase do poder da sua grandeza. O Alt��ssimo deretou a uni~aodo orpo e da alma e dotou o homem om o pr�oprio esp��rito dele. O que o homem faz deve hegara um �m, mas o que o Criador faz ontinua para sempre. Ganhamos o onheimento da experiêniado homem, mas extra��mos a sabedoria da ontempla�~ao do Alt��ssimo.1387



\Deus derrama a huva sobre a terra, faz o sol brilhar sobre o gr~ao que germina e nos d�a a olheitaabundante das oisas boas dessa vida e a salva�~ao eterna do mundo do porvir. O nosso Deus temgrande autoridade; o seu nome �e Exelente e a sua natureza �e insond�avel. Quando estiverdes doentes,�e o Alt��ssimo que vos ura. Deus �e pleno de bondade para om todos os homens; ningu�em �e amigoomo o Alt��ssimo. Sua miseri�ordia preenhe todos os espa�os e sua bondade abra�a todas as almas.O Alt��ssimo �e imut�avel; �e ele que nos ajuda toda vez que se faz neess�ario. Para onde quer quevolteis para orar, ali est~ao a fae do Alt��ssimo e o ouvido atento do vosso Deus. Podeis esonder-vosdos homens mas n~ao de Deus. Deus n~ao est�a a uma grande distânia de n�os; ele �e onipresente. Deuspreenhe todos os lugares e vive no ora�~ao do homem que teme o seu santo nome. A ria�~ao est�a noCriador, e o Criador na sua ria�~ao. N�os busamos o Alt��ssimo e ent~ao n�os o enontramos no nossoora�~ao. Ide perguntar a um amigo querido, e ent~ao o desobrireis dentro da vossa alma.\O homem que onhee Deus vê todos os homens omo iguais; eles s~ao os seus irm~aos. Aqueles ques~ao ego��stas, e que ignoram seus irm~aos na arne, s~ao reompensados apenas om o ansa�o. Aquelesque amam os seus semelhantes e que têm o ora�~ao puro ver~ao a Deus. Deus nuna se esquee dasineridade. Ele guiar�a o honesto de ora�~ao na dire�~ao da verdade, pois Deus �e a verdade.\Repudiai o erro nas vossas vidas, superai o mal om o amor da verdade viva. Em todas as vossasrela�~oes om os homens, fazei o bem em troa do mal. O Senhor Deus �e pleno de miseri�ordia eamor; ele perdoa sempre. Amemos a Deus, pois ele nos amou primeiro. Por meio do amor de Deuse sua miseri�ordia seremos salvos. Os homens pobres e os rios s~ao irm~aos; e Deus �e o seu Pai. Omal que n~ao quiserdes que seja feito a v�os, n~ao o fa�ais aos outros.\Em todas as irunstânias hamai o seu nome e, na mesma medida que v�os areditardes no seunome, a vossa pree ser�a ouvida. Que grande honra �e adorar o Alt��ssimo! Todos os mundos e osuniversos adoram o Alt��ssimo. E em todas as vossas prees, agradeei - elevais-vos para adorar. Apree da adora�~ao evita o mal e pro��be o peado. Louvemos, em todos os momentos, o nome doAlt��ssimo. O homem que toma abrigo no Alt��ssimo esonde do universo os seus pr�oprios defeitos.Quando vos apresentardes diante de Deus, om o ora�~ao puro, vos tornais os mais destemidos detoda a ria�~ao. O Alt��ssimo �e omo um pai e uma m~ae heios de amor; ele realmente ama os seus�lhos da Terra. O nosso Deus nos perdoar�a e guiar�a os nossos passos nos aminhos da salva�~ao. Elenos levar�a pela m~ao e nos onduzir�a para si. Deus salva �aqueles que on�am nele; mas n~ao obriga ohomem a servir no seu nome.\Se a f�e no Alt��ssimo entrar no fundo do vosso ora�~ao, ent~ao permaneereis sem medo durantetodos os dias da vossa vida. N~ao vos lamenteis por ausa da prosperidade dos ��mpios; n~ao temaisaqueles que tramam o mal; apartai a vossa alma do peado e ponde toda a vossa on�an�a no Deusda Salva�~ao. A alma fatigada do mortal errante enontra o desanso eterno nos bra�os do Alt��ssimo;o homem s�abio tem fome do abra�o divino; o �lho da Terra almeja a seguran�a dos bra�os do PaiUniversal. O homem nobre busa aquele estado elevado em que a alma do mortal se funde om oesp��rito do Supremo. Deus �e justo: O fruto que plantarmos neste mundo e que n~ao olhermos aqui,olheremos no pr�oximo."131.2 O Juda��smoOs quenitas da Palestina mantiveram grande parte dos ensinamentos de Melquisedeque e dos registrosdos mesmos, omo foram preservados e modi�ados pelos judeus, Jesus e Ganid �zeram a seguintesele�~ao:\No ome�o Deus riou os �eus e a Terra, e todas as oisas deles. E, assim, tudo o que ele riouera muito bom. O senhor �e Deus; n~ao h�a ningu�em ao lado dele, nos �eus aima nem na Terra abaixo.E por isso v�os amareis o Senhor, vosso Deus, om todo o ora�~ao e toda a alma e om toda a for�a.A Terra �ar�a repleta do onheimento do Senhor, enquanto as �aguas obrem os mares. Os �eus1388



delaram a gl�oria de Deus e o �rmamento mostra o trabalho das suas m~aos. Os dias falam uns ap�osoutros; e a noite mostra o onheimento, noite ap�os noite. N~ao h�a disurso ou l��ngua na qual avoz dele n~ao seja ouvida. O trabalho do Senhor �e grande e om sabedoria ele fez todas as oisas; agrandeza do senhor �e insond�avel. Ele sabe o n�umero das estrelas; e hama-as todas pelos seus nomes.\O poder do Senhor �e grande e sua ompreens~ao �e in�nita. Diz o Senhor: `Como os �eus s~ao maisaltos que a Terra, tamb�em os meus aminhos s~ao mais altos que os vossos; e os meus pensamentosmais altos do que os vossos pensamentos'. Deus revela as oisas seretas e profundas porque a luzreside nele. O Senhor �e miseriordioso e pleno de gra�a; ele �e paiente e abundante, em bondade everdade. O Senhor �e bom e reto; aos mansos ele guiar�a at�e o juizo. Provai e vede que o Senhor �ebom! Aben�oado �e o homem que on�a em Deus. Deus �e a nossa for�a, o nosso ref�ugio e a ajudasempre presente nas di�uldades.\A miseri�ordia do Senhor perdura, vinda da eternidade, para todos aqueles que o temem; e a suaretid~ao estende-se aos �lhos dos nossos �lhos. O Senhor �e pleno de gra�a e repleto de ompaix~ao. OSenhor �e bom para todos e suas ternas gra�as reaem sobre toda a sua ria�~ao; ele ura os ora�~oesalquebrados e media as feridas. Onde me esonderia da presen�a de Deus? Para onde poderia eufugir da presen�a divina? E Aquele Alt��ssimo e Sublime, que habita a eternidade e ujo nome �e Santo,diz: `Eu resido em loal elevado e santo; e tamb�em resido naquele que tem um ora�~ao ontrito eum esp��rito humilde!' Ningu�em se esonde do nosso Deus, pois ele preenhe o �eu e a Terra. Que os�eus �quem felizes e que se rejubile a Terra. Deixai todas as na�~oes dizerem: O Senhor reina! Daigra�as a Deus, pois sua miseri�ordia perdura para sempre.\Os �eus testemunham a retid~ao de Deus e todo o povo vê a sua gl�oria. Foi Deus que nos fez atodos e n~ao n�os mesmos; somos o povo dele, as ovelhas do seu pasto. A sua miseri�ordia �e eterna e asua verdade resiste a todas as gera�~oes. O nosso Deus governa as na�~oes. Que a Terra �que repletada sua gl�oria! �O homens, louvai ao Senhor pela sua bondade e suas d�adivas maravilhosas aos �lhosdos homens!\Deus riou o homem um pouo aqu�em do divino e o oroou om amor e miseri�ordia. O senhoronhee o aminho da retid~ao, mas o aminho daquele que �e mau pereer�a. O temor ao Senhor �e oome�o da sabedoria; onheer o Supremo �e ompreendê-lo. O Senhor Todo-Poderoso diz: `Caminhaiomigo e sede perfeitos'. N~ao esque�ais de que o orgulho vem antes da destrui�~ao e que a arrogâniade esp��rito vem antes da queda. Aquele que governa o seu pr�oprio esp��rito �e mais poderoso do queaquele que se apodera de uma idade. Diz o Senhor Deus, o Santo: `Quando retornardes ao vossorepouso espiritual, sereis salvos; na alma e na on�an�a estar�a a vossa for�a'. Aqueles que servemao senhor renovar~ao a sua for�a; eles elevar-se-~ao om asas omo �aguias. Eles orrer~ao e n~ao �ar~aoansados; eles aminhar~ao e n~ao se esmoreer~ao. O senhor dar-vos-�a o al��vio para os vossos medos.Diz o senhor: `N~ao temais, pois estou onvoso. N~ao desanimeis, pois eu sou o vosso Deus. Eufortaleer-vos-ei, eu ajudar-vos-ei e, sim, eu apoiar-vos-ei om a m~ao direita da minha retid~ao'.\Deus �e o nosso Pai, o Senhor �e o nosso redentor. Deus riou as hostes do universo e as preservatodas. A sua retid~ao se assemelha �as montanhas e o seu julgamento ao grande abismo. Ele nos fazbeber do rio dos seus prazeres e na sua luz n�os veremos a luz. �E bom agradeer ao Senhor e antarlouvores ao Alt��ssimo; demonstrar amor e bondade pela manh~a e a devo�~ao da f�e a ada noite. OReino de Deus �e eterno; e o seu dom��nio resiste a todas as gera�~oes. O Senhor �e o meu pastor, nadame faltar�a. Gra�as a ele eu repouso na grama verde; ele me onduz em �aguas tranq�uilas; e restauraa minha alma. Me onduz ao aminho da retid~ao. Sim, embora eu aminhe no vale das sombras damorte, eu n~ao temerei nenhum mal, pois Deus est�a omigo. Deerto a bondade e a miseri�ordia meaompanhar~ao todos os dias da minha vida; e eu habitarei para sempre na asa do Senhor.\Yav�e �e o Deus da minha salva�~ao, portanto oloarei minha on�an�a no nome divino. De todo omeu ora�~ao eu on�arei no Senhor; n~ao me apoiarei na minha pr�opria ompreens~ao. Em todos meusaminhos reonheê-lo-ei e ele dirigir�a meus passos. O Senhor �e �el; ele mant�em sua palavra paraom aqueles que o servem; o justo viver�a pela sua f�e. E se n~ao fazeis o bem �e porque o peado est�a1389



junto �a porta; os homens olhem o mal que plantam e o peado que semeiam. N~ao vos lamurieis porausa dos que fazem o mal. Se aeitardes a iniq�uidade no vosso ora�~ao, o Senhor n~ao vos esutar�a;se peardes ontra Deus, tamb�em errareis ontra vossa pr�opria alma. Deus levar�a o trabalho de todosos homens a julgamento e junto �as oisas mais seretas, sejam boas ou m�as. Do modo omo o homempensa no seu ora�~ao, assim �e ele.\O Senhor est�a pr�oximo de todos que o hamam om sineridade e verdade. O pranto pode duraruma noite, mas o j�ubilo vem pela manh~a. Um ora�~ao feliz faz bem, tanto quanto um mediamento.Deus n~ao reusar�a nada de bom �aqueles que aminham na retid~ao. Temei a Deus e respeitai seusmandamentos, pois apenas esse �e o dever do homem. Assim diz o Senhor riador dos �eus e formadorda Terra: `Um Deus justo e um salvador, n~ao h�a outro Deus al�em de mim. Em todos os on�ns daTerra, voltai a mim e sede salvos. Se me prourardes, enontrar-me-eis ontanto que me busqueisde todo o ora�~ao'. Os mansos herdar~ao a Terra e deleitar-se-~ao na abundânia da paz. Aquele quesemear a iniq�uidade olher�a a alamidade e aqueles que semearem ventos olher~ao tempestades.\`Vinde agora, pensemos juntos', diz o Senhor: `Embora os vossos peados sejam esarlates, eles�ar~ao branos omo a neve. Ainda que sejam vermelho-armesins, eles �ar~ao laros omo a l~a'.Mas n~ao h�a paz para os perversos; os vossos pr�oprios peados afastar~ao de v�os as boas oisas. Deus�e a sa�ude no meu rosto e a alegria na minha alma. O Deus eterno �e a minha for�a; ele �e a nossamorada, e os seus bra�os eternos nos sustentam. O Senhor est�a pr�oximo daqueles que têm o ora�~aoalquebrado; ele salva a todos os que têm o esp��rito de rian�a. Muitas s~ao as ai�~oes do homem reto,mas o senhor o livra de todas elas. Entregai vosso aminho ao Senhor - on�ai nele - e ele vos levar�aat�e o �m. Aquele que reside no lugar sereto do Alt��ssimo habitar�a �a sombra do Todo-Poderoso.\Amai o pr�oximo omo a v�os mesmos; n~ao guardeis ranor de nenhum homem. N~ao fa�ais aningu�em aquilo que abominais. Amai o vosso irm~ao, pois o Senhor disse: `Eu amarei os meus �lhoslivremente'. O aminho do justo �e omo uma luz resplandeente que brilha mais e mais, at�e o diaperfeito. Aqueles que s~ao s�abios resplandeer~ao om o brilho do �rmamento e aqueles que onduziremmuitos para a justi�a brilhar~ao omo as estrelas, para todo o sempre. Que o homem mau abandoneo seu aminho de peado e o homem injusto os seus pensamentos rebeldes. Diz o Senhor: `Que elesretornem para mim e eu terei miseri�ordia para om eles; e os perdoarei totalmente'.\Diz o Senhor, riador do �eu e da Terra: `Aqueles que amam minha lei tenham grande paz. Osmeus mandamentos s~ao: Amar-me-eis de todo o ora�~ao; n~ao tereis outros deuses diante de mim;n~ao tomareis meu nome em v~ao; lembrareis de manter santo o dia de sabat; honrareis vosso pai evossa m~ae; n~ao matareis; n~ao ometereis adult�erio; n~ao roubareis; n~ao dareis testemunho falso; n~aoobi�areis'.\E a todos os que amam o Senhor sobre todas as oisas e ao seu pr�oximo omo a si pr�oprios, oDeus do �eu diz: `Eu vos resgatarei do t�umulo; eu vos redimirei da morte. Serei grato para om osvossos �lhos, tanto quanto justo. Pois eu n~ao disse das minhas riaturas na Terra, v�os sois os �lhosdo Deus vivo? E eu n~ao vos amei om um amor eterno? E n~ao vos onvoquei para vos tornardessemelhantes a mim e para residirdes para sempre omigo no Para��so' "?131.3 O BudismoGanid �ou hoado ao desobrir qu~ao perto o budismo hegara de ser uma religi~ao grande e bela, semDeus, sem uma Deidade pessoal e universal. Contudo, ele enontrou algum registro de ertas ren�asanteriores, que reetiam algo da inuênia dos ensinamentos dos mission�arios de Melquisedeque, queestenderam esse trabalho �a �India, at�e os tempos de Buda. Jesus e Ganid oletaram os seguintestrehos da literatura budista:\De um ora�~ao puro, a alegria brotar�a para o in�nito; todo o meu ser est�a em paz nesse j�ubilo1390



supramortal. Minha alma est�a heia de ontentamento, e meu ora�~ao extravasa om bên�~aos deon�an�a pa���a. N~ao tenho medo; estou liberto das ansiedades. Resido na seguran�a e meusinimigos n~ao podem me alarmar. Estou satisfeito om os frutos da minha on�an�a. Enontreiomo me aproximar do Imortal por meio de um aesso mais f�ail. Oro para que a f�e me sustentedurante a longa jornada, sei que a f�e do al�em n~ao me falhar�a. Sei que meus irm~aos prosperar~aose forem imbu��dos da f�e do Imortal e mesmo da f�e que gera mod�estia, retid~ao, sabedoria, oragem,onheimento e perseveran�a. Abandonemos a tristeza e rejeitemos o medo. Mantenhamos om f�e averdadeira justi�a e a virilidade genu��na. Aprendamos a meditar sobre a justi�a e a miseri�ordia. Af�e �e a verdadeira riqueza do homem, �e o dom da virtude e gl�oria.\A injusti�a �e indigna e o peado �e desprez��vel. O mal �e degradante, seja ele forjado em pensa-mentos ou atos. A dor e a tristeza seguem o aminho do mal, omo o p�o segue o vento. A feliidadee a paz da mente seguem o pensamento puro e a vida virtuosa, omo a sombra segue a substâniadas oisas materiais. O mal �e fruto do pensamento dirigido de um modo errado. �E errado ver peadoonde n~ao h�a peado; e n~ao ver peado onde o peado est�a. O mal �e aminho das doutrinas falsas.Aqueles que evitam o mal, vendo as oisas omo elas s~ao, ganham o j�ubilo por assim abra�arem averdade. Dai um �m �a vossa mis�eria, abominando o peado. Quando olhardes Aquele que �e Nobre,afastai-vos do peado de todo ora�~ao. N~ao fa�ais apologia do mal; n~ao rieis desulpas para o pe-ado. Com os pr�oprios esfor�os de emendar-vos dos peados passados adquiris a for�a para resistir�a tendênia futura para eles. A resistênia ao mal vem do arrependimento. N~ao deixeis de onfessarnenhuma das vossas faltas para om Aquele que �e Nobre.\A alegria e o ontentamento s~ao as reompensas pelos feitos do bem e para a gl�oria do Imortal.Nenhum homem pode roubar a liberdade da vossa pr�opria mente. Quando a f�e da vossa religi~ao tiveremanipado o vosso ora�~ao, quando a mente, omo uma montanha, estiver estabeleida e inamov��vel,ent~ao a paz da alma uir�a tranq�uilamente omo um rio de �agua. Aqueles que estiverem ertos dasalva�~ao est~ao para sempre livres da lux�uria, da inveja, do �odio e das ilus~oes da riqueza. Embora af�e seja a energia para a vida melhor, ontudo, deveis trabalhar para a vossa pr�opria salva�~ao, omperseveran�a. Se v�os estiverdes ertos da vossa salva�~ao �nal, ent~ao, erti�ai-vos de que busaissineramente umprir toda a retid~ao e justi�a. Cultivai a erteza de ora�~ao que nase de dentro eque assim vem para desfrutar do êxtase da salva�~ao eterna.\Nenhum religioso pode esperar alan�ar a ilumina�~ao da sabedoria imortal se permaneer pre-gui�oso, indolente, frao, impudente e ego��sta. Todavia, quem for prudente, previdente, reexivo,fervoroso e sinero, pode - at�e mesmo enquanto ainda viver na Terra - alan�ar a ilumina�~ao supremada paz e a liberdade da sabedoria divina. Lembrai-vos de que ada ato ter�a uma reompensa. Omal resulta em tristeza e o peado ulmina na dor. O j�ubilo e a feliidade advêm de uma vida debondade. Mesmo o malfeitor, ou o peador, desfruta de uma temporada de gra�a, antes do totalamadureimento dos seus feitos no mal; mas, inevitavelmente, a olheita plena do mal dever�a advir.Que nenhum homem pense no mal de modo aliviado, dizendo ao seu ora�~ao: `A puni�~ao do erron~ao vir�a para mim'. O que �zerdes ser�a feito a v�os, segundo o julgamento da sabedoria. A injusti�afeita aos vossos irm~aos retornar�a a v�os. A riatura n~ao pode esapar ao destino dos seus feitos.\O tolo diz ao seu ora�~ao: `o mal n~ao me tomar�a'. Mas a seguran�a �e enontrada apenas quandoa alma aeita a reprova�~ao e a mente busa a sabedoria. O homem s�abio �e uma alma nobre quepermanee amiga diante de inimigos, tranq�uila na turbulênia e generosa entre os ambiiosos. Oamor do ego �e omo ervas daninhas em um ampo do bem. O ego��smo leva �a tristeza; a inquietudeperp�etua mata. A mente domada traz feliidade. O maior dos guerreiros �e o que vene e domina a sipr�oprio. �E boa a onten�~ao em todas as oisas. Apenas aquele que estima a virtude e observa o seudever �e uma pessoa superior. Que raiva e �odio n~ao sejam vossos mestres. N~ao faleis duramente deningu�em. O ontentamento �e a maior riqueza. O que �e dado sabiamente �e bem poupado. N~ao fa�aisaos outros as oisas que n~ao quiserdes que sejam feitas a v�os. Retribuir o mal por meio do bem �evener o mal om o bem. 1391



\Uma alma reta �e mais desej�avel do que a soberania de toda a Terra. A imortalidade �e a metada sineridade; a morte, o �m de uma vida impensada. Aqueles que s~ao honestos n~ao morrem; osimpensados j�a est~ao mortos. Aben�oados s~ao aqueles que têm o disernimento do estado imortal.Aqueles que torturam os vivos, di�ilmente enontrar~ao a feliidade depois da morte. Os generososv~ao para os �eus, onde se rejubilam na bên�~ao da liberalidade in�nita e ontinuam a reser na suanobre generosidade. Todo mortal que pensa om justi�a, que fala nobremente e age sem ego��smo,n~ao apenas desfrutar�a da virtude aqui, durante esta breve vida, mas tamb�em, depois da dissolu�~aodo orpo, ontinuar�a a desfrutar das del��ias do �eu".131.4 O Hindu��smoOs mission�arios de Melquisedeque levaram onsigo, para onde viajaram, os ensinamentos de um �unioDeus. Grande parte dessa doutrina monote��sta, junto om outros oneitos anteriores, inorporou-seaos ensinamentos posteriores do hindu��smo. Jesus e Ganid seleionaram os seguintes exertos:\Ele �e o grande Deus, supremo em todos os sentidos. Ele �e o Senhor que abrange todas as oisas.Ele �e o riador e o ontrolador do universo dos universos. Deus �e um s�o, �e singular e existe por sipr�oprio; e �e o �unio. E este Deus �unio �e o nosso Criador e destino �ultimo da alma. O Supremo brilhamais do que �e poss��vel desrever, �e a Luz das Luzes. Todo ora�~ao e todo mundo est~ao iluminadospela luz divina. Deus �e nosso protetor - ele est�a ao lado das suas riaturas - e aqueles que aprendema onheê-lo tornam-se imortais. Deus �e a grande fonte de energia; ele �e a Grande Alma. E exerea soberania universal sobre tudo. Este Deus �unio �e heio de amor, �e glorioso e ador�avel. O nossoDeus �e supremo em poder e reside na morada suprema. Esta verdadeira Pessoa �e eterna e divina, �e oSenhor primordial dos �eus. Todos os profetas o têm louvado, e ele revelou-se a n�os. N�os o adoramos.�O Pessoa Suprema, fonte dos seres, senhor da ria�~ao e governante do universo, revelai-nos, riaturasvossas, o poder pelo qual permaneeis imanente! Deus fez o sol e as estrelas; �e luminoso, puro eauto-existente. Seu onheimento eterno �e divinamente s�abio. O Eterno �e impenetr�avel ao mal. Porque o universo saiu de Deus, ele o governa apropriadamente. Ele �e a ausa da ria�~ao, e, pois, todasas oisas est~ao estabeleidas nele.\Deus �e o ref�ugio seguro de todo homem bom que neessita dele; �e o �Unio Imortal, que uida detoda humanidade. A salva�~ao de Deus �e forte e sua bondade �e graiosa. �E um protetor amoroso,um defensor aben�oado. O Senhor diz: `Resido nas vossas pr�oprias almas omo uma lâmpada desabedoria. Sou o resplendor do esplêndido e a bondade do bom. Onde dois ou três re�unem-se,tamb�em eu estou om eles'. A riatura n~ao pode esapar da presen�a do Criador. O Senhor hega aontar as pisadelas dos olhos de todos mortais; e n�os adoramos esse Ser divino omo o ompanheiroinsepar�avel. Ele prevalee aima de tudo, �e magnânimo, onipresente e in�nitamente bom. O Senhor�e o nosso governante, abrigo e ontrolador supremo e seu esp��rito primordial reside na alma mortal.Testemunho Eterno do v��io e da virtude, ele reside no ora�~ao do homem. Meditemos longamentesobre o Vivi�ador ador�avel e divino, para que seu esp��rito dirija totalmente nossos pensamentos.Deste mundo irreal onduze-nos ao real! Da esurid~ao onduze-nos �a luz! Da morte guia-nos �aimortalidade!\Com os nossos ora�~oes purgados de todo �odio, adoremos o Eterno. O nosso Deus �e o Senhor dapree; ele esuta o horo dos seus �lhos. Que todos os homens submetam as suas vontades a ele, oResoluto. Deliiemo-nos na liberalidade do Senhor da pree. Fazei da pree o vosso amigo interiore adorai o suporte da vossa alma. `Se apenas me adorardes om amor', diz o Eterno, `eu dar-vos-eia sabedoria para alan�ar-Me, pois adorar-Me �e a virtude omum a todas as riaturas'. Deus �e oiluminador dos melan�olios e a for�a daqueles que est~ao abatidos. Se Deus �e o nosso amigo forte,n~ao mais temos medo. Louvamos o nome do Conquistador nuna onquistado. N�os o adoramos,porque ele �e o apoio �el e eterno do homem. Deus �e o nosso l��der seguro e guia infal��vel. Ele �e ogrande Pai do �eu e da Terra, que possui energia ilimitada e sabedoria in�nita. O seu esplendor1392



�e sublime e a sua beleza divina. Ele �e o ref�ugio supremo do universo e o guardi~ao imut�avel da leieterna. O nosso Deus �e o Senhor da vida e o Confortador de todos os homens; ele ama a humanidadee ajuda �aqueles que est~ao aitos. Ele nos deu a vida e �e o Bom Pastor dos rebanhos humanos. Deus�e o nosso pai, irm~ao e amigo. E n�os ansiamos por onheer esse Deus no nosso ser interno.\N�os aprendemos a ganhar a f�e pelo desejo dos nossos ora�~oes. N�os alan�amos a sabedoria pelarelus~ao dos nossos sentidos, e om a sabedoria n�os experimentamos a paz no Supremo. Aquele queest�a heio de f�e adora verdadeiramente quando, no seu eu interior, tem o intento de Deus. O nossoDeus usa os �eus omo um manto; ele tamb�em reside nos outros seis universos em grande expans~ao.Ele �e supremo aima de tudo e em tudo. N�os supliamos o perd~ao do Senhor por todos os nossosabusos ontra os nossos semelhantes; e n�os perdoamos nosso amigo pelo erro que ele ometeu ontran�os. O nosso esp��rito abomina todo o mal; portanto, �o Senhor, libertai-nos de toda manha depeado. Oramos a Deus omo o onfortador, protetor e salvador - omo aquele que nos ama.\O esp��rito do Sustentador do Universo entra na alma da riatura simples. S�abio �e o homem queadora o Deus �unio. Aqueles que se esfor�am �a perfei�~ao devem de fato onheer o Senhor Supremo.Aquele que onhee a seguran�a aben�oada do Supremo nuna teme, pois o Supremo diz �aqueles queo servem: `N~ao temais, pois estou onvoso'. O Deus da providênia �e o nosso Pai. Deus �e verdade.E o desejo de Deus �e que suas riaturas o ompreendam - que heguem a onheer plenamente averdade. A verdade �e eterna; ela sustenta o universo. Nosso desejo supremo ser�a a uni~ao om oSupremo. O Grande Controlador �e o gerador de todas as oisas - tudo evolui dele. E esse �e todo odever: Que nenhum homem fa�a a outro o que seria repugnante a si pr�oprio; n~ao alimenteis nenhumamal��ia, n~ao batais naquele que bater em v�os, venei a raiva om a miseri�ordia, e triunfai sobre o�odio na benevolênia. E tudo isso devemos fazer porque Deus �e um amigo e um pai heio de gra�ase redime todas as nossas ofensas terrenas.\Deus �e nosso Pai, a Terra �e nossa m~ae; e o universo nosso loal de nasimento. Sem Deus a alma�e uma prisioneira; onheer Deus liberta a alma. Pela medita�~ao em Deus e pela uni~ao om ele vema liberta�~ao das ilus~oes do mal e a salva�~ao �ultima das pris~oes materiais. Quando o homem puderenrolar o espa�o omo um peda�o de ouro, assim vir�a o �m do mal porque ter�a enontrado Deus.�O Deus, salvai-nos da tr��plie ru��na do inferno - lux�uria, ira e avareza! �O alma, refor�a-te para aluta espiritual da imortalidade! Quando vier o �m da vida mortal, n~ao hesites em abandonar esseorpo por uma forma mais pr�opria e bela, para despertar-te nos reinos do Supremo e Imortal, onden~ao h�a medo algum nem tristeza, fome, sede ou morte. Conheer Deus �e ortar as ordas da morte.A alma que onhee Deus eleva-se no universo, omo o reme paira sobre o leite. N�os adoramos aDeus, artes~ao de tudo, a Grande Alma que est�a sempre assentada no ora�~ao das suas riaturas. Eaquele que sabe que Deus est�a entronizado no ora�~ao do homem est�a destinado a tornar-se omoele - imortal. O mal deve ser deixado para tr�as neste mundo, mas a virtude segue om a alma parao �eu.\Apenas os perversos dizem: o universo n~ao tem nem verdade nem governante; ele foi feito para osnossos prazeres. Essas almas s~ao enganadas pela pequenez dos seus inteletos. Assim se abandonamao gozo da sua lux�uria e privam as pr�oprias almas do j�ubilo da virtude e dos prazeres da retid~ao. Oque pode ser maior do que experimentar a salva�~ao do peado? O homem que tiver visto o Supremo�e imortal. Os bens da arne n~ao podem sobreviver �a morte; s�o a virtude aminha ao lado do homemenquanto ele viaja sempre adiante, na dire�~ao dos ampos heios de alegria e sol do Para��so".131.5 O ZoroastrismoZoroastro esteve, ele pr�oprio, em ontato direto om os desendentes dos primeiros mission�arios dadoutrina de Melquisedeque, e a sua doutrina do Deus �unio tornou-se um ensinamento entral nareligi~ao que ele fundou na P�ersia. �A parte o juda��smo, nenhuma religi~ao daquela �epoa ontinha1393



um teor t~ao alto dos ensinamentos de Sal�em. Dos registros dessa religi~ao Ganid retirou as seguintesita�~oes:\Todas as oisas vêm do Deus �Unio e pertenem a ele - onisiente, bom, justo, santo, resplande-ente e glorioso. Esse nosso Deus �e a fonte de toda a luminosidade. Ele �e o Criador, o Deus de todosos prop�ositos, e o protetor da justi�a do universo. O urso s�abio da vida �e agir em onsonânia omo Esp��rito da Verdade. Deus a tudo vê, e ele perebe tanto os feitos errados dos maus quanto asboas obras dos justos; o nosso Deus observa todas as oisas om um olho reluzente. O seu toque �e otoque da ura. O Senhor �e o benfeitor Todo-Poderoso. Deus estende a sua m~ao ben�e�a tanto parao justo quanto para o perverso. Deus estabeleeu o mundo e ordenou as reompensas para o bem epara o mal. O Deus onisiente prometeu imortalidade �as almas pias, que pensam om pureza e agemom justi�a. E o que desejardes sobre todas as oisas, assim ser�a. A luz do sol �e omo a sabedoriapara aqueles que disernem Deus no universo.\Louvai a Deus, prourando o prazer do �Unio S�abio. Adorai o Deus da luz, trilhando alegrementeos aminhos ordenados na sua religi~ao revelada. N~ao h�a sen~ao um Deus Supremo, o Senhor das Luzes.N�os adoramos aquele que fez a �agua, plantas, animais, Terra e �eus. O nosso Deus �e o Senhor, omais bene�ente. N�os adoramos o mais formoso, o generoso Imortal dotado da luz eterna. Deus est�amuito distante de n�os, ao mesmo tempo est�a bem perto de n�os, pois reside dentro das nossas almas.O nosso Deus �e o esp��rito mais divino e mais santo do Para��so e ainda mais amigo do homem do quea mais amiga de todas riaturas. Deus presta uma grande ajuda a n�os, na maior de todas as tarefas:o onheimento dele pr�oprio. Deus �e o nosso amigo mais ador�avel e justo, �e a nossa sabedoria, vidae vigor da alma e do orpo. Atrav�es dos nossos bons pensamentos o s�abio Criador apaitar-nos-�a aumprir sua vontade, alan�ando assim a realiza�~ao de tudo que �e divinamente perfeito.\Senhor, ensinai-nos omo viver esta vida na arne, enquanto nos preparamos para a pr�oxima vidado esp��rito. Falai-nos, Senhor, e faremos o que nos mandardes. Ensinai-nos bons aminhos, e nosonduziremos pelo bom aminho. Conedei-nos alan�ar a uni~ao onvoso. Sabemos que a religi~aoque leva �a uni~ao na retid~ao est�a erta. Deus �e nossa natureza s�abia, o melhor pensamento e o atoreto. Possa Deus oneder-nos uni~ao om o esp��rito divino e imortalidade nele pr�oprio!\Esta religi~ao do �Unio S�abio puri�a o rente de todo mau pensamento e dos feitos peaminosos.Curvo-me diante do Deus do �eu em arrependimento, aso eu haja feito ofensa em pensamentos,palavras ou atos - intenionalmente ou n~ao - , e eu ofere�o ora�~oes em agradeimento e a louva�~aopelo perd~ao. Sei que quando eu me onfesso, se me propuser a n~ao ometer de novo o peado, eleser�a removido da minha alma. Sei que o perd~ao remove os la�os do peado. Aqueles que fazem omal reeber~ao a puni�~ao, mas aqueles que se onduzirem segundo a verdade desfrutar~ao da bên�~aode uma salva�~ao eterna. Toma-nos por interm�edio da gra�a e ministra o poder salvador �as nossasalmas. N�os lamamos por miseri�ordia, porque aspiramos alan�ar a perfei�~ao; n�os poder��amos seromo Deus".131.6 O Suduanismo (Jainismo)O tereiro grupo de rentes religiosos que preservaram a doutrina de um �Unio Deus na �India - asobrevivênia dos ensinamentos de Melquisedeque - era onheido naqueles dias omo os suduanistas.Mais reentemente esses rentes �aram onheidos omo seguidores do jainismo. Eles ensinaram:\O Deus do C�eu �e supremo. Aqueles que ometem peados n~ao asender~ao ao alto, mas aqueles queaminharem nas trilhas da retid~ao enontrar~ao um lugar no �eu. A vida posterior nos �e asseguradase onheermos a verdade. A alma do homem pode asender ao �eu mais elevado, para l�a desenvolvera sua verdadeira natureza espiritual, at�e alan�ar a perfei�~ao. O estado eleste libera o homem dasadeias do peado e o introduz �as beatitudes �ultimas; o homem justo j�a experimentou um �m dospeados e de todas as mis�erias a ele ligadas. O ego �e o inimigo inven��vel do homem, e manifesta-se1394



nas quatro maiores paix~oes do homem: a ira, o orgulho, a mentira e a obi�a. A maior vit�oria dohomem �e a onquista de si pr�oprio. Quando o homem volta-se para Deus pelo perd~ao, e quando eleousa desfrutar dessa liberdade, por meio disso ele libera-se do medo. O homem deveria passar pelavida tratando as riaturas semelhantes suas omo ele gostaria de ser tratado".131.7 O Xinto��smoHavia pouo tempo que os manusritos dessa religi~ao do Extremo-Oriente tinham hegado �a biblioteade Alexandria. Era a �unia religi~ao do mundo de que Ganid nuna tinha ouvido falar. Essa ren�atamb�em ontinha remanesentes dos primeiros ensinamentos de Melquisedeque, omo nos �e mostradono seguinte resumo:\O senhor diz: `Sois reipientes do meu poder divino; todos os homens desfrutam da minhaministra�~ao de miseri�ordia. Tenho um grande prazer na multiplia�~ao dos homens justos nas terras.Tanto por meio das belezas da natureza quanto das virtudes dos homens, o Pr��nipe dos C�eus busarevelar a si pr�oprio e mostrar a sua natureza reta. J�a que os povos antigos n~ao sabiam meu nome, eume manifestei nasendo no mundo om uma existênia vis��vel e me submeti a tal humilha�~ao paraque os homens n~ao esqueessem meu nome. Eu sou aquele que fez �eu e Terra, sol e lua, e todas asestrelas obedeem �a minha vontade. Sou o governante de todas as riaturas nas terras e nos quatromares. Embora seja grande e supremo, ainda tenho onsidera�~ao pela pree do homem mais humilde.Se qualquer riatura me adorar, eu ouvirei sua pree e onederei o desejo do seu ora�~ao'.\`Toda vez que o homem d�a lugar �a ansiedade, ele �a um passo mais longe de deixar o esp��ritogovernar o seu ora�~ao'. O orgulho esonde Deus. Se v�os quiserdes obter a ajuda eleste, ponde oorgulho de lado; ada tra�o do orgulho oblitera a luz salvadora, omo se fosse uma grande nuvem.Se v�os n~ao tendes a retid~ao dentro de v�os, in�util �e orar �aquele que est�a do lado de fora. `Se esutovossas prees, �e porque vindes a mim om um ora�~ao limpo, livre de falsidade e de hiporisia, omuma alma que reete a verdade omo um espelho. Se quiserdes ganhar a imortalidade, abandonai omundo e vinde a mim' ".131.8 O Tao��smoOs mensageiros de Melquisedeque penetraram bem a fundo na China, e a doutrina de um �unioDeus tornou-se uma parte dos primeiros ensinamentos de v�arias religi~oes hinesas; a que perduroupor mais tempo e que ontinha a maior parte da verdade monote��sta foi o tao��smo, e Ganid reuniuo seguinte, dos ensinamentos do seu fundador:\Qu~ao puro e tranq�uilo �e o �Unio Supremo e ainda qu~ao forte e poderoso, profundo e insond�avel!Esse Deus do �eu �e o honrado anestral de todas as oisas. Se v�os onheeis o Eterno, sois eslareidose s�abios. Se n~ao onheeis o Eterno, ent~ao a ignorânia manifesta-se em v�os omo um mal e dessemodo surgem as paix~oes do peado. Esse Ser maravilhoso existia antes que existissem os �eus e aTerra. Ele �e verdadeiramente espiritual; ele permanee �unio e n~ao muda. Ele de fato �e a m~ae domundo e toda a ria�~ao move-se em torno dele. Esse Grande Ser distribui-se aos homens e assimapaita-os a elevarem-se e a sobreviverem. Mesmo se algu�em n~ao tem sen~ao pouos onheimentos,ainda assim pode andar nos aminhos do Supremo; pode onformar-se �a vontade do �eu.\Todas as boas obras do verdadeiro servi�o vêm do Supremo. Todas as oisas dependem daGrande Fonte para viver. O Grande Supremo nada exige para oneder a d�adiva da sua outorga.Ele �e supremo em poder, e ainda assim permanee esondido dos nossos olhares. Ele transmutainessantemente os seus atributos ao aperfei�oar as suas riaturas. A Raz~ao eleste �e lenta e paientenos seus des��gnios, mas erta da sua realiza�~ao. O Supremo abrange todo o universo e o sustenta1395



por inteiro. Qu~ao grande e poderosa �e a sua inuênia transbordante e o seu poder de atra�~ao! Averdadeira bondade �e omo a �agua, pois aben�oa a tudo e n~ao fere ningu�em. E, omo a �agua, averdadeira bondade proura os lugares mais baixos, e at�e mesmo aqueles n��veis que todos evitam eisso porque ela �e semelhante ao Supremo. O Supremo ria todas as oisas, nutrindo-as na naturezae perfeionando-as no esp��rito. E um mist�erio, �e omo o Supremo sustenta, protege e perfeiona ariatura sem obrig�a-la. Ele guia e dirige, mas sem imposi�~oes. Ele ministra a progress~ao, mas semdomina�~ao.\O homem s�abio universaliza seu ora�~ao. Um onheimento pequeno �e uma oisa perigosa.Aqueles que aspiram �a grandeza devem aprender a humilhar a si pr�oprios. Na ria�~ao, o Supremotornou-se m~ae do mundo. Conheer a pr�opria m~ae �e reonheer a pr�opria �lia�~ao. Aquele queonsidera todas as partes do ponto de vista do todo �e um homem s�abio. Relaionai-vos om todos oshomens omo se estiv�esseis no lugar deles. Reompensai a inj�uria por meio da bondade. Se amardesas pessoas, elas aproximar-se-~ao de v�os - e n~ao tereis nenhuma di�uldade em ganh�a-las.\O Grande Supremo a tudo penetra; ele est�a na m~ao esquerda e na direita; ele sustenta toda aria�~ao e reside em todos os seres verdadeiros. V�os n~ao podeis ahar o Supremo, nem podeis ir a umlugar onde ele n~ao esteja. Se um homem reonhee o mal das suas a�~oes e arrepende-se de ora�~ao dopeado, ent~ao ele pode busar o perd~ao, pode esapar da puni�~ao e pode transformar a alamidadeem uma bên�~ao. O Supremo �e o ref�ugio seguro para toda a ria�~ao; ele �e o guardi~ao e o salvador dahumanidade. Caso o busais diariamente, v�os o enontrareis. J�a que ele pode perdoar os peados,ele �e de fato muito preioso para todos os homens. Lembrai-vos sempre de que Deus n~ao reompensao homem pelo que ele faz, mas pelo que ele �e; portanto, dever��eis estender a vossa ajuda aos vossossemelhantes sem pensar em reompensa. Fazei o bem sem pensar em benef��ios para os vossos egos.\Aqueles que onheem as leis do Eterno s~ao s�abios. A ignorânia da lei divina �e a mis�eria e odesastre. Aqueles que onheem as leis de Deus têm a mente liberal. Se onheerdes o Eterno, aindaque o vosso orpo pere�a, a vossa alma sobreviver�a no servi�o do esp��rito. V�os sereis verdadeiramentes�abios se reonheerdes a vossa insigni�ânia. Se habitardes na luz do Eterno, desfrutareis doeslareimento do Supremo. Aqueles que dediam o pr�oprio ser ao servi�o do Supremo rejubilam-senessa busa do Eterno. Quando um homem morre, o esp��rito ome�a a fazer o seu longo vôo deviagem para o grande lar".131.9 O ConfuionismoAt�e mesmo a religi~ao que menos reonheia a Deus, dentre as grandes religi~oes do mundo, aeitouo monote��smo dos mission�arios de Melquisedeque e dos seus suessores persistentes. O sum�ario queGanid fez do onfuionismo foi:\O que o C�eu aponta n~ao ont�em erro. A verdade �e real e divina. Tudo se origina no C�eu e oGrande C�eu n~ao omete erros. O C�eu destaou muitos subordinados para ajudarem na instru�~ao eeleva�~ao das riaturas inferiores. Grande, bastante grande, �e o �Unio Deus que governa o homem doalto. Deus �e majest�atio em poder e tem��vel em seu ju��zo. Mas esse Grande Deus onferiu um sensode moral at�e mesmo a muitos povos inferiores. A abundânia do C�eu nuna essa. A benevolênia �eo dom mais preioso que o C�eu d�a aos homens. O C�eu onferiu sua nobreza �a alma do homem; asvirtudes do homem s~ao fruto desse dom de nobreza do C�eu. O Grande C�eu a tudo diserne e �aom o homem em todas as suas a�~oes. E fazemos bem quando hamamos o Grande C�eu de nossoPai e nossa M~ae. Se formos assim, servos dos nossos anestrais divinos, ent~ao podemos fazer umapree on�ante ao C�eu. Em todos os tempos e para todas as oisas devemos temer a majestade doC�eu. Reonheemos, �O Deus, Potentado Mais Alto e soberano, que o julgamento �e vosso, e que todaa miseri�ordia vem do ora�~ao divino.\Deus est�a onoso e por isso n~ao temos medo nos nossos ora�~oes. Se h�a alguma virtude em1396



mim, esta �e a manifesta�~ao do C�eu que reside em mim. Mas o C�eu dentro de mim muitas vezesexige duramente da minha f�e. Se Deus est�a omigo, eu determinei n~ao manter d�uvida alguma nomeu ora�~ao. A f�e deve estar muito perto da verdade das oisas e n~ao sei omo um homem podeviver sem boa-f�e. O bem e o mal n~ao aonteem aos homens sem uma ausa. De aordo om seuprop�osito o C�eu lida om a alma do homem. Quando vos ahardes no mal, n~ao hesiteis em onfessarvossos erros e ser r�apidos em emendar-vos.\Um homem s�abio oupa-se om a busa da verdade, n~ao busa viver meramente. Alan�ar aperfei�~ao do C�eu �e a meta do homem. O homem superior �e dado ao auto-ajustamento, e est�a livredas ansiedades e do medo. Deus est�a onvoso; n~ao tenhais d�uvidas no vosso ora�~ao. Toda a boaa�~ao tem a sua reompensa. O homem superior n~ao murmura ontra o C�eu, nem guarda ranorontra os homens. Aquilo que v�os n~ao gostais que seja feito a v�os, n~ao fa�ais aos outros. Que aompaix~ao seja parte de toda puni�~ao; de todo modo tentai fazer da puni�~ao uma bên�~ao. Esse �e oaminho do Grande C�eu. Enquanto todas as riaturas devem morrer e voltar �a terra, o esp��rito dohomem nobre avan�a para ser exposto no alto e para asender �a luz gloriosa do resplendor �nal".131.10 \A Nossa Religi~ao"Depois da �ardua tarefa de efetuar essa ompila�~ao dos ensinamentos das religi~oes do mundo a respeitodo Pai do Para��so, Ganid estabeleeu para si pr�oprio a tarefa de formular o que ele onsiderava ser umsum�ario da ren�a �a qual ele tinha hegado, onsiderando Deus omo um resultado do ensinamentode Jesus. Esse jovem tinha o h�abito de referir-se a essas ren�as omo \a nossa religi~ao". Esta foi asua exposi�~ao:\O Senhor nosso Deus �e um Senhor �unio, e v�os dever��eis am�a-Lo om toda a vossa mente eora�~ao, fazendo o melhor para amardes a todos os Seus �lhos omo amais a v�os pr�oprios. EsseDeus �e o nosso Pai eleste, em Quem todas as oisas onsistem e que reside, por interm�edio do Seuesp��rito, em todas as almas humanas sineras. E n�os, que somos �lhos de Deus, dever��amos aprendera entregar a Ele a guarda das nossas almas, omo Criador �el que �e. Para o nosso Pai eleste todas asoisas s~ao poss��veis. J�a que ele �e o Criador, tendo feito todas as oisas e todos os seres, n~ao poderiaser de outra forma. Embora n~ao possamos ver Deus, podemos onheê-lo. E vivendo otidianamentesegundo a vontade do Pai no �eu, podemos revel�a-lo aos nossos semelhantes.\As riquezas divinas do ar�ater de Deus devem ser in�nitamente profundas e eternamente s�abias.N�os n~ao podemos prourar a Deus pelo onheimento, mas podemos onheê-lo nos nossos ora�~oespela experiênia pessoal. Ainda que n~ao possamos ompreender a sua justi�a, a sua miseri�ordiapode ser reebida pelo ser mais humilde na Terra. Se bem que o Pai preenha o universo, ele tamb�emvive nos nossos ora�~oes. A mente do homem �e humana, e mortal, mas o esp��rito do homem �edivino, imortal. Deus n~ao �e apenas Todo-Poderoso mas tamb�em onisiente. Se os nossos pais, ujastendênias naturais podem ser m�as, sabem omo amar seus �lhos e onferir boas d�adivas a eles, ent~aomuito mais o Pai de bondade no �eu dever�a saber omo amar sabiamente os seus �lhos na Terra eonferir bên�~aos apropriadas a eles.\O Pai nos �eus n~ao deixar�a que um �unio �lho na Terra pere�a, se este �lho tiver o desejo deenontrar o Pai e se verdadeiramente quiser ser omo ele. O nosso Pai ama at�e mesmo aos maus e�e sempre bom e grato para om os ingratos. Se mais seres humanos pudessem apenas saber sobre abondade de Deus, eles ertamente seriam levados a arrepender-se dos seus maus atos e abandonaremtodos os peados onheidos. Todas as oisas boas vêm do Pai da luz, em quem n~ao h�a variabilidadenem sombra de inonstânia. O esp��rito do verdadeiro Deus est�a no ora�~ao do homem. Ele faz omque todos os homens sejam irm~aos. Quando os homens ome�am a sentir-se busando a Deus, isso�e uma evidênia de que Deus os enontrou e de que eles est~ao �a proura de onheimentos sobre ele.Vivemos em Deus e Deus nos reside. 1397



\N~ao mais me sentirei satisfeito de areditar que Deus �e o Pai de todo o meu povo; doravante euareditarei que ele �e tamb�em o meu Pai. Sempre tentarei adorar a Deus om a ajuda do Esp��rito daVerdade, que �e a minha ajuda quando me houver transformado realmente em um ser onheedor deDeus. Mas antes de tudo vou pratiar a adora�~ao a Deus aprendendo omo umprir a vontade deDeus na Terra, isto �e, farei o melhor de mim para tratar a ada um dos meus semelhantes mortaisexatamente omo eu aho que Deus gostaria que fossem tratados. E quando vivemos essa esp�eie devida na arne, podemos pedir muitas oisas a Deus, e ele nos oneder�a o desejo dos nossos ora�~oespara que estejamos mais bem preparados para servir aos nossos irm~aos. E todo esse servi�o de amordos �lhos de Deus amplia a nossa apaidade de reeber e de experimentar as alegrias do �eu, oprazer elevado da ministra�~ao do esp��rito do �eu.\Eu agradeerei todos os dias a Deus pelas Suas d�adivas inexprim��veis; eu O louvarei pelos Seustrabalhos maravilhosos para os �lhos dos homens. Para mim Ele �e o Todo-Poderoso, o Criador, oPoder e a Miseri�ordia, mas, melhor do que tudo, �e o Pai espiritual e omo seu �lho terreno euavan�arei sempre para vê-lo. E o meu tutor me disse que ao prour�a-Lo eu me tornarei omo Ele.Pela f�e em Deus, eu alanei a paz om Ele. Essa nossa nova religi~ao �e bastante heia de j�ubilo e gerauma feliidade perene. Estou on�ante de que serei �el at�e a morte e de que eu ertamente reebereia oroa da vida eterna.\Estou aprendendo a oloar todas as oisas �a prova e aderir ao que �e bom. Farei ao meusemelhante o que gostaria que fosse feito a mim. Por meio dessa nova f�e sei que o homem podetornar-se �lho de Deus, mas algumas vezes me aterrorizo ao pensar que todos os homens s~ao meusirm~aos, mas isso deve ser verdade. N~ao vejo omo posso rejubilar om a paternidade de Deusenquanto reusar a aeitar a irmandade dos homens. Todo aquele que hamar pelo nome do Senhorser�a salvo. Se isso �e verdadeiro, ent~ao todos os homens devem ser meus irm~aos.\Doravante, eu farei as minhas a�~oes para o bem em silênio; e tamb�em orarei mais, quando estivera s�os. Eu n~ao julgarei para que n~ao seja injusto para om os meus irm~aos. Aprenderei a amar osmeus inimigos; n~ao tenho ainda essa pr�atia sob a mestria de um ontrole verdadeiro, a pr�atia deser omo Deus. Embora eu veja Deus nessas outras religi~oes, enontro Deus na `nossa religi~ao' omosendo mais belo, mais heio de amor, mais miseriordioso, mais pessoal e positivo. Mas mais do quetudo, esse grande e glorioso Ser �e o meu Pai espiritual; eu sou o seu �lho. E de nenhum outro modo,a n~ao ser pelo meu desejo honesto de ser omo ele, eu irei �nalmente enontr�a-lo e eternamente servira ele. Pois a�nal tenho uma religi~ao om um Deus, um Deus maravilhoso, e um Deus de salva�~aoeterna".
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Cap��tulo 132A Permanênia em RomaPOSTO que Gonod trazia sauda�~oes dos pr��nipes da �India para Tib�erio, o governante romano, aotereiro dia depois da sua hegada em Roma, os dois indianos e Jesus apareeram diante dele. Otaiturno imperador estava inusitadamente alegre nesse dia e onversou longamente om os três.E, quando eles tinham sa��do da sua presen�a, o imperador, referindo-se a Jesus, observou para oajudante de p�e �a sua direita: \Se eu tivesse essa sua postura de rei e as maneiras graiosas dele, euseria um imperador de fato, n~ao �e?"Enquanto estava em Roma, Ganid tinha horas regulares para o estudo e para visitar os lugares deinteresse pela idade. O seu pai tinha muitos neg�oios para desenvolver e, desejando que o seu �lhoresesse para tornar-se um suessor digno na administra�~ao dos seus vastos interesses omeriais,ele julgou hegada a hora de apresentar o rapaz ao mundo dos neg�oios. Havia muitos idad~aos da�India em Roma e, freq�uentemente, um dos pr�oprios empregados de Gonod aompanh�a-lo-ia omoint�erprete, de modo que Jesus tinha dias inteiros para si pr�oprio; isso deu a ele tempo para onheerprofundamente essa idade de dois milh~oes de habitantes. Ele era enontrado freq�uentemente no foro,o entro da vida pol��tia, legal e dos neg�oios. Muitas vezes ele ia ao Capit�olio e ponderava sobre asalgemas da ignorânia, �a qual os romanos eram submetidos, e, ao mesmo tempo, ontemplava essemagn���o templo dediado a J�upiter, Juno e Minerva. Jesus tamb�em passava muito tempo no montePalatino, onde estavam loalizados a residênia do imperador, o templo de Apolo e as biblioteasgrega e latina.Nessa �epoa, o imp�erio romano inlu��a todo o sul da Europa, a �Asia Menor, a S��ria, o Egito e onoroeste da �Afria; e a idadania romana abrangia os habitantes de todos os pa��ses do hemisf�erioOriental. O seu desejo de estudar e de imisuir-se nessa agrega�~ao osmopolita dos mortais deUrantia, era a raz~ao prinipal pela qual Jesus tinha onsentido em fazer essa viagem.Jesus aprendeu muito sobre os homens enquanto estava em Roma, mas a mais valiosa de todasas m�ultiplas experiênias da sua permanênia de seis meses naquela idade foi o seu ontato om osl��deres religiosos da apital do imp�erio, e a inuênia que teve sobre eles. Antes do �m da primeirasemana em Roma, Jesus havia prourado e onheido os l��deres mais quali�ados dos ��nios, dosest�oios e dos ultos dos mist�erios, em partiular o grupo mitraio. Fosse ou n~ao vis��vel para Jesus queos judeus iriam rejeitar a sua miss~ao, ele muito ertamente previu que os seus mensageiros deveriam,em breve, vir a Roma para prolamar o Reino do �eu; e, assim, da maneira mais surpreendente, ele sepôs a preparar o aminho para a melhor e mais segura reep�~ao da sua mensagem. E esolheu inodos l��deres est�oios, onze dos ��nios e dezesseis dos l��deres dos ultos dos mist�erios e passou grandeparte do tempo que lhe sobrava, durante quase seis meses, em ontato estreito om esses instrutoresreligiosos. E este foi o seu m�etodo de instru�~ao: nuna, uma vez sequer, ele ataou os erros nemmesmo menionou as imperfei�~oes dos ensinamentos deles. Em ada aso, ele seleionaria a verdadedentro do que eles ensinavam e ent~ao trabalharia omo que para dar beleza e para iluminar essaverdade nas mentes deles, de um tal modo que, em um tempo muito urto, essa eleva�~ao da verdade1399



efetivamente expulsava os erros anteriores; e, desse modo, esses homens e mulheres foram ensinadospor Jesus e preparados para o reonheimento subseq�uente de verdades similares e adiionais nosensinamentos dos primeiros mission�arios rist~aos. Foi essa pronta aeita�~ao dos ensinamentos dospregadores do evangelho que deu a poder de impuls~ao para a difus~ao r�apida do ristianismo em Romae dali para todo o imp�erio.O signi�ado desse feito not�avel pode ser mais bem ompreendido ao reportarmo-nos ao fato deque, desse grupo de trinta e dois l��deres religiosos, instru��dos por Jesus, em Roma, apenas dois n~aoderam frutos; trinta deles tornaram-se indiv��duos fundamentais para a implanta�~ao do ristianismoem Roma, e alguns deles olaboraram tamb�em para transformar o prinipal templo mitraio naprimeira igreja rist~a daquela idade. N�os, que observamos as atividades humanas por detr�as dasenas, e �a luz de dezenove s�eulos de tempo, reonheemos apenas três fatores omo sendo de valorsupremo para o pronto estabeleimento do en�ario da dissemina�~ao r�apida do ristianismo por todaEuropa, e esses s~ao:1. A esolha e a sustenta�~ao de Sim~ao Pedro omo ap�ostolo.2. A onversa, em Jerusal�em, om Estev~ao, uja morte levou �a onvers~ao de Saulo de Tarso.3. Essa prepara�~ao preliminar desses trinta romanos para a subseq�uente lideran�a da nova religi~aoem Roma e em todo o imp�erio.Durante todas as suas experiênias, nem Estev~ao nem os trinta esolhidos jamais se deram ontade que, erta vez, haviam falado om o homem ujo nome se tornou o tema dos seus ensinamentosreligiosos. A obra de Jesus junto a esses trinta e dois esolhidos, originalmente, foi inteiramentepessoal. Nos seus trabalhos para om esses indiv��duos, o Esriba de Damaso nuna se enontrouom mais do que três de uma s�o vez, raramente om mais do que dois, e mais freq�uentemente eleos instru��a individualmente. E Jesus podia fazer esse grande trabalho de aperfei�oamento religiosoporque esses homens e mulheres n~ao eram presos �as tradi�~oes; eles n~ao eram v��timas de preoneitosestabeleidos quanto a desenvolvimentos religiosos futuros.Muitas foram as vezes nos anos que logo se seguiram, nos quais Pedro, Paulo e os outros instrutoresrist~aos em Roma ouviram sobre esse Esriba de Damaso; o qual os havia preedido e que tinhat~ao obviamente (mas n~ao involuntariamente, omo eles supunham) preparado o aminho para avinda deles om o novo evangelho. Embora Paulo nuna realmente tenha suspeitado da identidadedesse Esriba de Damaso, pouo tempo antes da sua morte, e por ausa das semelhan�as entrealgumas desri�~oes pessoais, ele hegou �a onlus~ao de que \o fazedor de tendas da Antioquia" eratamb�em o \Esriba de Damaso". Numa oasi~ao, enquanto pregava em Roma, Sim~ao Pedro, ao ouviruma desri�~ao do Esriba de Damaso, onjeturou que esse indiv��duo poderia ter sido Jesus, masrapidamente desartou a id�eia, sabendo muito bem (assim pensava ele) que o Mestre nuna tinhaestado em Roma.132.1 Os Verdadeiros ValoresFoi om Angamon, o l��der dos est�oios, que Jesus teve uma onversa de uma noite inteira, nosprimeiros dias da sua estada em Roma. Esse homem subseq�uentemente tornou-se um grande amigode Paulo e aabou sendo um dos fortes sustent�aulos da igreja rist~a em Roma. Em essênia, erestaurado em frases modernas, eis o que Jesus ensinou a Angamon:O rit�erio para os verdadeiros valores deve ser busado no mundo espiritual e nos n��veis divinosda realidade eterna. Para um mortal asendente, todos os padr~oes inferiores e materiais devemser reonheidos omo transit�orios, pariais e inferiores. O ientista, enquanto tal, �a limitado �adesoberta da rela�~ao entre os fatos materiais. Enquanto ientista, ele n~ao tem o direito de asseverarser nem materialista nem idealista. Se �zer uma tal esolha, ele estar�a abandonando a sua posi�~ao1400



de ientista verdadeiro; pois qualquer a�rma�~ao dessa ordem s�o abe mesmo �a essênia da �loso�a.A menos que o disernimento moral e o n��vel da realiza�~ao espiritual da humanidade sejam elevadosproporionalmente, o avan�o ilimitado de uma ultura puramente materialista pode, a�nal, tornar-seuma amea�a para a iviliza�~ao. Uma iênia puramente materialista abriga, dentro de si mesma,a semente potenial da destrui�~ao de todo o esfor�o ient���o, pois essa mesma atitude pressagiao olapso �nal de uma iviliza�~ao que teria abandonado o seu senso de valores morais e que teriarepudiado a sua meta de alane na realiza�~ao espiritual.O ientista materialista e o idealista extremista est~ao destinados sempre a estarem em extremosopostos. Isso n~ao �e verdade para aqueles ientistas e idealistas que est~ao de posse de um padr~aoomungado de altos valores morais e de um alto n��vel de omprova�~ao espiritual. Em todas as�epoas, os ientistas e os religiosos deveriam reonheer que est~ao sendo postos �a prova perante otribunal da neessidade humana. Eles devem abster-se de todo guerrear entre si pr�oprios, enquantovalentemente lutam para justi�ar a sua sobrevivênia ont��nua por meio de uma elevada devo�~ao aservi�o do progredir humano. Se a hamada iênia ou a religi~ao de qualquer �epoa �e falsa, ent~ao, ouela deve puri�ar as suas atividades ou desapareer�a diante do surgimento de uma iênia materialou de uma religi~ao espiritual de uma ordem mais verdadeira e mais ondigna.132.2 O Bem e o MalMardus era o l��der reonheido dos ��nios de Roma e tornou-se um grande amigo do Esriba deDamaso. Dia ap�os dia, onversava om Jesus e, noite ap�os noite, ele esutava os seus ensinamentossupernos. Entre as mais importantes argumenta�~oes om Mardus esteve aquela destinada a responder�a pergunta desse sinero ��nio sobre o bem e o mal. Na linguagem deste s�eulo, em essênia, eis oque Jesus disse:Meu irm~ao, o bem e o mal s~ao meramente palavras a simbolizar os n��veis relativos da ompreens~aohumana do universo observ�avel. Se tu �es etiamente oioso e soialmente indiferente, tu podes tomaromo o teu padr~ao de bem tudo o que �e do uso soial orrente. Se tu �es espiritualmente indolente e sen~ao tens aspira�~oes de progresso moral, tu podes tomar omo padr~oes do bem as pr�atias religiosase as tradi�~oes dos teus ontemporâneos. Mas, a alma que sobrevive no tempo e que emerge para aeternidade deve fazer uma esolha viva e pessoal entre o bem e o mal, tal omo s~ao determinadospelos valores verdadeiros dos padr~oes espirituais estabeleidos pelo esp��rito divino, que o Pai nos �eusenviou para residir dentro do ora�~ao do homem. Esse esp��rito residente �e o padr~ao de sobrevivêniada pessoalidade.A bondade, omo a verdade, �e sempre relativa e, infalivelmente, ontrasta om o mal. �E aperep�~ao dessas qualidades de bondade e de verdade que apaita as almas em evolu�~ao dos homensa tomar aquelas deis~oes pessoais ujas esolhas s~ao esseniais para a sobrevivênia eterna.O indiv��duo espiritualmente ego que, om a sua l�ogia, segue o ditame ient���o, o uso soiale o dogma religioso, permanee no grave perigo de sari�ar a sua liberdade moral e de perder asua liberdade espiritual. Tal alma est�a destinada a tornar-se um papagaio inteletual, um autômatosoial e um esravo das autoridades religiosas.A bondade est�a sempre asendendo a novos n��veis resentes de liberdade, de auto-realiza�~ao morale de realiza�~ao da pessoalidade espiritual - a desoberta do Ajustador residente e a identi�a�~ao omele. Uma experiênia �e boa quando eleva a apreia�~ao da beleza, aumenta a vontade moral, real�ao disernimento da verdade, amplia a apaidade de amar e servir aos semelhantes, exalta os ideaisespirituais e uni�a os motivos humanos supremos, no tempo, om os planos eternos do Ajustadorresidente, todos os quais onduzem diretamente a um desejo maior de fazer a vontade do Pai; e issonutre a paix~ao divina de enontrar Deus e de ser mais omo Ele.1401



�A medida que asenderdes na esala do desenvolvimento da riatura no universo, v�os enontrareisuma bondade resente e uma diminui�~ao do mal, na perfeita onordânia om a vossa apaidadepara a experiênia da bondade e disernimento da verdade. A apaidade de manter o erro ou deexperimentar o mal n~ao �ar�a totalmente perdida, at�e que a alma humana asendente alane n��veisespirituais �nais.A bondade �e viva, relativa, sempre em progress~ao, �e uma experiênia invariavelmente pessoale eternamente orrelaionada ao disernimento da verdade e da beleza. A bondade �e enontradano reonheimento dos valores positivos da verdade, no n��vel espiritual, que devem, na experiêniahumana, se ontrastar om a sua ontraparte negativa - as sombras do mal potenial.Enquanto n~ao alan�ardes os n��veis do Para��so, a bondade ser�a sempre mais uma busa do queuma posse, mais uma meta do que uma experiênia de realiza�~ao. No entanto, tendo fome e sededa retid~ao, v�os experimentareis uma satisfa�~ao resente ao alan�ar parialmente a bondade. Apresen�a da bondade e do mal no mundo �e, em si mesma, uma prova evidente da existênia e darealidade da vontade moral do homem, da pessoalidade, que assim identi�a esses valores e �e tamb�emapaz de esolher entre eles.�A �epoa em que o mortal asendente alan�ar o Para��so, a sua apaidade de identi�ar o euom os verdadeiros valores do esp��rito ter-se-�a tornado t~ao ampliada que resultar�a na realiza�~aoda perfei�~ao na posse da luz da vida. Tal pessoalidade espiritual, assim aperfei�oada, torna-se t~aointegral, divina e espiritualmente uni�ada om as qualidades positivas e supremas da bondade, dabeleza e verdade, que n~ao resta nenhuma possibilidade de que tal esp��rito justo e reto possa projetarqualquer sombra negativa de mal potenial quando exposto �a luminosidade penetrante da luz divinados Soberanos in�nitos do Para��so. Em todas essas pessoalidades espirituais, a bondade n~ao mais �eparial, ontrastante e omparativa; ela tornou-se divinamente ompleta e espiritualmente su�iente;ela aproxima-se da pureza e da perfei�~ao do Supremo.Para que possa haver a esolha moral, a possibilidade do mal �e neess�aria, mas n~ao a realidade domal. Uma sombra �e apenas relativamente real. O mal real n~ao �e neess�ario omo uma experiêniapessoal. O mal potenial atua igualmente bem, omo um est��mulo para a deis~ao, nos dom��nios deprogress~ao moral e nos n��veis inferiores do desenvolvimento espiritual. O mal se transforma em umarealidade da experiênia pessoal, apenas quando uma mente moral faz dele a sua esolha.132.3 A Verdade e a F�eNabon, um judeu grego, era o primeiro entre os l��deres do prinipal ulto dos mist�erios em Roma, omitraio. Ainda que esse alto saerdote do mitra��smo tenha tido muitas onferênias om o Esribade Damaso, ele foi inueniado de um modo mais permanente pela onversa que eles tiveram, ertanoite, sobre a verdade e a f�e. Nabon havia pensado em fazer de Jesus um onvertido e hegou mesmoa sugerir que ele retornasse �a Palestina omo um instrutor mitraio. Ele mal perebera que Jesus oestava preparando para transformar-se em um dos primeiros onvertidos ao evangelho do Reino. E,reformulada em uma maneira moderna de dizer, a essênia do ensinamento de Jesus �e a seguinte:A verdade n~ao pode ser de�nida por palavras, apenas vivendo-a. A verdade �e sempre mais doque onheimento. O onheimento �e pertinente �as oisas observadas, mas a verdade transendeesses n��veis puramente materiais, no sentido em que ela se harmoniza om a sabedoria e abrangeoisas imponder�aveis tais omo a experiênia humana e, mesmo, a realidade espiritual e viva. Oonheimento tem origem na iênia; a sabedoria, na verdadeira �loso�a; a verdade, na experiêniareligiosa da vida espiritual. O onheimento lida om os fatos; a sabedoria, om as rela�~oes; averdade, om os valores da realidade.O homem tende a ristalizar a iênia, a formular a �loso�a e a dogmatizar a verdade, porque1402



ele �e mentalmente pregui�oso, porque tem de ajustar-se �as lutas progressivas da vida, e, ao mesmotempo, tem tamb�em um medo terr��vel do desonheido. O homem natural �e lento para dar in��io �asmudan�as dos seus h�abitos de pensar e das suas t�enias de viver.A verdade revelada, a verdade pessoalmente desoberta, �e o supremo deleite da alma humana; �euma ria�~ao onjunta da mente material e do esp��rito residente. A salva�~ao eterna, para essa almaque diserne a verdade e que ama a beleza, �a assegurada por aquela fome e sede de bondade, quelevam esse mortal a desenvolver uma uniidade no prop�osito de fazer a vontade do Pai, de enontrarDeus e de tornar-se omo Ele. Nuna h�a onito entre o verdadeiro onheimento e a verdade.Pode haver onito entre o onheimento e as ren�as humanas, ren�as matizadas pelo preoneito,distoridas pelo medo e dominadas pelo pavor de enarar os fatos novos de uma desoberta materialou do progresso espiritual.A verdade, ontudo, nuna pode tornar-se uma posse do homem fora do exer��io da f�e. E isso �everdade porque os pensamentos, a sabedoria, a �etia e os ideais do homem nuna se elevar~ao mais altodo que a sua f�e, a sua esperan�a sublime. E toda essa f�e verdadeira �e baseada na reex~ao profunda,na autor��tia sinera e na onsiênia moral desomprometida. A f�e �e a inspira�~ao da imagina�~aoriativa impregnada pelo esp��rito.A f�e atua no sentido de liberar as atividades supra-humanas na hama divina, o germe imortalque vive dentro da mente do homem e que �e o potenial da sobrevivênia eterna. As plantas e osanimais sobrevivem no tempo pela t�enia de passar, de uma gera�~ao a outra, part��ulas idêntiasde si pr�oprios. A alma (a pessoalidade) do homem sobrevive �a morte do orpo pela assoia�~ao deidentidade om essa hama residente de divindade, a qual �e imortal e funiona para perpetuar apessoalidade humana em um n��vel de ontinuidade mais elevado da existênia em progress~ao nouniverso. A semente oulta, da alma humana, �e um esp��rito imortal. A segunda gera�~ao da alma �e aprimeira de uma suess~ao de manifesta�~oes da pessoalidade, de existênias espirituais e progressivas,terminando apenas quando essa entidade divina alan�a a fonte da sua existênia, a fonte pessoal detoda a existênia, Deus, o Pai Universal.A vida humana ontinua - sobrevive - porque tem uma fun�~ao no universo: a miss~ao de enontrarDeus. A alma do homem, ativada pela f�e, n~ao pode parar antes de atingir essa meta de destino;e, uma vez atingida essa meta divina, a alma n~ao pode jamais aabar porque se ter�a tornado omoDeus - eterna.A evolu�~ao espiritual �e uma experiênia de esolha resente e volunt�aria da bondade, aompa-nhada de uma diminui�~ao igual e progressiva da possibilidade do mal. Com a realiza�~ao da �nali-dade da esolha pela bondade e por uma ompleta apaidade para a apreia�~ao da verdade, vem �aexistênia uma perfei�~ao de beleza e de santidade uja retid~ao inibe eternamente a possibilidade daemergênia at�e mesmo do oneito do mal potenial. Essa alma onheedora de Deus n~ao projetanenhuma sombra de d�uvida do mal, quando funionando em um n��vel t~ao elevado de bondade divina.A presen�a do esp��rito do Para��so na mente do homem onstitui uma promessa de revela�~ao e umapromessa de f�e em uma existênia eterna de progress~ao divina para toda alma que busa enontrara identidade om o esp��rito imortal residente, o fragmento do Pai Universal.A arater��stia do progredir no universo �e a liberdade ada vez maior da pessoalidade, porque aliberdade est�a assoiada ao alane de n��veis progressivos ada vez mais elevados da autoompreens~ao,bem omo da auto-restri�~ao volunt�aria onseq�uente. O alan�ar da perfei�~ao, na auto-restri�~aoespiritual, iguala-se ao ompletar da liberdade no universo e �a liberta�~ao pessoal. A f�e enoraja emant�em a alma em meio �a onfus~ao dessa orienta�~ao iniial, em um universo t~ao vasto, enquantoa pree transforma-se na grande uni�adora das v�arias inspira�~oes da imagina�~ao riativa e dosimpulsos dados pela f�e, dentro de uma alma que tenta identi�ar-se om os ideais do esp��rito dapresen�a divina residente e solid�aria.Nabon �ou bastante bem impressionado om essas palavras, omo estivera, no mais, om todas1403



as onversas que tinha tido om Jesus. Essas verdades ontinuaram a arder no fundo do seu ora�~aoe ele foi de muita ajuda para os pregadores do evangelho de Jesus, a hegarem posteriormente.132.4 A Ministra�~ao PessoalEnquanto esteve em Roma, Jesus n~ao devotou todo o seu lazer ao trabalho de preparar homense mulheres para tornarem-se os futuros dis��pulos do Reino que estava para vir. Grande parte dotempo ele gastou tamb�em para ganhar um onheimento aprofundado de todas as ra�as e lasses dehomens que viviam nesta que era a maior e a mais osmopolita idade do mundo. Em ada um dessesin�umeros ontatos humanos, Jesus tinha um duplo prop�osito: desejava onheer as rea�~oes deles �avida que estavam vivendo na arne e estava tamb�em om a mente pronta a dizer ou fazer algo quetornasse tal vida mais ria e mais digna de ser vivida. Os seus ensinamentos religiosos, durante essassemanas, n~ao foram diferentes daqueles que araterizaram a sua vida posterior, omo instrutor dosdoze e pregador das multid~oes.A ênfase da sua mensagem estava no amor do Pai eleste e na verdade da miseri�ordia Dele,ombinados �as boas-novas de que o homem �e um �lho de f�e desse mesmo Deus de amor. A t�atiausual de Jesus para o ontato soial era levar as pessoas a falarem om ele, fazendo perguntas aelas. A entrevista ome�ava, via de regra, om ele fazendo perguntas aos semelhantes, e terminavaom eles fazendo perguntas a Jesus. Ele era adepto igualmente de ensinar, fosse perguntando, fosserespondendo perguntas. Via de regra, aos que ele ensinava mais, ele tinha dito o m��nimo. Aqueles queretiravam um benef��io maior da sua ministra�~ao pessoal eram os mortais sobrearregados, ansiosose tristes que sentiam muito al��vio om a oportunidade de desarregar as suas almas sobre um ouvintesimp�atio e ompreensivo; e Jesus era tudo isso e mais. E, quando tais seres humanos desajustadoshaviam ontado a Jesus sobre os seus problemas, ele era sempre apaz de ofereer sugest~oes pr�atias ede soorro r�apido, visando a orre�~ao das reais di�uldades deles, sem esqueer-se de uma palavra deverdadeiro onforto e de onsolo imediato. E, invariavelmente, ele falaria a esses mortais angustiadossobre o amor de Deus e ministrava a eles, por v�arios e diferentes m�etodos, informando-lhes de queeles eram �lhos desse Pai do �eu, pleno de amor.Desse modo, durante a permanênia em Roma, Jesus pessoalmente teve um ontato de afei�~aoe de eleva�~ao om mais de quinhentos mortais do reino. Assim, ganhava um onheimento dasdiferentes ra�as da humanidade, que nuna teria adquirido em Jerusal�em nem mesmo failmente emAlexandria. Ele sempre onsiderou esses seis meses omo um per��odo dos mais rios e mais heiosde informa�~oes, entre todos os per��odos semelhantes da sua vida terrena.Como poderia ser esperado, um homem t~ao vers�atil e ativo n~ao poderia atuar assim por seis meses,na metr�opole do mundo, sem ser abordado por numerosas pessoas que desejavam assegurar os seusservi�os para ertos assuntos ou, mais freq�uentemente, para algum projeto de ensino, de uma reformasoial ou de um movimento religioso. Ele reebeu mais de uma d�uzia de propostas dessa ordem, eutilizou ada uma omo uma oportunidade para transmitir algum pensamento de enobreimentoespiritual por interm�edio de palavras bem esolhidas ou pela presta�~ao de algum servi�o. Jesusgostava bastante de fazer oisas - ainda que fossem pequenas - para todas as esp�eies de pessoas.Ele onversou om um senador romano sobre a pol��tia e os assuntos do estado, e esse ontatoom Jesus ausou uma tal impress~ao nesse legislador que ele passou o resto da sua vida tentando, emv~ao, induzir os seus olegas a mudar o urso da pol��tia em vigor, da id�eia do governo sustentando ealimentando o povo, para aquela do povo apoiando e sustentando o governo. Jesus passou uma noiteom um abastado dono de esravos, falando dos homens omo �lhos de Deus e, no dia seguinte, essehomem, Cl�audio, deu liberdade a ento e dezessete esravos. Jesus foi jantar om um m�edio grego edisse-lhe que os seus paientes, al�em de terem mentes, tinham almas, tanto quanto orpos; e, assim,ele onduziu esse ompetente doutor a onseguir ajudar mais abertamente os seus semelhantes. Ele1404



onversou om todas as esp�eies de pessoas, em todos os aminhos da vida. O �unio lugar em Romaque ele n~ao visitou foi o banho p�ublio. Jesus reusou-se a aompanhar os seus amigos aos banhos,por ausa da promisuidade sexual ali predominante.Para um soldado romano, enquanto aminhavam ao longo do rio Tibre, ele disse: \Que o teuora�~ao seja t~ao valente quanto o teu punho. Ousa fazer justi�a e ser grande o su�iente parademonstrar miseri�ordia. Obriga a tua natureza mais baixa a obedeer a tua natureza mais elevada,omo tu obedees aos teus superiores. Reverenia a bondade e exalta a verdade. Esolha o belo emlugar do feio. Ama os teus semelhantes e busa a Deus om plenitude de ora�~ao, pois Deus �e o teuPai no �eu".Ao orador no f�orum, Jesus disse: \A tua eloq�uênia �e apraz��vel, a tua l�ogia �e admir�avel, a tuavoz �e agrad�avel, mas o teu ensinamento di�ilmente �e verdadeiro. Se tu pudesses apenas gozar dasatisfa�~ao inspiradora de onheer a Deus, omo o teu Pai espiritual, ent~ao tu poderias empregaros teus poderes de orat�oria para libertar os teus semelhantes da sujei�~ao �as trevas e da esravid~ao�a ignorânia". E esse foi o mesmo Maros que ouviu Pedro pregando em Roma e tornou-se o seusuessor. Quando eles rui�aram Sim~ao Pedro, foi esse o homem que desa�ou os perseguidoresromanos e que orajosamente ontinuou a pregar o novo evangelho.Tendo onheido um homem pobre que tinha sido falsamente ausado, Jesus foi om ele perante omagistrado, e, tendo reebido permiss~ao espeial para falar em nome dele, fez aquele soberbo disursono qual ele disse: \A justi�a faz grande uma na�~ao, e quanto maior �e uma na�~ao tanto mais sol��itaser�a para uidar de que a injusti�a n~ao oorra, at�e mesmo ao seu mais humilde idad~ao. Infeliz dequalquer na�~ao, quando apenas aqueles que possuem dinheiro e inuênia podem assegurar-se dapronta justi�a perante as suas ortes! �E dever sagrado de um magistrado absolver o inoente, bemomo punir o ulpado. A permanênia de uma na�~ao depende da imparialidade, da justi�a e daintegridade das suas ortes. O governo ivil funda-se na justi�a, omo a verdadeira religi~ao funda-sena miseri�ordia". O juiz reabriu o aso e, depois de apuradas as evidênias, libertou o prisioneiro.De todas as atividades de Jesus, durante esses dias de ministra�~ao pessoal, nessa, ele hegou a estaro mais pr�oximo de uma interven�~ao p�ublia.132.5 Aonselhando o Homem RioUm erto homem rio, um idad~ao romano est�oio, tornou-se bastante interessado nos ensinamentosde Jesus, tendo sido apresentado por Angamon. Depois de muitas onversas pessoais, esse idad~aoabastado perguntou a Jesus o que ele faria om a riqueza se ele a tivesse, e Jesus respondeu-lhe: \Euonsagraria a riqueza material �a eleva�~ao da vida material, omo tamb�em ministraria onheimentos,sabedoria e servi�o espiritual para o enriqueimento da vida inteletual, para o enobreimento davida soial e o avan�o da vida espiritual. Eu administraria a riqueza material omo um deposit�arios�abio e e�az dos reursos de uma gera�~ao e para o benef��io e o enobreimento das gera�~oes pr�oximase subseq�uentes".O homem rio, ontudo, n~ao �ou totalmente satisfeito om a resposta de Jesus. Ele ousouperguntar de novo: \Mas o que tu pensas que um homem, na minha posi�~ao, deveria fazer om asua riqueza? Deveria eu mantê-la ou distribu��-la?" E quando perebeu que ele realmente desejavasaber mais sobre a verdade da sua lealdade a Deus e sobre o seu dever para om os homens, Jesusdesenvolveu a sua resposta: \Perebo, meu bom amigo, que �es um busador sinero da sabedoriae amante honesto da verdade; assim sendo, estou disposto a oloar diante de ti minha vis~ao dasolu�~ao para os teus problemas, no que eles têm a ver om as responsabilidades da riqueza. Fa�o issoporque pediste meu onselho e, ao darte esse onselho, n~ao me oupo da riqueza de nenhum outrohomem rio; estou ofereendo esse onselho apenas a ti e para a tua orienta�~ao pessoal. Se desejareshonestamente onsiderar tua fortuna omo uma responsabilidade, se queres transformar-te em um1405



administrador s�abio e e�iente dos teus bens aumulados, ent~ao eu te aonselharia a fazer a seguintean�alise das fontes de tuas riquezas: pergunta a ti pr�oprio, e faz o melhor para enontrar a respostahonesta: de onde veio essa riqueza? E, omo ajuda no estudo das fontes da tua grande fortuna, eusugeriria que tivesses em mente os dez m�etodos diferentes de aumular a riqueza material:\1. A riqueza herdada - riquezas que se originam de pais e de outros anestrais.\2. A riqueza desoberta - riquezas que vieram de reursos n~ao ultivados da m~ae Terra.\3. A riqueza do om�erio - riquezas obtidas pelo luro justo na troa e no interâmbio de bensmateriais.\4. A riqueza indevida - riquezas que se derivaram de uma explora�~ao injusta ou da esraviza�~aodo semelhante.\5. A riqueza dos juros - a renda proveniente das justas e honestas possibilidades de ganho doapital investido.\6. A riqueza do gênio - riquezas provindas de reompensas de dons riativos e inventivos damente humana.\7. A riqueza aidental - riquezas que se derivam da generosidade de um semelhante ou que têmorigem nas irunstânias da vida.\8. A riqueza roubada - riquezas asseguradas pela injusti�a, a desonestidade, o roubo ou a fraude.\9. A riqueza de fundos - riquezas oloadas nas tuas m~aos pelos teus semelhantes para algumuso espe���o, agora ou no futuro.\10. A riqueza ganha - riquezas derivadas diretamente de teu pr�oprio trabalho pessoal, a reom-pensa justa e honesta dos esfor�os di�arios de tua mente e teu orpo.\E assim, meu amigo, se quiseres ser um administrador �el e justo da tua grande fortuna, peranteDeus e no servi�o dos homens, tu deves dividir aproximadamente os teus bens nessas dez grandesdivis~oes e, ent~ao, ontinuar a administrar ada por�~ao de aordo om a interpreta�~ao s�abia e honestadas leis da justi�a, da eq�uidade, da probidade e da verdadeira e�iênia; embora o Deus no �eun~ao ir�a ondenar-te se, algumas vezes, tu errares nas situa�~oes duvidosas, quanto �a onsidera�~aoda miseri�ordia e da generosidade para om a infeliidade das v��timas sofridas em irunstâniasdesafortunadas da vida mortal. Quando tiveres d�uvida s�eria e sinera sobre a eq�uidade e a justi�a dassitua�~oes materiais, que as tuas deis~oes favore�am aqueles que est~ao em neessidade, que favore�amaqueles que sofrem da infeliidade de priva�~oes imereidas".Ap�os disutirem sobre essas quest~oes por v�arias horas, e em resposta ao pedido de uma instru�~aoom mais e maiores detalhes, feito pelo homem rio, Jesus passou a ampliar o seu onselho, dizendoem essênia: \Ao ofereer-te mais sugest~oes para a atitude a tomar para om a riqueza, eu deveriaadmoestar-te a reeber meu onselho omo dado a ti e para tua orienta�~ao pessoal. Falo apenas pormim pr�oprio e para ti, o amigo que me pergunta. E te onvoo a n~ao te transformar em um ditadorde omo devem os outros homens rios onsiderar suas riquezas. Assim, te aonselharia:\1. Como administrador da riqueza herdada deverias onsiderar as suas fontes. Tu est�as soba obriga�~ao moral de representar a gera�~ao passada na transmiss~ao honesta da riqueza leg��tima�as gera�~oes que se suedem, depois de subtra��res uma taxa justa, em benef��io da gera�~ao atual.Entretanto, n~ao �es obrigado a perpetuar nenhuma desonestidade ou injusti�a, que tiver sido envolvidana aumula�~ao injusta dessa riqueza, ainda que ometida pelos teus anestrais. Qualquer por�~aoda tua riqueza herdada que resulta omo sendo proveniente de fraude ou de injusti�a, tu podesdesembolsar de aordo om as tuas onvi�~oes de justi�a, generosidade e restitui�~ao. Quanto aoremanesente da tua leg��tima riqueza herdada podes fazer uso om eq�uidade e transmiti-lo, emseguran�a, omo urador, de uma gera�~ao para a outra. A disrimina�~ao s�abia e o julgamento sadiodeveriam ditar as tuas deis~oes quanto ao legado das riquezas para os teus suessores.1406



\2. Todo aquele que desfruta de riqueza obtida pelas desobertas deveria lembrar-se de que umindiv��duo s�o pode viver na Terra sen~ao por um urto per��odo de tempo e deveria, por isso, fazer aprovis~ao adequada ao ompartilhamento dessas desobertas para o bem do maior n�umero poss��vel desemelhantes seus. Ainda que ao desobridor n~ao devesse ser negada uma reompensa pelos esfor�osda desoberta, n~ao deveria ele pretender, egoistiamente, relamar exlusividade sobre todas asvantagens e bên�~aos derivadas da revela�~ao dos reursos aumulados pela natureza.\3. Se os homens esolherem onduzir os neg�oios por meio do om�erio e da troa, eles ter~aodireito a um luro justo e leg��timo. Todo omeriante meree pagamento para os seus servi�os; omerador tem direito ao seu sal�ario. A eq�uidade no om�erio e um tratamento honesto onferidoa um semelhante, nos neg�oios organizados do mundo, riam muitas esp�eies diferentes de riquezasde luros e todas essas fontes de riquezas devem ser julgadas pelos mais altos prin��pios da justi�a,honestidade e eq�uidade. O omeriante honesto n~ao deveria hesitar em ter o mesmo luro que, omontentamento, ele daria ao seu ompanheiro omeriante em uma transa�~ao semelhante. Ainda queessa esp�eie de riqueza n~ao seja idêntia �a renda individualmente ganha, quando os neg�oios s~aoonduzidos em uma larga esala, ao mesmo tempo, tais riquezas honestamente aumuladas dotam oseu possuidor de uma eq�uidade onsider�avel quanto a ter voz ativa na sua subseq�uente redistribui�~ao.\4. Nenhum mortal sabedor de Deus e que busa fazer a vontade divina pode rebaixar-se aoengajamento em opress~oes por meio da riqueza. Nenhum homem nobre esfor�ar-se-�a para ajuntarriquezas e aumular o poder da riqueza, se feita sobre a esravid~ao ou explora�~ao injusta dos seusirm~aos na arne. As riquezas s~ao uma maldi�~ao moral e um estigma espiritual quando provenientesdo suor de homens mortais sob opress~ao. Toda essa riqueza deveria ser devolvida �aqueles que nissoforam roubados, ou aos �lhos ou netos deles. Uma iviliza�~ao perdur�avel n~ao pode ser onstru��dasobre a pr�atia da espolia�~ao do sal�ario do trabalhador.\5. A riqueza honesta tem direito aos juros. Desde que os homens emprestem e tomem emprestado,aquilo que s~ao os juros justos pode ser reebido desde que o apital emprestado provenha de riquezaleg��tima. Primeiro, puri�a o teu apital antes de reivindiar os juros. N~ao sejas t~ao pequeno e �avidoa ponto de rebaixar-te �a pr�atia da usura. Nuna te permitas ser t~ao ego��sta a ponto de empregar opoder do dinheiro para obter vantagens injustas sobre o teu ompanheiro que labuta. N~ao edas �atenta�~ao de exigir juros usur�arios do teu irm~ao em desespero �naneiro.\6. Se por aaso onseguires a riqueza por meio dos arroubos do gênio, se as tuas riquezas provêmde reompensas de dons inventivos, n~ao reivindiques uma parte injusta omo remunera�~ao. O gêniodeve um pouo, tanto aos seus anestrais quanto �a sua progênie; e do mesmo modo ele deve obriga�~ao�a ra�a, �a na�~ao e �as irunstânias das suas desobertas inventivas; deveria tamb�em se lembrar deque foi omo um homem entre os homens que trabalhou e ompletou as suas inven�~oes. Seriaigualmente injusto privar o gênio de todo o aumento da sua riqueza. E ser�a sempre imposs��vel aoshomens estabeleer leis e regras apli�aveis igualmente a todos esses asos de distribui�~ao equânimeda riqueza. Deves primeiro reonheer o homem omo teu irm~ao, e, se desejares honestamente fazerpor ele omo gostarias que �zesse por ti, os imperativos omuns da justi�a, da honestidade e daprobidade te guiar~ao no estabeleimento justo e imparial e na liquida�~ao de todo problema quesurgir da reompensa eonômia e justi�a soial.\7. Exeto pelas taxas justas e leg��timas ganhas pela administra�~ao, nenhum homem deveria fazerreivindia�~ao pessoal sobre a fortuna que o tempo e o aaso �zeram air nas suas m~aos. As riquezasaidentais deveriam ser onsideradas mais sob a luz de serem um dep�osito a ser gasto para o benef��iodo pr�oprio grupo soial ou eonômio. Aos possuidores de uma tal fortuna deveria ser onsentidaapenas maior voz ativa na determina�~ao da distribui�~ao s�abia e efetiva desses reursos pelos quaisn~ao trabalharam. O homem ivilizado n~ao deveria sempre onsiderar tudo o que ele ontrola omosendo sua posse pessoal e privada.\8. Se alguma parte da tua fortuna �e onsabidamente proveniente de fraudes, se algo da tuariqueza foi aumulado por pr�atias desonestas ou m�etodos injustos; se as tuas riquezas s~ao o produto1407



de negoia�~oes injustas om os teus semelhantes, apressa-te a restituir todos esses ganhos obtidosde modo desonesto aos seus devidos propriet�arios. Faz orre�~oes ompletas e, assim, puri�a a tuafortuna de todas as riquezas desonestas.\9. A gest~ao da riqueza que uma pessoa faz, para o benef��io de outrem, �e uma responsabilidadesolene e sagrada. N~ao oloques em riso nem em perigo essa gest~ao. Extrai para ti pr�oprio, ao gerirqualquer desses bens, apenas aquilo que todos os homens honestos permitiriam.\10. Aquela parte da tua fortuna que representa os ganhos dos teus pr�oprios esfor�os mentaise f��sios - se o teu trabalho tem sido feito om justi�a e eq�uidade - verdadeiramente te pertene.Nenhum homem pode impugnar o teu direito de manter e usar tal riqueza da forma omo tu julgaresadequada, desde que o teu exer��io desse direito n~ao ause dano aos teus semelhantes".Quando Jesus tinha terminado de dar-lhe os onselhos, esse abastado romano levantou-se do seusof�a e, despedindo-se por aquela noite, fez a si pr�oprio a promessa: \Meu bom amigo, perebo que�es um homem de grande sabedoria e muita bondade; assim, amanh~a eu ome�arei a administra�~aode todos os meus bens onforme o teu onselho".
132.6 A Ministra�~ao SoialEm Roma tamb�em aonteeu aquele aidente omovente em que o Criador de um universo passouv�arias horas devolvendo uma rian�a perdida �a sua m~ae ansiosa. Essa rian�a pequena havia-seafastado da sua asa, e Jesus enontrou o menino horando em desespero. Ele e Ganid estavam aaminho das biblioteas, mas dediaram-se a levar o pequenino de volta para asa. Ganid nunase esqueeu do oment�ario de Jesus: \Tu sabes, Ganid, a maioria dos seres humanos s~ao omoesse menininho perdido. Eles passam grande parte do seu tempo horando de medo e sofrendo natristeza, quando, na verdade, eles est~ao a uma urta distânia da salva�~ao e da seguran�a, a umaurta distânia de asa, omo estava esse menino. E todos aqueles que sabem o aminho da verdade eque gozam da seguran�a de onheer a Deus deveriam onsiderar um privil�egio, n~ao um dever, poderofereer orienta�~ao aos seus semelhantes, nos esfor�os que eles fazem para enontrar as satisfa�~oesda vida. Pois n~ao sentimos n�os uma alegria suprema nesse servi�o de devolver a rian�a �a sua m~ae?Assim, aqueles que onduzem os homens a Deus, experimentaram a satisfa�~ao suprema de servir aoshomens". E, daquele dia em diante, pelo resto da sua vida natural, Ganid permaneeu ontinuamentena busa de rian�as perdidas a quem ele pudesse devolver �as suas asas.Havia a vi�uva om ino �lhos, ujo marido tinha sido morto aidentalmente. Jesus ontou aGanid sobre a perda do seu pr�oprio pai, por um aidente, e eles foram repetidamente onfortar aessa m~ae e os seus �lhos, e Ganid soliitou dinheiro a seu pai para dar-lhe omida e roupas. Eles n~aodesansaram nos seus esfor�os enquanto n~ao enontraram um trabalho para o menino mais velho, demodo que ele pudesse ajudar a uidar da fam��lia.Naquela noite, Gonod esutou a narrativa dessas experiênias e disse a Jesus, om bonomia: \Euproponho fazer do meu �lho um homem de onheimento ou um homem de neg�oios, e agora tuome�as a fazer dele um �l�osofo ou um �lantropo". E Jesus sorridente respondeu: \Talvez n�osfa�amos dele todos os quatro; e ent~ao ele poder�a desfrutar de uma satisfa�~ao quadrupliada na vida,pois o seu ouvido para o reonheimento da melodia humana ser�a apaz de reonheer quatro tonsem vez de um". E ent~ao Gonod disse: \Perebo que tu �es realmente um �l�osofo. Tu deves esreverum livro para as gera�~oes futuras". E Jesus repliou: \N~ao um livro - a minha miss~ao �e viver umavida nesta gera�~ao e para todas as gera�~oes. Eu...". Mas parou, dizendo a Ganid: \Meu �lho, �e horade reolhermo-nos". 1408



132.7 As Viagens para fora de RomaJesus, Gonod, e Ganid �zeram ino viagens para fora de Roma, at�e pontos de interesse, em territ�oriosvizinhos. Na sua visita aos lagos italianos, ao norte, Jesus teve uma longa onversa om Ganid arespeito da impossibilidade de ensinar a um homem sobre Deus, se o homem n~ao deseja saber de Deus.Eles tinham enontrado asualmente um pag~ao irreetido durante essa viagem aos lagos, e Ganid�ou surpreso de que Jesus n~ao seguiu a sua pr�atia usual de atrair o homem para uma onversa quenaturalmente onduziria ao disorrer sobre as quest~oes espirituais. Quando Ganid perguntou ao seuMestre por que ele demonstrara t~ao pouo interesse nesse pag~ao, Jesus respondeu:\Ganid, aquele homem n~ao tinha fome da verdade. N~ao estava desontente onsigo pr�oprio. N~aoestava pronto para pedir ajuda e os olhos de sua mente n~ao estavam abertos para reeber luz parasua alma. Aquele homem n~ao se enontrava maduro para a olheita da salva�~ao; deve ser-lhe dadomais tempo para que as prova�~oes e di�uldades da vida preparem-no para reeber sabedoria eonheimento superiores. Ou, se pud�essemos tê-lo vivendo onoso, poder��amos, por meio das nossasvidas, mostrar a ele o Pai no �eu; e assim ele �aria t~ao atra��do pelas nossas vidas, omo �lhos deDeus, que seria for�ado a indagar sobre nosso Pai. Tu n~ao podes revelar Deus �aqueles que n~ao Oprouram; n~ao podes onduzir almas relutantes �as alegrias da salva�~ao. �E preiso que as experiêniasda vida proporionem ao homem ele vir a ter fome da verdade; ou ent~ao, ele deve estar desejando j�aonheer Deus, em onseq�uênia do resultado do ontato om as vidas daqueles que onheem o Paidivino, antes que outro homem hegue a poder ser �util em onduzir esse semelhante mortal ao Paino �eu. Como onheemos Deus, o nosso trabalho real na Terra �e viver de um modo tal que permitaao Pai revelar-Se nas nossas vidas a �m de que, assim, todas as pessoas que busam a Deus vejamo Pai e pe�am a nossa ajuda para melhor onheerem sobre o Deus que, dessa maneira, se expressanas nossas vidas".Foi na visita �a Su���a, subindo as montanhas, que Jesus teve uma onversa durante todo o diaom o pai e o �lho sobre o budismo. Muitas vezes Ganid havia feito perguntas diretas a Jesus sobreBuda, mas tinha sempre reebido respostas evasivas de algum modo. Agora, na presen�a do �lho, opai fez a Jesus uma pergunta direta sobre Buda e reebeu uma resposta direta. Disse Gonod: \Eugostaria realmente de saber o que tu pensas de Buda". E Jesus respondeu:\O vosso Buda foi muito melhor do que �e o vosso budismo. Buda foi um grande homem e, mesmo,um profeta para o seu povo; mas foi um profeta �orf~ao. Com isso, quero dizer que ele perdeu de vista,muito edo, o seu Pai espiritual, o Pai do �eu. A experiênia dele foi tr�agia. Ele tentou viver eensinar omo um mensageiro de Deus, mas sem Deus. Buda guiou a sua nave de salva�~ao diretamenteat�e o porto da salva�~ao, at�e a entrada do anoradouro de salva�~ao para os mortais e, por ausa deplanos errados de navega�~ao, a boa nave �ou enalhada, �a deriva. E assim tem permaneido durantemuitas gera�~oes; im�ovel e quase desesperadamente enalhada. E, muitos dentre os do vosso povotêm permaneido assim, durante todos esses anos; vivendo a uma urta distânia das �aguas segurasdo repouso, mas se reusando a hegar at�e l�a porque a nobre embara�~ao do bom Buda teve a m�asorte de enalhar no fundo, do lado de fora do porto. E o povo budista jamais onseguir�a entrarnesse porto, a menos que abandone �loso�amente a embara�~ao do seu profeta e que entenda o seunobre esp��rito. Tivesse o vosso povo permaneido �el ao esp��rito de Buda, e v�os ter��eis j�a h�a muitoentrado no vosso porto de tranq�uilidade espiritual, de desanso da alma e seguran�a de salva�~ao.\Tu vês, Gonod, Buda onheia Deus em esp��rito, mas evidentemente n~ao teve êxito em desobri-lo na mente; os judeus desobriram Deus na mente, mas n~ao tiveram êxito em onheê-lo em esp��rito.Hoje, os budistas debatem-se em uma �loso�a sem Deus, enquanto o meu povo est�a deploravelmenteesravizado ao medo de um Deus, sem uma �loso�a salvadora de vida e de liberdade. V�os tendes uma�loso�a sem um Deus; os judeus têm um Deus, mas mantêm-se primariamente sem uma �loso�a devida ligada a esse Deus. Buda, por n~ao ter tido êxito em oneber uma vis~ao de Deus, omo esp��ritoe omo Pai, n~ao teve êxito tamb�em ao prover o seu ensinamento om a energia moral e o poder1409



espiritual impulsor que uma religi~ao deve possuir, se quiser mudar uma ra�a e elevar uma na�~ao".E ent~ao exlamou Ganid: \Mestre, fa�amos tu e eu uma nova religi~ao, que seja boa o su�ientepara a �India e grande o bastante para Roma e, talvez, possamos lev�a-la at�e os judeus em troa deYav�e". E Jesus retorquiu: \Ganid, as religi~oes n~ao s~ao riadas assim. As religi~oes dos homens levamgrandes per��odos de tempo para reser; enquanto as revela�~oes de Deus reluzem sobre a Terra, nasvidas dos homens que revelam a Deus para os seus semelhantes". Mas eles n~ao ompreenderam osigni�ado dessas palavras prof�etias.Naquela noite depois que se reolheram, Ganid n~ao pôde dormir. Ele onversou durante um longotempo om o seu pai e �nalmente disse: \Sabes, pai, algumas vezes eu penso que Joshua �e umprofeta". E o seu pai respondeu, sonolento: \Meu �lho, h�a outros..."Desde esse dia, pelo resto da sua vida natural, Ganid ontinuou a desenvolver uma religi~ao delepr�oprio. Ele estava persuadido fortemente, dentro da pr�opria mente, om a grandeza de Jesus, pelasua eq�uidade e tolerânia. Em todas as onversas que tivera om Jesus, sobre a �loso�a e a religi~ao,esse jovem nuna experimentou ressentimentos nem rea�~oes de antagonismos.Que ena para as inteligênias elestes ontemplarem: esse espet�aulo do jovem indiano propondo,ao Criador de um universo, que eles elaborassem uma nova religi~ao! E, embora o jovem n~ao osoubesse, eles estavam fazendo uma nova e eterna religi~ao, exatamente ali e naquele momento - umnovo aminho de salva�~ao: a revela�~ao de Deus ao homem feita por Jesus, e em Jesus. Aquilo que ojovem mais queria fazer ele estava, inonsientemente, realizando de fato. E assim foi, e �e, sempre.Tudo aquilo que a imagina�~ao humana, iluminada, bem reetida e onduzida pelo ensinamentoespiritual, est�a na busa de fazer e de ser, de todo o ora�~ao e sem ego��smos, torna-se um meioriativo mensur�avel pelo n��vel da dedia�~ao om que o mortal se p~oe a fazer divinamente a vontadedo Pai. Quando o homem entra em omunh~ao om Deus, grandes feitos podem aonteer e de fatoaonteem.
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Cap��tulo 133O Retorno de RomaAO PREPARAR-SE para deixar Roma, Jesus n~ao disse adeus a nenhum dos seus amigos. O Esribade Damaso apareeu em Roma sem an�unio e desapareeu do mesmo modo. Passou-se um ano inteiroat�e que aqueles que o onheiam e que o amavam desistiram da esperan�a de vê-lo novamente. Antesdo �m do segundo ano, pequenos grupos daqueles que o haviam onheido viram-se atra��dos unspelos outros e reuniram-se por ausa do seu interesse omum nos ensinamentos dele, e nas mem�oriasomuns dos seus bons tempos om ele. E esses pequenos grupos de est�oios, ��nios e ultuadores dosmist�erios ontinuaram a manter enontros informais e espor�adios, at�e o momento em que apareeramem Roma os primeiros pregadores da religi~ao rist~a.Gonod e Ganid haviam omprado tantas oisas em Alexandria e em Roma, que aabaram enviando,anteipadamente, todos os seus pertenes embalados, por meio de burros de arga, para Tarento,enquanto os três viajantes empreenderam uma viagem a p�e, om tranq�uilidade, atrav�es da It�alia,pela grande Via �Apia. Nessa viagem eles enontraram toda a sorte de seres humanos. Muitosidad~aos romanos nobres e olonos gregos viviam ao longo dessa estrada, mas a progênie de um bomn�umero de esravos inferiores ome�ava a apareer.Um dia, enquanto desansavam �a hora do almo�o, a meio aminho de Tarento, Ganid fez umapergunta direta a Jesus, sobre o que ele pensava do sistema de astas da �India. Jesus respondeu:\Embora os seres humanos di�ram uns dos outros, sob muitos aspetos, perante Deus e o mundoespiritual, todos mortais est~ao em p�e de igualdade. Dois grupos apenas de mortais h�a aos olhosde Deus: aqueles que desejam umprir a Sua vontade e aqueles que n~ao almejam tal oisa. E,quando o universo se volta para um mundo habitado diserne, deste mesmo modo, duas grandeslasses: os que sabem de Deus e os que n~ao sabem. Aqueles que n~ao podem hegar a onheera Deus s~ao reonheidos entre os animais de qualquer reino. A humanidade pode ser dividida,apropriadamente, em muitas lasses, de aordo om diferentes quali�a�~oes, segundo o modo de vê-la, f��sia, mental, soial, voaional ou moralmente; mas esses grupos diferentes de humanos mortais,ao apareerem diante do tribunal para o julgamento de Deus, �am em p�e de igualdade; Deus,verdadeiramente, n~ao faz aep�~ao de pessoas. Embora v�os n~ao possais esapar do reonheimentosegundo as diferentes habilidades e dons humanos, nas quest~oes inteletuais, soiais e morais, n~aodeveis fazer nenhuma dessas diferenia�~oes na irmandade espiritual dos homens quando reunidospara a adora�~ao na presen�a de Deus".133.1 A Miseri�ordia e a Justi�aUm inidente muito interessante oorreu, em uma tarde, no aostamento da estrada, quando eles seaproximavam de Tarento. Viram um jovem rude intimidando brutalmente um outro menor do queele. Apressando-se a ajudar o menino ataado, quando o havia resgatado, Jesus permaneeu apenas1411



segurando apertadamente o ofensor at�e que o menor tivesse esapado. No momento em que Jesusliberou o pequeno brig~ao, Ganid agarrou o menino e ome�ou a bater nele estrepitosamente, ent~ao,Jesus prontamente interferiu, para espanto de Ganid. Depois de haver ontido Ganid e permitido aomenino amedrontado esapar, t~ao logo reuperou o fôlego, Ganid exlamou sobressaltado: \Eu n~aoonsigo entender-te, Mestre. Se a miseri�ordia exige que tu resgates o menino menor, a justi�a n~aoexige a puni�~ao do menino maior e que era o ofensor?" Respondendo, Jesus disse:\Ganid, �e verdade que tu n~ao entendeste. A ministra�~ao da miseri�ordia �e sempre trabalho doindiv��duo, mas a justi�a da puni�~ao �e fun�~ao do soial, do governo ou dos grupos que administram ouniverso. Enquanto indiv��duo sou obrigado a mostrar miseri�ordia; eu devia livrar o garoto ataadoe, om toda �rmeza, empregar a for�a neess�aria para onter o agressor. E isso foi exatamente oque �z. Realizei a liberta�~ao do menino ataado; e esse foi o �m da ministra�~ao da miseri�ordia. Eent~ao, �a for�a eu detive o agressor por um per��odo de tempo su�iente para permitir que a partemais fraa, na disputa, esapasse; ap�os o que eu me retirei do aso. E n~ao ontinuei, n~ao �z ojulgamento do agressor, nem repassei o seu motivo - nem julguei tudo o que motivou o seu ataque aoseu ompanheiro - e n~ao assumi exeutar a puni�~ao que a minha mente podia ditar omo ompensa�~aojusta pelo erro dele. Ganid, a miseri�ordia pode ser pr�odiga, mas a justi�a deve ser preisa. N~aopodes disernir que n~ao h�a duas pessoas que porventura onordem quanto �a puni�~ao que deveriasatisfazer as exigênias da justi�a? Um imporia quarenta hiotadas, o outro vinte, enquanto outroiria aonselhar ainda o on�namento em solit�aria omo uma justa puni�~ao. N~ao vês que, nestemundo, essas responsabilidades ou deveriam �ar om o grupo ou deveriam ser administradas pelosrepresentantes esolhidos do grupo? No universo, o julgamento �e entregue �aqueles que onheemplenamente os anteedentes de todos os erros, bem omo as suas motiva�~oes. Na soiedade ivilizadae em um universo organizado, a administra�~ao da justi�a pressup~oe apliar uma senten�a justa emonseq�uênia de um julgamento equânime; e essas prerrogativas s~ao dadas aos grupos jur��dios dosmundos e aos administradores todo-ientes dos universos mais elevados de toda a ria�~ao".Durante v�arios dias eles onversaram sobre a quest~ao da manifesta�~ao da miseri�ordia e da ad-ministra�~ao da justi�a. E Ganid, ao menos em uma erta medida, ompreendeu por que Jesus n~aoqueria entrar em ombate pessoalmente. Ganid, no entanto, fez uma �ultima pergunta, para a qualele nuna reebeu uma resposta totalmente satisfat�oria; e essa pergunta foi: \Mas, Mestre, se umariatura mais forte e de temperamento maldoso te ataasse e amea�asse destruir-te, o que farias?N~ao farias nenhum esfor�o para defender-te?" Embora Jesus n~ao pudesse plena e satisfatoriamenteresponder �a pergunta do jovem, porquanto ele n~ao estava querendo revelar-lhe que ele (Jesus) estavavivendo na Terra omo a exempli�a�~ao do amor do Pai do Para��so, para um universo que a tudoassistia; ainda assim, ele disse o seguinte:\Ganid, posso entender bem o quanto te deixam perplexo algumas dessas quest~oes e vou esfor�ar-me para responder �a tua pergunta. Primeiro, em todos os ataques que poderiam ser feitos �a minhapessoa, eu determinaria se o agressor seria ou n~ao um �lho de Deus - meu irm~ao na arne - e, seeu ahasse que uma tal riatura fosse desprovida de ju��zo moral e de raz~ao espiritual, eu defenderiasem hesitar a mim pr�oprio om toda a apaidade dos meus poderes de resistênia, a despeito dasonseq�uênias para o ataante. Mas, eu n~ao agrediria assim a um irm~ao que tenha o status de�lia�~ao, nem mesmo em autodefesa. Isto �e, eu n~ao o puniria preipitadamente e sem julgamento poruma agress~ao ontra mim. Por todos os meios poss��veis eu prouraria impedir e dissuadi-lo de fazeraquele ataque; e faria tudo para mitig�a-lo aso eu fraassasse em evit�a-lo. Ganid, eu tenho on�an�aabsoluta nos uidados do meu Pai eleste; e estou onsagrado a fazer a vontade do meu Pai no �eu.N~ao aredito que nenhum mal real possa sobrevir a mim, n~ao aredito que o trabalho da minha vidapossa ser amea�ado por qualquer oisa que os meus inimigos possam desejar que aonte�a a mim, eertamente n~ao h�a nenhuma violênia dos nossos amigos a ser temida. Estou absolutamente segurode que todo o universo �e amig�avel omigo - essa �e a verdade todo-poderosa na qual eu insisto emareditar, om uma on�an�a de todo o ora�~ao, a despeito de todas as aparênias em ontr�ario".Ganid, todavia, n~ao �ou plenamente satisfeito. Muitas vezes eles falaram sobre essas quest~oes; e1412



Jesus ontara a ele algo das suas experiênias de infânia e tamb�em sobre Ja�o, o �lho do pedreiro.Ao saber omo Ja�o se propusera a defender Jesus, Ganid disse: \Oh, eu ome�o a pereber! Emprimeiro lugar muito raramente qualquer ser humano normal iria ataar uma pessoa t~ao boa omo tu�es e, mesmo que algu�em seja t~ao irreetido a ponto de fazer tal oisa, h�a de haver muito ertamentealgum outro mortal �a m~ao que aorrer�a em tua prote�~ao, do mesmo modo que tu sempre aorres emdefesa de qualquer pessoa que tu perebes estar em aperto. No meu ora�~ao, Mestre, eu onordoontigo, mas na minha abe�a eu ainda aho que se eu tivesse sido Ja�o, eu teria gostado de puniraqueles irm~aos rudes que ousaram ataar-te s�o porque sabiam que tu n~ao irias defender-te a ti mesmo.Eu presumo que tu est�as a salvo o su�iente nessa tua jornada pela vida, j�a que passas grande partedo teu tempo ajudando aos outros e ministrando aos teus semelhantes em desespero - bem, muitoprovavelmente haver�a sempre algu�em �a m~ao para defender-te". E Jesus retorquiu: \Esse teste aindaest�a para aonteer, Ganid, e, quando vier, n�os teremos que nos onformar om a vontade do Pai".E isso foi tudo o que o jovem pôde levar o seu Mestre a dizer sobre essa quest~ao dif��il, da autodefesae da n~ao-resistênia. Numa outra oasi~ao ele onseguiu tirar de Jesus a opini~ao de que a soiedadeorganizada tinha todo o direito de empregar a for�a para o umprimento dos seus mandados dejusti�a.133.2 Embarando para TarentoEnquanto permaneiam no navio atraado, esperando que o baro fosse desarregado, os viajantespuderam observar um homem maltratando a sua mulher. Como era do seu ostume, Jesus interveioem defesa da pessoa submetida �a violênia. Ele foi por tr�as do marido irado e, toando gentilmenteno seu ombro, disse: \Meu amigo, posso falar ontigo em partiular, por um momento?" O homemem �olera �ou embara�ado om essa abordagem e, depois de um momento de hesita�~ao e embara�o,balbuiou: \�E... - por que - Est�a bem, o que quer omigo?" E, depois de lev�a-lo para um lado, Jesusdisse: \Meu amigo, perebo algo terr��vel que deve ter aonteido a ti; e desejo muito que me digas oque teria aonteido a um homem t~ao forte para lev�a-lo a agredir a sua mulher, a m~ae dos seus �lhos,e isso, bem aqui diante dos olhos de todos. Estou seguro de que deves ter uma boa raz~ao para esseataque. O que fez a mulher para mereer esse tratamento do seu marido? Ao olhar para ti, vejo queposso pereber no teu rosto o amor da justi�a e at�e o desejo de mostrar miseri�ordia. E aventuro-mea dizer que, aso me visses ataado por ladr~oes, tu irias, sem hesita�~ao, aorrer para ajudar-me. Ousodizer que tu j�a �zeste muitas oisas valentes no orrer da tua vida. Agora, meu amigo, dize-me o queest�a aonteendo? A mulher fez algo errado, ou terias tu perdido tolamente a abe�a e, sem pensar,agrediu-a?" N~ao foi tanto o que Jesus havia dito que toara o ora�~ao desse homem, mas o olhar debondade e o sorriso de simpatia que Jesus lhe dirigira, quando onlu��a as suas observa�~oes. Disseo homem: \Eu vejo que tu �es um saerdote dos ��nios e estou agradeido por me teres refreado.Minha mulher nada fez de muito errado; ela �e uma boa mulher, mas o modo pelo qual me provoa emp�ublio me irrita, e pero a abe�a. Sinto muito pela minha falta de autoontrole; e prometo tentarviver de aordo om a promessa que �z outrora a um dos teus irm~aos que me ensinou as maneirasertas. Eu te prometo".E ent~ao, despedindo-se dele, Jesus disse: \Meu irm~ao, sempre te lembra de que o homem n~ao temautoridade de direito sobre a mulher, a menos que a mulher tenha de prop�osito e voluntariamentedado a ele essa autoridade. A tua mulher se propôs a viver ontigo, ajudar-te a lutar nas batalhasda vida e assumir a parte maior na arga de ter e de riar os vossos �lhos; e, em troa desseservi�o espeial, �e mais do que justo que reeba de ti a prote�~ao espeial que o homem pode dar �amulher, omo uma pareira que deve arregar, suportar e nutrir os �lhos. O uidado e a onsidera�~aoamorosos que um homem deseja dar �a sua esposa e �lhos s~ao a medida da realiza�~ao daquele homem,nos n��veis mais elevados da autoonsiênia riativa e espiritual. Sabes que tais homens e mulheress~ao pareiros de Deus, pois eles ooperam para riar seres que resem e possuem por si pr�oprios o1413



potenial de terem almas imortais? O Pai no �eu trata o Esp��rito Materno, que �e a m~ae dos �lhos douniverso, omo igual a si pr�oprio. Compartilhar a tua vida, e tudo que se relaiona a ela, em termosde igualdade om a m~ae que t~ao plenamente ompartilha ontigo a experiênia divina de reproduziraos dois, na vida dos vossos �lhos, �e ser semelhante a Deus. Se apenas puderes amar aos teus �lhosomo Deus te ama, tu amar�as e aariiar�as a tua esposa omo o Pai no �eu honra e exalta o Esp��ritoIn�nito, a m~ae de todos os �lhos espirituais de um universo vast��ssimo".E quando eles estavam a bordo do baro, olharam para tr�as e viram a ena do asal, o qualpermaneia om l�agrimas nos olhos em um abra�o silenioso. Tendo ouvido a �ultima metade damensagem de Jesus ao homem, Gonod esteve todo o dia oupado em meditar sobre aquilo e resolveureorganizar a sua asa quando voltasse para a �India.A viagem a Ni�opolis foi agrad�avel mas lenta, pois o vento n~ao estava favor�avel. Os três passa-ram muitas horas reontando as suas experiênias em Roma e relembrando tudo o que lhes tinhaaonteido desde que se onheeram em Jerusal�em. Ganid estava tornando-se imbu��do do esp��rito dominist�erio pessoal. Ele ome�ou a auxiliar no navio omo amareiro, mas, no segundo dia, quandomergulhou mais nas profundas �aguas da religi~ao, ele hamou Joshua para ajud�a-lo.Eles passaram v�arios dias em Ni�opolis, a idade que Augusto tinha fundado, h�a uns inq�uentaanos, omo a \idade da vit�oria", em omemora�~ao da batalha de Atium; pois havia sido nesse loalque aampara om o seu ex�erito antes da batalha. Eles alojaram-se na asa de um tal de Jeremias,um pros�elito grego de f�e judia a quem onheeram a bordo do baro. O ap�ostolo Paulo passou todoo inverno om o �lho de Jeremias nessa mesma asa durante a sua tereira viagem mission�aria. DeNi�opolis eles velejaram no mesmo baro para Corinto, a apital da prov��nia romana de A�aia.133.3 Em CorintoAo hegarem a Corinto, Ganid j�a estava �ando bastante interessado pela religi~ao judaia e assimn~ao seria estranho que um dia, quando passavam pela sinagoga e viram as pessoas entrando, elesoliitasse a Jesus que o levasse ao servi�o. Naquele dia eles ouviram um rabino erudito disursarsobre \o destino de Israel" e, depois do servi�o, enontraram um tal de Crespo, o dirigente mais altodessa sinagoga. Eles voltaram muitas vezes para os servi�os naquela sinagoga, mas, sobretudo paraenontrar Crespo. Ganid riou uma grande afei�~ao por Crespo, pela sua esposa, e a sua fam��lia deino �lhos. Ele gostava muito de observar omo um judeu onduzia a sua vida familiar.Enquanto Ganid estudava a vida familiar, Jesus ensinava a Crespo o melhor aminho para avida religiosa. Jesus permaneeu mais de vinte sess~oes om esse judeu progressista e n~ao �e de sesurpreender, quando, anos depois, quando Paulo se enontrava em prega�~ao nessa mesma sinagoga eos judeus rejeitaram a sua mensagem, dando o seu voto de proibi�~ao a outras prega�~oes na sinagogaque, ao se voltar aos gentios, Paulo haja enontrado nesse mesmo Crespo e em toda a sua fam��lia oapoio de haverem eles abra�ado j�a a nova religi~ao, e que se haja transformado em um dos prinipaissustent�aulos da igreja rist~a que Paulo organizou em seguida em Corinto.Durante os dezoito meses que pregou em Corinto, sendo que Silas e Tim�oteo se juntaram a elemais tarde, Paulo onheeu muitos outros que haviam sido instru��dos pelo \tutor judeu do �lho deum merador indiano".Em Corinto eles onheeram pessoas de todas as ra�as, vindas de três ontinentes. Junto omAlexandria e Roma, Corinto era a mais osmopolita das idades do imp�erio no Mediterrâneo. Haviamuita oisa que atra��a a aten�~ao das pessoas nessa idade, e Ganid nuna se ansava de visitar aidadela que �ava a quase seisentos metros aima do mar. Ele tamb�em passou uma boa partedo tempo que lhe sobrava na sinagoga e na asa de Crespo. A prin��pio ele �ara hoado, mas,mais tarde, �ou enantado om o status da mulher no lar judeu; era uma revela�~ao para esse jovem1414



indiano.Jesus e Ganid foram muitas vezes h�ospedes em um outro lar judeu, o de Justo, um meradordevoto, que morava ao lado da sinagoga. E, muitas vezes, subseq�uentemente, quando o ap�ostolopermaneeu nessa asa, Paulo ouviu as hist�orias dessas visitas do rapaz indiano e o seu tutor judeu,enquanto ambos, Paulo e Justo, imaginavam o que �e que teria aonteido a um instrutor hebreu t~aobrilhante.Quando em Roma, Ganid observou que Jesus se reusava a aompanh�a-los aos banhos p�ublios.V�arias vezes depois disso, o jovem tentou induzir Jesus a dizer mais sobre o que pensava a respeito dasrela�~oes dos sexos. Embora quisesse responder �as perguntas do rapaz, Jesus nuna pareia dispostoa disutir esses assuntos muito longamente. Certa noite, enquanto passeavam em Corinto, perto doloal em que a parede da idadela orria at�e o mar, eles foram abordados por duas mulheres p�ublias.Ganid, muito justamente, havia assimilado a id�eia de que Jesus era um homem de elevados ideais,e que ele abominava tudo que beirava a impureza ou que tivesse o sabor do mal; e, em vista disso,ele dirigiu-se seamente a essas mulheres e grosseiramente pediu a elas para se afastarem. QuandoJesus ouviu isso, disse a Ganid: \A tua inten�~ao foi boa, mas tu n~ao devias permitir-te falar assimaos �lhos de Deus, ainda que sejam os seus �lhos desguiados. Quem somos n�os para julgar essasmulheres? Tu onhees todas as irunstânias que as levaram a reorrer a tais m�etodos de obtera sobrevivênia? Fia aqui omigo enquanto falamos sobre essas quest~oes". As prostitutas �arammais estupefatas ainda do que Ganid om as palavras de Jesus.E, enquanto permaneiam ali sob a luz da lua, Jesus ontinuou dizendo: \Dentro de todas asmentes humanas vive um esp��rito divino, a d�adiva do Pai do �eu. Esse esp��rito do bem sempre seesfor�a para nos levar a Deus, para ajudar-nos a enontrar Deus e onheer a Deus; mas h�a tamb�emdentro dos mortais muitas tendênias naturais f��sias que o Criador oloou neles para servir ao bem-estar individual e da ra�a. Assim, muitas vezes, os homens e as mulheres tornam-se onfusos nos seusesfor�os de ompreender a si pr�oprios e lutar ontra as di�uldades m�ultiplas do ganhar a vida emum mundo t~ao amplamente dominado pelo ego��smo e pelo peado. Eu perebo, Ganid, que nenhumadessas mulheres �e voluntariamente peaminosa. Posso ver, nos seus rostos, que elas passaram pormuitas tristezas e sofreram muito nas m~aos de um destino aparentemente ruel; todavia elas n~aoesolheram intenionalmente essa esp�eie de vida. Apenas se renderam, desenorajadas e de ummodo que beira o desespero, �a press~ao do momento e aeitaram esses meios repugnantes de ganhar avida omo o que de melhor enontraram para sair de uma situa�~ao que lhes pareia desesperadora.Ganid, algumas pessoas s~ao realmente perversas de ora�~ao, e esolhem deliberadamente fazer oisasm�as; no entanto, diga-me, quando olhas para esses rostos inundados de l�agrimas, tu vês algo demal ou de perverso?" E, enquanto Jesus esperava a resposta, a voz de Ganid saiu sufoada quandobalbuiou a sua resposta: \N~ao, Mestre, n~ao vejo. E pe�o perd~ao pela minha grosseria para omelas - eu imploro o seu perd~ao". E ent~ao Jesus disse: \Falando em nome delas, eu digo que j�a teperdoaram, do mesmo modo que falo pelo meu Pai no �eu, pois Ele j�a as perdoou. Agora, todos v�os,vinde omigo at�e a asa de um amigo, onde enontraremos reolhimento e faremos planos para a vidanova e melhor que temos diante de n�os". As mulheres, estupefatas at�e esse momento, n~ao haviamdito palavra; entreolharam-se sileniosamente e seguiram o aminho indiado por aqueles homens.Imaginai a surpresa da esposa de Justo quando, j�a tarde da noite, Jesus apareeu om Ganid eessas duas estranhas, dizendo: \Perdoai-nos por hegarmos a essa hora, mas Ganid e eu desejamosomer um pouo e gostar��amos de ompartilhar esse pouo om estas nossas amigas que aabamosde enontrar, elas tamb�em est~ao neessitando de algo para omer; e, al�em disso, viemos at�e v�os omo pensamento de que estar��eis interessados em dar a elas um onselho, junto onoso, quanto aomodo de melhor reome�arem a vida. Elas podem ontar-vos a sua hist�oria, e eu suponho que j�atenham tido imensas di�uldades. A presen�a delas aqui, no vosso lar, atesta qu~ao sineramente elasanseiam por onheer gente de bem, e om quanta boa vontade elas abra�ar~ao a oportunidade demostrar a todo o mundo - e at�e mesmo aos anjos dos �eus - que elas podem vir a ser mulheres nobrese orajosas". 1415



Quando Marta, a esposa de Justo, dispôs a omida sobre a mesa, Jesus, deixando-os inesperada-mente, disse: \Como est�a �ando tarde e, j�a que o pai do jovem nos estar�a esperando, rogamos serdesulpados por deixar-vos juntas aqui - três mulheres - �lhas bem-amadas do Alt��ssimo. E eu orareipela vossa orienta�~ao espiritual, enquanto fazeis os planos para uma vida nova e melhor na Terra euma vida eterna para o grande futuro".E assim Jesus e Ganid deixaram as mulheres. At�e ent~ao as ortes~as nada haviam dito; do mesmomodo Ganid nada dissera. E, por alguns momentos, Marta tamb�em nada dissera; mas, em breve,ela despertou para a situa�~ao e fez tudo o que Jesus tinha a esperan�a de que ela �zesse por aquelasestranhas. A mais velha dessas duas mulheres morreu pouo tempo depois, om esperan�as vivas desobrevivênia eterna; e a mais jovem trabalhou no loal de neg�oios de Justo e mais tarde tornou-seum membro vital��io da primeira igreja rist~a em Corinto.Por v�arias vezes, na asa de Crespo, Jesus e Ganid estiveram om um erto Gaio, que posterior-mente tornou-se um leal sustent�aulo de Paulo. Durante esses dois meses em Corinto eles mantiveramonversas pessoais om dezenas de indiv��duos que valiam a pena e, em resultado de todos esses on-tatos, aparentemente asuais, mais do que a metade dos indiv��duos envolvidos tornou-se membro daomunidade rist~a subseq�uente.Quando foi a Corinto, pela primeira vez, Paulo n~ao tinha a inten�~ao de fazer uma visita prolongada.Mas ele n~ao sabia qu~ao bem o tutor judeu havia preparado o aminho para os seus trabalhos. Al�emdisso, desobriu que um grande interesse tinha j�a sido despertado em �Aquila e Prisila; �Aquila eraum dos ��nios om quem Jesus tinha entrado em ontato quando estivera em Roma. Esse era umasal de refugiados judeus em Roma, que rapidamente abra�ou os ensinamentos de Paulo. Ele viveue trabalhou om eles, pois tamb�em eles faziam tendas. Foi por ausa dessas irunstânias que Pauloprolongou a sua estada em Corinto.133.4 O Trabalho Pessoal em CorintoJesus e Ganid tiveram muitas outras experiênias interessantes em Corinto. Tiveram onversas��ntimas om um grande n�umero de pessoas; e estas tiraram um grande proveito da instru�~ao reebidade Jesus.Ao moleiro ele ensinou omo moer os gr~aos da verdade no moinho da experiênia viva, de modo afazer om que as oisas dif��eis da vida divina se tornassem aeit�aveis mesmo pelos seus semelhantesmortais fraos e d�ebeis. Disse Jesus: \D�a o leite da verdade �aqueles que s~ao ainda bebês na perep�~aoespiritual. Na tua ministra�~ao de vida e de amor, serve o alimento espiritual de uma forma atraentee adequada �a apaidade de reeptividade de ada um entre aqueles que te �zerem perguntas".Ao enturi~ao romano ele disse: \D�a a C�esar as oisas que s~ao de C�esar, e a Deus as oisas ques~ao de Deus. O servi�o sinero a Deus e o servi�o leal a C�esar n~ao entram em onito, a menos queC�esar tenha a presun�~ao de arrogar a si uma homenagem que s�o pode ser pretendida pela Deidade.A lealdade a Deus, para aqueles que hegarem a onheê-Lo, transform�a-los-�a a todos nos mais leaise ��eis na sua devo�~ao a um imperador ondigno".Ao fervoroso l��der do ulto mitraio Jesus disse: \Fazes bem em busar uma religi~ao de salva�~aoeterna, mas tu te enganas ao busar uma verdade assim gloriosa entre os mist�erios teidos peloshomens e nas �loso�as humanas. Aaso n~ao sabes que o mist�erio da salva�~ao eterna reside na tuapr�opria alma? N~ao sabes que Deus no �eu enviou o Seu esp��rito para viver dentro de ti, e que esseesp��rito guiar�a a todos os mortais amantes da verdade e que servem a Deus, na sa��da desta vida epelos portais da morte, at�e as alturas eternas da luz, onde Deus espera reeber os Seus �lhos? Enuna te esque�as: tu que onhees a Deus, ser�as o �lho de Deus se, verdadeiramente, aspirares aser omo Ele". 1416



Ao instrutor epiurista ele disse: \Fazes bem em esolher o melhor e em apreiares o que �e bom.Mas estar�as tu sendo s�abio ao deixares de disernir as oisas maiores da vida mortal, aquelas oisasque est~ao inorporadas aos reinos espirituais e que surgem da ompreens~ao da presen�a de Deus noora�~ao humano? A grande oisa em toda a experiênia humana �e a tomada de onsiênia de quetu onhees o Deus ujo esp��rito vive dentro de ti e que proura onduzir-te avante na jornada longae quase sem �m, at�e alan�ares a presen�a pessoal do nosso Pai omum, o Deus de toda a ria�~ao, oSenhor dos universos".Ao empreiteiro e onstrutor grego, ele disse: \Meu amigo, enquanto onstr�ois as estruturas mate-riais para os homens, desenvolve um ar�ater espiritual �a semelhan�a do esp��rito divino dentro da tuaalma. N~ao deixes a tua realiza�~ao omo onstrutor temporal sobrepor-se �a tua realiza�~ao omo �lhoespiritual do Reino do �eu. Enquanto onstr�ois as mans~oes do tempo para os outros, n~ao negligeniesde assegurar, para ti pr�oprio, o teu direito �as mans~oes da eternidade. E lembra-te sempre: h�a umaidadela ujas funda�~oes s~ao orretas e verdadeiras e ujo onstrutor e riador �e Deus".Ao juiz romano ele disse: \Ao julgar os homens, lembra-te de que tu mesmo, algum dia, ir�as ajulgamento perante o tribunal dos Governantes de um universo. Julga om justi�a e om miseri�ordiamesmo, pois tu mesmo algum dia ir�as aguardar pela onsidera�~ao miseriordiosa das m~aos do �ArbitroSupremo. Julga omo tu serias julgado sob irunstânias semelhantes, sendo assim guiado peloesp��rito da lei, bem omo pela sua letra. E, do mesmo modo que onederes uma justi�a dominadapela equanimidade, �a luz da neessidade daqueles que forem trazidos diante de ti, do mesmo modoter�as o direito de esperar uma justi�a temperada pela miseri�ordia quando, um dia, te oloaresperante o Juiz de toda a Terra".�A propriet�aria da estalagem grega ele disse: \Ministra a tua hospitalidade omo algu�em queentret�em os �lhos do Alt��ssimo. Eleva a monotonia da tua lida di�aria aos n��veis elevados das belas-artes, por interm�edio da ompreens~ao ada vez maior de que tu ministras Deus �as pessoas em quemEle reside, por meio do esp��rito Dele que deseu para viver dentro dos ora�~oes dos homens; e busaom isso transformar as mentes e guiar as almas dessas pessoas at�e o onheimento do Pai do Para��so,Pai de todas essas d�adivas outorgadas do esp��rito divino".Jesus teve muitas onversas om um merador hinês. Ao despedir-se, Jesus reomendou a ele:\Adora apenas a Deus, que �e o verdadeiro anestral do teu esp��rito. Lembra-te que o esp��rito doPai vive sempre dentro de ti e sempre orienta a tua alma na dire�~ao do �eu. Se tu seguires asorienta�~oes inonsientes desse esp��rito imortal, estejas erto de ontinuar no aminho elevado deenontrar Deus. E quando tu alan�ares o Pai no �eu, ser�a porque, ao prour�a-Lo, tu te tornastemais e mais omo Ele. E ent~ao adeus, Chang, mas apenas por uma esta�~ao, pois nos enontraremosde novo nos mundos da luz, onde o Pai das almas espirituais provideniou muitos deliiosos pontosde parada para aqueles por quem o Para��so espera".Ao viajante, vindo da Bretanha, ele disse: \Meu irm~ao, perebo que busas a verdade e, pois,sugiro-te pensar na possibilidade de que o esp��rito do Pai de toda a verdade possa residir dentro deti. Por aaso j�a tentaste sineramente onversar om o esp��rito da tua pr�opria alma? Uma tal oisa�e de fato dif��il e muito raramente leva a onsiênia ao êxito; mas toda tentativa sinera da mentematerial de omuniar-se om o seu esp��rito residente, sempre alan�a algum êxito, n~ao obstante amaioria dessas magn���as experiênias humanas deva permaneer omo um registro supraonsientenas almas desses mortais ientes de Deus."Ao garoto em fuga, Jesus disse: \Lembra-te de que h�a duas oisas das quais tu n~ao podes fugir - deDeus e de ti pr�oprio. Para onde quer que possas ir, levar-te-�as ontigo a ti pr�oprio e ao esp��rito do Paieleste que vive dentro do teu ora�~ao. Meu �lho, p�ara de tentar enganar a ti pr�oprio; estabelee-tena pr�atia orajosa de enarar os fatos da vida, ap�oia-te �rmemente na seguran�a da �lia�~ao a Deus ena erteza da vida eterna, omo eu te ensinei. Desse dia em diante propôe-te ser de fato um homem,um homem determinado a enarar a vida om bravura e om inteligênia".1417



Ao riminoso ondenado, ele disse no �ultimo momento: \Meu irm~ao, tu a��ste no aminho domal. Tu te perdeste do teu aminho; e te emaranhaste nas malhas do rime. Conversando ontigo,bem sei que n~ao planejaste fazer as oisas que aabaram por ustar-te a tua vida temporal. Mas�zeste esse mal, e os teus semelhantes julgaram-te ulpado e determinaram que morresses. Tu n~aopodes nem eu negar ao Estado esse direito de autodefender-se da maneira que for da sua pr�opriaesolha. Paree n~ao haver nenhum meio humano de esapares da penalidade pelos teus erros. Osteus semelhantes devem julgar-te pelo que �zeste, mas h�a um Juiz a quem podes apelar, pedindo quete perdoe, e que ir�a julgar-te segundo os teus reais motivos e o melhor da tua inten�~ao. N~ao temaenontrar o julgamento de Deus se o teu arrependimento �e genu��no e sinera a tua f�e. O fato de oteu erro trazer em si a pena de morte, imposta pelo homem, n~ao prejudia a possibilidade que tuaalma tem de obter a justi�a e desfrutar da miseri�ordia perante as ortes elestes".Jesus teve uma satisfa�~ao de ter v�arias onversas ��ntimas om muitas almas famintas, tantasque o seu n�umero �e grande demais para que tenham todas um lugar nestes registros. Os trêsviajantes em muito apreiaram a permanênia em Corinto. E, �a exe�~ao de Atenas, que era maisrenomada omo um entro eduaional, Corinto foi a idade mais importante da Gr�eia durante essestempos romanos; e nos dois meses que passaram nesse entro omerial em oresimento eles tiveramoportunidade, todos os três, de ter experiênias bem valiosas. A permanênia deles nessa idade foia mais interessante de todas as paradas no seu aminho de volta de Roma.Gonod tinha muitos interesses em Corinto, mas, �nalmente, os seus afazeres terminaram, e elesprepararam-se para velejar at�e Atenas. Viajaram em um pequeno baro que foi arregado por viaterrestre de um porto at�e outro em Corinto, a uma distânia de dezesseis quilômetros.133.5 Em Atenas - O Disurso sobre a CiêniaEm breve eles hegaram ao velho entro grego de iênia e de edua�~ao, e Ganid �ou emoionadoom o pensamento de estar em Atenas, de estar na Gr�eia, o entro ultural do antigo imp�erioalexandrino, que havia estendido as suas fronteiras at�e a sua pr�opria terra, a �India. Havia pouaoisa a ser tratada l�a, e, sendo assim, Gonod passou a maior parte do seu tempo om Jesus e Ganid,visitando os muitos pontos de interesse e ouvindo as onversas interessantes do rapaz om o seuvers�atil Mestre.Uma grande universidade prosperava ainda em Atenas e os três �zeram visitas freq�uentes �as suassalas de ensino. Jesus e Ganid haviam j�a disutido em profundidade os ensinamentos de Plat~ao,enquanto ouviam as onferênias no museu em Alexandria. E todos eles apreiaram muito a arte daGr�eia, da qual boas mostras eram ainda enontr�aveis aqui e ali pela idade.Tanto o pai quanto o �lho deleitaram-se om a disuss~ao sobre a iênia, que se deu no albergue,erta noite, entre Jesus e um �l�osofo grego. Depois desse formalista ter falado por quase três horase de haver terminado o seu disurso; eis, numa forma moderna, o que Jesus disse:Os ientistas podem medir, algum dia, a energia ou as manifesta�~oes da for�a, da gravita�~ao, daluz e da eletriidade; mas esses mesmos ientistas nuna poder~ao (ienti�amente) dizer-vos o que s~aoesses fenômenos do universo. A iênia lida om as atividades da energia-f��sia; a religi~ao lida om osvalores eternos. A verdadeira �loso�a surge da sabedoria que faz o seu melhor para orrelaionar essasobserva�~oes quantitativas e qualitativas. Existe sempre o perigo de que o ientista puramente f��siopossa ser aigido pelo orgulho matem�atio e o egoentrismo estat��stio, sem menionar a egueiraespiritual.A l�ogia �e v�alida no mundo material, e a matem�atia �e on��avel quando limitada nas suasaplia�~oes, �as oisas f��sias; mas nem uma nem a outra devem ser onsideradas omo totalmente dig-nas de on�an�a, nem infal��veis, quando apliadas aos problemas da vida. A vida abrange fenômenos1418



que n~ao s~ao integralmente materiais. A aritm�etia diz que, se um homem pode tosquiar uma ovelhaem dez minutos, dez homens podem fazê-lo em um minuto. Isso �e o que diz a matem�atia pura, masn~ao �e a verdade, pois os dez homens n~ao o poderiam fazer; eles entrariam um na frente do outro t~aoonfusamente que o trabalho seria retardado em muito.As matem�atias a�rmam que, se uma pessoa representa uma erta unidade de valor moral einteletual, dez pessoas representariam dez vezes esse valor. Mas, ao lidarmos om a pessoalidadehumana, estar��amos mais pr�oximos da verdade se diss�essemos que uma tal assoia�~ao de pessoalidades�e uma soma que se iguala muito mais ao quadrado do n�umero das pessoalidades, envolvidas naequa�~ao, do que �a simples soma aritm�etia. Um grupo soial de seres humanos trabalhando emharmonia oordenada representa uma for�a muito maior do que a soma simples das suas partes.A quantidade pode ser identi�ada omo um fato, transformando-se assim em uma uniformidadeient���a. A qualidade, sendo uma quest~ao de interpreta�~ao mental, representa uma estimativa devalores e deve, por isso, permaneer omo uma experiênia do indiv��duo. Quando tanto a iêniaquanto a religi~ao se tornarem menos dogm�atias e mais tolerantes quanto �a r��tia, a �loso�a ent~aoome�ar�a a uni�ar-se para a ompreens~ao inteligente do universo.Haver�a unidade no universo �osmio quando puderdes disernir apenas os seus efeitos nos fatos.O universo real �e amig�avel para om todos os �lhos do Deus eterno. O problema real �e: omo podea mente �nita do homem alan�ar uma unidade de pensamento l�ogia, verdadeira e orrespondente?Esse estado mental de onsiênia do universo s�o pode ser alan�ado onebendo-se que o fatoquantitativo e o valor qualitativo têm uma ausa�~ao omum, no Pai do Para��so. Tal onep�~ao darealidade leva a disernimentos mais amplos quanto �a unidade intenional dos fenômenos universais; erevela mesmo uma meta espiritual de realiza�~ao progressiva da pessoalidade. E esse �e um oneito deunidade que pode pereber o pano de fundo invari�avel para um universo vivo, de rela�~oes impessoaisontinuamente mut�aveis e de rela�~oes pessoais que evoluem.A mat�eria, o esp��rito e o estado intermedi�ario entre os dois s~ao três n��veis inter-relaionados einterassoiados da verdadeira unidade do universo real. Independentemente de qu~ao divergentessejam os fenômenos dos fatos e dos valores no universo, pode aonteer que eles estejam, a�nal,uni�ados no Supremo.A realidade da existênia material est�a ligada �a energia irreonheida, bem omo �a mat�eria vis��vel.Quando as energias do universo s~ao desaeleradas o su�iente, de modo a adquirirem o grau neess�ariode movimento, ent~ao, sob ondi�~oes favor�aveis, essas mesmas energias transformam-se em massa. En~ao vos esque�ais que a mente que, de per si, pode pereber a presen�a das realidades aparentes �e,ela pr�opria, tamb�em real. E a ausa fundamental desse universo de energia-massa, de mente e deesp��rito, �e eterna - existe e onsiste na natureza e nas rea�~oes do Pai Universal e dos seus oordenadosabsolutos.Eles �aram mais do que pasmados om as palavras de Jesus, e o grego, ao despedir-se deles,disse: \A�nal, os meus olhos depararam-se om um judeu que pensa em algo al�em da superioridaderaial e que fala em algo al�em de religi~ao". E eles reolheram-se para desansar naquela noite.A permanênia em Atenas foi agrad�avel e proveitosa, mas n~ao partiularmente frut��fera de ontatoshumanos. Muitos dos atenienses daquela �epoa ou eram inteletualmente orgulhosos da sua reputa�~aode outrora ou mentalmente est�upidos e ignorantes, sendo a progênie dos esravos inferiores daquelesper��odos primitivos, quando existia gl�oria na Gr�eia e sabedoria nas mentes do seu povo. Aindaassim havia ainda muitas mentes perspiazes entre os idad~aos de Atenas.
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133.6 Em �Efeso - O Disurso sobre a AlmaAo deixarem Atenas, os viajantes tomaram o aminho de Troas at�e �Efeso, a apital da prov��niaromana da �Asia. Eles �zeram muitas viagens at�e o famoso templo de �Artemis dos efesianos, a erade duas milhas da idade. �Artemis era a mais famosa deusa de toda a �Asia Menor e uma perpetua�~aoda deusa m~ae, a mais antiga dos tempos primordiais anatolianos. O��dolo grosseiro exibido no enormetemplo dediado �a sua adora�~ao tinha a fama de ter a��do do �eu. Nem toda a edua�~ao que Ganidteve, no sentido de respeitar as imagens omo s��mbolos da divindade, havia sido erradiada, e elepensou que seria �otimo omprar um pequeno reli�ario de prata em honra a essa deusa da fertilidadeda �Asia Menor. Naquela noite eles falaram longamente sobre a adora�~ao de oisas feitas pelas m~aoshumanas.Ao tereiro dia da sua estada, eles aminharam ao longo do rio para observar a dragagem daboa do porto. Ao meio-dia falaram om um jovem fen��io que estava om saudades de asa e umtanto desalentado; mas, mais do que tudo, ele estava om inveja de um outro jovem que tinha sidopromovido antes dele. Jesus disse-lhe palavras de onforto e itou o velho prov�erbio hebreu: \Asqualidades de um homem lhe valem o seu lugar e o levam at�e os grandes homens".De todas as idades grandes que eles visitaram nessa viagem pelo Mediterrâneo, o produto do queeles realizaram ali, foi o de menor proveito para o trabalho posterior dos mission�arios rist~aos. Oristianismo assegurou seu ome�o, em �Efeso, em grande parte por interm�edio dos esfor�os de Paulo,que residiu l�a por mais de dois anos, produzindo tendas para viver e fazendo palestras sobre religi~aoe �loso�a todas as noites na sala prinipal de audiênias da esola de Tirano.Havia ali um pensador progressista ligado a essa esola loal de �loso�a, e Jesus teve v�ariasreuni~oes bem proveitosas om ele. Ao longo dessas onversas Jesus havia usado repetidamente apalavra \alma". Esse grego erudito �nalmente perguntou-lhe o que queria ele dizer om \alma", eJesus respondeu:\A alma �e a parte do homem que reete o eu, que diserne a verdade e perebe a parte espiritual dohomem e, para sempre, que eleva o ser humano aima do n��vel do mundo animal. A autoonsiênia,em si e por si mesma, n~ao �e a alma. A onsiênia moral �e a verdadeira auto-realiza�~ao humana eonstitui o fundamento da alma humana, e a alma �e aquela parte do homem que representa o valorde sobrevivênia potenial para a experiênia humana. A esolha moral e a realiza�~ao espiritual,a apaidade de onheer Deus e o impulso de ser igual a ele s~ao arater��stias da alma. A almado homem n~ao pode existir sem o pensamento moral e a atividade espiritual. Uma alma estagnada�e uma alma moribunda. Mas a alma do homem �e distinta do esp��rito divino que reside dentro damente. O esp��rito divino hega simultaneamente om a primeira atividade moral da mente humana,e esta �e a oasi~ao do nasimento da alma.\A salva�~ao ou a perda de uma alma tem a ver om o fato de a onsiênia moral alan�ar,ou n~ao, a sobrevivênia pr�opria, por interm�edio da alian�a eterna om a dota�~ao espiritual imortalassoiada a ela. A salva�~ao �e a espiritualiza�~ao, na auto-realiza�~ao da onsiênia moral. Por meio daespiritualiza�~ao a onsiênia moral torna-se possuidora do valor de sobrevivênia. Todas as formasde onitos da alma onsistem na falta de harmonia entre a autoonsiênia moral, ou espiritual, ea autoonsiênia puramente inteletual.\A alma humana, quando amadureida, enobreida e espiritualizada, aproxima-se do status e-leste, no sentido em que hega bem pr�oximo de ser uma entidade que est�a entre o material e oespiritual, entre o eu material e o esp��rito divino. A alma em evolu�~ao, de um ser humano, �e dif��ilde desrever, e mais dif��il ainda de ser omprovada, porque n~ao se a onstata pelos m�etodos, sejada investiga�~ao material, seja por provas espirituais. A iênia material n~ao pode demonstrar aexistênia de uma alma, nem o pode uma omprova�~ao puramente espiritual. N~ao obstante o fra-asso tanto da iênia material quanto dos padr~oes espirituais, em onstatar a existênia da alma1420



humana, todo mortal moralmente onsiente onhee a existênia da sua alma omo uma experiêniapessoal real e fatual".133.7 A Permanênia em Chipre - O Disurso sobre a MenteEm breve os viajantes velejaram para Chipre, parando em Rodes. Eles sentiram muita satisfa�~ao nalonga viagem pela �agua e hegaram na ilha om o orpo bem desansado, e restaurados de esp��rito.Estava nos planos deles gozar de um per��odo de repouso e de rerea�~ao nessa visita a Chipre, pois asua viagem pelo Mediterrâneo estava hegando ao �m. Eles aportaram em Pafos e logo ome�aram areunir os suprimentos para uma permanênia de v�arias semanas nas montanhas vizinhas. Ao tereirodia depois da sua hegada partiram para as montanhas om os animais bastante arregados.Por duas semanas deleitaram-se o su�iente e, ent~ao, sem mais nem menos, o jovem Ganid adoeeus�ubita e gravemente. Por duas semanas ele sofreu de uma forte febre, muitas vezes delirando; ambos,Jesus e Gonod, mantiveram-se oupados assistindo o jovem adoentado. Jesus, om habilidade e omafeto, uidou do rapaz, e o pai �ou impressionado tanto pela bondade quanto pela ompetêniamanifestada em toda essa sua ministra�~ao ao jovem aigido. Eles estavam longe de habita�~oeshumanas e o rapaz enontrava-se doente demais para ser removido; e, desse modo, eles se puseram,da melhor forma que puderam, a uidar da sua sa�ude ali mesmo nas montanhas.Durante as três semanas de onvalesen�a de Ganid, Jesus disse a ele diversas oisas interessantessobre a natureza e as suas v�arias manias. E, se divertiram muito enquanto aminhavam pelasmontanhas, o rapaz sempre fazendo perguntas, Jesus as respondendo, e o pai maravilhado om tudoaquilo.Na �ultima semana de permanênia deles nas montanhas, Jesus e Ganid tiveram uma longa onversasobre as fun�~oes da mente humana. Depois de v�arias horas de troa de id�eias, o rapaz fez estapergunta: \Mas, Mestre, o que tu queres dizer quando falas que o homem experimenta uma formamais elevada de autoonsiênia do que os animais mais evolu��dos?" E, oloado em uma formamoderna, eis o que Jesus respondeu:Meu �lho, eu j�a lhe ontei muito sobre a mente do homem e o esp��rito divino que vive nela, masagora eu enfatizarei que a autoonsiênia �e omo uma realidade. Se qualquer animal pudesse tornar-se autoonsiente, ele transformar-se-ia em um homem primitivo. A realiza�~ao da autoonsiêniaresulta de uma oordena�~ao de fun�~oes entre a energia impessoal e a mente que reebe o esp��rito, e�e esse fenômeno que garante a d�adiva de um ponto foal absoluto para a pessoalidade humana: oesp��rito do Pai no �eu.As id�eias n~ao s~ao simplesmente um registro das sensa�~oes; as id�eias s~ao as sensa�~oes mais asinterpreta�~oes reexivas do eu pessoal; e o eu �e mais do que a soma das sensa�~oes de um ser. Umaindividualidade que evolui ome�a a manifestar-se omo algo que se aproxima da unidade e essaunidade surge da presen�a residente de uma parte da unidade absoluta que ativa espiritualmenteessa mente autoonsiente de origem animal.Nenhum mero animal poderia possuir por si a onsiênia do tempo. Os animais possuem umaoordena�~ao �siol�ogia entre o reonheimento e as sensa�~oes assoiadas e a mem�oria orrespondente,mas nenhum experimenta um reonheimento signi�ativo da sensa�~ao nem demonstra uma asso-ia�~ao propositada dessas experiênias f��sias ombinadas tal omo se manifestam nas onlus~oes dasinterpreta�~oes humanas inteligentes e reexivas. E o fato da sua existênia autoonsiente, assoiado�a realidade dessa experiênia espiritual subseq�uente, faz do homem um �lho potenial do universo eprenunia que ele alan�ar�a �nalmente a Unidade Suprema do universo.O eu humano n~ao �e meramente uma soma de estados suessivos de onsiênia. Sem o funiona-mento efetivo de uma onsiênia que seleiona e assoia, n~ao existiria unidade su�iente a garantir1421



a sua designa�~ao omo uma individualidade. N~ao sendo uni�ada, essa mente di�ilmente poderiaatingir os n��veis de onsiênia do status humano. Se as assoia�~oes de onsiênia fossem meramenteum aidente, as mentes de todos os homens, ent~ao, exibiriam assoia�~oes desontroladas e feitas aoaaso, pr�oprias mesmo de ertas fases da louura mental.Uma mente humana, edi�ada apenas om a onsiênia das sensa�~oes f��sias, n~ao poderia jamaisalan�ar n��veis espirituais; uma esp�eie assim de mente material seria totalmente desprovida dosentido dos valores morais e estaria sem uma dire�~ao espiritual dominante, que �e t~ao essenial paraa realiza�~ao da unidade harmônia da pessoalidade no tempo e que �e insepar�avel da sobrevivêniada pessoalidade na eternidade.A mente humana ome�a muito edo a manifestar qualidades supramateriais; o inteleto humanoverdadeiramente reexivo n~ao �e de todo tolhido pelos limites do tempo. Os indiv��duos diferem pelassuas atua�~oes na vida e isso india n~ao apenas as dota�~oes vari�aveis de hereditariedade e as inuêniasdiferentes do meio ambiente, mas tamb�em o grau de uni�a�~ao, om o esp��rito residente do Pai, quepode ter sido alan�ado pelo eu, na medida da identi�a�~ao de um om o outro.A mente humana n~ao suporta bem o onito da submiss~ao dupla. �E uma tens~ao muito severapara a alma submeter-se �a experiênia do esfor�o de servir tanto ao bem quanto ao mal. A mentesupremamente feliz, e uni�ada de um modo e�iente, �e aquela dediada integralmente a fazer avontade do Pai nos �eus. Os onitos n~ao resolvidos destroem a unidade e podem ulminar naruptura da mente. Todavia, a arater��stia de sobrevivênia de uma alma n~ao �e fomentada por umatentativa de assegurar a paz �a mente a qualquer usto, rendendo-se �as aspira�~oes nobres e fazendooness~oes aos ideais espirituais; essa paz �e onseguida antes pela �rme a�rma�~ao do triunfo daquiloque �e verdadeiro; e tal vit�oria �e alan�ada venendo o mal, om a poderosa for�a do bem.No dia seguinte eles partiram para Salamina, onde embararam para a Antioquia, na osta daS��ria.133.8 Em AntioquiaAntioquia era a apital da prov��nia romana da S��ria; ali o governador imperial possu��a a sua re-sidênia. Antioquia possu��a meio milh~ao de habitantes; em tamanho, era a tereira idade do imp�erio,mas era a primeira pela baixeza e agrante imoralidade. Gonod tinha muitos neg�oios a tratar; eassim Jesus e Ganid �aram grande parte do tempo por onta pr�opria. Eles visitaram tudo nessaidade poliglota, exeto o bosque de Dafne. Gonod e Ganid visitaram esse not�orio santu�ario da ver-gonha, mas Jesus reusou-se a aompanh�a-los. As enas l�a n~ao eram t~ao hoantes para os indianos,mas eram repelentes para um hebreu idealista.Jesus tornou-se mais almo e pensativo ao aproximar-se da Palestina e do �nal da sua viagem.Ele onversou om pouas pessoas na Antioquia; e, pouqu��ssimas vezes, ele passeou pela idade.Depois de muito perguntar por que o seu Mestre manifestava t~ao pouo interesse pela Antioquia,Ganid �nalmente induziu Jesus a dizer: \Esta idade n~ao est�a longe da Palestina; talvez eu volteaqui algum dia".Ganid teve uma experiênia muito interessante na Antioquia. Esse jovem tinha omprovado serum aluno apaz e j�a havia ome�ado a fazer uso pr�atio de alguns dos ensinamentos de Jesus. Haviaum erto indiano ligado ao neg�oio do seu pai, na Antioquia, que tinha se tornado t~ao desagrad�avel et~ao desontente, que o seu desligamento estava sendo ogitado. Quando Ganid ouviu isso, oloou-seno lugar do seu pai nos neg�oios e teve uma longa onferênia om esse ompatriota seu. Esse homemsentia que tinha sido oloado no neg�oio errado. Ganid disse a ele sobre o Pai no �eu e de muitosmodos ampliou a vis~ao que tal homem tinha da religi~ao. Entretanto, de tudo o que Ganid disse, aita�~ao de um prov�erbio hebreu ausou o maior bem, e a palavra de sabedoria foi: \O que quer que1422



a sua m~ao enontrar para fazer, fa�a-o om todo o seu poder".Depois de preparar as bagagens para a aravana de amelos, eles passaram em Sidom e dali forampara Damaso, e depois de três dias estavam prontos para a longa trilha pelas terras do deserto.133.9 Na MesopotâmiaA viagem da aravana atravessando o deserto n~ao era uma experiênia nova para esses homensviajados. Depois que Ganid tinha observado o seu Mestre ajudar a arregar os vinte amelos e detê-lo visto fazendo-se volunt�ario para dirigir os animais, ele exlamou: \Mestre, h�a alguma oisa quetu n~ao onsigas fazer?" Jesus apenas sorriu, dizendo: \O mestre om erteza n~ao deixa de ter assuas honras aos olhos de um aluno apliado". E assim eles partiram para a antiga idade de Ur.Jesus estava muito interessado na hist�oria iniial de Ur, loal de nasimento de Abra~ao, e estavaigualmente fasinado om as ru��nas e as tradi�~oes de Susa, a ponto de Gonod e Ganid estenderem asua estada nesses loais por três semanas a �m de proporionar a Jesus mais tempo para onduziras suas investiga�~oes e tamb�em para que eles tivessem melhor oportunidade de persuadi-lo a ir at�e a�India om eles.Foi em Ur que Ganid teve uma longa onversa om Jesus a respeito da diferen�a entre onhei-mento, sabedoria e verdade. E ele �ou bastante enantado om as palavras do s�abio hebreu: \Asabedoria �e a oisa prinipal, portanto adquira sabedoria. Com toda a sua busa por onheimento,trata de adquirir ompreens~ao. Eleva a sabedoria e ela te far�a avan�ar. Ela ir�a trazer honrarias a ti,desde que tu a ponhas em pr�atia".A�nal hegou o dia da separa�~ao. Todos foram valentes, espeialmente o rapaz, mas foi uma duraprova�~ao. Eles tinham os olhos heios de l�agrimas, mas o ora�~ao pleno de oragem. Ao despedir-sedo seu Mestre, Ganid disse: \Adeus, Mestre, mas n~ao para sempre. Quando eu vier de novo aDamaso, eu prourarei por ti. Eu te amo, pois eu reio que o Pai no �eu deve ser um pouo omotu; ao menos eu sei que tu �es bastante omo tudo o que ontaste Dele. Eu me lembrarei dos teusensinamentos, mas mais do que tudo, eu nuna te esqueerei". E o pai dele disse: \Adeus a umgrande Mestre, que nos tornou melhores e que nos ajudou a onheer a Deus". E Jesus respondeu:\A paz esteja onvoso, e que a ben�~ao do Pai no �eu possa estar sempre onvoso". E Jesus �ouna praia ontemplando o pequeno baro que os levava at�e a embara�~ao anorada. Assim o Mestredeixou os seus amigos da �India, em Charax, para nuna mais vê-los de novo neste mundo; e, tamb�em,eles n~ao hegaram nuna a saber, neste mundo, que o homem que mais tarde apareeu omo Jesusde Nazar�e n~ao era sen~ao o mesmo amigo a quem eles tinham aabado de deixar - Joshua, o Mestredeles.Na �India, Ganid reseu e tornou-se um homem de inuênia, um suessor digno do seu eminentepai e disseminou muitas das verdades nobres que tinha aprendido de Jesus, o seu amado Mestre.Mais tarde na vida, quando Ganid ouviu sobre o estranho Mestre na Palestina que terminou a suaarreira em uma ruz, mesmo reonheendo a semelhan�a entre o evangelho desse Filho do Homem eos ensinamentos do seu tutor judeu, nuna lhe oorreu que esses dois fossem de fato a mesma pessoa.Assim terminou aquele ap��tulo na vida do Filho do Homem que poderia ser hamado: A miss~aode Joshua, o Mestre.
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Cap��tulo 134Os Anos de Transi�~aoDURANTE a viagem pelo Mediterrâneo, Jesus pôde estudar uidadosamente as pessoas que onhe-era e os pa��ses pelos quais passara e, por volta dessa �epoa, hegou �a sua deis~ao �nal quanto aorestante da sua vida na Terra. Ele havia onsiderado plenamente, e, por �m, havia aprovado o planoo qual previa o seu nasimento de pais judeus na Palestina; e, om isso, deliberadamente, voltou�a Galil�eia para aguardar o ome�o do trabalho da sua vida omo um mestre p�ublio da verdade; eome�ava a fazer planos para uma arreira p�ublia na terra do povo do seu pai Jos�e, e fazia isso porsua pr�opria vontade.Jesus havia desoberto, por meio da sua experiênia pessoal e humana, que a Palestina era omelhor lugar em todo o mundo romano para desenvolver os �ultimos ap��tulos, e para as enas �nais,da sua vida terrena. Pela primeira vez ele estava plenamente satisfeito om o programa de manifestarabertamente a sua natureza verdadeira e de revelar a sua identidade divina entre os judeus e os gentiosda sua Palestina natal. E deidira de�nitivamente terminar a sua vida na Terra e ompletar a suaarreira de existênia mortal na mesma terra na qual ele iniiara a sua experiênia humana, omouma rian�a indefesa. A sua arreira em Urantia ome�ara entre os judeus na Palestina; e esolheuterminar a sua vida na Palestina e entre os judeus.134.1 O Trig�esimo Ano (24 d.C.)Depois de deixar Gonod e Ganid em Charax (em dezembro, do ano 23 d.C.), Jesus retornou, peloaminho de Ur, �a Babilônia, onde se juntou a uma aravana do deserto que estava a aminho deDamaso. De Damaso ele foi para Nazar�e, parando por apenas umas pouas horas em Cafarnaum,onde fez uma pausa para visitar a fam��lia de Zebedeu. L�a ele enontrou-se om o seu irm~ao Tiago,que desde algum tempo j�a tinha vindo para trabalhar no seu lugar na o�ina de baros de Zebedeu.Depois de falar om Tiago e Jud�a (que tamb�em se enontrava em Cafarnaum, por aaso) e depoisde transferir para o seu irm~ao Tiago a pequena asa que Jo~ao Zebedeu havia onseguido omprar,Jesus foi para Nazar�e.Ao �nalizar a sua viagem pelo Mediterrâneo, Jesus tinha reebido dinheiro su�iente para fazerfrente �as suas despesas, a �m de viver at�e quase a �epoa do ome�o da sua ministra�~ao p�ublia.Todavia, �a parte Zebedeu, de Cafarnaum, e as pessoas que onheeu nessa extraordin�aria viagem,o mundo nuna soube que havia ele efetuado essa viagem. A sua fam��lia sempre tinha areditadoque Jesus passara esse tempo em estudos na Alexandria. Jesus nuna veio a on�rmar essas ren�as,nem fez nenhuma nega�~ao aberta sobre esses mal-entendidos.Durante a sua estada de umas pouas semanas em Nazar�e, Jesus onversou om a sua fam��lia eom amigos, passou algum tempo na o�ina de reparos om o seu irm~ao Jos�e, mas devotou a maiorparte da sua aten�~ao a Rute e a Maria. Rute ent~ao tinha quase quinze anos, e era essa a primeira1425



oportunidade para Jesus ter longas onversas om ela, desde que ela se tinha transformado em umajovem resida.Sim~ao e Jud�a, ambos, durante algum tempo, tinham desejado asar, mas, n~ao gostando da id�eiade fazê-lo sem o onsentimento de Jesus, haviam adiado o aonteimento, esperando pelo retornodo seu irm~ao mais velho. Embora todos onsiderassem Tiago omo abe�a da fam��lia, para a maiorparte das quest~oes, quando se tratava de asar-se, eles queriam a bên�~ao de Jesus. E assim, Sim~aoe Jud�a, asaram-se em uma erimônia dupla no prin��pio de mar�o desse ano, de 24 d.C. Todos osoutros �lhos estavam agora asados; apenas Rute, a mais jovem, permaneeu em asa om Maria.Jesus onversava om os membros individuais da sua fam��lia, muito normal e naturalmente, mas,quando eles estavam todos juntos, t~ao pouo ele possu��a a dizer que eles pr�oprios observavam sobreisso entre si. Maria �ava espeialmente desonertada por esse omportamento inusitadamentepeuliar do seu primeiro �lho.Na �epoa em que Jesus estava preparando-se para deixar Nazar�e, o ondutor de uma grandearavana que estava passando pela idade foi tomado por uma doen�a violenta e Jesus, sendo umonheedor de l��nguas, se fez volunt�ario para oupar o lugar dele. J�a que essa viagem iria requisitara sua ausênia por um ano e, desde que todos os seus irm~aos estavam asados e a sua m~ae vivia emasa om Rute, Jesus onvoou uma reuni~ao familiar na qual propôs que a sua m~ae e Rute fossem aCafarnaum para viver na asa que ele tinha muito reentemente dado a Tiago. E, desse modo, unspouos dias depois que Jesus partiu om a aravana, Maria e Rute mudaram-se para Cafarnaum,onde viveram, pelo resto da vida de Maria, na asa que Jesus tinha provido. Jos�e e a sua fam��liamudaram-se para a velha asa de Nazar�e.Esse foi um dos mais inusitados anos da experiênia interior do Filho do Homem; um grandeprogresso foi feito para efetivar uma harmonia de funionamento entre a sua mente humana e oAjustador residente. O Ajustador tinha estado ativamente empenhado em reorganizar o pensamentoe em treinar a mente para os grandes aonteimentos que perteniam a um futuro agora n~ao muitodistante. A pessoalidade de Jesus estava preparando-se para a sua grande mudan�a de atitude paraom o mundo. Esses eram os tempos de transi�~ao, o est�agio transitivo entre aquele ser que ome�araa vida omo um Deus, surgindo omo um homem, e que agora estava preparando-se para ompletara sua arreira terrena omo um homem, surgindo omo Deus.134.2 A Viagem da Caravana ao Mar C�aspioEra primeiro de abril, do ano 24 d.C., quando Jesus partiu de Nazar�e na viagem da aravana �a regi~aodo mar C�aspio. A aravana �a qual Jesus aderiu omo ondutor estava indo de Jerusal�em, passandopor Damaso e pelo lago da �Urmia, atravessando a Ass��ria, a M�edia e a P�ersia, indo para o sudesteda regi~ao do mar C�aspio. Demorou um ano inteiro antes que ele retornasse dessa viagem.Para Jesus, essa viagem om a aravana foi uma outra aventura de explora�~ao e de minist�eriopessoal. Ele teve uma experiênia interessante om a sua fam��lia da aravana - passageiros, guardase ondutores de amelos. As v�arias dezenas de homens, mulheres e rian�as, que residiam ao longodo trajeto seguido pela aravana, viveram vidas mais rias devido ao seu ontato om Jesus que,para eles, era o extraordin�ario hefe de uma aravana omum. Nem todos que desfrutaram da suaministra�~ao pessoal nessa oasi~ao se bene�iaram devidamente dela, mas a grande maioria daquelesque se enontraram e falaram om ele tornaram-se melhores, pelo resto das suas vidas naturais.De todas as suas viagens pelo mundo, foi essa viagem pelo mar C�aspio que levou Jesus o maisperto do Oriente e que o apaitou a ter um entendimento melhor dos povos do Extremo Oriente. Elefez ontatos ordiais e pessoais om todas as ra�as sobreviventes de Urantia, exetuando a vermelha.Ele apreiou igualmente prestar o seu minist�erio pessoal a ada uma dessas v�arias ra�as e povos1426



misigenados, e todas elas foram reeptivas �a verdade viva que Jesus lhes trouxe. Os europeusdo Extremo Oidente e os asi�atios do Extremo Oriente, do mesmo modo, deram aten�~ao �as suaspalavras de esperan�a e de vida eterna e foram igualmente inueniados pela pr�atia do servi�oamoroso e pela ministra�~ao espiritual que Jesus t~ao benevolamente desenvolveu entre eles.A viagem da aravana teve êxito em todos os sentidos. Esse foi um epis�odio bastante interessantena vida humana de Jesus, pois ele funionou durante esse ano omo um exeutivo, sendo respons�avelpelo material on�ado ao seu enargo e pelo salvo-onduto dos viajantes que onstitu��am o grupo daaravana. E ele desinumbiu-se o mais �el, e�iente e sabiamente poss��vel dos seus m�ultiplos deveres.No retorno da regi~ao do mar C�aspio, Jesus entregou a dire�~ao da aravana no lago da �Urmia, ondepermaneeu por pouo mais de duas semanas. Ele retornou omo um passageiro, om uma aravanaposterior, at�e Damaso, onde os donos dos amelos supliaram-lhe que permaneesse a servi�o deles.Ele rejeitou essa oferta e viajou om a aravana para Cafarnaum, hegando no dia primeiro de abrildo ano 25 d.C.. Jesus n~ao mais onsiderava Nazar�e omo o seu lar. Cafarnaum passou a ser a asa deJesus, Tiago, Maria e Rute. Jesus, ontudo, nuna mais viveu om a sua fam��lia; quando permaneiaem Cafarnaum, ele fazia da asa de Zebedeu o seu lar.134.3 Os Ensinamentos na �UrmiaA aminho do mar C�aspio, Jesus havia feito uma parada de v�arios dias para desansar e reuperar-se,na velha idade persa da �Urmia, nas margens do lado oeste do lago da �Urmia. Na maior das ilhasde um arquip�elago situado a poua distânia das margens, perto da �Urmia, estava loalizado umgrande pr�edio - um an�teatro para onferênias - dediado ao \esp��rito da religi~ao". Essa estruturaera realmente um templo da �loso�a das religi~oes.Esse templo da religi~ao havia sido onstru��do por um rio merador, idad~ao da �Urmia, e pelosseus três �lhos. Esse homem hamava-se Cimboitom e, entre os seus anestrais, ele tinha muitospovos diferentes.As onferênias e os debates nessa esola de religi~ao ome�avam �as dez horas da manh~a, nos diasde semana. As sess~oes da tarde ome�avam �as três horas, e os debates da noite eram abertos �asoito horas. Cimboitom, ou um dos seus três �lhos, sempre presidia a essas sess~oes de ensinamentos,onferênias e debates. O fundador dessa esola singular de religi~oes viveu e morreu sem ter jamaisrevelado as suas ren�as religiosas pessoais.Em v�arias oasi~oes Jesus partiipou dessas disuss~oes e, antes que tivesse deixado a �Urmia, Cim-boitom fez um aordo om Jesus, para que ele permaneesse om eles por duas semanas, depois dasua viagem de volta, para ent~ao dar vinte e quatro palestras sobre \A Irmandade dos Homens", epara onduzir doze sess~oes noturnas de perguntas, de disuss~oes e debates sobre as suas palestras empartiular e sobre a irmandade dos homens em geral.Em umprimento a esse aordo, Jesus interrompeu a viagem na volta e fez as palestras. Essesforam os mais sistem�atios e formais de todos os ensinamentos do Mestre em Urantia. Nuna antes,nem depois, ele disse tanto sobre uma quest~ao �unia omo a que estava ontida nessas palestras edisuss~oes sobre a irmandade dos homens. Na realidade essas palestras foram sobre o \Reino deDeus" e os \reinos dos homens".Mais de trinta religi~oes e ultos religiosos estavam representados na fauldade desse templo de�loso�a religiosa. Esses eduadores eram esolhidos, sustentados e totalmente areditados pelos seusrespetivos grupos religiosos. Nessa �epoa havia era de setenta e ino instrutores na fauldade, eeles viviam em abanas, ada uma aomodando era de doze pessoas. A ada lua nova esses gruposeram alterados, os membros sendo esolhidos pela sorte. A intolerânia, o esp��rito de ontenda, ouqualquer outra predisposi�~ao que interferisse na boa marha da omunidade, provoaria a deposi�~ao1427



pronta e sum�aria do instrutor ausador da ofensa. Ele era dispensado, sem maiores erimônias, e oque vinha logo atr�as, imediatamente, era oloado em seu lugar.Esses instrutores das v�arias religi~oes faziam um grande esfor�o para mostrar qu~ao semelhanteseram as suas religi~oes om respeito �as oisas fundamentais dessa vida e da pr�oxima. Para quese ganhasse um assento nessa fauldade, apenas uma oisa havia de ser adotada: uma doutrina -ada instrutor devia representar uma religi~ao que reonheia Deus - , alguma esp�eie de Deidadesuprema. Havia ino instrutores independentes, na fauldade, que n~ao representavam nenhumareligi~ao organizada, e foi omo um instrutor independente que Jesus apareeu perante eles.[Quando n�os, seres intermedi�arios, prepar�avamos iniialmente o sum�ario dos ensinamentos deJesus na �Urmia, surgiu um desaordo entre os sera�ns das igrejas e os sera�ns do progresso, questi-onando quanto �a sabedoria de inluir esses ensinamentos nas Revela�~oes de Urantia. As ondi�~oesdo s�eulo vinte, que prevaleem no governo da religi~ao quanto no dos assuntos humanos, s~ao t~aodiferentes daquelas que prevaleiam na �epoa de Jesus, que realmente foi dif��il adaptar os ensina-mentos do Mestre na �Urmia, aos problemas do Reino de Deus e dos reinos dos homens, tais omoeles existem neste s�eulo. Nuna fomos apazes de formular um doumento sobre os ensinamentosdo Mestre, que fosse aeit�avel para ambos os grupos desses sera�ns do governo planet�ario. Final-mente, o Melquisedeque atedr�atio da omiss~ao reveladora apontou uma omiss~ao de três seres danossa ordem, para preparar a nossa vis~ao dos ensinamentos do Mestre na �Urmia, de um modo quese adaptasse �as ondi�~oes religiosas e pol��tias deste s�eulo, em Urantia. E desse modo n�os, os trêsseres intermedi�arios seund�arios apontados, ompletamos essa adapta�~ao dos ensinamentos de Jesus,restabeleendo os seus pronuniamentos do modo omo n�os os apliar��amos �a ondi�~ao do mundonos dias atuais e, agora, n�os apresentamos estes doumentos omo eles �aram depois de haveremsido editados pelo Melquisedeque atedr�atio da omiss~ao reveladora.℄134.4 Soberania Divina e Soberania HumanaA irmandade dos homens �e fundada na paternidade de Deus. A fam��lia de Deus deriva-se do amorde Deus - Deus �e amor. Deus, o Pai, ama divinamente os Seus �lhos, a todos eles.O Reino do �eu, o governo divino, �e fundado no fato da soberania divina - Deus �e esp��rito. E j�aque Deus �e esp��rito, este Reino �e espiritual. O Reino do �eu n~ao �e nem material nem meramenteinteletual; �e uma rela�~ao espiritual entre Deus e o homem.Se as religi~oes diferentes reonheem a soberania espiritual de Deus, o Pai, ent~ao todas essasreligi~oes permaneer~ao em paz. Apenas quando uma religi~ao assume que de um erto modo �e superiora todas as outras, e que possui autoridade exlusiva sobre outras religi~oes, �e que essa religi~ao ousar�aser intolerante om as outras religi~oes ou atrever-se-�a a perseguir outros rentes religiosos.A paz religiosa - a irmandade - n~ao pode nuna existir, a menos que todas as religi~oes estejamdispostas a despojar-se ompletamente de toda autoridade elesi�astia e a abandonar todo oneitode soberania espiritual. Apenas Deus �e soberano em esp��rito.V�os n~ao podeis ter igualdade entre as religi~oes (liberdade religiosa) sem ter guerras religiosas, amenos que todas as religi~oes onsintam em transferir toda a soberania a algum n��vel supra-humano,ao pr�oprio Deus.O Reino do �eu nos ora�~oes dos homens riar�a a unidade religiosa (n~ao neessariamente a uni-formidade), porque todo e qualquer grupo religioso omposto de tais rentes religiosos ser�a livre detodas as no�~oes de autoridade elesi�astia - a soberania religiosa.Deus �e esp��rito e Deus d�a um fragmento do seu eu espiritual para residir no ora�~ao do homem.Espiritualmente, todos os homens s~ao iguais. O Reino do �eu �e livre de astas, de lasses, de n��veissoiais e de grupos eonômios. V�os sois todos irm~aos.1428



Entretanto, no momento em que v�os perdeis de vista a soberania do esp��rito de Deus, o Pai,alguma religi~ao ome�ar�a a a�rmar a sua superioridade sobre outras religi~oes; e ent~ao, em vez de pazna Terra e boa vontade entre os homens, as desaven�as e as rerimina�~oes ome�ar~ao, e tamb�em asguerras religiosas ou, ao menos, a guerra entre os religiosos.Os seres de livre-arb��trio que se onsideram iguais, a menos que mutuamente se entendam omosujeitos a alguma supra-soberania, ou alguma autoridade sobre e aima deles pr�oprios, mais edo oumais tarde ser~ao tentados a experimentar a sua apaidade de ganhar poder e autoridade sobre asoutras pessoas e grupos. O oneito de igualdade nuna traz a paz, exeto no aso do reonheimentom�utuo de alguma inuênia supraontroladora da supra-soberania.Os religiosos da �Urmia viveram juntos, em relativa paz e tranq�uilidade, porque eles haviam aban-donado ompletamente todas as suas no�~oes de soberania religiosa. Espiritualmente, todos elesareditavam em um Deus soberano; soialmente, a autoridade plena e inontest�avel rea��a sobre opresidente deles - Cimboitom. E eles bem sabiam o que aonteeria a qualquer instrutor que ousasseimpor-se aos seus ompanheiros instrutores. N~ao poder�a haver nenhuma paz religiosa duradoura emUrantia, at�e que todos os grupos religiosos abandonem livremente todas as suas no�~oes de favoritismodivino, de povo esolhido e de soberania religiosa. Apenas quando Deus, o Pai, tornar-Se supremo,os homens tornar-se-~ao irm~aos religiosos e viver~ao juntos em paz religiosa na Terra.134.5 A Soberania Pol��tia[Conquanto os ensinamentos do Mestre a respeito da soberania de Deus sejam uma verdade - om-pliada apenas depois do surgimento de uma religi~ao, entre as religi~oes do mundo, sobre o Mestre -, as apresenta�~oes de Jesus a respeito da soberania pol��tia tornam-se amplamente ompliadas pelaevolu�~ao pol��tia da vida das na�~oes durante os �ultimos dezenove s�eulos, e at�e mais. Nos tempos deJesus havia apenas dois grandes poderes mundiais - o imp�erio romano no Oidente e o imp�erio Han noOriente - e estes estavam bastante separados pelo reino Persa e por outras terras intermedi�arias, dasregi~oes do mar C�aspio e do Turquest~ao. N�os partimos, portanto, na apresenta�~ao seguinte, mais daessênia dos ensinamentos do Mestre na �Urmia, a respeito da soberania pol��tia; e ao mesmo tempotentamos desrever a importânia de tais ensinamentos, enquanto apli�aveis ao est�agio peuliarmenter��tio da evolu�~ao da soberania pol��tia no s�eulo vinte depois de Cristo.℄A guerra em Urantia nuna terminar�a enquanto as na�~oes apegarem-se �as no�~oes ilus�orias dasoberania naional ilimitada. H�a apenas dois n��veis de soberania relativa em um mundo habitado:o livre-arb��trio espiritual do indiv��duo mortal e a soberania oletiva da humanidade, omo um todo.Entre o n��vel do ser humano individual e o n��vel da humanidade total, todos os agrupamentos eassoia�~oes s~ao relativos, transit�orios e têm valor apenas pelo que podem melhorar no bem-estar, nafeliidade e no progresso do indiv��duo e do planeta, omo um grande todo - o homem e a humanidade.Os eduadores religiosos devem lembrar-se sempre de que a soberania espiritual de Deus est�aaima de qualquer lealdade espiritual que possa ser interposta omo intermedi�aria. Algum dia osgovernantes ivis aprender~ao que os Alt��ssimos dirigem os reinos dos homens.Essa dire�~ao dos Alt��ssimos nos reinos dos homens n~ao �e para bene�iar qualquer grupo espei-almente favoreido de mortais. N~ao existe uma oisa tal omo um \povo esolhido". O governo dosAlt��ssimos, os supraontroladores da evolu�~ao pol��tia, �e um governo destinado a fomentar o maiorbem ao maior n�umero poss��vel entre todos os homens e durante o maior espa�o de tempo.A soberania �e poder, e rese om a organiza�~ao. Esse resimento da organiza�~ao do poder pol��tio�e bom e pr�oprio, pois tende a abranger segmentos sempre mais amplos do total da humanidade.Contudo, esse mesmo resimento das organiza�~oes pol��tias ria um problema, em ada est�agiointermedi�ario, entre a organiza�~ao iniial e natural do poder pol��tio - a fam��lia - e a onsuma�~ao1429



�nal do resimento pol��tio - o governo de toda a humanidade, por toda a humanidade e para todaa humanidade.Come�ando om o poder parental, no grupo familiar, a soberania pol��tia evolui, om a suaorganiza�~ao, �a medida que as fam��lias se superp~oem na forma de l~as onsang�u��neos e se unem,por v�arias raz~oes, em unidades tribais - agrupamentos pol��tios supraonsang�u��neos. E ent~ao, porinterm�edio dos neg�oios, do om�erio e das onquistas, as tribos tornam-se uni�adas omo umana�~ao, enquanto as pr�oprias na�~oes algumas vezes tornam-se uni�adas omo um imp�erio.�A medida que a soberania passa dos grupos menores para os maiores, as guerras diminuem. Isto�e, as guerras menores, entre as na�~oes menores, �am mais raras; mas o potenial para as guerrasmaiores rese �a medida que as na�~oes que exerem a soberania tornam-se ada vez maiores. Embreve, quando todo o mundo tiver sido explorado e oupado, enquanto pouas forem as na�~oes fortese poderosas, quando essas na�~oes grandes e supostamente soberanas toarem as fronteiras, quandoapenas os oeanos as separarem, ent~ao o quadro estar�a pronto para as guerras maiores, para osonitos mundiais. As na�~oes hamadas soberanas n~ao podem aotovelar-se sem gerar onitos eguerras.A di�uldade na evolu�~ao da soberania pol��tia, desde a fam��lia at�e toda a humanidade, repousana resistênia inerial demonstrada em todos os n��veis intermedi�arios. As fam��lias, nessa oasi~ao, de-sa�aram o seu l~a, enquanto os l~as e as tribos têm, freq�uentemente, subvertido a soberania do estadoterritorial. Cada novo progresso, na evolu�~ao da soberania pol��tia, �e (e tem sempre sido) embara�adoe impedido pelos \est�agios andaimes-tempor�arios" dos desenvolvimentos anteriores na organiza�~aopol��tia. E isso �e verdade porque as lealdades humanas, uma vez mobilizadas, s~ao dif��eis de mudar.A mesma lealdade que torna poss��vel a evolu�~ao da tribo, torna dif��il a evolu�~ao da supertribo -o estado territorial. E a mesma lealdade (o patriotismo) que torna poss��vel a evolu�~ao do estadoterritorial omplia bastante o desenvolvimento evoluion�ario do governo de toda a humanidade.A soberania pol��tia �e riada gra�as ao abandono ao autodeterminismo, primeiro da parte doindiv��duo dentro da fam��lia e, ent~ao, pelas fam��lias e l~as em rela�~ao �a tribo e aos agrupamentosmaiores. Essa transferênia progressiva da autodetermina�~ao de organiza�~oes pequenas para orga-niza�~oes pol��tias ada vez maiores, geralmente, tem tido seq�uênia, sem desaelera�~ao, no Oriente,desde o estabeleimento das dinastias Ming e Mogul. No Oidente, por mais de mil anos, ela pre-valeeu at�e o �m da guerra mundial, quando um desafortunado movimento retr�ogrado reverteu,temporariamente, essa tendênia normal, restabeleendo a soberania pol��tia ent~ao em submers~ao denumerosos grupos pequenos na Europa.Urantia n~ao desfrutar�a de uma paz duradoura antes que as na�~oes hamadas soberanas oloquem,inteligente e plenamente, os seus poderes soberanos nas m~aos da irmandade dos homens - o governoda humanidade. O internaionalismo - a liga entre as na�~oes - nuna pode trazer a paz permanente�a humanidade. As onfedera�~oes das na�~oes, de amplitude mundial, efetivamente impedir~ao guerrasmenores e ontrolar~ao aeitavelmente as na�~oes menores; elas n~ao impedir~ao, no entanto, as guerrasmundiais, nem ontrolar~ao três, quatro ou ino dos governos mais poderosos. Em fae de onitosreais, um desses poderes mundiais retirar-se-ia da liga e iria delarar guerra. V�os n~ao podereis impediras na�~oes de entrar na guerra, enquanto elas permaneerem infetadas om o v��rus enganoso dasoberania naional. O internaionalismo �e um passo na dire�~ao erta. Uma for�a poliial internaionalimpedir�a muitas guerras menores, mas n~ao ser�a e�az a ponto de impedir as guerras maiores, osonitos entre os grandes governos militares da Terra.�A medida que dereser o n�umero das na�~oes verdadeiramente soberanas (os grandes poderes),reser~ao tanto a oportunidade quanto a neessidade de um governo para toda a humanidade. Quandoh�a apenas uns pouos poderes (grandes), realmente soberanos, ou eles devem lan�ar-se na luta devida ou morte pela supremaia naional (imperial), ou ent~ao, pelo abandono volunt�ario de algumasprerrogativas da soberania; o erto �e que devem riar o n�uleo essenial do poder supranaional queservir�a de ome�o �a soberania real de toda a humanidade.1430



A paz n~ao vir�a a Urantia at�e que todas as hamadas na�~oes soberanas oloquem os seus poderesde fazer guerra nas m~aos de um governo representante de toda a humanidade. A soberania pol��tia�e inata aos povos do mundo. Quando todos os povos de Urantia riarem um governo mundial, elester~ao o direito e o poder de fazer dele um governo SOBERANO; e quando esse representante, oupoder demor�atio mundial, ontrolar as terras, o ar e as for�as navais do mundo, a paz na Terra ea boa vontade entre os homens poder�a prevaleer - mas n~ao antes disso.Para usar uma importante ilustra�~ao dos s�eulos dezenove e vinte: os quarenta e oito estados daUni~ao Federal Ameriana vêm, h�a muito, desfrutando da paz. Eles n~ao mais tiveram guerras entresi pr�oprios. Eles entregaram a sua soberania ao governo federal e, por meio de um arbitramento,em aso de guerra, abandonaram todas as reivindia�~oes ilus�orias de autodetermina�~ao. Enquantoada estado regular os seus assuntos internos, ele n~ao se preoupar�a om rela�~oes exteriores, tarifas,imigra�~ao, assuntos militares ou om o om�erio interestadual. Nem os estados individualmentepreoupar-se-~ao om as quest~oes da idadania. Os quarenta e oito estados sofrem a devasta�~ao daguerra apenas quando a soberania do governo federal, de algum modo, �e amea�ada.Esses quarenta e oito estados, tendo abandonado o duplo so�sma da soberania e da autodeter-mina�~ao, desfrutam da paz e da tranq�uilidade interestadual. Assim, as na�~oes de Urantia ome�ama gozar da paz, quando elas abandonam livremente as suas respetivas soberanias, oloando-as nasm~aos de um governo global - a soberania da irmandade dos homens. Nesse estado mundial, as pe-quenas na�~oes ser~ao t~ao poderosas quanto as grandes; assim, do mesmo modo que o pequeno estadode Rode Island tem os seus dois senadores no Congresso ameriano, os populosos estados de NovaIorque ou o estado imenso do Texas tamb�em têm.A soberania limitada (do Estado) desses quarenta e oito estados foi riada pelos homens e paraos homens. A soberania do supra-Estado (o naional) da Uni~ao Federal Ameriana foi riada pelostreze estados originais, dentre esses, para o seu pr�oprio benef��io e para o benef��io dos homens. Emalguma �epoa, a soberania supranaional dos governos planet�arios da humanidade ser�a similarmenteriada pelas na�~oes, para o seu pr�oprio benef��io e para benef��io de todos os homens.Os idad~aos n~ao nasem para o benef��io dos governos; os governos s~ao organiza�~oes riadas, elegadas, para o benef��io dos homens. N~ao pode haver um �m para a evolu�~ao da soberania pol��tiasem o surgimento do governo em soberania de todos os homens. Todas as outras soberanias s~aorelativas em valor; de signi�ado apenas intermedi�ario e status subordinado.Com o progresso ient���o, as guerras tornar-se-~ao mais e mais devastadoras, at�e que se tornemquase raialmente suiidas. Quantas guerras mundiais devem ser travadas e quantas ligas das na�~oesdevem fraassar, antes que os homens estejam dispostos a estabeleer o governo da humanidade eomeem a gozar das bên�~aos de uma paz permanente e prosperem na tranq�uilidade da boa vontade- da boa vontade de âmbito mundial - entre os homens?134.6 Lei, Liberdade e SoberaniaSe um homem almeja a independênia - a liberdade - , ele deve lembrar-se de que todos os outroshomens anseiam pela mesma autonomia. Os grupos desses mortais amantes da liberdade n~ao podemviver juntos, em paz, sem tornarem-se obedientes a leis, regras e regulamentos tais que onedam aada uma das suas pessoas o mesmo grau de liberdade, salvaguardando, ao mesmo tempo, um grauigual de liberdade a todos os outros ompanheiros mortais. Se um homem deve ser absolutamentelivre, ent~ao um outro deve tornar-se um esravo absoluto. E a natureza relativa da liberdade �e,eonômia e politiamente, uma verdade soial. A liberdade �e a d�adiva da iviliza�~ao, tornadaposs��vel por for�a da LEI.A religi~ao torna espiritualmente poss��vel realizar a irmandade dos homens, mas isso exigir�a um1431



governo, de toda a humanidade, para regulamentar a quest~ao soial, eonômia e pol��tia, ligada aessa meta de feliidade e e�iênia humanas.Enquanto a soberania pol��tia do mundo estiver dividida e nas m~aos de um grupo de estados-na�~oes, haver�a guerras e rumores de guerras - e na�~ao levantar-se-�a ontra na�~ao. A Inglaterra, aEs�oia e o Pa��s de Gales mantiveram-se sempre em luta, uns ontra os outros, at�e que abdiaramdas respetivas soberanias, on�ando-as ao Reino Unido.Uma outra guerra mundial ensinar�a �as na�~oes ditas soberanas a formar alguma esp�eie de fe-dera�~ao, riando assim o instrumento para impedir as pequenas guerras, guerras entre as na�~oesmenores. Mas as guerras globais ontinuar~ao enquanto n~ao for riado o governo da humanidade. Asoberania global impedir�a as guerras globais - nenhuma outra oisa poder�a fazê-lo.Os quarenta e oito estados livres da Am�eria vivem juntos em paz. H�a entre os idad~aos, dessesquarenta e oito estados, todas as ra�as e as diversas naionalidades, provenientes da Europa, queest~ao sempre em guerra. Esses amerianos representam quase todas as religi~oes, seitas religiosas eultos de todo o amplo mundo, mas ali na Am�eria do Norte eles vivem juntos em paz. E tudo issose faz poss��vel porque os quarenta e oito estados entregaram a sua soberania e abandonaram todasas no�~oes de supostos direitos de autodetermina�~ao.N~ao �e uma quest~ao de armamento ou de desarmamento. Nem a quest~ao de o rerutamento militarser volunt�ario ou obrigat�orio, tamb�em, n~ao pesa nessa quest~ao de manter a paz mundial. Se v�ostirardes, das m~aos das na�~oes fortes, todas as formas de armamentos meânios modernos e todosos tipos de explosivos, elas ir~ao lutar om os punhos, om pedras e assetetes, enquanto estiveremaferradas �as suas ilus~oes de direito divino �a soberania naional.A guerra n~ao �e a grande e terr��vel doen�a do homem; a guerra �e um sintoma, um resultado. Adoen�a, de fato, �e o v��rus da soberania naional.As na�~oes de Urantia n~ao têm desfrutado da verdadeira soberania; elas nuna tiveram uma sobera-nia que pudesse protegê-las das pilhagens e devasta�~oes das guerras mundiais. Na ria�~ao do governoglobal da humanidade, as na�~oes n~ao estariam abdiando da sua soberania tanto quanto estariam defato riando uma soberania mundial real, autêntia e duradoura que, da�� por diante, seria plenamenteapaz de protegê-las de qualquer guerra. Os assuntos loais seriam ontrolados pelos governos loais;os assuntos naionais, pelos governos naionais; os assuntos internaionais seriam administrados pelogoverno planet�ario.A paz mundial n~ao pode ser mantida por tratados, pela diplomaia, pelas pol��tias exteriores, oualian�as, ou pelo equil��brio dos poderes, nem por qualquer outro tipo de substituto para negoiarom as soberanias dos naionalismos. A lei mundial deve vir a existir e deve ser imposta pelo governodo planeta - a soberania de toda a humanidade.O indiv��duo gozar�a de muito mais liberdade sob o governo mundial. Os idad~aos das grandespotênias, hoje, s~ao taxados, regulados e ontrolados quase que opressivamente, e uma boa parte dessainterferênia atual nas liberdades individuais desapareer�a quando os governos naionais estiveremdispostos a on�ar a sua soberania, no que diz respeito aos assuntos internaionais, nas m~aos dogoverno geral do planeta.Sob um governo de todo o globo, os grupos naionais ter~ao uma oportunidade real de realizar ede desfrutar das liberdades pessoais genu��nas da demoraia. E isso por�a �m �a fal�aia da autode-termina�~ao. Com a regulamenta�~ao para todo o planeta, do dinheiro e do om�erio, vir�a uma novaera de paz mundial. Logo, uma linguagem global poder�a vir a evoluir, e haver�a pelo menos algumaesperan�a de que algum dia surja uma religi~ao �unia global - ou religi~oes om um ponto de vistaplanet�ario global �unio.A seguran�a oletiva nuna proporionar�a a paz, enquanto a oletividade n~ao inluir toda a hu-manidade. 1432



A soberania pol��tia do governo representativo da humanidade trar�a uma paz perene �a Terra; e afraternidade espiritual abrangendo toda a humanidade assegurar�a para sempre a boa vontade entretodos os homens. E n~ao h�a outro modo pelo qual a paz na Terra e a boa vontade entre os homenspossam realizar-se. ***Ap�os a morte de Cimboitom, os seus �lhos tiveram muitas di�uldades em manter a fauldade empaz. As reperuss~oes dos ensinamentos de Jesus teriam sido ainda maiores se os eduadores rist~aosposteriores que se juntaram �a fauldade da �Urmia tivessem demonstrado mais sabedoria e pratiadomais a tolerânia.O �lho mais velho de Cimboitom pediu ajuda a Abner, na Filad�el�a, mas a esolha que Abnerfez dos professores foi infeliz, pois eles mostraram-se inex��veis e intransigentes. Esses professoresbusaram fazer om que a sua religi~ao predominasse sobre as outras ren�as. Eles jamais suspeitaramde que as onferênias do ondutor de aravanas, �as quais sempre eles se referiam, haviam sido feitaspessoalmente pelo pr�oprio Jesus.Como a onfus~ao reseu na fauldade, os três irm~aos retiraram seu apoio �naneiro e, em inoanos, a esola fehou. Mais tarde foi reaberta para ser um templo mitraio e, �nalmente, foi inen-diada em onseq�uênia de uma das suas elebra�~oes org��aas.134.7 O Trig�esimo Primeiro Ano (25 d.C.)Quando Jesus voltou da viagem ao mar C�aspio, ele sabia que as suas viagens pelo mundo haviamomo que aabado. Apenas uma viagem mais para fora da Palestina ele fez, e foi para a S��ria. Depoisde uma breve visita a Cafarnaum, ele foi a Nazar�e, parando l�a uns pouos dias, om o intuito defazer visitas. No meio do mês de abril ele saiu de Nazar�e, indo para Tiro. De l�a Jesus viajou para onorte, �ando alguns dias em Sidom, mas o seu destino era a Antioquia.Esse �e o ano das peregrina�~oes solit�arias de Jesus pela Palestina e pela S��ria. Durante esse ano deviagens, ele �ou onheido por v�arios nomes em diferentes partes do pa��s: Carpinteiro de Nazar�e,Construtor de Baros de Cafarnaum, Esriba de Damaso e Mestre de Alexandria.Em Antioquia o Filho do Homem viveu por mais de dois meses, trabalhando, observando, estu-dando, onversando, ministrando e, durante todo o tempo, assimilando o modo omo o homem vive,pensa, sente e reage ao ambiente da existênia humana. Por três semanas, durante esse per��odo,Jesus trabalhou omo fabriante de tendas. E permaneeu por mais tempo na Antioquia do que emqualquer outro lugar que visitou nessa viagem. Dez anos mais tarde, quando o ap�ostolo Paulo estavapregando na Antioquia e ouviu os seus seguidores falando das doutrinas do Esriba de Damaso,ele mal sabia que os seus alunos tinham ouvido a voz, e esutado os ensinamentos diretamente dopr�oprio Mestre.Da Antioquia Jesus viajou para o sul, pela osta, at�e Cesar�eia, onde permaneeu por umas pouassemanas, ontinuando pela osta at�e Jopa. De Jopa rumou em dire�~ao ao interior para Jamnia,Ashdod e Gaza. De Gaza ele tomou a estrada que vai para o interior at�e Beersheba, onde elepermaneeu por uma semana.Jesus ent~ao ome�ou a sua viagem �nal, omo indiv��duo, e, partiularmente, pelo entro da Pales-tina, indo de Beersheba, no sul, para Dan, ao norte. Nessa viagem para o norte ele parou em Hebrom,em Bel�em (onde viu o loal do seu nasimento), Jerusal�em (ele n~ao visitou Betânia), Beirute, L��bano,Siar, Sehem, Samaria, Geba, Enganim, En-dor, Madon; passando por Magdala e Cafarnaum, eleviajou para o norte; e, seguindo a leste das �Aguas de Merom, passou tamb�em por Carata, indo at�eDan, ou a Cesar�eia-Filipe. 1433



O Ajustador do Pensamento residente, a partir de agora, onduzia Jesus a deixar de lado os loaisonde moram os homens e a dirigir-se at�e o monte Hermom, para que ele pudesse ompletar o trabalhode ter a sua mente humana sob a pr�opria mestria e terminar a tarefa de realizar a onsagra�~ao plenade si ao remanesente do trabalho da sua vida na Terra.Essa foi uma dessas �epoas inusitadas e extraordin�arias na vida terrena do Mestre em Urantia.Uma �epoa de importânia similar foi a da experiênia pela qual ele passou quando estava s�o, nosmontes perto de Pela, pouo depois do seu batismo. Esse per��odo de isolamento no monte Hermommarou o t�ermino da sua arreira puramente humana, isto �e, o t�ermino t�enio da auto-outorgamortal; ao passo que o isolamento posterior demarou o ome�o da fase mais divina da auto-outorga.E Jesus viveu a s�os om Deus durante seis semanas nas esarpas do monte Hermom.134.8 A Permanênia no Monte HermomDepois de passar algum tempo na vizinhan�a de Cesar�eia-Filipe, Jesus aprontou os seus suprimentos eonseguiu uma besta de arga e um garoto de nome Tigl�a; e ent~ao seguiu pela estrada de Damaso at�euma aldeia onheida omo Be-Jenn, ao p�e do monte Hermom. Ali, por volta de meados de agosto,do ano 25 d.C., ele estabeleeu o seu aampamento e, deixando o seu suprimento sob a ust�odiade Tigl�a, subiu as esarpas desoladas da montanha. Tigl�a aompanhou Jesus, nesse primeiro diamontanha aima, at�e um determinado ponto a uns 2 000 metros de altitude aima do n��vel do mar,onde eles onstru��ram um niho de pedra no qual Tigl�a devia oloar omida duas vezes por semana.No primeiro dia, depois de deixar Tigl�a, Jesus havia subido a montanha apenas um pouo maisquando parou para orar. Entre outras oisas ele pediu ao seu Pai para enviar o sera�m guardi~ao quedevia \�ar om Tigl�a". Ele pediu que lhe fosse permitido subir, e ter a sua �ultima luta a s�os om asrealidades da existênia mortal. E o seu pedido foi-lhe onedido. E foi para a grande prova apenasom o seu Ajustador residente a gui�a-lo e dar-lhe apoio.Jesus omeu frugalmente, enquanto estava na montanha; ele absteve-se inteiramente de omidaapenas um dia ou dois por vez. Os seres supra-humanos que se onfrontaram om ele, nessa montanha,e om quem ele ombateu em esp��rito, e a quem ele derrotou em poder, eram reais; eram os seusarquiinimigos do sistema de Satânia; n~ao eram fantasmas da imagina�~ao que surgiram das fantasiasinteletuais de um mortal enfraqueido e faminto, que n~ao onseguia distinguir a realidade das vis~oesausadas por uma mente perturbada.Jesus passou as três �ultimas semanas de agosto e as primeiras três semanas de setembro no monteHermom. Durante essas semanas, ele terminou a tarefa mortal de entrar e passar pelos ��rulos daompreens~ao mental e do ontrole da pessoalidade. Durante todo esse per��odo de omunh~ao om oseu Pai eleste, o Ajustador residente tamb�em ompletou os servi�os a ele atribu��dos. A meta mortaldessa riatura terrena, ali ent~ao, foi alan�ada. Apenas a fase �nal de a�na�~ao entre a mente e oAjustador �ou ainda para ser onsumada.Depois de mais de seis meses de omunh~ao ininterrupta om o seu Pai do Para��so, Jesus tornara-se absolutamente seguro sobre a sua natureza e erto do seu triunfo sobre os n��veis materiais damanifesta�~ao tempo-espaial da pessoalidade. Ele areditou integralmente na asendênia da suanatureza divina sobre a sua natureza humana e n~ao hesitou em a�rm�a-la.Perto do �nal da permanênia nas montanhas, Jesus perguntou ao seu Pai se lhe poderia serpermitido manter uma onversa om os seus inimigos de Satânia, enquanto Filho do Homem, omoJoshua ben Jos�e. Esse pedido lhe foi onedido. Durante a �ultima semana no monte Hermom,a grande tenta�~ao, a prova�~ao universal, aonteeu. Sat~a (representando L�uifer) e Calig�astia, oPr��nipe Planet�ario rebelde, estiveram presentes junto a Jesus e foram tornados plenamente vis��veispara ele. E, assim, pois, tal \tenta�~ao", essa prova�~ao �nal de lealdade humana em fae das exposi�~oes1434



falaiosas das pessoalidades rebeldes, nada tivera a ver om alimentos, nem om pin�aulos de templos,nem om atos presun�osos. Nada teve a ver om os reinos deste mundo, teve, sim, a ver om asoberania de um universo poderoso e glorioso. O simbolismo, nas vossas esrituras, foi elaboradopara ser dirigido a �epoas anteriores, nas quais o pensamento do mundo ainda era infantil. E asgera�~oes posteriores deveriam ompreender qu~ao grande foi a luta pela qual o Filho do Homempassou durante aquele dia memor�avel no monte Hermom.�As muitas propostas e ontrapropostas dos emiss�arios de L�uifer, Jesus apenas respondeu: \Queprevale�a a vontade do meu Pai no Para��so, e que a v�os, meus �lhos rebeldes, possam os Ani~aes dosDias julgar-vos divinamente. Eu sou o vosso Criador-pai; n~ao posso julgar-vos om justi�a; a minhamiseri�ordia v�os j�a a desprezastes. Eu vos entrego ao julgamento dos Ju��zes de um universo maior".Quanto a todos os expedientes e aordos sugeridos por L�uifer, �as propostas ilus�orias sobre aauto-outorga de enarna�~ao, Jesus apenas fez o oment�ario: \A vontade do meu Pai no Para��so sejafeita". E, quando a severa prova�~ao hegou ao �m, o sera�m destaado para ser o guardi~ao voltou-sena dire�~ao de Jesus e levou at�e ele a sua ministra�~ao.Nessa tarde, no �nal do ver~ao, entre as �arvores e no silênio da natureza, Mihael de N�ebadon on-quistou a soberania inquestion�avel do seu universo. Nesse dia, ele ompletou a tarefa preestabeleida,para os Filhos Criadores, de viver ompletamente a vida enarnada �a semelhan�a da arne mortalnos mundos evoluion�arios do tempo e do espa�o. O an�unio, para o universo, dessa memor�avel rea-liza�~ao, n~ao foi feito at�e o dia do seu batismo, meses depois, mas tudo aonteeu realmente naqueledia na montanha. E, quando Jesus deseu da sua estada no monte Hermom, a rebeli~ao de L�uifer emSatânia e a seess~ao de Calig�astia em Urantia estavam virtualmente aalmadas. Jesus havia pagadoo �ultimo pre�o exigido dele para alan�ar a soberania do seu universo, que por si mesma regulamentasobre o status de todos os rebeldes e determina que todos os futuros levantes (se um dia oorrerem)possam ser tratados sum�aria e efetivamente. E, desse modo, pode-se ver que a hamada \grandetenta�~ao" de Jesus aonteeu algum tempo antes do seu batismo e n~ao pouo depois daquele evento.Ao �nal dessa permanênia na montanha, quando Jesus estava desendo, enontrou Tigl�a subindopara o ompromisso de levar a omida. Chamando-o a voltar, Jesus apenas disse: \O per��odo dedesanso hegou ao �m; devo agora voltar a uidar dos assuntos do meu Pai". Tornara-se um homemsilenioso e estava muito mudado, quando voltaram para Dan, onde ele deixou o garoto e deu a eleo burro. E Jesus prosseguiu para o sul, pelo mesmo aminho que tinha perorrido para hegar emCafarnaum.134.9 O Tempo de EsperaEstava agora pr�oximo o �m do ver~ao; era a �epoa do dia da reonilia�~ao e da Festa de Tabern�aulos.Jesus tinha um enontro de fam��lia em Cafarnaum durante o s�abado e, no dia seguinte, partiu paraJerusal�em om Jo~ao, o �lho de Zebedeu, indo para o leste do lago, por Gerasa e desendo pelo valedo rio Jord~ao. Enquanto visitavam alguns dos seus ompanheiros, no aminho, Jo~ao perebeu umagrande mudan�a em Jesus.Jesus e Jo~ao pararam para passar a noite em Betânia om L�azaro e as suas irm~as, indo bem edona manh~a seguinte para Jerusal�em. Eles passaram quase três semanas na idade e nas eranias, oupelo menos Jo~ao passou. Muitas vezes Jo~ao ia s�o at�e Jerusal�em, enquanto Jesus aminhava pelasmontanhas vizinhas, para ter muitos per��odos de omunh~ao espiritual om o seu Pai no �eu.Ambos estiveram presentes aos servi�os solenes do dia da reonilia�~ao. Jo~ao �ou muito impres-sionado om as erimônias desses dias de ritual religioso judeu, mas Jesus permaneeu omo umespetador pensativo e silenioso. Para o Filho do Homem esse espet�aulo foi pat�etio e deplor�avel.Ele viu tudo omo uma falsa representa�~ao do ar�ater e dos atributos do seu Pai no �eu. E onside-1435



rou os aonteimentos daquele dia omo uma ariatura dos fatos da justi�a divina e das verdadesda miseri�ordia in�nita. Ele fervia de desejo de dar expans~ao �a delara�~ao da verdade real sobreo ar�ater amoroso do seu Pai e sobre a onduta miseriordiosa no universo, mas o seu �el Monitoradmoestou-o de que a sua hora n~ao tinha ainda hegado. Contudo, naquela noite em Betânia, Je-sus fez in�umeros oment�arios que deixaram Jo~ao bastante perturbado; e Jo~ao nuna ompreendeutotalmente o signi�ado real do que Jesus dissera na onversa daquela noite.Jesus planejava �ar durante a semana da Festa de Tabern�aulos om Jo~ao. Essa festa era o feriadoanual de toda a Palestina; era a �epoa das f�erias judaias. Embora Jesus n~ao tenha partiipado dafolia da oasi~ao, era evidente que lhe ausava prazer e proporionava satisfa�~ao ver omo jovens evelhos, desontra��dos, se entregavam �a alegria.No meio da semana de elebra�~oes e antes de terminarem as festividades, Jesus despediu-se deJo~ao, dizendo que desejava retirar-se para as montanhas, onde melhor poderia omungar om o seuPai do Para��so. Jo~ao teria ido om ele, mas Jesus insistiu para que ele �asse para as festividades,dizendo: \N~ao �e neess�ario que tu arregues o fardo do Filho do Homem; apenas o guardi~ao devemanter-se de vig��lia enquanto a idade dorme em paz". Jesus n~ao voltou para Jerusal�em. Depois dequase uma semana a s�os nas olinas perto de Betânia, ele partiu para Cafarnaum. A aminho deasa, passou um dia e uma noite a s�os nas esarpas de Gilboa, perto do loal onde o rei Saul haviase matado; e, quando hegou a Cafarnaum, ele pareia mais alegre do que quando se despedira deJo~ao em Jerusal�em.Na manh~a seguinte Jesus foi �a ara que ontinha os seus objetos pessoais, que havia deixado noesrit�orio de Zebedeu, oloou o seu avental e apresentou-se para o trabalho, dizendo: \A mim meonv�em manter-me oupado enquanto espero que hegue a minha hora". E trabalhou por v�ariosmeses, at�e janeiro do ano seguinte, na o�ina de baros, ao lado do seu irm~ao Tiago. Depois desseper��odo de trabalho om Jesus, n~ao importando quais d�uvidas viessem ainda a enobrir o entendi-mento que Tiago tivesse sobre o trabalho da vida do Filho do Homem, ele nuna mais perderia reale totalmente a sua f�e na miss~ao de Jesus.Durante esse per��odo �nal do seu trabalho na o�ina de baros, Jesus passou a maior parte do seutempo no interior dela, fazendo o aabamento de alguma embara�~ao grande. Ele punha um grandeuidado em todo o seu trabalho manual e pareia ter uma grande satisfa�~ao de realiza�~ao humanaquando terminava uma pe�a digna de elogios. Embora gastasse pouo tempo om detalhes pequenos,ele era um artes~ao paiente quando se tratava da parte essenial de qualquer empreendimento.Com o passar do tempo, hegaram rumores, em Cafarnaum, sobre um tal de Jo~ao que pregavaenquanto batizava os penitentes no rio Jord~ao, e Jo~ao pregava: \O Reino do �eu est�a ao alane dam~ao; arrependei-vos e sejais batizados". Jesus soube dessas informa�~oes enquanto Jo~ao lentamentesubia o vale do Jord~ao, partindo do vau do rio, no ponto mais pr�oximo de Jerusal�em. Jesus, noentanto, ontinuou trabalhando, fazendo baros, at�e que Jo~ao tivesse subido o rio at�e um ponto pertode Pela, no mês de janeiro do ano seguinte, de 26 d.C., e, ent~ao Jesus depôs as suas ferramentas, edelarou: \�E hegada a minha hora"; e, em breve, ele apresentou-se a Jo~ao para o batismo.Todavia, uma grande mudan�a havia aonteido em Jesus. Pouas daquelas pessoas que tinhamdesfrutado das suas visitas e das suas ministra�~oes, nas suas idas e vindas naquela terra, jamaisreonheeriam, posteriormente, no eduador p�ublio, a mesma pessoa que haviam onheido e amadoanteriormente omo um indiv��duo partiular. E existia uma raz~ao para que aqueles que se haviambene�iado anteriormente dos seus servi�os n~ao o reonheessem, posteriormente, no seu papel deum eduador p�ublio heio de autoridade. Durante longos anos essa transforma�~ao de mente e deesp��rito tinha estado em progresso, ompletando-se durante aquela temporada memor�avel no monteHermom.
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Cap��tulo 135Jo~ao BatistaJO~AO Batista naseu aos 25 de mar�o, do ano 7 a.C., de aordo om a promessa feita por Gabriela Isabel, em junho do ano anterior. Por ino meses, Isabel manteve o segredo sobre a visita�~ao deGabriel; e, quando ela ontou ao seu marido, Zaarias, ele �ou muito perturbado e s�o areditouna narrativa dela depois de ter tido um sonho inusitado, seis semanas antes do nasimento de Jo~ao.Exetuando-se a visita de Gabriel a Isabel e o sonho de Zaarias, n~ao houve nada de inusitado ousobrenatural relaionado ao nasimento de Jo~ao Batista.Ao oitavo dia, Jo~ao foi irunidado segundo o ostume judaio. Ele reseu omo uma rian�aomum, dia a dia e ano a ano, na pequena aldeia onheida naqueles dias omo a Cidade de Jud�a,loalizada a era de seis quilômetros a oeste de Jerusal�em.O aonteimento mais not�avel na primeira infânia de Jo~ao foi a visita, em ompanhia dos seuspais, a Jesus e �a fam��lia de Nazar�e. Essa visita oorreu no mês de junho, do primeiro ano a.C.,quando ele tinha pouo mais de seis anos de idade.Depois do retorno de Nazar�e, os pais de Jo~ao ome�aram a edua�~ao sistem�atia do garoto. N~aohavia nenhuma esola de sinagoga nessa pequena aldeia; ontudo, sendo um saerdote, Zaarias erabastante bem instru��do e Isabel tinha muito mais instru�~ao do que o omum das mulheres judias; elapertenia ao saerd�oio, sendo uma desendente das \�lhas de Aar~ao". Como Jo~ao era o �unio �lho,eles despendiam uma boa parte do seu tempo om a prepara�~ao mental dele e om a sua edua�~aoespiritual. Zaarias tinha apenas urtos per��odos de servi�o no templo em Jerusal�em, de modo quese dediava longamente a eduar o seu �lho.Zaarias e Isabel tinham uma pequena fazenda na qual riavam ovelhas. N~ao hegavam a ganhara vida om essa terra, mas Zaarias tinha um soldo regular que reebia e que provinha da parte darenda do templo dediada ao saerd�oio.135.1 Jo~ao Torna-se um NazaritaN~ao havia esola em que Jo~ao pudesse graduar-se na idade de quatorze anos, mas os seus pais haviamesolhido aquele ano omo sendo o mais apropriado para que ele �zesse o voto formal de nazarita.E, desse modo, Zaarias e Isabel levaram seu �lho a Engedi, �a beira do mar Morto. A sede sulinada irmandade nazarita loalizava-se ali, nesta o jovem foi devida e solenemente introduzido �a vidadentro dessa ordem. Depois dessas erimônias e de fazer os votos de absten�~ao de todas as bebidasintoxiantes, de deixar o abelo reser e de abster-se de toar nos mortos, a fam��lia rumou paraJerusal�em, onde, diante do templo, Jo~ao ompletou as oferendas que eram requeridas dos que faziamos votos dos nazaritas.Jo~ao fez os mesmos votos que tinham sido administrados aos seus ilustres predeessores, Sans~ao1437



e o profeta Samuel. Um nazarita vital��io era visto omo uma pessoalidade santi�ada e sagrada.Os judeus enaravam um nazarita quase om o mesmo respeito e a venera�~ao dediada ao sumosaerdote, e isso n~ao era de se estranhar j�a que os nazaritas de onsagra�~ao vital��ia eram as �uniaspessoas, al�em dos altos saerdotes, a quem era sempre permitido entrar no loal santo, dos santos,de um templo.De Jerusal�em, Jo~ao retornou �a sua asa, para uidar das ovelhas de seu pai e reseu at�e virar umhomem forte e de ar�ater nobre.Aos dezesseis anos, Jo~ao, em onseq�uênia de ter lido sobre Elias, �ou t~ao fortemente impressi-onado om o profeta do monte Carmelo, que deidiu adotar a sua maneira de vestir. Daquele diaem diante, Jo~ao sempre usava uma veste de pele e um intur~ao de ouro. Aos dezesseis anos, eletinha mais de um metro e oitenta de altura e estava j�a quase plenamente desenvolvido. Com os seusgrandes abelos soltos e o seu modo peuliar de vestir-se, ele era de fato um jovem pitoreso. E seuspais esperavam grandes oisas do �unio �lho deles, uma rian�a prometida e um nazarita para todaa vida.
135.2 A Morte de ZaariasAp�os uma doen�a de muitos meses Zaarias morreu em julho, no ano 12 d.C., quando Jo~ao tinhaum pouo mais de dezoito anos. Essa foi uma �epoa de grande embara�o para Jo~ao, pois o votonazarita o proibia de ter ontato om os mortos, ainda que da pr�opria fam��lia. Embora Jo~ao estivesseempenhado em umprir as restri�~oes do seu voto, a respeito da ontamina�~ao por meio dos mortos,ele duvidava que tivesse sido totalmente obediente �as exigênias da ordem nazarita; portanto, depoisque o seu pai tinha sido enterrado, ele foi a Jerusal�em, onde, no niho nazarita da pra�a das mulheres,ele ofereeu os sarif��ios neess�arios para a sua puri�a�~ao.Em setembro desse ano, Isabel e Jo~ao �zeram uma viagem a Nazar�e para visitar Maria e Jesus.Jo~ao estava quase se deidindo a ome�ar o trabalho da sua vida, quando foi exortado, n~ao apenaspelas palavras de Jesus mas tamb�em pelo seu exemplo, a retornar �a sua asa, tomar onta da sua m~ae,e esperar pela \hegada da hora do Pai". Ap�os despedir-se de Jesus e Maria, no �m da agrad�avelvisita, Jo~ao n~ao viu Jesus de novo at�e o evento do seu batismo no Jord~ao.Jo~ao e Isabel retornaram para a sua asa e ome�aram a fazer planos para o futuro. Posto queJo~ao reusou-se a aeitar o soldo de saerdote que lhe era devido dos fundos do templo, no �m dedois anos eles n~ao tinham omo manter at�e mesmo a pr�opria asa; e ent~ao deidiram ir para o sullevando o rebanho de ovelhas. Conseq�uentemente, o ver~ao em que Jo~ao fez vinte anos testemunhoua mudan�a deles para Hebrom. No hamado \deserto da Jud�eia", Jo~ao guardava as suas ovelhasao lado de um riaho, que era o auente de uma orrente maior que hegava ao mar Morto, emEngedi. A olônia de Engedi inlu��a n~ao apenas os nazaritas por onsagra�~ao vital��ia ou de dura�~aodeterminada, mas numerosos outros pastores asetas que se ongregavam nessa regi~ao om os seusrebanhos e que se onfraternizavam om a irmandade nazarita. Eles mantinham-se om a ria�~ao deovelhas e om as doa�~oes que os judeus rios faziam �a ordem.�A medida que o tempo passava, Jo~ao retornava menos assiduamente a Hebrom, enquanto faziavisitas mais freq�uentes a Engedi. Ele era t~ao inteiramente diferente da maioria de nazaritas queahou muito dif��il onfraternizar-se plenamente om a irmandade. Todavia, ele gostava muito deAbner, l��der e dirigente reonheido da olônia de Engedi.1438



135.3 A Vida de um Pastor
Ao longo do vale desse pequeno riaho, Jo~ao onstruiu nada menos do que uma d�uzia de abrigos depedra e de urrais noturnos, onsistindo de pedras empilhadas, onde ele podia vigiar e guardar osseus rebanhos de ovelhas e abras. A vida de Jo~ao omo pastor permitia a ele ter uma boa parte doseu tempo para pensar. Conversava muito om Ezda, um jovem �orf~ao de Betezur, a quem ele haviade um erto modo adotado e que uidava dos rebanhos quando ele fazia as suas viagens a Hebrom,para ver a sua m~ae e para vender ovelhas, bem omo quando ele ia at�e Engedi para os servi�os dos�abado. Jo~ao e o jovem viviam om muita simpliidade, sobrevivendo da arne, do leite de abra, demel silvestre e dos gafanhotos omest��veis daquela regi~ao. Essa sua dieta regular era omplementadapelas provis~oes trazidas de Hebrom e de Engedi, de tempos em tempos.Isabel mantinha Jo~ao informado sobre os assuntos da Palestina e do mundo; a sua onvi�~ao �avamais e mais profunda, de que a hora aproximava-se rapidamente, em que a velha ordem teria um�m; e de que ele pr�oprio estava para tornar-se o arauto da hegada de uma nova idade, \o Reino do�eu". Esse rude pastor tinha uma grande predile�~ao pelos esritos do profeta Daniel. Lera mil vezes adesri�~ao que Daniel �zera da grande imagem que, segundo Zaarias lhe havia ontado, representavaa hist�oria dos grandes reinos do mundo, ome�ando om a Babilônia e, ent~ao, a P�ersia, a Gr�eia e�nalmente Roma. Jo~ao perebia que Roma era j�a omposta de povos e ra�as de l��nguas diferentes,que n~ao poderia jamais se tornar um imp�erio fortemente embasado e �rmemente onsolidado. Eleareditava que Roma, mesmo ent~ao, j�a estava dividida em S��ria, Egito, Palestina e outras prov��nias.E, ent~ao, ele ainda lia: \nos dias desses reis, o Deus dos �eus ir�a estabeleer um Reino que nunaser�a destru��do; e este Reino n~ao ser�a entregue a outro povo, mas partir�a em peda�os e onsumir�atodos os outros reinos e permaneer�a para sempre". \E foram dados a ele o dom��nio, a gl�oria e umReino, de tal modo que todos os povos, de todas as na�~oes e l��nguas, deveriam servir a ele. O seudom��nio �e um dom��nio perene, que n~ao passar�a; e o seu Reino nuna ser�a destru��do." \E o reino, odom��nio e a grandeza do Reino sob todos os �eus ser~ao dados ao povo dos santos do Alt��ssimo, ujoreino �e um Reino eterno, e todos os dom��nios servir~ao e obedeer~ao a ele."Jo~ao nuna foi ompletamente apaz de elevar-se aima da onfus~ao produzida por aquilo queele havia esutado dos seus pais a respeito de Jesus e dessas passagens que lera nas esrituras. EmDaniel ele lera: \Eu vi, nas vis~oes noturnas, e eis que algu�em omo o Filho do Homem veio om asnuvens dos �eus, e foram dados a ele o dom��nio, a gl�oria e um reino". Mas essas palavras do profetan~ao se harmonizaram om o que os seus pais haviam ensinado a ele. Nem a sua onversa om Jesus,na �epoa da sua visita quando tinha dezoito anos, orrespondia a essas a�rma�~oes das esrituras.Apesar dessa onfus~ao, e diante de toda essa perplexidade, a sua m~ae assegurou-lhe de que o seuprimo distante, Jesus de Nazar�e, era o verdadeiro Messias, que tinha vindo para assentar no tronode Davi; e que ele (Jo~ao) tornar-se-ia o seu arauto avan�ado e seu prinipal apoio.De tudo o que ouvira da maldade e do v��io de Roma e da devassid~ao e da esterilidade moraldo imp�erio, daquilo que ele sabia sobre os atos perversos de Herodes Antipas e dos governadores daJud�eia, Jo~ao estava om a mente pronta a areditar que o �m dessa �epoa era iminente. Pareia,a esse nobre e rude �lho da natureza, que o mundo estava maduro para o �m da idade do homeme para o alvoreer da nova e divina idade - o Reino do �eu. Um sentimento reseu no ora�~ao deJo~ao, de que seria ele o �ultimo dos velhos profetas e o primeiro dos novos. E sentia-se vibrar omo impulso resente de ir adiante e de prolamar a todos os homens: \Arrependei-vos! Coloai-voslimpos diante de Deus! Estejais prontos para o �m; preparai-vos para o apareimento de uma ordemnova e eterna de assuntos sobre a terra, o Reino do �eu".1439



135.4 A Morte de IsabelEm 17 de agosto, do ano 22 d.C., quando Jo~ao tinha vinte e oito anos, sua m~ae subitamente faleeu.Os amigos de Isabel, sabendo das restri�~oes nazaritas a respeito do ontato om os mortos, aindaque na pr�opria fam��lia, �zeram todos os arranjos para o enterro de Isabel, antes de mandarem busarJo~ao. Quando ele reebeu a omunia�~ao da morte da sua m~ae, ele ordenou a Ezda que onduzisseos seus rebanhos at�e Engedi e partiu para Hebrom.Ao retornar a Engedi, ap�os o funeral da sua m~ae, entregou os seus rebanhos �a onfraria e afastou-se do mundo exterior para jejuar e orar. Jo~ao onheia apenas os velhos m�etodos de aproximar-seda divindade; ele onheia apenas os registros omo os de Elias, Samuel e Daniel. Elias era o seuideal de profeta. Elias havia sido o primeiro dos mestres de Israel a ser onsiderado um profeta; eJo~ao verdadeiramente areditava que devia ser, ele pr�oprio, o �ultimo dessa longa e ilustre linhagemde mensageiros dos �eus.Por dois anos e meio, Jo~ao viveu em Engedi e persuadiu a maioria da onfraria de que \o �m daidade estava bem pr�oximo"; de que \o Reino do �eu estava para se mostrar". E todos os primeirosensinamentos que reebera eram baseados na id�eia judaia dominante e no oneito do Messias omo olibertador prometido, aquele que livraria a na�~ao judaia da domina�~ao dos seus governantes gentios.Em todo esse per��odo, Jo~ao leu su�ientemente as esrituras sagradas que enontrou na asa dosnazaritas em Engedi. Estava espeialmente impressionado om Isa��as e om Malaquias, o �ultimodos profetas at�e aquela �epoa. Leu e releu os ino �ultimos ap��tulos de Isa��as, e areditava nessasprofeias. E ent~ao ele leria em Malaquias: \Cuidai, Eu vos enviarei Elias, o profeta anterior �a vindado grande e terr��vel dia do Senhor; e ele far�a os ora�~oes dos pais irem ontra os �lhos e os ora�~oesdos �lhos irem ontra os pais, de medo que Eu venha e golpeie a Terra om uma maldi�~ao". E foiuniamente por ausa dessa promessa feita em Malaquias, de que Elias iria retornar, que Jo~ao viu-seimpedido de sair pregando sobre o Reino vindouro e de exortar os seus ompanheiros judeus a fugiremda ira que viria. Jo~ao estava amadureido para a prolama�~ao da mensagem do Reino vindouro, masessa expetativa da vinda de Elias o deteve por dois anos mais. E sabia que ele n~ao era Elias. Oque ent~ao Malaquias havia querido dizer? A profeia seria literal ou �gurada? Como poderia elesaber a verdade? Finalmente ousou pensar que, omo o primeiro dos profetas era hamado Elias,ent~ao o �ultimo deveria ser onheido, �nalmente, pelo mesmo nome. Entretanto ainda tinha d�uvidas,d�uvidas su�ientes para n~ao se permitir jamais vir a hamar a si mesmo de Elias.Foi a inuênia de Elias que levou Jo~ao a adotar os seus m�etodos de ataque direto e �aspero aospeados e v��ios dos seus ontemporâneos. Ele prourou vestir-se omo Elias, e esfor�ava-se parafalar omo Elias; em todos os aspetos externos, ele era omo o profeta de outrora. Era um �lhoda natureza e de tal modo robusto e pitoreso, que era um destemido e ousado pregador da retid~ao.Jo~ao n~ao era iletrado, onheia bem as esrituras sagradas judias, mas n~ao tinha ultura. Sabia omopensar laro, possu��a um disurso poderoso e era um denuniador inamado. Di�ilmente seria umexemplo para a sua idade, mas onstitu��a-se em uma reprova�~ao eloq�uente.Finalmente vislumbrou o m�etodo de prolamar a nova era, o Reino de Deus; deidiu que ele eramesmo quem se iria transformar no arauto do Messias; oloou de lado todas as d�uvidas e partiu deEngedi, em um dia de mar�o do ano 25 d.C., para ome�ar a sua urta mas brilhante arreira omopregador p�ublio.135.5 O Reino de DeusPara ompreender a mensagem dele, dever-se-ia ter em onta o status do povo judeu na �epoa emque Jo~ao surgiu no en�ario da a�~ao. Por quase em anos todo o Israel tinha estado diante de umimpasse; e todos se perdiam na tentativa de expliar a ont��nua subjuga�~ao a soberanos gentios. E1440



n~ao tinha sido ensinado por Mois�es que a retid~ao era sempre reompensada om a prosperidade e opoder? N~ao era o povo esolhido de Deus? Por que o trono de Davi estava vazio e abandonado? �Aluz das doutrinas mosaias e dos preeitos dos profetas, os judeus ahavam dif��il expliar a longa eontinuada desola�~ao naional.Cera de em anos antes dos dias de Jesus e Jo~ao, uma nova esola de eduadores religiosos surgirana Palestina, a dos apoal��ptios. Esses novos eduadores desenvolveram um sistema de ren�a,segundo o qual os sofrimentos e a humilha�~ao dos judeus aonteiam por estarem eles arando omas onseq�uênias dos peados da na�~ao. Eles voltavam �as motiva�~oes j�a bem onheidas, esolhidaspara expliar o ativeiro da Babilônia e de outras �epoas ainda anteriores. Contudo, assim ensinavamos apoal��ptios, Israel deveria retomar a sua oragem; os dias de ai�~ao estavam quase no �m; a li�~aodo povo esolhido de Deus estava para terminar; a paiênia de Deus om os gentios estrangeirosestava quase exaurida. O �m do dom��nio romano era sinônimo de �m da idade e, em um ertosentido, de �m do mundo. Esses novos pregadores apoiavam-se fortemente nas predi�~oes de Daniel,e, onsistentemente, ensinavam que a ria�~ao estava para atingir o seu est�agio �nal; os reinos destemundo estavam a ponto de tornarem-se o Reino de Deus. Para a mente judaia daqueles dias, esseera o signi�ado daquela frase - o Reino do �eu - que est�a nos ensinamentos tanto de Jesus quantode Jo~ao. Para os judeus da Palestina a frase \o Reino do �eu" n~ao tinha sen~ao um signi�ado: umestado absolutamente reto, no qual Deus (o Messias) governaria as na�~oes da Terra na perfei�~ao dopoder, exatamente omo Ele governava nos �eus - \Seja feita a Tua vontade, na terra omo no �eu".Nos dias de Jo~ao, os judeus perguntavam-se om muita expetativa: \Quando, pois, vir�a o Reino?"Havia um sentimento geral de que o �m do dom��nio das na�~oes gentias estava pr�oximo. Havia,presente em todo o mundo judeu, uma esperan�a viva e uma intensa expetativa de que a onsuma�~aodo desejo das idades oorreria durante o per��odo de vida daquela gera�~ao.Ainda que os judeus divergissem muito nas suas estimativas quanto �a natureza do Reino que estavapara vir, todos estavam de aordo na sua ren�a de que o evento era iminente, palp�avel mesmo, j�abatendo �a porta. Muitos que liam o Antigo Testamento literalmente aguardavam, om expetativa,por um novo rei na Palestina, por uma na�~ao judaia regenerada, libertada dos seus inimigos epresidida pelo suessor do rei Davi, o Messias, que iria logo ser reonheido omo o governante, justoe reto, de todo o mundo. Outro grupo de judeus devotos, se bem que menor, sustentava uma vis~aomuito diferente desse Reino de Deus. Ensinavam eles que o Reino que estava para vir n~ao era destemundo, que o mundo aproximava-se do seu �m erto, e que \um novo �eu e uma nova terra" viriampara anuniar o estabeleimento do Reino de Deus; que esse Reino era um dom��nio perene, que opeado estava para aabar, e que os idad~aos do novo Reino iriam tornar-se imortais no seu gozodessa bên�~ao sem �m.Todos onordavam que alguma purga�~ao dr�astia ou alguma disiplina de puri�a�~ao fosse ne-ess�aria para preeder o estabeleimento do novo Reino na Terra. Pelo que os literalistas ensinavam,aonteeria uma guerra mundial, a qual iria destruir a todos aqueles que n~ao areditassem, enquantoos ��eis seriam levados a uma vit�oria universal e eterna. Os espiritualistas ensinavam que o Reino seriainaugurado por aquele grande julgamento de Deus, que iria relegar os injustos �a sua bem mereidapuni�~ao de destrui�~ao �nal, ao mesmo tempo em que elevaria os santos rentes do povo esolhido aosassentos elevados de honra e autoridade, om o Filho do Homem, que governaria sobre as na�~oes re-dimidas em nome de Deus. E esse grupo areditava at�e mesmo que muitos gentios devotos poderiamser admitidos na omunidade do novo Reino.Alguns dos judeus apegavam-se �a opini~ao de que fosse poss��vel at�e mesmo que Deus pudesseestabeleer esse novo Reino por interven�~ao direta e divina, mas a grande maioria areditava que Eleiria interpor algum representante intermedi�ario, o Messias. Esse era o �unio signi�ado poss��vel queo termo Messias poderia ter nas mentes dos judeus da gera�~ao de Jo~ao e Jesus. Messias n~ao poderiapossivelmente referir-se a algu�em que meramente ensinasse a vontade de Deus ou que prolamasse aneessidade do viver reto. A todas essas pessoas sagradas os judeus davam o t��tulo de profetas. O1441



Messias devia ser mais do que um profeta; o Messias devia trazer o estabeleimento do novo reinado,o Reino de Deus. Ningu�em que falhasse em fazer isso poderia ser o Messias, no sentido judaiotradiional.Quem poderia ser esse Messias? E novamente os eduadores judeus diferiam. Os mais velhosaferravam-se �a doutrina do �lho de Davi. Os mais jovens ensinavam que, j�a que o novo Reino era umReino eleste, o novo governante poderia tamb�em ser uma pessoalidade divina, algu�em que estivesseh�a muito �a m~ao direita de Deus nos �eus. E, por estranho que possa pareer, aqueles que onebiamassim o governante do novo Reino, viam-no, n~ao omo um Messias humano, n~ao omo um merohomem, mas omo \o Filho do Homem" - um Filho de Deus - , um Pr��nipe eleste, h�a muitoesperado para assim assumir o governo feito novo, da Terra. Esse era o pano de fundo religioso, domundo judaio, quando Jo~ao entrou em ena prolamando: \Arrependei-vos, pois o Reino do �euest�a ao alane das m~aos!"Torna-se, portanto, laro que o an�unio feito por Jo~ao, do Reino que viria, tinha nada menos do quemeia d�uzia de signi�a�~oes diferentes, nas mentes daqueles que ouviam a sua prega�~ao apaixonada.Entretanto, qualquer que fosse o signi�ado, atribu��do �as frases que Jo~ao empregava, ada um dessesv�arios grupos, que esperavam o advento do reino judaio, estava intrigado pelas prolama�~oes dessepregador da retid~ao e do arrependimento. Sinero e entusiasta e ainda rudemente expedito, que t~aosolenemente exortava os seus ouvintes a \esapar da ira que est�a por vir".135.6 Jo~ao Come�a a PregarNo in��io do mês de mar�o, do ano 25 d.C., Jo~ao viajou pela osta oidental do mar Morto e rioJord~ao aima, do lado oposto de Jeri�o, na antiga parte rasa sobre a qual Joshua e os �lhos de Israelpassaram para entrar pela primeira vez na terra prometida; e, atravessando at�e o outro lado do rio,ele estabeleeu-se pr�oximo da entrada dessa parte rasa e ome�ou a pregar ao povo que atravessavao rio em um sentido e no outro. Esse era o vau mais freq�uentado para travessias do Jord~ao.Para todos aqueles que ouviam Jo~ao, �ava laro que ele era mais do que um pregador. Agrande maioria daqueles que esutavam aquele homem estranho, vindo do deserto da Jud�eia, partiaareditando que tinha ouvido a voz de um profeta. N~ao era de se espantar que as almas dessesjudeus ansados, mas esperan�osos, �assem profundamente exitadas om esse fenômeno. Nuna,em toda a hist�oria dos judeus, os �lhos devotos de Abra~ao haviam desejado tanto a \onsola�~ao deIsrael", nem tinham, mais ardentemente, anteipado \a restaura�~ao do reino". Em toda a hist�oriados judeus, nuna a mensagem de Jo~ao, \o Reino do �eu est�a ao alane das m~aos", teria podidoexerer um apelo t~ao profundo e universal omo na �epoa em que ele apareeu, t~ao misteriosamente,na margem dessa travessia ao sul do Jord~ao.Jo~ao era um pastor, omo Am�os. Vestia-se omo o Elias de outrora; e fulminava as suas repreens~oese dardejava as suas advertênias om o \esp��rito e o poder de Elias". N~ao era de surpreender-se queesse estranho pregador riasse uma forte agita�~ao em toda a Palestina, pois os viajantes levavam at�elonge as novidades que vinham das suas prega�~oes no Jord~ao.Havia ainda uma outra arater��stia, nova, no trabalho desse pregador nazarita: Ele batizavatodos os seus rentes no Jord~ao \para a remiss~ao dos seus peados". Embora o batismo n~ao fosseuma erimônia nova entre os judeus, eles nuna tinham visto o batismo ser feito omo Jo~ao o realizavaagora. Havia muito que vinha sendo uma pr�atia batizar assim os pros�elitos gentios, para admiti-losna omunidade da parte externa da pra�a do templo, mas nuna tinha sido pedido aos judeus, elespr�oprios, que se submetessem ao batismo do arrependimento. Apenas de quinze meses foi o per��ododesde a �epoa em que Jo~ao ome�ara a pregar e a batizar, at�e sua deten�~ao e a sua pris~ao, instigadaspor Herodes Antipas; mas nesse urto per��odo de tempo ele pôde batizar bem mais de em milpenitentes. 1442



Jo~ao pregou por quatro meses no vau de Betânia, antes de partir para o norte, subindo o Jord~ao.Dezenas de milhares de ouvintes, alguns apenas uriosos, mas muitos sineros e s�erios, vieram paraouvi-lo de todas as partes da Jud�eia, da Pir�eia e de Samaria. Alguns vieram at�e mesmo da Galil�eia.Em maio desse ano, enquanto ele ainda se detinha no vau de Betânia, os saerdotes e os levitasenviaram uma delega�~ao para inquirir de Jo~ao se ele pretendia ser o Messias, e om a autoridade dequem ele pregava. A esses inquisidores Jo~ao respondeu om estas palavras: \Ide e dizei aos vossossenhores que v�os esutastes a `voz de algu�em que grita no deserto', omo anuniou o profeta ao dizer:`preparai o aminho do Senhor, fazei uma estrada plana e reta at�e o nosso Deus. Cada vale dever�aser preenhido, ada monte e olina dever~ao ser ortados; o h~ao aidentado dever�a tornar-se plano,enquanto os loais enrespados devem tornar-se um vale plano; e toda a arne ver�a a salva�~ao deDeus' ".Jo~ao era um pregador her�oio, mas sem tato. Um dia, quando ele estava pregando e batizando, namargem oidental do Jord~ao, um grupo de fariseus e alguns sadueus destaaram-se e apresentaram-se para o batismo. Antes de lev�a-los at�e a �agua, Jo~ao, dirigindo-se oletivamente a eles, disse: \Quemvos avisou para partir, omo v��boras diante do fogo, da ira que vir�a? Eu batizarei a v�os, mas vosprevino que vos ser�a neess�ario produzir os frutos do arrependimento sinero, se quiserdes reeber aremiss~ao dos vossos peados. N~ao �e su�iente dizer-me que Abra~ao �e o vosso pai. Eu delaro que,dessas doze pedras aqui diante de v�os, Deus pode fazer surgir �lhos dignos para Abra~ao. E, agoramesmo, o mahado j�a est�a derrubando as �arvores, at�e �as suas ra��zes. Cada �arvore que n~ao d�a bomfruto est�a destinada a ser ortada e jogada ao fogo". (As doze pedras �as quais se referia eram as�elebres pedras do memorial levantado por Joshua, para omemorar a travessia das \doze tribos"nesse mesmo ponto, quando eles entraram pela primeira vez na terra prometida.)Jo~ao deu aulas aos seus dis��pulos; e durante essas aulas ele os instru��a sobre os detalhes da novavida e esfor�ava-se para responder �as suas in�umeras perguntas. Aonselhou aos eduadores ensinarsobre o esp��rito tanto quanto sobre as letras da lei. Ele ensinou os rios a alimentar os pobres; aosoletores de impostos, ele disse: \Extorquir n~ao mais do que o que vos �e devido". Aos soldados,ele disse: \N~ao ometais a violênia e n~ao arreadeis nada de modo indevido - ontentai-vos omos vossos soldos". E ao mesmo tempo a todos aonselhava: \preparai-vos para o �m das idades - oReino do �eu est�a ao alane das m~aos".135.7 A Jornada de Jo~ao para o NorteJo~ao ainda tinha id�eias onfusas sobre o Reino que estava para vir e o seu rei. Quanto mais elepregava, mais onfuso tornava-se; mas essa inerteza inteletual, a respeito da natureza do Reino queviria, em nada diminu��a a sua onvi�~ao da hegada imediata deste Reino. Jo~ao podia estar onfusona sua mente, mas nuna em esp��rito. N~ao tinha d�uvida sobre a vinda do Reino, mas estava longede ter erteza quanto ao fato de que fosse Jesus ou n~ao o soberano daquele Reino. Enquanto Jo~ao seatinha �a id�eia da restaura�~ao do trono de Davi, os ensinamentos dos seus pais, de que Jesus, nasidona idade de Davi, seria o t~ao esperado libertador, pareia onsistente; mas, naqueles momentos emque se inlinava mais para a doutrina de um Reino espiritual e para o �m da idade temporal naTerra, ele �ava em uma d�uvida ruel quanto ao papel que Jesus exereria em tais eventos. Algumasvezes questionava tudo, mas n~ao por muito tempo. Realmente ele gostaria de poder onversar sobretudo aquilo om o seu primo Jesus, mas isso ia ontra o aordo estabeleido entre eles.�A medida que Jo~ao viajara para o norte, mais ele pensava sobre Jesus. Parara em mais de umad�uzia de loais enquanto viajava Jord~ao aima. E foi no vilarejo de Ad~ao onde primeiro referiu-se a\um outro que est�a para vir depois de mim", em resposta �a pergunta direta que os seus dis��pulos�zeram a ele: \Sois v�os o Messias?" E ele ontinuou dizendo: \Depois de mim vir�a um que �e maiordo que eu, de uja sand�alia n~ao sou digno de afrouxar e desatar as orreias. Eu vos batizo om �agua,1443



mas ele ir�a batiz�a-los om o Esp��rito Santo. E om a sua p�a na m~ao ir�a uidadosamente limpar esseh~ao das ervas daninhas; ele reolher�a o trigo no seu eleiro, mas o refugo ele o queimar�a om o fogodo julgamento".Em resposta �as perguntas dos seus dis��pulos, Jo~ao ontinuou a expandir os seus ensinamentos,aresentando, dia a dia, mais india�~oes que servissem de ajuda e de onforto se omparadas �aambig�uidade da sua mensagem iniial: \Arrependei-vos e sede batizados". Nessa �epoa, multid~oeshegavam da Galil�eia e de De�apolis. Dezenas de rentes sineros permaneiam om o seu adoradomestre, dia ap�os dia.135.8 O Enontro de Jesus e Jo~aoEm dezembro do ano 25 d.C., quando Jo~ao hegou �a vizinhan�a de Pela, na sua aminhada Jord~aoaima, o seu renome havia sido espalhado por toda a Palestina; e o seu trabalho transformara-se noprinipal assunto da onversa em todas as idades em torno do lago da Galil�eia. Jesus havia faladofavoravelmente �a mensagem de Jo~ao, e isso havia levado muitos de Cafarnaum a aderir ao ulto doarrependimento e do batismo de Jo~ao. Tiago e Jo~ao, os pesadores �lhos de Zebedeu, haviam idoat�e l�a em dezembro, pouo depois de Jo~ao ter assumido a sua postura de pregador, perto de Pela,a �m de se ofereerem para o batismo. Eles iam ver Jo~ao uma vez por semana e traziam de volta aJesus not��ias fresas e de primeira m~ao sobre o trabalho do evangelista.Tiago e Jud�a, irm~aos de Jesus, haviam falado em ir at�e Jo~ao para o batismo; e agora que Jud�atinha vindo a Cafarnaum para os of��ios de s�abado, ambos, ele e Tiago, depois de ouvirem o disursode Jesus na sinagoga, deidiram aonselhar-se om ele a respeito dos seus planos. Isso foi no s�abado,�a noite, aos 12 de janeiro do ano 26 d.C. Jesus pediu a eles que adiassem a onversa at�e o diaseguinte, quando ele iria dar-lhes a sua resposta. Jesus dormiu pouqu��ssimo naquela noite, �andoem omunh~ao ��ntima om o Pai nos �eus. E preparara tudo para almo�ar om os seus irm~aos e paraaonselh�a-los a respeito do batismo de Jo~ao. Naquela manh~a de domingo Jesus estava trabalhandoomo de ostume na marenaria dos baros. Tiago e Jud�a haviam hegado om o almo�o e estavamesperando por ele no dep�osito das madeiras, pois n~ao era ainda a hora da pausa do meio-dia e sabiamque Jesus era muito pontual nessas quest~oes.Pouo antes do desanso do meio-dia, Jesus deixou de lado as suas ferramentas, tirou o seu aventalde trabalho e simplesmente anuniou aos três que trabalhavam om ele: \�E hegada a minha hora".Ele foi at�e os seus irm~aos, Tiago e Jud�a, e repetiu: \A minha hora hegou - vamos at�e Jo~ao". E ent~aoeles partiram imediatamente para Pela, omendo o almo�o enquanto viajavam. Isso foi no domingo,13 de janeiro. Eles pararam �a noite no vale do Jord~ao e, no dia seguinte, hegaram no loal em queJo~ao batizava, por volta do meio-dia.Jo~ao mal havia ome�ado a batizar os andidatos do dia. Dezenas de arrependidos estavam na�la, �a espera da sua vez, quando Jesus e os seus dois irm~aos entraram nessa �la de homens e mulheressineros que passaram a rer no Reino que viria, segundo a prega�~ao de Jo~ao. Jo~ao tinha perguntadoaos �lhos de Zebedeu sobre Jesus. E havia ouvido falar sobre as observa�~oes de Jesus a respeito dasua prega�~ao, e estava, dia ap�os dia, esperando vê-lo entrar em ena, mas n~ao esperava aolhê-lo na�la dos andidatos ao batismo.Absorvido pelos detalhes de um batismo r�apido daquele grande n�umero de onvertidos, Jo~ao n~aolevantou os olhos para ver Jesus, at�e que o Filho do Homem estivesse bem diante dele. Quando Jo~aoreonheeu Jesus, as erimônias foram suspensas por um momento, enquanto ele umprimentava oseu primo na arne e perguntava: \Mas por que vieste at�e dentro da �agua para saudar-me?" E Jesusrespondeu: \Para submeter-me ao teu batismo". Jo~ao repliou: \Mas sou eu que tenho neessidadede ser batizado por ti. Por que vieste at�e a mim?" E Jesus murmurou a Jo~ao: \Sê tolerante omigoagora, pois abe a n�os darmos esse exemplo aos meus irm~aos que est~ao aqui omigo, e para que o1444



povo possa saber que �e hegada a minha hora".Havia um tom de autoridade e de ultimato �nal na voz de Jesus. Jo~ao estava trêmulo de emo�~ao nomomento em que se preparou para batizar Jesus de Nazar�e, no Jord~ao, ao meio-dia daquela segunda-feira, 14 de janeiro, do ano 26 d.C. Assim, Jo~ao batizou Jesus e seus dois irm~aos, Tiago e Jud�a. Equando Jo~ao havia j�a batizado esses três, ele dispensou os outros naquele dia, anuniando que ele iriareassumir os batismos no dia seguinte ao meio-dia. Quando o povo j�a partia, os quatro homens aindade p�e dentro d'�agua ouviram um som estranho; e logo surgiu uma apari�~ao momentânea exatamentepor sobre a abe�a de Jesus, e eles ouviram uma voz dizendo: \Este �e o meu Filho adorado, em quemeu muito me omprazo". Uma grande mudan�a produziu-se no semblante de Jesus que os deixou,saindo d'�agua em silênio, indo na dire�~ao das olinas a leste. E nenhum homem viu Jesus de novopor quarenta dias.Jo~ao seguiu Jesus at�e uma distânia su�iente para ontar a ele a hist�oria da visita de Gabriel �asua m~ae, antes que ambos nasessem, do modo omo por tantas vezes ele havia esutado dos l�abiosda sua m~ae. E permitiu a Jesus ontinuar o seu aminho depois que disse: \Agora sei om ertezaque �es o Libertador". Mas Jesus nada respondeu.135.9 Os Quarenta Dias de Prega�~aoQuando Jo~ao retornou para os seus dis��pulos (agora havia uns vinte e ino ou trinta que moravamom ele onstantemente), ele os enontrou em uma sinera onferênia, onversando sobre o quetinha aabado de aonteer em rela�~ao ao batismo de Jesus. E �aram todos ainda mais atônitosquando Jo~ao fez-lhes onheer a hist�oria da visita de Gabriel a Maria, antes que Jesus nasesse, etamb�em que Jesus n~ao lhe disse nem uma palavra, mesmo depois que ele lhe tinha ontado sobreisso. Naquela tarde, n~ao havendo nenhuma huva, esse grupo de trinta ou mais pessoas onversoulongamente sob a noite estrelada. Perguntavam-se aonde Jesus tinha ido e quando eles o veriam denovo.Depois da experiênia desse dia a prega�~ao de Jo~ao, havia um novo tom de erteza nas pro-lama�~oes a respeito do Reino que estava para vir e do Messias aguardado. Foi um per��odo tenso, odaqueles quarenta dias de espera, aguardando pelo retorno de Jesus. Jo~ao, no entanto, ontinuou apregar, om grande for�a, e os seus dis��pulos ome�aram, nessa �epoa, a pregar para as multid~oestransbordantes que se ajuntavam �a volta de Jo~ao no Jord~ao.No urso desses quarenta dias de espera, muitos rumores espalharam-se pelo ampo, indo mesmoat�e Tiber��ades e Jerusal�em. Milhares vinham para ver a nova atra�~ao no aampamento de Jo~ao,reputado omo sendo o Messias, mas Jesus n~ao estava l�a para ser visto. Quando os dis��pulos deJo~ao a�rmaram que o estranho homem de Deus tinha ido para as olinas, muitos duvidaram de todaa hist�oria.Cera de três semanas depois que Jesus os havia deixado, uma nova delega�~ao de saerdotes ede fariseus, vinda de Jerusal�em, hegou na ena de Pela. Eles perguntaram diretamente a Jo~ao seele era Elias ou o profeta que Mois�es prometeu. E quando Jo~ao disse: \N~ao sou", eles atreveram-sea lhe perguntar: \Tu �es o Messias?" E Jo~ao respondeu: \N~ao sou eu". E ent~ao esses homens deJerusal�em disseram: \Se n~ao �es Elias, nem o profeta, nem o Messias, ent~ao por que tu batizas o povoe rias todo esse alvoro�o?" E Jo~ao repliou: \Cabe �aqueles que me ouviram e que reeberam o meubatismo dizer quem eu sou, mas eu vos delaro que, enquanto eu batizo om �agua, esteve entre n�osum que retornar�a para batizar-vos om o Esp��rito Santo".Esses quarenta dias foram um per��odo dif��il para Jo~ao e os seus dis��pulos. Quais deviam ser asrela�~oes entre Jo~ao e Jesus? Uma entena de perguntas veio �a disuss~ao. A pol��tia e as preferêniasego��stias ome�aram a surgir. Disuss~oes intensas surgiram em torno das v�arias id�eias e oneitos do1445



Messias. Tornar-se-ia ele um l��der militar e um rei dav��dio? Iria ele aniquilar os ex�eritos romanos,omo Joshua fez om os ananeus? Ou viria para estabeleer um Reino espiritual? Jo~ao optou pordeidir, om a minoria, que Jesus tinha vindo para estabeleer o Reino do �eu, ainda que n~ao tivesselaro na sua pr�opria mente o que devia ser inlu��do nessa miss~ao de estabeleimento do Reino do�eu.Esses foram dias �arduos na experiênia de Jo~ao, e ele orou pelo retorno de Jesus. Alguns dosdis��pulos de Jo~ao organizaram grupos de explora�~ao para ir �a proura de Jesus, mas Jo~ao os proibiu,dizendo: \Os nossos tempos est~ao nas m~aos de Deus nos �eus e Ele ir�a guiar o seu Filho esolhido".E foi edo, na manh~a de s�abado, 23 de fevereiro, que a omitiva de Jo~ao, oupada em omer a suarefei�~ao matinal, ao olhar na dire�~ao norte, avistou Jesus vindo at�e eles. Na medida em que Jesus seaproximava deles, Jo~ao se pôs de p�e em uma grande roha e, levantando a sua voz sonora, disse: \Eiso Filho de Deus, o libertador do mundo! Foi sobre ele que eu disse: `Depois de mim haver�a um que�e o esolhido antes de mim, porque ele veio antes de mim'. Por ausa disso, eu sa�� do deserto parapregar o arrependimento e para batizar om a �agua, prolamando que o Reino do �eu est�a ao alanedas nossas m~aos. E agora vem um que ir�a batizar-vos om o Esp��rito Santo. E eu vi o esp��rito divinodesendo sobre esse homem, e ouvi a voz de Deus delarar: `Este �e o meu Filho adorado em quemEu muito me omprazo' ".Jesus rogou-lhes que voltassem �a sua refei�~ao, enquanto se assentava para omer om Jo~ao; seusirm~aos, Tiago e Jud�a, haviam voltado para Cafarnaum.Cedo, na manh~a do dia seguinte, Jesus deixou Jo~ao e os seus dis��pulos, indo de volta para aGalil�eia. N~ao garantiu nada no que dizia respeito a quando eles iriam vê-lo de novo. �As perguntasde Jo~ao sobre a sua pr�opria prega�~ao e miss~ao, Jesus apenas disse: \O meu Pai ir�a guiar-te agora eno futuro, omo o fez no passado". E esses dois grandes homens separaram-se, naquela manh~a, nasmargens do Jord~ao, para nuna mais se falarem um ao outro na arne.135.10 Jo~ao Viaja para o SulDesde que Jesus tinha ido para o norte da Galil�eia, Jo~ao sentia-se levado a voltar-se om os seuspassos para o sul. Por onseguinte, no domingo de manh~a, 3 de mar�o, Jo~ao e o restante dos seusdis��pulos ome�aram a sua jornada para o sul. Cera de um quarto dos seguidores imediatos deJo~ao, nesse meio tempo, haviam partido para a Galil�eia �a proura de Jesus. Havia uma tristezaonfusa em torno de Jo~ao. Nuna mais ele pregou omo o tinha feito antes de batizar Jesus. Dealgum modo ele sentiu que a responsabilidade do Reino por vir n~ao mais repousava nos seus ombros.Sentiu que o seu trabalho estava quase aabado; e �ou desonsolado e solit�ario. Contudo, ele pregou,batizou e viajou para o sul.Perto do vilarejo de Ad~ao, Jo~ao permaneeu por v�arias semanas e foi l�a que ele fez o memor�avelataque a Herodes Antipas, por ter tomado ilegalmente a esposa de outro homem. Em junho desseano (26 d.C.), Jo~ao estava de volta ao vau do Jord~ao em Betânia, onde tinha iniiado a sua prega�~aodo Reino vindouro, h�a mais de um ano. Nas semanas que se seguiram ao batismo de Jesus, o ar�aterda prega�~ao de Jo~ao gradualmente transformou-se em uma prolama�~ao de miseri�ordia pela genteomum, enquanto ele denuniava om veemênia renovada a orrup�~ao dos governantes pol��tios ereligiosos.Herodes Antipas, em ujo territ�orio Jo~ao tinha estado pregando, �ou alarmado om a id�eia deque ele e os seus dis��pulos pudessem ome�ar uma rebeli~ao. Herodes tamb�em se ressentia dasr��tias p�ublias de Jo~ao, sobre os seus assuntos dom�estios. Em vista de tudo isso, Herodes deidiuoloar Jo~ao na pris~ao. E, onseq�uentemente, muito edo na manh~a de 12 de junho, antes quehegasse a multid~ao para ouvir a prega�~ao e testemunhar o batismo, os agentes de Herodes haviam1446



prendido Jo~ao. Na medida em que as semanas passavam e ele n~ao era libertado, os seus dis��pulosespalharam-se por toda a Palestina, muitos deles indo at�e a Galil�eia para juntarem-se aos seguidoresde Jesus.135.11 Jo~ao na Pris~aoJo~ao teve uma experiênia solit�aria e um tanto amarga, na pris~ao. A pouos dos seus seguidoresfoi permitido vê-lo. Ele ansiava por enontrar Jesus, mas tinha de ontentar-se em ouvir os relatosda sua obra atrav�es daqueles seguidores seus que se haviam transformado em rentes do Filho doHomem. Muitas vezes era ele tentado a duvidar de Jesus e da sua miss~ao divina. Se Jesus era oMessias, por que nada fez para libert�a-lo desse inoneb��vel aprisionamento? Por mais de um anoe meio esse homem rude de Deus, amante do ar livre, de�nhou naquela pris~ao desprez��vel. E essaexperiênia foi um grande teste para a sua lealdade e f�e em Jesus. De fato, toda essa experiênia foimesmo um grande teste para a f�e que Jo~ao possu��a em Deus. Muitas vezes ele foi tentado a duvidarat�e mesmo da autentiidade da sua pr�opria miss~ao e experiênia.Ap�os ter estado na pris~ao por muitos meses, um grupo de dis��pulos seus veio at�e ele e, ap�osontar sobre as atividades p�ublias de Jesus, disse: \Ent~ao, vê tu, Mestre, pois aquele que estavaontigo no alto Jord~ao prospera e reebe todos que vêm a ele. Ele festeja at�e mesmo om publianose peadores. Tu deste um testemunho orajoso sobre ele, e ainda assim ele nada faz para a tualiberta�~ao". Mas Jo~ao respondeu aos seus amigos: \Esse homem nada pode fazer que n~ao tenha sidodado a ele pelo seu Pai nos �eus. V�os vos lembrais bem de que eu disse: `N~ao sou eu o Messias, massou um que foi enviado antes a preparar o aminho para ele'. E isso eu �z. O que possui a noiva �e onoivo, mas o amigo do noivo, que est�a pr�oximo dele e o esuta, rejubila-se grandemente por ausa doru��do da sua voz. Essa minha alegria, portanto, umpriu-se. Ele deve reser, mas eu devo diminuir.Sou desta Terra e j�a passei a minha mensagem. Jesus de Nazar�e deseu �a Terra, vindo dos �eus, eest�a aima de todos n�os. O Filho do Homem deseu de Deus e as palavras de Deus ele ir�a dizer av�os. Pois o Pai nos �eus n~ao mede o esp��rito que d�a ao seu pr�oprio Filho. O Pai ama o Seu Filhoe ir�a logo oloar todas as oisas nas m~aos desse Filho. Aquele que aredita no Filho tem a vidaeterna. E essas palavras que eu disse s~ao verdadeiras e perdur�aveis".Esses dis��pulos �aram assombrados om o pronuniamento de Jo~ao, tanto que partiram emsilênio. Jo~ao �ara tamb�em muito agitado, pois perebeu que tinha aabado de fazer uma profeia.Nuna mais ele duvidou ompletamente da miss~ao e da divindade de Jesus. Mas foi um desapon-tamento sentido, para Jo~ao, que Jesus n~ao tivesse enviado a ele nenhuma palavra, que n~ao tivessevindo vê-lo e que n~ao tivesse exerido nenhum dos seus grandes poderes para libert�a-lo da pris~ao.Jesus, no entanto, sabia de tudo isso, E, sendo assim, mantinha um grande amor por Jo~ao; mas sendoagora onheedor da sua natureza divina e sabendo plenamente das grandes oisas que estavam emprepara�~ao para Jo~ao quando ele partisse deste mundo e, tamb�em, sabendo que o trabalho de Jo~ao,na Terra, havia aabado, ele obrigou-se a n~ao interferir na evolu�~ao natural da arreira do grandepregador-profeta.Essa longa espera na pris~ao estava tornando-se humanamente intoler�avel. Uns pouos dias antesda sua morte, Jo~ao novamente enviou mensageiros de on�an�a a Jesus, perguntando: \O meutrabalho est�a feito? Por que me enlangues�o na pris~ao? �Es verdadeiramente o Messias, ou devemosprourar outro?" E quando esses dois dis��pulos levaram essa mensagem a Jesus, o Filho do Homemrespondeu: \Ide a Jo~ao e dizei a ele que n~ao me esquei dele; e que ele deve suportar tudo issotamb�em, pois o onveniente �e que umpramos tudo o que �e reto. Dizei a Jo~ao o que v�os vistes eouvistes - que as boas-novas s~ao pregadas aos pobres - e, �nalmente, dizei ao amado preursor daminha miss~ao na Terra, que ele ser�a abundantemente aben�oado na idade que est�a para vir se ele,de mim, n~ao enontrar oasi~ao para duvidar e air". E essa foi a �ultima palavra que Jo~ao reebeude Jesus. E essa mensagem onfortou-o grandemente e muito fez para estabilizar a sua f�e e para1447



prepar�a-lo para o tr�agio �m da sua vida na arne, que veio pouo tempo depois dessa oasi~aomemor�avel.135.12 A Morte de Jo~ao BatistaDe fato, Jo~ao estava trabalhando no sul da Per�eia, quando foi preso e levado imediatamente paraa pris~ao da fortaleza de Maaerus, onde foi enarerado at�e a sua exeu�~ao. Herodes governavasobre a Per�eia e a Galil�eia; nessa �epoa, mantinha residênia na Per�eia, tanto em Julias, quantoem Maaerus. Na Galil�eia a residênia o�ial tinha sido levada de S�eforis para a nova apital emTiber��ades.Herodes temia libertar Jo~ao por medo de que ele instigasse a rebeli~ao. Temia onden�a-lo �a mortee que a multid~ao ausasse motins na apital, pois milhares de pereianos areditavam que Jo~ao eraum homem sagrado, um profeta. Portanto, Herodes mantinha o pregador nazarita na pris~ao, n~aosabendo mais o que fazer om ele. Muitas vezes Jo~ao tinha estado perante Herodes, mas nunaonordara em sair dos dom��nios de Herodes, nem de abster-se de todas as atividades p�ublias sefosse libertado. E, a nova agita�~ao a respeito de Jesus de Nazar�e, que resia �rmemente, serviupara admoestar Herodes de que n~ao era a hora de libertar Jo~ao. Al�em disso, Jo~ao era tamb�em umav��tima do �odio intenso e amargo de Herodias, a mulher ilegal de Herodes.Em in�umeras oasi~oes Herodes falou om Jo~ao sobre o Reino do �eu; ao mesmo tempo em que�ava algumas vezes seriamente impressionado om a sua mensagem; e tinha medo de libert�a-lo dapris~ao.J�a que, em Tiber��ades, grande parte do edif��io estava em onstru�~ao, Herodes passava um tempoonsider�avel nas suas residênias pereianas, pois tinha predile�~ao pela fortaleza de Maaerus. Muitosanos passariam antes que todos os pr�edios p�ublios e a residênia o�ial em Tiber��ades estivessemompletamente prontos.Para elebrar o seu anivers�ario, Herodes fez uma grande festa no pal�aio em Maaerus, e onvidouos seus prinipais o�iais e outros homens de posi�~ao elevada nos onselhos do governo da Galil�eiae Per�eia. J�a que Herodias tinha fraassado em ausar a morte de Jo~ao, por apelo direto a Herodes,ela estabeleeu para si mesma a tarefa de levar Jo~ao �a morte por meio de um plano astuto.No deorrer das festividades e entretenimentos daquela noite, Herodias apresentou a sua �lha paradan�ar diante dos onvivas. Herodes estava muito enantado om a dan�a da donzela e, hamando-adiante de si, disse: \Tu �es enantadora. Estou muito satisfeito ontigo. Pede a mim, neste meuanivers�ario, o que desejares, que eu darei a ti, ainda que seja a metade do meu reino". E Herodesfazia tudo isso sob a inuênia de muito vinho. A donzela retirou-se e perguntou �a sua m~ae o quedeveria ela pedir a Herodes. Herodias disse: \V�a a Herodes e pe�a a abe�a de Jo~ao Batista".E a jovem donzela, retornando �a mesa do banquete, disse a Herodes: \Eu pe�o que me entreguesimediatamente a abe�a de Jo~ao Batista, em uma bandeja".Herodes �ou heio de medo e de tristeza, no entanto, havia dado a sua palavra diante de todosos que se assentavam para banquetear-se om ele, e, por isso, n~ao podia negar o pedido. E HerodesAntipas enviou um soldado om a ordem de trazer a abe�a de Jo~ao. E Jo~ao teve ent~ao a suaabe�a deepada, naquela noite, na pris~ao; e o soldado trouxe a abe�a do profeta em uma bandeja eapresentou-a �a jovem donzela, no fundo da sala de banquete. E a donzela deu a bandeja �a sua m~ae.Quando os dis��pulos de Jo~ao ouviram sobre isso, vieram �a pris~ao busar o orpo de Jo~ao e, depoisde olo�a-lo em um t�umulo, foram embora e ontaram tudo a Jesus.
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Cap��tulo 136O Batismo e os Quarenta DiasJESUS ome�ou o seu trabalho p�ublio em um momento de interesse popular pela prega�~ao de Jo~aoe em uma �epoa em que o povo judeu da Palestina aguardava ansiosamente o apareimento de umMessias. Havia um grande ontraste entre Jo~ao e Jesus. Jo~ao era um oper�ario frano e ardente; eJesus era um trabalhador almo e feliz, umas pouas vezes apenas, em toda a sua vida, ele apressou-se. Jesus era um onsolo e um onforto para o mundo e, de um erto modo, um exemplo; Jo~ao n~aoseria nuna nem um onforto, nem um exemplo. Ele pregava o Reino do �eu, mas n~ao partiipava dafeliidade do mesmo. Se bem que Jesus falasse de Jo~ao omo o maior dos profetas da velha ordem,ele tamb�em dizia que o menor entre aqueles que vissem a grande luz do novo aminho e que por elaentrassem no Reino do �eu seria, de fato, maior do que Jo~ao.Quando Jo~ao pregava o Reino que viria, o onte�udo da sua mensagem era: Arrependei-vos, fugi daira que vir�a! Quando Jesus ome�ou a pregar, a exorta�~ao ao arrependimento permaneeu, mas essamensagem era sempre seguida por uma palavra divina sobre a boa-nova da alegria e da liberdade donovo Reino.136.1 Os Coneitos do Messias EsperadoOs judeus nutriam muitas id�eias sobre o libertador esperado, e ada uma dessas diferentes esolas deensinamentos messiânios era apaz de apontar passagens nas esrituras dos hebreus que omprova-vam o seu onte�udo. De um modo geral, os judeus onsideravam a pr�opria hist�oria naional omose iniiando om Abra~ao e ulminando om o Messias e a nova idade do Reino de Deus. Em temposanteriores, eles haviam onebido esse libertador omo \o servo do Senhor", depois omo \o Filho doHomem"; ao passo que, mais reentemente, alguns iam mesmo mais longe, a ponto de referirem-seao Messias omo o \Filho de Deus". N~ao importava, ontudo, que fosse hamado \a semente deAbra~ao" ou \o �lho de Davi", todos onordavam que o Messias devia ser o \ungido". Assim, ooneito evolu��a de \servo do Senhor" at�e \�lho de Davi", e de \Filho do Homem" at�e \Filho deDeus".Nos dias de Jo~ao e de Jesus, os judeus mais instru��dos haviam desenvolvido, para o Messias queviria, a imagem do israelita perfeionado e representativo; e nele ombinavam, ao mesmo tempo, aid�eia de \servo do Senhor" e a fun�~ao tr��plie de profeta, saerdote e rei.Os judeus areditavam om devo�~ao que, assim omo Mois�es havia libertado os seus pais daservid~ao eg��pia, mediante feitos prodigiosos e miraulosos, o Messias que estava por vir libertaria opovo judeu do dom��nio romano, om milagres ainda maiores, e pelo poder e maravilhas, em um triunforaial. Os rabinos tinham reunido quase quinhentas passagens das esrituras que, n~ao obstante assuas aparentes ontradi�~oes, a�rmavam profetiamente a vinda do Messias. Em meio a todos essesdetalhes de tempo, t�enia e fun�~ao, eles deixaram perder-se da sua vista, quase ompletamente,1449



a pessoalidade do Messias prometido. Eles estavam em busa da restaura�~ao da gl�oria naionaljudaia - a exalta�~ao temporal de Israel - mais do que da salva�~ao do mundo. Torna-se evidente,pois, que Jesus de Nazar�e jamais poderia satisfazer a esse oneito materialista de Messias, riadopela mente judaia. Muitas das famosas predi�~oes messiânias dos judeus, aso tivessem visto essassenten�as prof�etias sob uma luz diferente, teriam muito naturalmente preparado as suas mentespara o reonheimento de Jesus omo sendo aquele que oloaria �m a uma idade e que inaugurariauma nova e melhor dispensa�~ao, de miseri�ordia e de salva�~ao, para todas as na�~oes.Os judeus haviam sido riados na ren�a da doutrina de Shekinah. Esse suposto s��mbolo daPresen�a Divina, todavia, n~ao era visto no templo. Eles areditavam que a vinda do Messias efetivariaa restaura�~ao dele. E mantinham id�eias onfusas sobre o peado da ra�a e a suposta natureza m�ado homem. Alguns ensinavam que o peado de Ad~ao havia amaldi�oado a ra�a humana e que oMessias iria retirar essa maldi�~ao e devolveria o homem ao favoreimento divino. Outros ensinavamque Deus, ao riar o homem, havia oloado no seu ser tanto a natureza do bem omo a do mal; eque, quando observou o que adveio disso, Ele �ou muito desapontado, e que \Ele se arrependera,portanto, de haver feito o homem". E aqueles que ensinavam isso areditavam que o Messias estavapara vir a �m de redimir o homem da sua natureza inerentemente m�a.A maioria dos judeus areditava que eles estavam enfraqueendo-se sob o dom��nio romano, porausa dos seus peados naionais e da tepidez dos pros�elitos gentios. A na�~ao judaia n~ao se sentiaarrependida no seu ora�~ao e, por isso, o Messias retardava a sua vinda. Havia muita onversa sobreo arrependimento; e da�� o apelo poderoso e imediato da prega�~ao de Jo~ao: \Arrependei-vos e sedebatizados, pois o Reino do �eu est�a ao alane da m~ao". E, para qualquer judeu devoto, o Reino do�eu podia signi�ar uma oisa apenas: a vinda do Messias.Havia um aspeto da auto-outorga de Mihael que era totalmente estranho �a onep�~ao judaia doMessias, que era o da uni~ao das duas naturezas: a humana e a divina. Os judeus, de v�arias maneiras,haviam onebido o Messias omo um humano perfeionado, omo um super-homem e mesmo omoum ser divino; mas eles nuna alimentaram o oneito da uni~ao do humano e do divino. E essefoi um grande bloqueio no qual trope�aram os primeiros dis��pulos de Jesus. Eles ompreenderam ooneito humano do Messias omo sendo o �lho de Davi, do modo omo foi introduzido pelos profetasanteriores; e omo o Filho do Homem, na id�eia super-humana de Daniel e de alguns dos profetasmais reentes; e mesmo omo o Filho de Deus, omo desrito pelo autor do Livro de Enoh e poralguns dos seus ontemporâneos, mas nuna eles haviam, por um s�o momento, alimentado o oneitoverdadeiro da uni~ao, em uma pessoalidade terrena, das duas naturezas, a humana e a divina. Aenarna�~ao do Criador, na forma da riatura, n~ao tinha sido revelada de antem~ao. Estava sendorevelada apenas em Jesus; o mundo nada sabia dessas oisas, at�e que o Filho Criador foi feito arnee habitou entre os mortais deste reino.136.2 O Batismo de JesusJesus foi batizado no apogeu das prega�~oes de Jo~ao, quando a Palestina estava inamada pela espe-ran�a da sua mensagem - \o Reino de Deus est�a �a m~ao" - , quando todo o mundo judeu empenhava-seem um exame de onsiênia s�erio e solene. O sentido judaio de solidariedade raial era muito pro-fundo. Os judeus n~ao apenas areditavam que os peados de um pai poderiam aigir os seus �lhos,mas areditavam �rmemente que o peado de um indiv��duo poderia amaldi�oar a na�~ao. Desse modo,nem todos, entre aqueles que se submetiam ao batismo de Jo~ao, onsideravam a si pr�oprios omosendo ulpados dos peados espe���os denuniados por Jo~ao. Muitas almas devotas foram batizadaspor Jo~ao pelo bem de Israel. Eles temiam que algum peado de ignorânia, da sua parte, pudesseretardar a vinda do Messias. Sentiam-se omo uma na�~ao ulpada e amaldi�oada pelo peado eapresentavam-se para o batismo no intuito de que, assim fazendo, pudessem manifestar os frutos dapenitênia da ra�a. Evidente �e, pois, que Jesus de nenhum modo reebeu o batismo de Jo~ao omo1450



um ritual de arrependimento, nem de remiss~ao de peados. Ao aeitar o batismo das m~aos de Jo~ao,Jesus estava apenas seguindo o exemplo de in�umeros israelitas pios.Quando foi at�e o Jord~ao, para ser batizado, Jesus de Nazar�e era um mortal deste reino, que haviaatingido o pin�aulo da asens~ao evoluion�aria humana, em todos os pontos relaionados �a onquistada mente e �a auto-identi�a�~ao om o esp��rito. Era omo um mortal perfeionado, dos mundosevoluion�arios do tempo e do espa�o, que ele ompareia naquele dia ao Jord~ao. Uma sinroniaperfeita e uma ompleta omunia�~ao haviam sido estabeleidas entre a mente mortal de Jesus eo esp��rito Ajustador residente, a d�adiva divina do seu Pai no Para��so. E, exatamente omo este,um Ajustador reside na mente de todos os seres humanos normais vivendo em Urantia, a partir daasens~ao de Mihael �a soberania do seu universo; exetuando pelo fato de que o Ajustador de Jesushavia sido previamente preparado para essa miss~ao espeial, residindo, do mesmo modo, em umoutro ser supra-humano enarnado �a semelhan�a da arne mortal, Mahiventa Melquisedeque.Habitualmente, quando um mortal do reino atinge n��veis t~ao elevados de perfei�~ao da pessoalidade,oorrem aqueles fenômenos preliminares de eleva�~ao espiritual que ulminam na fus~ao �nal da almaamadureida do mortal om o seu Ajustador divino solid�ario. E, aparentemente, essa mudan�adeveria ter aonteido, na experiênia da pessoalidade de Jesus de Nazar�e, naquele mesmo dia emque ele foi ao Jord~ao om os seus dois irm~aos, para ser batizado por Jo~ao. Essa erimônia foi o ato�nal da sua vida meramente humana em Urantia; e muitos observadores supra-humanos esperavamtestemunhar a fus~ao do Ajustador om a mente residida; mas todos estavam destinados a desapontar-se. Algo novo, e at�e mesmo maior, oorreu. Quando Jo~ao oloou as suas m~aos sobre Jesus, parabatiz�a-lo, o Ajustador residente, para sempre, deixou a alma humana perfeionada de Joshua benJos�e. E, dentro de uns pouos momentos, essa entidade divina retornou de Div��nington, omoum Ajustador Pessoalizado, transformado em dirigente da sua esp�eie em todo o universo loal deN�ebadon. Assim, Jesus observou o seu pr�oprio esp��rito divino anterior desendo no seu retorno paraele, na forma pessoalizada. E ouviu esse mesmo esp��rito, origin�ario do Para��so, agora, dizendo: \Este�e o meu Filho amado, em quem Eu muito me omprazo". E Jo~ao, junto om os dois irm~aos de Jesus,tamb�em ouviu essas palavras. De p�e na beira da �agua, os dis��pulos de Jo~ao n~ao ouviram essaspalavras nem viram a apari�~ao do Ajustador Pessoalizado. Apenas os olhos de Jesus enxergaram oAjustador Pessoalizado.Ap�os o Ajustador Pessoalizado, que retornara, agora mais elevado, haver assim falado, aiu osilênio. E, enquanto os quatro permaneiam na �agua, Jesus, olhando para ima na dire�~ao doAjustador que se aproximava, orou: \Meu Pai, que reina nos �eus, santi�ado seja o Teu nome.Venha a n�os o Teu Reino! Seja feita a Tua vontade na Terra, omo nos �eus". Enquanto Jesus estavaorando, os \�eus abriram-se", e o Filho do Homem teve uma vis~ao de si pr�oprio, que foi apresentadapelo agora Pessoalizado Ajustador, omo um Filho de Deus, do modo omo ele era, antes de vir �aTerra �a semelhan�a da arne mortal; e omo ele seria, quando a vida enarnada terminasse. Essavis~ao eleste foi perebida apenas por Jesus.Havia sido a voz do Ajustador Pessoalizado que Jo~ao e Jesus ouviram, falando em nome do PaiUniversal; pois o Ajustador �e omo o Pai do Para��so e prov�em Dele. Durante todo o restante da vidade Jesus na Terra, esse Ajustador Pessoalizado esteve solid�ario om ele, em todos os seus trabalhos;Jesus permaneeu em omunh~ao onstante om esse elevado Ajustador.Ao ser batizado, Jesus n~ao se arrependeu de nenhuma a�~ao errada; e n~ao fez nenhuma on�ss~aode peado. E esse foi o batismo da onsagra�~ao do umprimento da vontade do Pai eleste. Duranteo seu batismo, ele ouviu o hamado inonfund��vel do seu Pai, o hamado �nal para oupar-se dosassuntos do seu Pai; e da�� Jesus partiu para uma relus~ao, em privaidade, por quarenta dias,para pensar sobre todas essas quest~oes. Retirando-se assim, por um per��odo, do ontato ativo depessoalidade om os seus ompanheiros terrenos, Jesus, sendo quem era e estando em Urantia, estavaseguindo o mesmo proedimento previsto nos mundos moroniais, que um mortal asendente umpre,ao fusionar-se om a sua presen�a interna do Pai Universal.1451



Esse dia do batismo pôs �m �a vida puramente humana de Jesus. O Filho divino enontrou o seuPai; e o Pai Universal enontrou o Seu Filho enarnado e Eles falaram-se um ao outro.(Jesus estava quase om trinta e um anos e meio, quando foi batizado. Embora Luas diga queJesus foi batizado no d�eimo quinto ano do reinado de Tib�erio C�esar, o que teria oorrido no ano 29d.C., posto que Augusto morreu no ano 14 d.C., deveria ser relembrado que Tib�erio foi o-imperadorom Augusto, por dois anos e meio, antes da morte de Augusto, e teve estampadas moedas em suahonra, em outubro do ano 11 d.C. O d�eimo quinto ano do seu governo, na realidade, portanto, foiesse exato ano 26 d.C., o mesmo do batismo de Jesus. E tamb�em esse foi o ano em que PônioPilatos ome�ou a governar a Jud�eia.)136.3 Os Quarenta DiasAntes do seu batismo, Jesus havia suportado a grande tenta�~ao da sua outorga mortal, quando elefoi molhado pelo orvalho do monte Hermom, por seis semanas. L�a, no monte Hermom, omo ummortal deste reino, sem ajuda, ele havia enontrado e derrotado Calig�astia, o enganador de Urantia,o pr��nipe deste mundo. Nesse dia memor�avel, segundo os registros do universo, Jesus de Nazar�etornara-se o Pr��nipe Planet�ario de Urantia. E esse Pr��nipe de Urantia, que seria logo prolamado osupremo Soberano de N�ebadon, tinha agora ido, por quarenta dias, em reolhimento, para formularos planos e determinar a t�enia pela qual prolamaria o novo Reino de Deus, nos ora�~oes doshomens.Ap�os o seu batismo, ele iniiou os quarenta dias de ajustamento de si pr�oprio �as rela�~oes alteradasdo mundo e do universo, oasionadas pela pessoaliza�~ao do seu Ajustador. Durante esse isolamentonas olinas pereianas, ele determinou a pol��tia a ser seguida e os m�etodos a serem empregados nafase nova e modi�ada da vida da Terra, que ele havia de inaugurar.Jesus n~ao saiu em retiro om o prop�osito de jejuar, tampouo para aigir a sua alma. Ele n~aoera um aseta e havia vindo om o �to de aabar de�nitivamente om todas as no�~oes errôneas arespeito de Deus. As suas raz~oes para prourar esse retiro foram inteiramente diferentes daquelas quetinham atuado sobre Mois�es e Elias e, mesmo, sobre Jo~ao Batista. Jesus j�a era, ent~ao, plenamenteonsiente a respeito da sua rela�~ao om o universo por ele pr�oprio riado e, tamb�em, da sua rela�~aoom o universo dos universos, supervisionado pelo Pai do Para��so, o seu Pai nos �eus. Agora, elese lembrava totalmente da miss~ao de auto-outorga e das instru�~oes administradas pelo seu irm~aomais velho, Emanuel, antes que ele entrasse na sua enarna�~ao de Urantia. Jesus ompreendiatotal e laramente, agora, todas essas m�ultiplas rela�~oes; e desejava �ar afastado, durante umper��odo de medita�~ao, em silênio, de modo a poder pensar sobre os seus planos e deidir sobre quaisproedimentos adotar na ontinua�~ao dos seus trabalhos p�ublios em favor deste mundo e de todosos outros mundos do seu universo loal.Enquanto vagava pelas olinas, prourando um abrigo adequado, Jesus enontrou o dirigenteexeutivo do seu universo, Gabriel, o Brilhante Estrela Matutino de N�ebadon. Gabriel restabeleiaagora a omunia�~ao pessoal om o Filho Criador do universo; eles enontraram-se diretamente, pelaprimeira vez, desde que Mihael havia deixado os seus olaboradores em S�alvington, quando foi aEdêntia fazer os preparativos para iniiar a auto-outorga de Urantia. Gabriel, por ordem de Emanuele sob a autoridade dos Ani~aes dos Dias de Uversa, dava agora a Jesus a informa�~ao indiativa deque a sua experiênia de auto-outorga em Urantia estava pratiamente realizada no que onernia�a onquista da soberania perfeita do seu universo e ao �m da rebeli~ao de L�uifer. A primeira foraonquistada no dia do seu batismo, quando a pessoaliza�~ao do seu Ajustador demonstrou que a suaoutorga �a semelhan�a da arne mortal estava ompleta e perfeita; e o segundo passou a ser um fatona hist�oria, naquele dia em que ele veio do monte Hermom, ao enontro de Tigl�a, o jovem que oesperava. Jesus estava sendo informado agora, pelas autoridades mais elevadas do universo loal e1452



do superuniverso, de que a sua obra de outorga estava ompleta naquilo que dizia respeito ao seustatus pessoal, em rela�~ao �a soberania e �a rebeli~ao. Ele j�a tinha reebido essa garantia, diretamentedo Para��so, na vis~ao batismal e no fenômeno da pessoaliza�~ao do seu Ajustador do Pensamentoresidente.Enquanto Jesus permaneeu na montanha, falando om Gabriel, o Pai da Constela�~ao de Edêntiaapareeu, em pessoa, para Jesus e Gabriel, dizendo: \Os registros foram realizados. A soberaniade Mihael, N�umero 611 121, sobre o seu universo de N�ebadon est�a ompleta e entregue �a m~aodireita do Pai Universal. Eu trago a ti a tua libera�~ao da auto-outorga, vinda de Emanuel, oteu irm~ao e padrinho para esta enarna�~ao de Urantia. Tens a liberdade para terminar, agora,ou em qualquer momento subseq�uente, da maneira da tua pr�opria esolha, a tua auto-outorga deenarna�~ao; e asender �a m~ao direita do teu Pai, para reeber a tua soberania e assumir o teubem onquistado governo, inondiional, de todo o N�ebadon. E tamb�em eu atesto que se enerra,segundo as formalidades dos registros do superuniverso, por autoriza�~ao dos Ani~aes dos Dias, tudoo que existir ligado ao t�ermino de toda a rebeli~ao peaminosa, no teu universo, dotando-te om aautoridade plena e ilimitada para lidar om todos e quaisquer poss��veis levantes omo esse, no futuro.Teniamente, a tua obra, em Urantia e na arne da riatura mortal, est�a terminada. O teu aminho,de agora em diante, �a sendo uma quest~ao para a tua pr�opria esolha".Quando o Pai Alt��ssimo de Edêntia se foi, Jesus manteve uma longa onversa om Gabriel, arespeito do bem-estar do universo, e, enviando sauda�~oes a Emanuel, reiterou a sua promessa deque, no trabalho que ele estava para empreender em Urantia, ele lembrar-se-ia sempre dos onselhosque lhe tinham sido ministrados em S�alvington, na sua miss~ao de preparo para essa outorga.Em todos esses quarenta dias de isolamento, Tiago e Jo~ao, os �lhos de Zebedeu, estiveram em-penhados em enontrar Jesus. Algumas vezes estiveram a poua distânia do loal onde ele estavareolhido, mas nuna o enontraram.136.4 Os Planos para o Trabalho P�ublioDia a dia, no alto das olinas, Jesus formulava os planos para o restante da sua outorga em Urantia.Primeiro ele deidiu n~ao ensinar onomitantemente om Jo~ao. E planejou permaneer em um rela-tivo retiro at�e que o trabalho de Jo~ao tivesse atingido o seu prop�osito, ou at�e que fosse interrompidosubitamente pelo seu enareramento. Jesus sabia bem que a prega�~ao destemida e sem tato de Jo~aoiria logo despertar os temores e a inimizade dos governantes ivis. Em vista da situa�~ao pre�aria deJo~ao, Jesus ome�ou de�nitivamente a planejar o seu programa de trabalhos p�ublios, em favor doseu povo do mundo, ou seja, em prol de todos os mundos habitados de todo o seu vasto universo. Aauto-outorga mortal de Mihael aonteia em Urantia, mas para todos os mundos de N�ebadon.A primeira oisa que Jesus fez, depois de repensar o plano geral, para a oordena�~ao do seuprograma om os movimentos de Jo~ao, foi rever, na sua mente, as instru�~oes de Emanuel. Cuida-dosamente repassou o onselho dado a ele, a respeito dos seus m�etodos de trabalho e de que elen~ao devia deixar nenhum esrito permanente no planeta. Nuna mais Jesus esreveu em nada a n~aoser na areia. Na sua visita subseq�uente a Nazar�e, e para grande tristeza do seu irm~ao Jos�e, Jesusdestruiu todos os seus esritos, que haviam sido preservados em pranhas na o�ina de arpinteiro,e aqueles que estavam dependurados nas paredes da velha asa. E Jesus ponderou muito bem sobreos onselhos de Emanuel, sobre a atitude eonômia, soial e pol��tia que devia manter para om omundo, do modo omo ele o enontrasse.Jesus n~ao jejuou durante esse per��odo de quarenta dias de isolamento. O per��odo mais longo quepassou sem alimento foi o dos seus dois primeiros dias nas olinas, quando estava t~ao absorto nosseus pensamentos que se esqueeu totalmente de omer. Ao tereiro dia, ontudo, ele saiu �a prourade alimento. E tamb�em ele n~ao foi tentado, durante esse tempo, por quaisquer esp��ritos do mal, nem1453



por pessoalidades rebeldes em permanênia neste mundo, nem de nenhum outro mundo.Esses quarenta dias foram a oasi~ao para a onferênia �nal, entre a mente humana e a mentedivina, ou melhor, para o primeiro funionamento real dessas duas mentes, agora feitas uma. Osresultados desse importante per��odo de medita�~ao demonstraram onlusivamente que a mente di-vina, de modo triunfal, havia dominado espiritualmente o inteleto humano. A mente do homemtinha transformado-se na mente de Deus, desse momento em diante e, se bem que a individualidadee a mente do homem estivessem sempre presentes, essa mente humana espiritualizada sempre dizia:\N~ao a minha vontade, mas a Tua seja feita".As transa�~oes dessa �epoa de eventos memor�aveis n~ao foram as vis~oes fant�astias de uma menteenfraqueida pela longa fome, nem foram elas repletas dos simbolismos onfusos e pueris que pos-teriormente ganharam registro omo as \tenta�~oes de Jesus no deserto". Esse foi mais um per��odopara repensar sobre toda a arreira variada e heia de eventos, da sua outorga de Urantia; e parao estabeleimento uidadoso dos planos para a ministra�~ao futura, do modo omo melhor servissea esse mundo e que tamb�em ontribu��sse, em alguma oisa, para melhorar todas as outras esferasisoladas pela rebeli~ao. Jesus pensou sobre todo o ilo da vida humana em Urantia, desde os dias deAndon e Fonta, passando pelos da falta ometida por Ad~ao e at�e os da ministra�~ao de Melquisedequede Sal�em.Gabriel havia lembrado a Jesus que havia dois modos pelos quais ele poderia manifestar a sipr�oprio ao mundo, aso esolhesse permaneer ainda em Urantia por um per��odo de tempo. E �oularo para Jesus que a sua esolha nessa quest~ao nada teria a ver, nem om a sua soberania sobreo universo, nem om o t�ermino da rebeli~ao de L�uifer. Esses dois modos de ministra�~ao ao mundoeram:1. O seu pr�oprio modo - o modo que pudesse pareer o mais agrad�avel e o de maior proveito, doponto de vista das neessidades imediatas deste mundo e para a edi�a�~ao presente do seu pr�opriouniverso.2. O modo do Pai - aquele que daria uma demonstra�~ao de um ideal de longo alane da vidada riatura, omo era visualizada pelas altas pessoalidades do Para��so, na administra�~ao do universodos universos.E, assim, tornou-se laro, para Jesus, que havia dois aminhos, segundo os quais ele poderiaordenar o restante da sua vida terrena. Cada um desses aminhos tinha algo argumentando a seufavor, se fosse visto �a luz da situa�~ao imediata. O Filho do Homem perebeu laramente que asua esolha, entre esses dois modos de onduta, nada teria a ver om a sua reep�~ao da soberaniado universo; pois aquilo era uma quest~ao j�a estabeleida e selada, nos registros do universo dosuniversos, e que apenas aguardava a sua demanda pessoal. Contudo, foi indiado a Jesus que umagrande satisfa�~ao seria proporionada ao seu irm~ao do Para��so, Emanuel, se ele, Jesus, onlu��sseque seria adequado terminar a sua arreira terrena de enarna�~ao t~ao nobremente quanto a haviainiiado: submetendo-se sempre �a vontade do Pai. Ao tereiro dia desse isolamento, Jesus prometeua si pr�oprio que retornaria ao mundo para terminar a sua arreira terrena; e que, em uma situa�~aoque envolvesse apenas um dos dois aminhos, ele esolheria sempre a vontade do Pai. E viveu orestante da sua vida terrena sempre �el a essa resolu�~ao. At�e o amargo �m mesmo, ele subordinouinvariavelmente a sua vontade soberana �a vontade do seu Pai eleste.Os quarenta dias na montanha des�ertia n~ao foram um per��odo de grande tenta�~ao; mas foram,antes, o per��odo das grandes deis~oes do Mestre. Durante esses dias de omunh~ao solit�aria onsigopr�oprio e om a presen�a imediata do seu Pai - o Ajustador Pessoalizado (ele n~ao tinha mais umguardi~ao ser�a�o pessoal) - Jesus se pôs frente �as grandes deis~oes, uma a uma, que viriam a reger assuas pol��tias e a sua onduta, para o restante da sua arreira terrena. Posteriormente, a tradi�~ao deuma grande tenta�~ao �ou ligada a esse per��odo de isolamento, por ausa da onfus~ao das narrativasfragmentadas das lutas do monte Hermom, e tamb�em porque o ostume era o de que todos os grandes1454



profetas e os l��deres humanos houvessem ome�ado as suas arreiras p�ublias submetendo-se a essessupostos per��odos de jejum e ora�~ao. Tinha sido sempre da pr�atia de Jesus, quando posto frente aquaisquer deis~oes novas ou s�erias, retirar-se para uma omunh~ao om o seu pr�oprio esp��rito, de ummodo tal que ele pudesse busar onheer a vontade de Deus.Em todo esse plano, para o restante da sua vida terrena, Jesus esteve sempre dividido, dentro doseu ora�~ao humano, entre dois rumos opostos de onduta:1. O do forte desejo que ele alimentava, de onduzir o seu povo - e todo o mundo - a areditarnele e aeitar o seu novo Reino espiritual. E ele sabia muito bem sobre as id�eias deles a respeito doMessias que viria.2. O de viver e trabalhar omo ele sabia ser o modo de aprova�~ao do seu Pai, de onduzir o seutrabalho em favor de outros mundos em neessidade e ontinuar a estabeleer o Reino revelando oPai e manifestando o Seu ar�ater divino de amor.Nesses dias de aonteimentos memor�aveis, Jesus viveu em uma averna antiga de roha, umabrigo de um lado das olinas, perto de uma aldeia algumas vezes hamada de Beit Adis. Ele bebia�agua de uma pequena fonte que vinha de um lado da montanha perto desse abrigo na roha.136.5 A Primeira Grande Deis~aoAo tereiro dia, ap�os ter ome�ado esse di�alogo om o seu Ajustador Pessoalizado, Jesus foi presente-ado om a vis~ao das hostes elestes de N�ebadon, enviadas pelos seus omandantes para aguardareme umprirem a vontade do seu amado Soberano. Essas poderosas hostes abrangiam doze legi~oes desera�ns e n�umeros proporionais de ada uma das ordens de inteligênia do universo. E a primeiragrande deis~ao de Jesus, no seu isolamento, tinha a ver om a sua esolha de fazer uso, ou n~ao, dessaspoderosas pessoalidades, para o programa seguinte do seu trabalho p�ublio em Urantia.Jesus deidiu que ele n~ao utilizaria uma �unia pessoalidade sequer que fosse, desse vasto onjunto,a menos que se tornasse evidente que essa seria a vontade do Pai. N~ao obstante essa deis~ao sergeral, essas imensas hostes permaneeram om Jesus durante o restante da sua vida terrestre, sempreem prontid~ao para obedeer �a menor express~ao da vontade do seu Soberano. Jesus n~ao via ons-tantemente essas pessoalidades, que o aompanhavam, om os seus olhos humanos; o seu AjustadorPessoalizado solid�ario, ontudo, onstantemente, n~ao apenas as via, mas podia omuniar-se omtodas elas.Antes de voltar do retiro de quarenta dias nas montanhas, Jesus designou o omando direto dessahoste ajudante de pessoalidades do universo, ao seu Ajustador reentemente Pessoalizado; e, por maisde quatro anos, do tempo de Urantia, essas seletas pessoalidades, de ada divis~ao de inteligêniasdo universo, obediente e respeitosamente funionaram sob a s�abia ondu�~ao do elevado e experienteMonitor Misterioso Pessoalizado. Ao assumir o omando desse onjunto poderoso, o Ajustador,havendo uma vez sido parte e essênia do Pai do Para��so, assegurou a Jesus que, em nenhum aso,a todas essas agênias supra-humanas, seria permitido servir ou manifestar-se, por qualquer motivo,em defesa da arreira terrena dele, a menos que se tornasse laro que o Pai desejava tal interven�~ao.Assim, por meio de uma grande deis~ao, Jesus estava privando-se, a si pr�oprio e voluntariamente, dequalquer oopera�~ao supra-humana, para todas as quest~oes que tivessem a ver om o restante da suaarreira mortal, a menos que o Pai pudesse esolher independentemente partiipar desse ou daqueleato ou epis�odio dos trabalhos terrenos do Filho.Ao aeitar esse omando das hostes do universo, a servi�o de Cristo Mihael, o Ajustador Pessoa-lizado fez um grande esfor�o para mostrar a Jesus que, embora esse onjunto de riaturas do universopudesse estar, em todas as suas atividades no espa�o, omandado e ontido pela autoridade delegadapelo seu Criador, tais limita�~oes deixavam de ser operativas, no que dizia respeito �a fun�~ao dele no1455



tempo. E isso porque tal limita�~ao vinha do fato de que os Ajustadores s~ao seres n~ao temporais,mesmo ap�os pessoalizados. E, desse modo, Jesus foi advertido quanto ao ontrole, a ser efetuadopelo Ajustador, das inteligênias vivas oloadas sob o seu omando, de que seria ompleto e perfeitoquanto �as quest~oes envolvendo o espa�o; todavia, n~ao poderia haver limita�~oes t~ao perfeitas a seremimpostas, no que onernisse ao tempo. Disse-lhe o Ajustador: \Como tu me omandaste, impedireia interferênia dessa hoste de inteligênias do universo, a qual aguarda para servir-te, de todos osmodos, no que disser respeito �a tua arreira terrena, exeto nos asos em que o Pai do Para��so meordenar liberar esses agentes e agênias para que umpram Sua vontade divina, tal omo pela tuaesolha puder ser realizado; e essa mesma exe�~ao aonteer�a nos asos em que optares por agir se-gundo a tua vontade divino-humana, asos que envolvam apenas altera�~oes da ordem natural terrenaquanto ao tempo. Portanto, em todos esses eventos, eu serei impotente, e as tuas riaturas, aquireunidas em perfei�~ao e unidade de poder, tamb�em, ser~ao impotentes. Caso as tuas naturezas unidasalimentem um desejo, tal mandado da tua esolha ser�a logo exeutado. O teu desejo, em todas asquest~oes omo essas, onstituir�a uma ponte no tempo, e a oisa projetada ser�a existente. Sob omeu omando, essa �e a limita�~ao mais ompleta poss��vel que pode ser imposta ao teu potenial desoberania. Na minha onsiênia, o tempo n~ao existe e, portanto, n~ao posso limitar as tuas riaturasem nada que se relaione a ele".E, desse modo, Jesus tornou-se sabedor de omo funionaria a sua deis~ao de ontinuar vivendoomo um homem entre os homens. Por uma simples deis~ao, ele havia exlu��do todas as hostes douniverso �a sua disposi�~ao, de inteligênias variadas, de partiiparem do seu minist�erio p�ublio, quese seguiria; exe�~ao feita somente �aqueles assuntos que envolvessem o tempo. Tornou-se evidente, apartir da��, que qualquer aompanhamento, supostamente supranatural ou supra-humano poss��vel �aministra�~ao de Jesus teria pertinênia apenas quanto �a elimina�~ao do tempo, a menos que o Pai nos�eus ordenasse espei�amente que fosse de outro modo. Nenhum milagre, nenhuma ministra�~ao demiseri�ordia, nem qualquer outro evento poss��vel, que oorrer nas obras restantes de Jesus na Terra,n~ao dever�a, possivelmente, ser de natureza ou ar�ater que transenda �as leis naturais estabeleidase funionando regularmente nos assuntos dos homens, e do modo omo vivem eles em Urantia,exeto nessa quest~ao expressamente delarada do tempo. Nenhum limite, que �que laro, poderiaser oloado �as manifesta�~oes da \vontade do Pai". A elimina�~ao do tempo, em qualquer oisado desejo expresso desse Soberano em potenial de um universo, poderia ser evitada apenas porato expresso e direto da vontade desse homem-Deus; ou seja, deveria ele pr�oprio deidir que otempo, enquanto relaionado a algum ato, ou evento em quest~ao, n~ao devesse ser abreviado, nemeliminado. Para impedir o surgimento dos aparentes milagres no tempo, tornava-se neess�ario queJesus permaneesse ontinuamente onsiente do fator tempo. Qualquer lapso, da sua parte, naonsiênia que tinha do tempo, se mantido em rela�~ao a algum desejo de�nido, seria equivalente �arealiza�~ao da oisa onebida na mente desse Filho Criador, sem interferênias quanto ao tempo.Por meio do ontrole e da supervis~ao do Ajustador Pessoalizado, solid�ario a ele, tornava poss��vela Mihael limitar perfeitamente as suas atividades pessoais terrenas, om referênia ao espa�o; masn~ao era poss��vel, ao Filho do Homem, limitar desse mesmo modo o seu novo status terreno, omoSoberano potenial de N�ebadon, no que onernia ao tempo. E esse era o status de fato de Jesus deNazar�e, quando ele saiu para ome�ar a sua ministra�~ao p�ublia em Urantia.136.6 A Segunda Deis~aoHavendo estabeleido a sua pol��tia onernente a todas as pessoalidades, de todas as lasses deinteligênias riadas por ele, at�e onde isso podia ser determinado, em vista do potenial inerente aoseu novo status de divindade; Jesus agora voltava os seus pensamentos na dire�~ao de si mesmo. Oque iria ele fazer, agora que estava totalmente onsiente de ser o riador de todas as oisas e seresexistentes neste universo, dessas prerrogativas de riador, nas situa�~oes reorrentes da vida, om as1456



quais iria onfrontar-se imediatamente, t~ao logo retornasse �a Galil�eia, para reassumir o seu trabalhoentre os homens? De fato, preisamente ali onde ele estava e j�a, naquelas montanhas solit�arias,esse problema for�osamente se apresentava a ele, na quest~ao de obter omida. Ao tereiro dia dassuas medita�~oes solit�arias, o orpo humano �ou faminto. Deveria ele ir �a proura de omida, omoqualquer homem omum iria; ou deveria ele meramente exerer os seus poderes de ria�~ao normaise produzir a nutri�~ao adequada ao orpo, pronta e �a m~ao? Essa grande deis~ao do Mestre haviasido desrita para v�os omo uma tenta�~ao - omo um desa�o, de inimigos supostos, para que ele\omandasse que essas pedras se transformassem em p~aes".Jesus assim estabeleeu uma outra pol��tia, tamb�em onsistente, para o restante dos seus trabalhosterrenos. No que onernisse �as suas neessidades pessoais e, em geral mesmo, nas suas rela�~oesom outras pessoalidades, iria ele, agora, deliberadamente, esolher o aminho da existênia normalterrena, para seguir por esse aminho; de�nitivamente deidia ontra uma pol��tia que transendesse,violasse ou ultrajasse as suas pr�oprias leis naturais estabeleidas. Entretanto, ele n~ao podia prometera si pr�oprio, omo j�a tinha sido advertido pelo seu Ajustador Pessoalizado, que essas leis naturais n~aofossem aeleradas, e intensamente, sob ertas irunstânias oneb��veis. Em prin��pio, Jesus deidiuque o trabalho da sua vida deveria ser organizado e ter prosseguimento, de aordo om a lei naturale em harmonia om a organiza�~ao soial existente. O Mestre esolheu, portanto, um programa devida que era o equivalente a deidir ontra os milagres e os prod��gios. Novamente ele deidiu a favorda \vontade do Pai"; novamente rendia-se, oloando tudo nas m~aos do seu Pai do Para��so.A natureza humana de Jesus ditou que o primeiro dever seria a autopreserva�~ao; essa �e a atitudenormal do homem natural, nos mundos do tempo e do espa�o; e, portanto, �e uma rea�~ao leg��timapara um mortal de Urantia. Mas Jesus n~ao estava preoupado apenas om este mundo e om asriaturas dele; ele estava vivendo uma vida destinada a instruir e inspirar as m�ultiplas riaturas detodo um vasto universo.Antes da sua ilumina�~ao batismal, ele havia vivido em perfeita submiss~ao �a vontade e ao gui-amento do seu Pai eleste. E deidiu, enfatiamente, ontinuar na mesma dependênia, mortal eimpl��ita, da vontade do Pai. E propôs a si pr�oprio um aminho antinatural - deidindo n~ao busara autopreserva�~ao. Esolheu ontinuar seguindo a pol��tia de reusar-se a defender a si pr�oprio. Eformulou as suas onlus~oes, sobre as palavras da esritura, onheidas da sua mente humana: \Ohomem n~ao deve viver de p~ao somente, mas de toda palavra que prov�em da boa de Deus". Ao he-gar a essa onlus~ao, om rela�~ao ao apetite da natureza f��sia, representado pela fome de omida, oFilho do Homem fez a sua delara�~ao �nal a respeito de todas as urgênias da arne e dos impulsosnaturais da natureza humana.Ele poderia usar o seu poder supra-humano, provavelmente, para os outros, mas, para si mesmo,nuna. E ele seguiu essa pol��tia, de modo oerente, at�e o �m, quando de modo zombeteiro foi ditosobre ele: \Ele salvou os outros; a si pr�oprio ele n~ao pode salvar" - pois ele n~ao queria isso.Os judeus estavam esperando por um Messias que �zesse prod��gios ainda maiores do que os deMois�es, de quem se dizia haver feito a �agua brotar da roha em um loal des�ertio e ter alimentadoos seus anestrais, om o man�a, no deserto. Jesus sabia que esp�eie de Messias os seus ompatriotasesperavam; e Jesus tinha todos os poderes e prerrogativas para estar �a altura das mais ardentesexpetativas, mas ele deidiu-se ontra um programa de tanta grandiosidade de poder e gl�oria. Jesusonsiderava que essa seq�uênia de milagres esperados seria um retroesso aos velhos tempos de magiaignorante, quando os uradores selvagens tratavam por meio de pr�atias degradadas. Para a salva�~aodas suas riaturas, talvez ele pudesse aelerar a lei natural, mas transender as suas pr�oprias leis,fosse para o benef��io de si pr�oprio, fosse para impressionar os seus ompanheiros humanos, isso elen~ao faria. E a deis~ao do Mestre foi �nal.Jesus ondo��a-se pelo seu povo; ele ompreendia totalmente o modo omo eles haviam sido levados�a expetativa do Messias vindouro: o tempo em que \a terra dar�a seus frutos por dez mil vezes; eem um vinhedo haver�a mil galhos e ada galho dar�a mil ahos de uvas, e ada aho ter�a mil uvas e1457



ada uva produzir�a um barril de vinho". Os judeus areditavam que o Messias inauguraria uma erade abundânia miraulosa. Os hebreus h�a muito vinham nutrindo tradi�~oes de milagres e de lendasprodigiosas.Ele n~ao era um Messias vindo om o �to de multipliar os p~aes e o vinho. Ele viera, n~ao paraministrar diante das neessidades temporais apenas; ele viera para revelar o seu Pai nos �eus, aos�lhos na Terra, busando unir os seus �lhos terrenos a Ele, em um esfor�o sinero para viver de modoa umprir a vontade do Pai nos �eus.Com essa deis~ao, Jesus de Nazar�e retratou, a um universo atento, a louura e o peado deprostituir os talentos divinos e as habilidades dadas por Deus, para engrandeimento pessoal ou paraonquistas e glori�a�~oes puramente ego��stas. Esse havia sido o peado de L�uifer e de Calig�astia.Essa grande deis~ao de Jesus ilustra dramatiamente a verdade de que a satisfa�~ao ego��sta e agrati�a�~ao sensual, em si e por si mesmas, n~ao s~ao apazes de onferir feliidade aos seres humanosem evolu�~ao. H�a valores mais elevados, na existênia mortal - as onquistas da mestria inteletual erealiza�~oes espirituais - , que, em muito, transendem a grati�a�~ao neess�aria dos apetites e instintospuramente f��sios do homem. Os dons naturais, de talento e apaidade do homem, deveriam serdevotados, sobretudo, ao desenvolvimento e ao enobreimento dos seus mais elevados poderes demente e de esp��rito.Jesus revelou �as riaturas do seu universo, assim, a t�enia do novo e melhor aminho, os va-lores morais mais altos do viver e das satisfa�~oes espirituais mais profundas da existênia humanaevoluion�aria, nos mundos do espa�o.136.7 A Tereira Deis~aoHavendo tomado deis~oes sobre quest~oes tais omo o alimento e a ministra�~ao f��sia �as neessidadesdo seu orpo material, o uidado, de si pr�oprio e dos seus ompanheiros, om a sa�ude; outrasquest~oes �avam ainda para ser soluionadas. Qual seria a sua atitude, quando se onfrontasseom a amea�a pessoal? Ele deidiu exerer uma vigilânia e tomar preau�~oes normais, quanto �a suaseguran�a humana, para impedir o �m da sua arreira na arne; por�em, deidiu abster-se de qualquerinterven�~ao supra-humana, quando a grande rise da sua vida na arne hegasse. Ao formular essadeis~ao, Jesus estava assentado �a sombra de uma �arvore em uma beirada saliente de roha, tendo umpreip��io bem diante de si. E entendia, bem laramente, que poderia jogar-se, daquela borda, para oespa�o, sem que nada aonteesse para mahu�a-lo, desde que ele ontrariasse a sua primeira grandedeis~ao de n~ao invoar a interven�~ao das suas inteligênias elestes, para prosseguir no trabalho dasua vida em Urantia, e que ab-rogasse a sua segunda deis~ao, que dizia respeito �a sua atitude paraom a preserva�~ao da sua vida.Jesus sabia que os seus ompatriotas estavam esperando um Messias que estivesse aima da leinatural. E a ele tinha sido ensinada aquela esritura: \Nenhum mal reair�a sobre ti, nenhuma pragase aproximar�a da tua morada. Pois Ele oloar�a os Seus anjos para enarregarem-se de ti, para zelarpor ti, em todos os teus aminhos. Eles te levar~ao, nas pr�oprias m~aos, para que os teus p�es n~ao sehoquem ontra a pedra". Essa esp�eie de presun�~ao, esse desa�o �as leis da gravidade do seu Pai,poderia justi�ar-se, para protegê-lo de algum poss��vel dano, por aaso, ou para ganhar a on�an�ade um povo mal instru��do e desorientado? Um tal proedimento, por mais grati�ante que fosse,para aqueles judeus que busavam sinais, seria, todavia, n~ao uma revela�~ao do seu Pai, mas umamanipula�~ao question�avel das leis estabeleidas do universo dos universos.Ao ompreenderdes tudo isso e ao saberdes que o Mestre reusou-se a desa�ar as suas leis naturais,estabeleidas para o seu trabalho, em tudo aquilo que envolvesse a onduta pessoal, imediatamentesabereis, e om toda a erteza, que ele nuna aminhou sobre as �aguas, nem fez qualquer outra oisa1458



que signi�asse um ultraje �a sua ordem material de administrar o mundo. Claro est�a, todavia, edeveis ter isso sempre em mente, que n~ao havia sido enontrado nenhum meio pelo qual ele pudesseestar totalmente livre da pr�opria falta de ontrole sobre o elemento do tempo, para todas as quest~oesoloadas sob a jurisdi�~ao do Ajustador Pessoalizado.Em toda a sua vida terrena, Jesus permaneeu onsistentemente leal a essa deis~ao. N~ao importavaque os fariseus esarneessem dele, pedindo para terem um sinal, nem que os espetadores, noCalv�ario, o desa�assem a deser da ruz; ele aderiu �rmemente �a deis~ao tomada nesse momento nasmontanhas.136.8 A Quarta Deis~aoO pr�oximo grande problema om o qual esse Deus-homem debateu-se, e sobre o qual deidiu segundoa vontade do Pai nos �eus, foi quanto ao emprego ou n~ao de qualquer dos seus poderes supra-humanos;se deveria us�a-los om o prop�osito de atrair a aten�~ao e de ganhar a ades~ao dos seus ompanheiroshumanos. Deveria, de qualquer modo, emprestar os seus poderes universais para a grati�a�~ao daânsia dos judeus, pelo espetaular e pelo maravilhoso? Ele deidiu que n~ao devia. Firmou-se em umapol��tia de proedimento que eliminaria todas essas pr�atias, omo m�etodo de levar a sua miss~ao aser notada pelos homens. E, de modo onsistente, ele viveu dentro dessa grande deis~ao. Mesmoquando permitiu a manifesta�~ao de in�umeras ministra�~oes de miseri�ordia, que abreviavam o tempo,ele admoestava, quase que invariavelmente, �aqueles que reebiam o seu minist�erio de ura, paran~ao dizer a nenhum homem sobre os benef��ios que tinham reebido. E sempre reusou o desa�osar�astio dos seus inimigos de \mostrar-nos um sinal" omo prova e demonstra�~ao da sua divindade.Jesus, muito sabiamente, previu que a opera�~ao de milagres e a exeu�~ao de prod��gios poderiamatrair uma lealdade apenas super�ial e exterior, por ausar intimida�~ao �a mente material; e essasatua�~oes n~ao revelariam Deus, nem salvariam os homens. Ele reusou-se a se tornar um merooperador de prod��gios. E resolveu oupar-se de uma �unia tarefa - o estabeleimento do Reino do�eu.Durante todo esse monumental di�alogo de Jesus, em omunh~ao onsigo mesmo, o elemento hu-mano, que questiona e quase duvida, esteve presente, pois Jesus era homem tanto quanto Deus.Estava evidente que ele n~ao iria nuna ser reebido pelos judeus omo o Messias, aso n~ao realizasseoisas prodigiosas. Al�em disso, se ele onsentisse em fazer qualquer oisa que fosse n~ao natural, amente humana evidentemente saberia que estava em subserviênia a uma mente verdadeiramentedivina. E seria isso onsistente om a \vontade do Pai", que a mente divina �zesse essa oness~ao�a natureza �etia da mente humana? Jesus deidiu que n~ao; e apoiou-se na presen�a do AjustadorPessoalizado, omo prova su�iente da divindade em pareria om a humanidade.Jesus havia viajado bastante; relembrou-se de Roma, Alexandria e Damaso. Conheia os m�etodosdo mundo - omo as pessoas atingiam as suas metas, na pol��tia e no om�erio, por meio de oness~oese diplomaia. Utilizaria esse onheimento para que a sua miss~ao na Terra avan�asse? N~ao! E deidiu,do mesmo modo, ontra todas as oness~oes feitas �a sabedoria terrena do mundo e �a inuênia dariqueza, para o estabeleimento do Reino. De novo esolheu depender exlusivamente da vontade doPai.Jesus estava plenamente onsiente de omo os aminhos �am failitados e se abrem, para aquelesom poderes omo os seus. Ele onheia muitos modos de atrair a aten�~ao da na�~ao; e o mundo inteiropoderia ter as suas aten�~oes imediatamente foalizadas sobre ele. Logo a P�asoa seria elebrada emJerusal�em; a idade seria atropelada pelos visitantes. Ele poderia asender aos pin�aulos do temploe, diante da multid~ao desonertada, aminhar no ar; essa seria a esp�eie de Messias que eles estavambusando. E ele iria desapont�a-los a todos, em seguida, j�a que n~ao havia vindo para restabeleero trono de Davi. E Jesus sabia da inutilidade do m�etodo de Calig�astia, de tentar adiantar-se ao1459



modo natural, lento e erto, de realizar o prop�osito divino. De novo, o Filho do Homem inlinava-seobedientemente para o aminho do Pai, �a vontade do Pai.Jesus esolheu estabeleer o Reino do �eu, nos ora�~oes da humanidade, pelos m�etodos naturais,omuns, dif��eis e heios de prova�~oes; exatamente aqueles proedimentos que as suas riaturasterrenas deveriam adotar, subseq�uentemente, no seu trabalho de ampliar e estender este Reino do�eu. Pois o Filho do Homem sabia muito bem que seria \atrav�es de muita atribula�~ao que muitos�lhos, de todas as �epoas, entrariam no Reino". Jesus estava agora passando pelo grande teste dohomem ivilizado: de ter o poder e �rmemente reusar-se a us�a-lo para prop�ositos puramente ego��stasou pessoais.Nas vossas onsidera�~oes sobre a vida e a experiênia do Filho do Homem, dever��eis sempre terem mente que o Filho de Deus estava enarnado na mente de um ser humano do primeiro s�eulo, n~aona mente de um mortal do s�eulo vinte ou de qualquer outro s�eulo. Com isso temos a inten�~ao detransmitir a id�eia de que os dons humanos de Jesus eram os de aquisi�~ao natural. Ele era produtodos fatores da hereditariedade e meio ambiente do seu tempo, aresentados da inuênia da suainstru�~ao e edua�~ao. A sua humanidade era genu��na, natural, integralmente derivada e estimuladapelos anteedentes das ondi�~oes reais do status inteletual, soial e eonômio daqueles dias e daquelagera�~ao. Se bem que houvesse sempre, na experiênia desse Deus-homem, a possibilidade de que amente divina transendesse o inteleto humano, entretanto, quando a sua mente humana funionavaomo tal, ela o fazia omo uma verdadeira mente mortal o faria sob as ondi�~oes do ambiente humanodaquela �epoa.Jesus desortinou para todos os mundos do seu imenso universo a louura que �e riar situa�~oesarti�iais, om o �to de exibir autoridade arbitr�aria ou de permitir a si um poder exepional, noprop�osito de exaltar valores morais ou de aelerar o progresso espiritual. Jesus deidiu que, nasua miss~ao na Terra, n~ao se prestaria a repetir os desapontamentos do reino dos Maabeus. Elereusou-se a prostituir os seus atributos divinos, om o prop�osito de onseguir uma popularidadefora de prop�osito ou para ganhar prest��gio pol��tio. Ele n~ao iria aprovar a transmuta�~ao da energiadivina e riativa, em poder naional ou em prest��gio internaional. Jesus de Nazar�e reusou-se afazer oness~oes ao mal, e menos ainda a onsoriar-se om o peado. O Mestre pôs, triunfalmente,a lealdade �a vontade do seu Pai aima de qualquer onsidera�~ao terrena ou temporal.136.9 A Quinta Deis~aoTendo estabeleido essas quest~oes da pol��tia, no que eram pertinentes �as suas rela�~oes individuaisom a lei natural e o poder espiritual, voltou a sua aten�~ao para a esolha dos m�etodos a seremempregados na prolama�~ao e no estabeleimento do Reino de Deus. Jo~ao havia j�a ome�ado otrabalho; omo poderia ele ontinuar a mensagem? Como deveria retomar a miss~ao de Jo~ao? Comodeveria ele organizar os seus seguidores, em um esfor�o efetivo para uma oopera�~ao inteligente?Jesus estava agora hegando �a deis~ao �nal que iria proibir que se onsiderasse a si pr�oprio omo oMessias judeu, ao menos omo era popularmente onebido, o Messias, naqueles dias.Os judeus visualizavam um libertador que viria om um poder mirauloso, para pôr abaixo osinimigos de Israel e estabeleer os judeus omo os governantes do mundo, livres de priva�~oes e deopress~ao. Jesus sabia que essa esperan�a nuna se realizaria. Ele sabia que o Reino do �eu tinha aver om a derroada do mal nos ora�~oes dos homens; e que era uma quest~ao de interesse puramenteespiritual. Ele pensou sobre a onveniênia de inaugurar o Reino espiritual om uma demonstra�~aobrilhante e deslumbrante de poder - e esse aminho teria sido permiss��vel e totalmente dentro dajurisdi�~ao de Mihael - , mas ele deidiu totalmente ontra um plano assim. Ele n~ao se envolveria nast�enias revoluion�arias de Calig�astia. Ele havia onquistado potenialmente o mundo pela submiss~ao�a vontade do Pai; e propunha-se terminar o seu trabalho omo ele o havia ome�ado, e omo Filho1460



do Homem.Di�ilmente podeis imaginar o que teria aonteido em Urantia, aso esse Deus-homem, agora naposse potenial de todo o poder nos �eus e na Terra, houvesse deidido desfraldar o estandarte dasoberania e invoar os batalh~oes na forma�~ao e militânia da exeu�~ao de maravilhas! Todavia, elen~ao abriria tais oness~oes. N~ao serviria ao mal para que a adora�~ao a Deus viesse presumivelmenteomo derivada disso. Ele onformar-se-ia segundo a vontade de Deus. Jesus iria prolamar a umuniverso de olhos abertos sobre ele: \V�os ireis adorar o Senhor vosso Deus e a Ele apenas devereisservir".Com o passar dos dias, Jesus onebeu om lareza resente a esp�eie de revelador da verdadeque ele se tornaria. Disernia que o aminho de Deus n~ao seria o aminho mais f�ail. Come�ou aompreender que era poss��vel que o �alie do remanesente da sua experiênia humana fosse amargo,mas deidiu-se a beber dele.Mesmo a sua mente humana passa a despedir-se do trono de Davi. Passo a passo essa mentehumana prossegue no aminho do divino. A mente humana ainda faz perguntas, mas aeita infali-velmente as respostas divinas omo dire�~oes �nais, nesta vida ombinada de homem neste mundo,submetendo-se todo o tempo, irrestritamente, a fazer a vontade divina e eterna do Pai.Roma era a senhora do mundo oidental. O Filho do Homem, agora em isolamento e tomando essasdeis~oes memor�aveis, om as hostes dos �eus sob seu omando, representava a �ultima oportunidadedos judeus de alan�ar o dom��nio do mundo; mas esse mesmo judeu, nasido na Terra, possuidorde uma sabedoria e poder t~ao extraordin�arios, delinou usar os seus dons universais, fosse para oengrandeimento de si pr�oprio, fosse para levar o seu povo ao trono. Ele viu omo eram \os reinosdeste mundo"; e possu��a o poder para tom�a-los. Os Alt��ssimos de Edêntia haviam oloado todosesses poderes nas suas m~aos, mas ele n~ao os queria. Os reinos da Terra eram oisas por demaisvis para interessarem ao Criador e Governante de um universo. Jesus tinha apenas um objetivo, aontinuidade da revela�~ao de Deus ao homem, o estabeleimento do Reino e o governo do Pai elestenos ora�~oes da humanidade.A id�eia de batalha, de ontenda e massares era repugnante para Jesus; ele n~ao queria nadadaquilo. Ele apareeria na Terra omo o Pr��nipe da Paz, revelando um Deus de amor. Antes do seubatismo, de novo, ele havia reusado a oferta dos zelotes de lider�a-los em rebeli~ao ontra os opressoresromanos. E agora ele tomava a sua deis~ao �nal a respeito daquelas esrituras que a sua m~ae lhehavia ensinado, tais omo: \O Senhor disse a mim: `Tu �es o meu Filho; neste dia Eu o onebi. Pe�aa mim e dar-te-ei os pag~aos omo heran�a e os on�ns da Terra para a tua posse. Tu ir�as quebr�a-losom uma vara de ferro; tu ir�as fazê-los em peda�os omo a um pote de erâmia' ".Jesus de Nazar�e hegou �a onlus~ao de que essas a�rma�~oes e modo de falar n~ao se referiam aele. A�nal, e de�nitivamente, a mente humana do Filho do Homem fez uma limpeza em todas essasontradi�~oes e di�uldades messiânias - as esrituras hebraias, a edua�~ao dos pais e a do hazam,as expetativas judaias e os desejos da ambi�~ao humana-; e para sempre deidiu sobre o urso dasua obra. Retornaria �a Galil�eia e ome�aria, om tranq�uilidade, a prolama�~ao do Reino e on�ariaao seu Pai (no Ajustador Pessoalizado) o trabalho dos detalhes do proedimento no dia a dia.Por meio dessas deis~oes, Jesus deu um exemplo digno para todas as pessoas em todos os mundos,em todo o seu vasto universo, quando se reusou a dar provas materiais para as quest~oes espirituais,e se reusou a desa�ar, om presun�~ao, as leis naturais. E estabeleeu um exemplo inspirador delealdade ao universo, e nobreza moral, quando se reusou a se apegar ao poder temporal omoprel�udio de gl�oria espiritual.Se o Filho do Homem tinha quaisquer d�uvidas sobre a sua miss~ao e a natureza dela, quando subiuas olinas depois do seu batismo; nenhuma mais ele mantinha, quando deseu de volta para os seusompanheiros, depois dos quarenta dias de isolamento e deis~oes.Jesus havia formulado um programa para o estabeleimento do Reino do seu Pai. Ele n~ao uidar�a1461



das grati�a�~oes f��sias do povo. N~ao negoiar�a o p~ao om as multid~oes, omo havia visto muitoreentemente sendo feito em Roma. N~ao atrair�a a aten�~ao sobre si pr�oprio, fazendo oisas prodigiosas,ainda que os judeus estejam esperando exatamente esse tipo de libertador. Nem prourar�a ganharaeita�~ao, para a mensagem espiritual, por meio de uma exibi�~ao de autoridade pol��tia ou de podertemporal.Ao rejeitar esses m�etodos de enalteer o Reino vindouro aos olhos dos judeus expetantes, Jesusassegurou-se de que esses mesmos judeus iriam erta e �nalmente rejeitar todos os seus lamores deautoridade e de divindade. Mesmo sabendo de tudo isso, Jesus muito ainda fez para prevenir os seusprimeiros seguidores de aludir a ele omo sendo o Messias.Em toda a sua ministra�~ao p�ublia, ele onfrontou-se om a neessidade de lidar om três situa�~oesonstantemente reorrentes: o pedido dos famintos de serem alimentados, a insistênia a respeito dosmilagres e o pedido �nal que permitisse aos seus seguidores oro�a-lo omo rei. Jesus nuna se desviou,ontudo, das deis~oes que tomou durante aqueles dias no seu isolamento nas olinas pereianas.136.10 A Sexta Deis~aoNo �ultimo dia desse seu isolamento memor�avel, antes de partir montanha abaixo para juntar-se aJo~ao e aos seus dis��pulos, o Filho do Homem tomou a sua deis~ao �nal. E tal deis~ao ele omuniouao Ajustador Pessoalizado om estas palavras: \E para todas as outras quest~oes, assim omo paraaquelas j�a registradas, prometo a ti que estarei submisso �a vontade do meu Pai". E quando assimtinha aabado de falar, tomou o aminho da desida da montanha. E a sua fae resplandeeu om agl�oria da vit�oria espiritual e do umprimento moral.
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Cap��tulo 137O Tempo de Espera na Galil�eiaCEDO pela manh~a, no s�abado, 23 de fevereiro do ano 26 d.C., Jesus deseu as olinas para juntar-se�a ompanhia de Jo~ao, aampado em Pela. Durante todo aquele dia, Jesus misturou-se �a multid~ao.Cuidou de um menino que se havia ferido em uma queda e viajou a um lugarejo vizinho de Pela,para entregar a rian�a om seguran�a nas m~aos dos pais dela.137.1 A Esolha dos Quatro Primeiros Ap�ostolosDurante esse s�abado, dois dos prinipais dis��pulos de Jo~ao passaram muito tempo om Jesus. Detodos os seguidores de Jo~ao, um, que se hamava Andr�e, era o mais profundamente impressionadoom Jesus e o aompanhou na viagem a Pela, om o menino ferido. No aminho de volta, aoenontro de Jo~ao, ele fez muitas perguntas a Jesus e, pouo antes de hegarem ao seu destino, elespararam para uma pequena onversa, durante a qual Andr�e disse: \Eu tenho observado-te desde quevieste para Cafarnaum e aredito que sejas o novo Mestre e, mesmo n~ao entendendo todos os teusensinamentos, eu me deidi inteiramente por seguir-te; eu me assentaria aos teus p�es para aprendertoda a verdade sobre o novo Reino". E, om uma seguran�a sinera, Jesus deu as boas-vindas aAndr�e omo o primeiro dos seus ap�ostolos, daquele grupo de doze om o qual ele deveria trabalharna tarefa de estabeleer o novo Reino de Deus nos ora�~oes dos homens.Andr�e vinha observando sileniosamente o trabalho de Jo~ao e areditava sineramente nele; etinha um irm~ao muito apaz e entusiasta, hamado Sim~ao, que era um dos dis��pulos prinipais deJo~ao. Em verdade n~ao seria um engano dizer que Sim~ao era um dos prinipais esteios de Jo~ao.Logo que Jesus e Andr�e voltaram para o ampo, Andr�e prourou Sim~ao, o seu irm~ao e, levando-o para um lado, informou-lhe estar onvenido de que Jesus era o grande Mestre, e que se haviaengajado omo dis��pulo. Dizendo que Jesus havia aeitado a sua oferta de servi�o, Andr�e sugeriutamb�em a ele (Sim~ao) que fosse a Jesus ofereer-se para irmanar-se no servi�o do novo Reino. Sim~aodisse: \Desde que esse homem veio trabalhar na o�ina de Zebedeu, que eu sempre areditei queele fosse enviado por Deus, mas e Jo~ao? Vamos abandon�a-lo? Seria a oisa erta a fazer?" E,ent~ao, onordaram em ir imediatamente onsultar Jo~ao. Jo~ao �ou entristeido om o pensamentode perder dois dos seus onselheiros mais apazes e dois promissores dis��pulos, mas bravamenterespondeu �as perguntas deles, dizendo: \Isso n~ao �e sen~ao o ome�o; logo o meu trabalho terminar�a etodos n�os nos tornaremos dis��pulos dele". Em seguida Andr�e aenou a Jesus para que se aproximasse,enquanto ele anuniava que o seu irm~ao desejava aderir ao servi�o do novo Reino. E, dando as boas-vindas a Sim~ao omo o seu segundo ap�ostolo, Jesus disse: \Sim~ao, o teu entusiasmo �e louv�avel, mas�e perigoso para o trabalho do Reino. Aonselho-te a pensar mais antes de dizer algo. Eu mudaria oteu nome para Pedro".Os pais do garoto ferido, que viviam em Pela, tinham onvidado Jesus para que passasse a noite1463



om eles e �zesse daquele o seu lar, e ele prometeu que sim. Antes de deixar Andr�e e o seu irm~ao,Jesus disse: \Bem edo, amanh~a pela manh~a, iremos �a Galil�eia".Depois que Jesus havia voltado a Pela, para passar a noite, e enquanto Andr�e e Sim~ao estavamainda disutindo sobre a natureza do seu servi�o no estabeleimento do Reino que viria, Tiago eJo~ao, os �lhos de Zebedeu, aabavam de hegar da sua longa e in�util proura por Jesus nas olinas.Quando ouviram Sim~ao Pedro ontar que ele e seu irm~ao, Andr�e, haviam tornado-se os primeirosonselheiros aeitos do novo Reino e que estavam para ir, om o seu novo Mestre, no dia seguintebem edo, para a Galil�eia, Tiago e Jo~ao, ambos, �aram tristes. Eles haviam onheido Jesus j�ah�a algum tempo e o amavam. Tinham prourado por ele durante muitos dias nas olinas e, agoraque retornavam, �avam sabendo que outros tinham sido preferidos antes deles. Perguntaram aondeJesus tinha ido e apressaram-se para enontr�a-lo.Jesus estava adormeido quando eles hegaram na asa, mas eles aordaram-no dizendo: \Como�e que preferiste outros, enquanto n�os prour�avamos por ti nas olinas, n�os que por tanto tempovivemos ontigo. Como deste preferênia a outros, antes de n�os, e esolheste Andr�e e Sim~ao omo osteus primeiros olaboradores no novo Reino?" Jesus respondeu a eles: \Aalmai os vossos ora�~oes eperguntai a v�os pr�oprios: `quem mandou que prour�asseis pelo Filho do Homem, quando ele estavatratando dos assuntos do seu Pai?' " Depois de terem ontado, om detalhes, a sua longa busanas montanhas, Jesus ontinuou ainda a sua instru�~ao: \V�os dev��eis aprender a prourar o segredodo novo Reino nos vossos pr�oprios ora�~oes e n~ao nas montanhas. O que v�os est�aveis prourando,ahava-se j�a presente nas vossas almas. Sois de fato meus irm~aos - e n~ao neessit�aveis ser reebidospor mim - , j�a �ereis do Reino e dev��eis �ar animados, aprontando-vos para tamb�em ir onosoamanh~a at�e a Galil�eia". Jo~ao, ent~ao, ousou perguntar: \Mas, Mestre, Tiago e eu seremos agregadosteus no novo Reino, do mesmo modo que Andr�e e Sim~ao?" E Jesus, oloando uma das m~aos noombro de ada um deles, disse: \Meus irm~aos, j�a estivestes omigo no esp��rito do Reino, antes mesmode os outros soliitarem ser reebidos. Irm~aos meus, n~ao tendes neessidade de pedir para entrar noReino; v�os tendes estado omigo no Reino, desde o prin��pio. Perante os homens, outros poder~ao tertido preedênia sobre v�os, mas tamb�em no meu ora�~ao eu j�a vos oloquei nos onselhos do Reino,antes mesmo que tiv�esseis pensado em fazer esse pedido a mim. E mesmo assim poder��eis ter sido osprimeiros, perante os homens, n~ao tiv�esseis estado ausentes em uma tarefa bem-intenionada, masimposta por v�os pr�oprios, de prourar algu�em que n~ao estava perdido. No Reino que est�a por vir, n~aovos deveis oupar das oisas que alimentam a vossa ansiedade, mas sim e todo o tempo oupai-vosapenas em fazer a vontade do Pai que est�a nos �eus".Tiago e Jo~ao reeberam a reprimenda de bom grado; nuna mais foram invejosos de Andr�e eSim~ao. E se prepararam, junto om os seus dois ompanheiros ap�ostolos, a �m de partir para aGalil�eia na manh~a seguinte. Desse dia em diante, o termo ap�ostolo foi empregado para distinguira fam��lia dos onselheiros esolhidos por Jesus, da imensa multid~ao de dis��pulos rentes que iriasegui-lo posteriormente.Tarde naquela noite, Tiago, Jo~ao, Andr�e e Sim~ao mantiveram uma onversa om Jo~ao Batista e,om l�agrimas nos olhos, mas a voz �rme, o valente profeta judeu entregou dois dos seus dis��pulosprinipais para que se tornassem ap�ostolos do Pr��nipe Galileu do Reino que estava para vir.137.2 A Esolha de Filipe e NatanaelNo domingo de manh~a, 24 de fevereiro do ano 26 d.C., Jesus despediu-se de Jo~ao Batista no rio,pr�oximo de Pela, para nuna mais vê-lo na arne.Naquele dia, enquanto Jesus e os seus quatro dis��pulos-ap�ostolos partiam para a Galil�eia, houveum grande tumulto no aampamento dos seguidores de Jo~ao. A primeira grande divis~ao estavapara aonteer. No dia anterior, Jo~ao havia pronuniado, a Andr�e e a Ezdras, positivamente quanto1464



a Jesus ser o Libertador. Andr�e deidiu seguir Jesus, mas Ezdras rejeitou aquele arpinteiro demaneiras suaves, de Nazar�e, prolamando aos seus ompanheiros: \O profeta Daniel delara que oFilho do Homem vir�a, om as nuvens dos �eus, em poder e em grande gl�oria. Esse arpinteiro daGalil�eia, esse onstrutor de baros de Cafarnaum, n~ao pode ser o Libertador. Pode vir, de Nazar�e,uma tal d�adiva de Deus? Esse Jesus �e um parente de Jo~ao e, por exesso de bondade de ora�~ao, onosso instrutor enganou-se. Que permane�amos afastados desse falso Messias". Quando, por ausadessas a�rma�~oes, Jo~ao fez uma reprimenda a Ezdras, este se separou levando muitos dis��pulos edirigindo-se para o sul. E esse grupo ontinuou a batizar em nome de Jo~ao e �nalmente fundou aseita daqueles que areditavam em Jo~ao, mas que se reusavam a aeitar Jesus. Remanesentes dessegrupo sobrevivem na Mesopotâmia at�e os dias atuais.Enquanto essa omplia�~ao fermentava entre os seguidores de Jo~ao, Jesus e os seus quatro dis��pulos-ap�ostolos adiantavam-se no seu aminho para a Galil�eia. Antes de atravessarem o Jord~ao, para ir aNazar�e pelo aminho de Naim, Jesus, olhando para a frente, estrada aima, avistou um erto Filipede Betsaida, que vinha na dire�~ao deles, om um amigo. Jesus havia onheido Filipe h�a algumtempo e este tamb�em era muito onheido de todos os quatro novos ap�ostolos. Ele estava, om o seuamigo Natanael, a aminho de visitar Jo~ao, em Pela, para aprender mais sobre a omentada vindado Reino de Deus; e �ou enantado de poder saudar Jesus. Filipe era um admirador de Jesus desdeque este veio a Cafarnaum pela primeira vez. Mas Natanael, que vivia em Can�a, na Galil�eia, n~aoonheia Jesus. Filipe adiantou-se para saudar os seus amigos, enquanto Natanael permaneeu �asombra de uma �arvore �a beira da estrada.Pedro levou Filipe para um lado e ome�ou a expliar, referindo-se a si pr�oprio, a Andr�e, a Tiagoe a Jo~ao, que todos eles se haviam transformado em seguidores de Jesus, no novo Reino; e insistiuveementemente para que Filipe tamb�em fosse um volunt�ario desse servi�o. Filipe �ou em um dilema.O que deveria fazer? Aqui, de repente - em uma beira de estrada, perto do Jord~ao - , aqui, punha-seele diante de uma deis~ao imediata, sobre a mais importante quest~ao de uma vida. Logo ele entrouem uma onversa sinera om Pedro, Andr�e e Jo~ao, enquanto Jesus delineava para Tiago a viagematrav�es da Galil�eia e para Cafarnaum. Finalmente, Andr�e sugeriu a Filipe: \Por que n~ao perguntarao Mestre?"Subitamente Filipe se deu onta de que Jesus era realmente um grande homem, possivelmente oMessias, e deidiu aatar a deis~ao de Jesus nessa quest~ao; e foi diretamente at�e ele e perguntou:\Mestre, devo ir at�e Jo~ao ou juntar-me aos meus amigos que te seguem?" E Jesus respondeu:\Segue-me". Filipe �ou emoionado om a erteza de haver enontrado o Libertador.Filipe agora aenava ao grupo, para que esperassem onde estavam, enquanto ele voltou orrendopara anuniar a nova da sua deis~ao ao seu amigo Natanael, que ainda �ara para tr�as, sob a amoreira,reetindo sobre as muitas oisas que ele tinha ouvido a respeito de Jo~ao Batista, sobre o reino queviria, e do Messias esperado. Filipe interrompeu essas medita�~oes, exlamando: \Eu enontrei oLibertador, aquele sobre quem Mois�es e os profetas esreveram; e a quem Jo~ao tem prolamado".Natanael, levantando os olhos, inquiriu: \De onde vem esse Mestre?" E Filipe respondeu: \Ele �eJesus de Nazar�e, �lho de Jos�e, o arpinteiro, mais reentemente residindo em Cafarnaum". E ent~ao,um tanto hoado, Natanael perguntou: \Uma oisa boa assim pode vir de Nazar�e?" Mas Filipe,tomando-o pelo bra�o, disse: \Vem e vê".Filipe levou Natanael a Jesus, que, olhando benignamente no rosto do homem sinero que duvi-dava, disse: \Eis um israelita genu��no, para quem n~ao h�a engano. Segue-me". E Natanael, voltando-se para Filipe, disse: \Tu est�as erto. Ele �e de fato um mestre dos homens. Eu tamb�em o seguirei,se for digno disso". E Jesus fez um gesto a�rmativo a Natanael, dizendo de novo: \Segue-me".Jesus havia j�a reunido a metade do seu futuro orpo de olaboradores ��ntimos, ino que j�a otinham onheido h�a algum tempo e um estranho, Natanael. Sem mais demora atravessaram oJord~ao e, passando pela aldeia de Naim, hegaram a Nazar�e tarde naquela noite.1465



Todos passaram a noite om Jos�e, na asa da infânia de Jesus. Os ompanheiros de Jesus pouoentenderam por que o seu re�em-enontrado Mestre estava t~ao preoupado em destruir ompleta-mente ada vest��gio dos seus esritos que ainda permaneiam pela asa na forma dos Dez Manda-mentos e outras frases e preeitos. Esse proedimento, no entanto, junto om o fato de que eles nunamais o haviam visto esrevendo depois disso - exeto no p�o ou na areia - , ausou uma profundaimpress~ao nas suas mentes.137.3 A Visita a CafarnaumNo dia seguinte, Jesus enviou os seus ap�ostolos para Can�a, j�a que todos eles haviam sido onvidadospara as bodas de uma donzela proeminente daquela idade, enquanto ele se preparava para fazeruma r�apida visita �a sua m~ae, em Cafarnaum, parando em Magdala para ver o seu irm~ao Jud�a.Antes de deixar Nazar�e, os novos seguidores de Jesus ontaram a Jos�e e aos outros membrosda fam��lia de Jesus sobre os maravilhosos aonteimentos reentes e deram livre express~ao �as suasren�as de que Jesus era o libertador, h�a muito esperado. E esses membros da fam��lia de Jesusonversaram sobre a quest~ao, e Jos�e disse: \Talvez, a�nal, a nossa m~ae tivesse raz~ao - pode ser queo nosso estranho irm~ao seja o rei que vir�a".Jud�a tinha estado presente ao batismo de Jesus e, om o seu irm~ao Tiago, passara a areditar�rmemente na miss~ao de Jesus na Terra. Se bem que, tanto Tiago quanto Jud�a, estivessem ambosmuito onfusos quanto �a natureza da miss~ao do seu irm~ao, a m~ae deles tinha feito renaser as suasprimeiras esperan�as em Jesus omo o Messias, o Filho de Davi, tendo enorajado os seus �lhos ater f�e no seu irm~ao omo o Libertador de Israel.Jesus hegou em Cafarnaum na segunda-feira �a noite, mas n~ao foi para a sua pr�opria asa, ondeviviam Tiago e a sua m~ae; ele foi diretamente para a asa de Zebedeu. Todos os seus amigosem Cafarnaum pereberam uma grande e agrad�avel mudan�a nele. Uma vez mais pareia estarrelativamente alegre e mais pareido onsigo pr�oprio, omo havia sido em seus primeiros dias emNazar�e. Durante anos, antes do per��odo do seu batismo e do isolamento, um pouo antes e um pouodepois, ele �ara mais reservado e ontido. Agora, para todos, ele pareia estar exatamente omoantes. Havia nele algo de importânia majest�atia de aspeto elevado, mas de novo ele enontrava-sede ora�~ao leve e heio de alegria.Maria estava emoionada om a expetativa. Ela sentia em anteipa�~ao que a promessa de Gabrielestava pr�oxima de umprir-se. Esperava que toda a Palestina logo �asse surpreendida e assombradaom a revela�~ao miraulosa do seu �lho omo o rei sobrenatural dos judeus. Mas �as muitas perguntasque lhe faziam Tiago, Judas Zebedeu e sua pr�opria m~ae, Jesus apenas retorquia, sorrindo: \�E melhorque eu permane�a um pouo por aqui; devo umprir a vontade do meu Pai, que est�a nos �eus".No dia seguinte, ter�a-feira, eles viajaram todos para Can�a, para o asamento de Naomi, que iriaaonteer no dia seguinte. E, apesar dos repetidos avisos de Jesus para que n~ao dissessem nada aningu�em sobre ele, \at�e que venha a hora do Pai", eles insistiram em espalhar a todos, disretamente,as novas de que haviam enontrado o Libertador. Cada um deles on�antemente esperava que Jesusassumisse logo a sua autoridade messiânia j�a naquelas bodas de Can�a, e que o �zesse om um grandepoder e grandeza sublime. Eles lembravam-se do que lhes havia sido dito sobre os fenômenos oorridosno seu batismo, e areditaram que o seu futuro aminho na Terra seria marado por manifesta�~oesresentes de maravilhas sobrenaturais e de demonstra�~oes miraulosas. E, desse modo, toda regi~aoestava preparando-se para reunir-se em Can�a na festa de asamento de Naomi e Johab, o �lho deNatam.Havia anos que Maria n~ao tinha estado t~ao ontente. Ela viajou a Can�a om o esp��rito de umarainha-m~ae em vias de preseniar a oroa�~ao do seu �lho. Desde que Jesus havia feito treze anos,1466



a sua fam��lia e os amigos n~ao o viam t~ao despreoupado e feliz, t~ao heio de onsidera�~ao e deompreens~ao om os pedidos e os desejos dos seus ompanheiros, e ompassivo de um modo t~aotoante. E ent~ao todos sussurraram entre si, em pequenos grupos, perguntando-se sobre o que iriaaonteer. O que essa estranha pessoa faria em seguida? Como iria ele anuniar a gl�oria do Reinovindouro? E estavam todos emoionados om o pensamento de que estariam presentes para ver arevela�~ao do poder e do potenial do Deus de Israel.137.4 O Matrimônio de Can�aNa quarta-feira, por volta do meio-dia, quase mil onvidados haviam hegado em Can�a, mais dequatro vezes o n�umero dos onvidados listados para a festa de asamento. Era um ostume judaioelebrar os matrimônios �as quartas-feiras, e os onvites foram enviados om um mês de anteedênia.No �nal da manh~a e nas primeiras horas da tardinha pareia mais uma reep�~ao p�ublia para Jesusdo que um asamento. Todos queriam umprimentar esse galileu t~ao pr�oximo da fama, e ele estavasendo bastante ordial para om todos, jovens e velhos, judeus e gentios. E todos �aram ontentesquando Jesus onsentiu em liderar a proiss~ao que anteede ao asamento.Jesus estava agora uidadosamente onsiente a respeito da sua existênia humana, da sua pree-xistênia divina, e do status das suas naturezas, a humana e a divina, ombinadas, ou fusionadas.Com um equil��brio perfeito, ele podia, em um momento, fazer o seu papel humano e assumir imedi-atamente as prerrogativas da pessoalidade de natureza divina.�A medida que o dia passava, Jesus tornava-se resentemente onsiente de que o povo estavaesperando que ele �zesse alguma oisa prodigiosa; e mais espeialmente ele reonheia que a suafam��lia e os seus seis dis��pulos-ap�ostolos aguardavam que ele anuniasse apropriadamente o seuReino vindouro por meio de alguma manifesta�~ao surpreendente e sobrenatural.No prin��pio da tarde Maria hamou Tiago e, juntos, eles atreveram-se a abordar Jesus paraperguntar-lhe se ele admitiria on�ar neles a ponto de informar-lhes a que horas, e em que momentodas erimônias do asamento, ele havia planejado manifestar-se, omo aquele que �e \sobrenatu-ral". T~ao logo aabaram de falar dessas quest~oes a Jesus, pereberam que tinham despertado a suaindigna�~ao arater��stia. Ele disse apenas: \Se me amais, ent~ao estejais dispostos a permaneer o-migo, enquanto espero pela vontade do meu Pai que est�a nos �eus". A eloq�uênia da sua reprova�~ao,ontudo, estava na express~ao do seu rosto.Essa atitude da sua m~ae era um grande desapontamento para o Jesus humano; e a sua rea�~aopara om ela deixou-o ainda mais grave, pela proposta sugestiva de que ele permitisse a si pr�oprioalguma demonstra�~ao externa da sua divindade. Essa era preisamente uma das oisas que ele haviadeidido n~ao fazer, quando reentemente isolado nas olinas. Por muitas horas, Maria esteve bastantedeprimida. Ela disse a Tiago: \Eu n~ao onsigo ompreendê-lo; o que tudo isso pode signi�ar? N~aoter�a �m essa onduta estranha da sua parte?" Tiago e Jud�a tentaram onfortar a m~ae, enquantoJesus retirou-se para uma solid~ao de uma hora. Todavia, ele retornou �a reuni~ao e, uma vez mais,estava leve e heio de alegria.O asamento prosseguiu em um silênio de expetativa; e toda a erimônia terminou, e n~ao houvenenhum gesto, nenhuma palavra do onvidado de honra. Ent~ao foi sussurrado que o arpinteiro eonstrutor de baros, anuniado por Jo~ao omo \o Libertador", iria mostrar a sua for�a duranteas festividades da noite, talvez na eia das bodas. Entretanto, toda a expetativa de uma tal de-monstra�~ao �ou efetivamente anulada nas mentes dos seus seis dis��pulos-ap�ostolos, quando Jesusos reuniu um pouo antes da eia do asamento, para dizer om grande sineridade: \N~ao reiais quevim a este lugar para realizar algo de prodigioso, para a grati�a�~ao dos uriosos ou para a onvi�~aodos que duvidam. Estamos aqui mais para esperar, aguardando pela vontade do nosso Pai que est�anos �eus". No entanto, quando Maria e os outros o viram em onsulta om os seus ompanheiros,1467



�aram totalmente persuadidos, nas suas pr�oprias mentes, de que algo de extraordin�ario estava paraaonteer. E todos eles assentaram-se para desfrutar da eia de asamento e da noite de bom e festivoompanheirismo.O pai do noivo havia provideniado bastante vinho para todos os onvidados listados para a festado asamento, mas omo poderia imaginar que o asamento do seu �lho iria transformar-se em umevento t~ao intimamente ligado �a esperada manifesta�~ao de Jesus omo o Libertador messiânio? Eleestava enantado de ter a honra de poder ontar om o �elebre galileu entre os seus onvidados, mas,antes que a eia do asamento tivesse terminado, os servi�ais trouxeram a ele a not��ia desonertantede que estava faltando vinho. No momento em que a eia formal havia aabado e os onvivas estavamperambulando no jardim, a m~ae do noivo on�deniou a Maria que o suprimento de vinho tinhaaabado. E Maria on�antemente disse: \N~ao te preoupes - vou falar om o meu �lho. Ele vaiajudar-nos". E assim ela ousou falar-lhe, apesar da reprova�~ao de pouas horas antes.Durante um per��odo de muitos anos, Maria sempre se voltara a Jesus para pedir-lhe ajuda em adarise da vida de seu lar, em Nazar�e, e por isso era t~ao natural para ela pensar nele nesse momento.Essa m~ae ambiiosa, entretanto, tinha ainda outros motivos para apelar ao seu �lho mais velho nessaoasi~ao. Jesus estava sozinho, em um anto do jardim, e sua m~ae aproximou-se dele dizendo: \Meu�lho, eles n~ao têm mais vinho". E Jesus respondeu: \Minha boa mulher, o que tenho eu a ver omisso?" E Maria disse: \Mas eu aredito que a tua hora �e hegada; n~ao podes ajudar-nos?" Jesusrepliou: \De novo eu delaro que n~ao vim para fazer nada nesse sentido. Por que me perturbasde novo om essas quest~oes?" E ent~ao, desmanhando-se em l�agrimas, Maria supliou: \Mas, meu�lho, eu prometi a eles que tu irias ajudar-nos; por favor, far�as alguma oisa por mim?" E ent~aoJesus falou: \Mulher, por que tinhas de fazer tais promessas? Que n~ao as fa�as de novo. Em todasas oisas devemos aguardar a vontade do Pai nos �eus".Maria, a m~ae de Jesus, �ou abatida, atordoada mesmo! Enquanto ela permaneia ali, im�oveldiante dele, om as l�agrimas aindo em seu rosto, o ora�~ao humano de Jesus �ou dominado deompaix~ao pela mulher que o tinha onebido na arne; e, inlinando-se para a frente, ele oloou asua m~ao ternamente na abe�a dela, dizendo: \Espera, espera, M~ae Maria, n~ao sofras pelas minhaspalavras aparentemente duras, pois eu j�a n~ao te disse muitas vezes que eu vim apenas para umprira vontade do Pai eleste? Eu faria de bom grado o que me pediste, se fosse uma parte da vontadedo Pai" - e Jesus logo parou, hesitando. Maria pareeu sentir que alguma oisa estava aonteendo.Num pulo, ela jogou os bra�os em volta do peso�o de Jesus, beijou-o e orreu para a sala dosservi�ais, dizendo: \Fazei o que quer que o meu �lho tenha pedido". Contudo, Jesus n~ao havia ditonada. Mas agora ele ompreendia que havia j�a dito demais - ou melhor, que havia imaginado - ,desejando por demais.Maria dan�ava de j�ubilo. Ela n~ao sabia omo o vinho seria produzido, mas on�ante areditavaque �nalmente onseguira persuadir o seu primeiro �lho a a�rmar a sua autoridade, a ousar dar umpasso adiante e reivindiar a sua posi�~ao, e a exibir o seu poder messiânio. E, por ausa da presen�ae da oliga�~ao de ertos poderes e pessoalidades do universo, das quais todos os presentes ignoravamtotalmente, ela n~ao �aria deepionada. O vinho, que Maria desejara e que Jesus, o Deus-homem,fez por aspirar, humana e ompassivamente, estava sendo produzido.�A m~ao estavam seis grandes potes de pedra, heios de �agua, em ada um abendo quase oitentalitros. Essa �agua estava ali para ser usada nas erimônias da puri�a�~ao �nal da elebra�~ao doasamento. A agita�~ao dos servi�ais por ausa desses vasos imensos de pedra, sob o omando ativoda sua m~ae, atraiu a aten�~ao de Jesus que, indo at�e l�a, observou que eles estavam tirando vinhodelas, om jarras repletas.Gradativamente Jesus tomava onsiênia do que aonteera. De todos aqueles, que estavam pre-sentes �a festa de asamento de Can�a, Jesus era o mais surpreso. Os outros vinham aguardando queele �zesse algo prodigioso, mas isso era exatamente o que ele tinha omo prop�osito n~ao fazer. E,ent~ao, o Filho do Homem lembrou-se da advertênia que o seu Ajustador Pessoalizado do Pensamento1468



lhe tinha feito nas olinas. Ele lembrou-se de omo o Ajustador o havia prevenido sobre a inapa-idade, que qualquer poder ou pessoalidade tinha, de priv�a-lo das suas prerrogativas de riador, naindependênia do tempo. Nessa oasi~ao, os transformadores do poder, os seres intermedi�arios e todasas outras pessoalidades impresind��veis estavam reunidos perto da �agua e de outros elementos ne-ess�arios e, em presen�a do desejo expresso do Soberano Criador do Universo, n~ao havia omo evitaro apareimento instantâneo do vinho. E essa oorrênia fez-se duplamente erta, pois o AjustadorPessoalizado tinha sinalizado que a exeu�~ao do desejo do Filho n~ao era em nada uma ontraven�~ao�a vontade do Pai.Mas isso, em nenhum sentido, era um milagre. Nenhuma lei da natureza foi modi�ada, ab-rogada ou mesmo transendida. Nada aonteeu a n~ao ser uma ab-roga�~ao do tempo, em liga�~aoom a reuni~ao eleste dos elementos qu��mios neess�arios �a elabora�~ao do vinho. Em Can�a, nessaoasi~ao, os agentes do Criador �zeram o vinho, exatamente pelo modo omo �e feito omumente, peloproesso natural, exeto que eles o �zeram independentemente do tempo, e om a interven�~ao deagênias supra-humanas para reunir, do espa�o, os elementos qu��mios neess�arios.Ademais se tornara evidente que a realiza�~ao desse hamado milagre n~ao era ontr�aria �a vontadedo Pai do Para��so, ou ent~ao n~ao teria aonteido, posto que Jesus se submetia a si pr�oprio, paratodas as oisas, �a vontade do Pai.Quando os servi�ais tiraram esse novo vinho e o levaram ao padrinho, o \mestre-de-erimônias", eleo provou e hamou o noivo dizendo: \O ostume �e servir primeiro o melhor vinho, e, depois, quandoos onvidados j�a tiverem bebido o bastante, ofereer o vinho do fruto inferior; mas tu seguraste omelhor dos vinhos para o �m da festa".Maria e os dis��pulos de Jesus estavam grandemente jubilosos om o suposto milagre, pois pen-savam que Jesus o tinha exeutado intenionalmente, mas Jesus retirara-se para um anto abrigadodo jardim e para pensar om seriedade por uns pouos breves momentos. E �nalmente ele haviadeidido que o epis�odio aonteera fora do seu ontrole pessoal, dadas as irunstânias e, que, n~aosendo adverso �a vontade do seu Pai, tornara-se inevit�avel. Quando retornou ao povo, foi olhadoom temor; eles todos areditaram nele omo sendo o Messias. Contudo, Jesus estava dolorosamenteperplexo, sabendo que eles areditaram nele apenas por ausa da oorrênia inusitada que aabavaminadvertidamente de preseniar. De novo, Jesus retirou-se para uns momentos no terra�o, de modoque pudesse pensar em tudo.E agora, a�nal, Jesus ompenetrava-se totalmente de que devia �ar onstantemente em guarda,para que a indulgênia da ompaix~ao e da piedade n~ao se tornasse respons�avel por repetidos epis�odiosdesse tipo. Contudo, muitos eventos om essa mesma arater��stia oorreram, antes que o Filho doHomem deixasse �nalmente a sua vida mortal na arne.137.5 De volta a CafarnaumEmbora muitos dos onvidados fossem �ar a semana inteira para as festividades do asamento,Jesus e os seus dis��pulos-ap�ostolos re�em-esolhidos - Tiago, Jo~ao, Andr�e, Pedro, Filipe e Natanael -partiram muito edo na manh~a seguinte, para Cafarnaum, sem despedirem-se de ningu�em. A fam��liade Jesus e todos os seus amigos em Can�a estavam muito angustiados por ele tê-los deixado t~aosubitamente, e Jud�a, o irm~ao mais novo de Jesus, partiu �a proura dele. Jesus e os seus ap�ostolosforam diretamente para a asa de Zebedeu, em Betsaida. Nessa viagem, Jesus falou sobre muitasoisas de importânia para o Reino vindouro, om os seus re�em-esolhidos seguidores, e avisou-lhes,espeialmente, para n~ao menionarem a transforma�~ao da �agua em vinho. Ele tamb�em os aonselhoua evitar as idades de S�efores e Tiber��ades, nos seus trabalhos futuros.Depois do jantar, naquela noite, nesse lar de Zebedeu e Salom�e, teve lugar um dos ensinamentos1469



mais importantes de toda a arreira terrena de Jesus. Apenas os seis ap�ostolos estiveram presentesa esse enontro; Jud�a hegou quando eles j�a estavam para separar-se. Esses seis homens esolhidostinham viajado de Can�a at�e Betsaida om Jesus, aminhando, por assim dizer, no ar. Estavam heiosde expetativas e emoionados om o pensamento de haverem sido esolhidos omo os ompanheirosmais pr�oximos do Filho do Homem. No entanto, quando Jesus se pôs a expliar-lhes laramentequem ele era, e qual a sua miss~ao na Terra e omo ela poderia possivelmente terminar, eles �aramatordoados. N~ao podiam entender do que ele estava falando. Fiaram mudos; e Pedro estava at�emesmo hoado, de um modo al�em de qualquer desri�~ao. Apenas Andr�e, o profundo pensador,ousou responder �as palavras aonselhadoras de Jesus. Quando Jesus perebeu que eles n~ao haviamentendido a sua mensagem, quando viu que as id�eias deles, sobre o Messias judeu, estavam t~aoompletamente ristalizadas, ele os mandou desansar, enquanto aminhava e onversava om o seuirm~ao Jud�a. E antes que Jud�a deixasse Jesus, ele disse om muito sentimento: \Meu pai-irm~ao,nuna te entendi. N~ao sei om erteza se tu �es o que a minha m~ae nos disse; e eu n~ao ompreendoo Reino vindouro, mas eu sei que tu �es um poderoso homem de Deus. Eu ouvi a voz no Jord~ao, ereio em ti, n~ao importa quem tu sejas". E tendo aabado de falar, partiu, indo para a sua pr�opriaasa em Magdala.Naquela noite Jesus n~ao dormiu. Envolto nas suas obertas noturnas, assentou-se nas margensdo lago, pensando e pensando, at�e a madrugada do dia seguinte. Nas longas horas daquela noitede medita�~ao, Jesus hegou a ompreender laramente que ele nuna seria apaz de fazer os seusseguidores verem-no sob nenhum outro prisma, al�em daquele do Messias longamente esperado. Fi-nalmente, reonheia que n~ao havia nenhum outro modo de lan�ar a sua mensagem sobre o Reino, an~ao ser umprindo a predi�~ao de Jo~ao, omo se fora aquele a quem os judeus esperavam. En�m, aindaque n~ao fosse ele o tipo dav��dio de Messias, ele era verdadeiramente o umprimento das a�rma�~oesprof�etias das mentes mais bem orientadas espiritualmente entre os profetas da velha ordem. Nunamais Jesus negou ompletamente ser ele o Messias. E deidiu deixar a resolu�~ao dessa ompliadasitua�~ao ao enargo da vontade do Pai.Na manh~a seguinte, Jesus juntou-se aos seus amigos para o desjejum, mas formavam um grupomelan�olio. Conversou om eles no �m da refei�~ao, reuniu-os em torno de si, dizendo: \A vontadedo meu Pai �e que permane�amos um erto tempo nessa regi~ao. V�os esutastes Jo~ao dizer que eleveio para preparar o aminho para o Reino; portanto �e onveniente esperar que a prega�~ao de Jo~aose realize. Quando o preursor do Filho do Homem tiver aabado o seu trabalho, ome�aremos n�osa prolama�~ao das boas-novas do Reino". Ordenou aos seus ap�ostolos que retornassem �as redes depesa, enquanto ele se aprontava para ir om Zebedeu at�e a o�ina de baros, prometendo vê-los nodia seguinte na sinagoga, onde devia falar, no s�abado; e marou om eles um enontro para a tardenaquele mesmo s�abado.137.6 Os Aonteimentos de um Dia de SabatA primeira apari�~ao p�ublia de Jesus, depois do seu batismo, foi na sinagoga de Cafarnaum, nos�abado, 2 de mar�o, do ano 26 d.C. A sinagoga estava transbordando de gente. As hist�orias dobatismo no Jord~ao estavam agora mais intensas, om as not��ias fresas de Can�a sobre a �aguae o vinho. Jesus deu assentos de honra aos seus seis ap�ostolos e, assentados om eles, estavamdois dos seus irm~aos na arne, Tiago e Jud�a. A sua m~ae, havendo retornado para Cafarnaumom Tiago, na noite anterior, estava tamb�em presente, �ando assentada no setor das mulheres nasinagoga. A audiênia inteira enontrava-se tensa; todos esperavam preseniar alguma manifesta�~aoextraordin�aria de poder sobrenatural, que desse um testemunho adequado �a natureza e �a autoridadedaquele que iria falar a eles naquele dia. Todavia, estavam fadados a desapontar-se.Quando Jesus levantou-se, o saerdote da sinagoga passou a ele o rolo das esrituras e ele leu, doprofeta Isa��as: \Assim disse o Senhor: `Os �eus s~ao o Meu trono, e a terra �e o estrado aos Meus1470



p�es. Onde est�a a asa que v�os onstru��stes para Mim? E onde �e o loal da Minha morada? Todasessas oisas, as Minhas m~aos as �zeram', diz o Senhor. `E olharei por esse homem, at�e mesmo porele que �e pobre e de esp��rito ontrito, e que treme om a Minha palavra'. Esutai as palavras doSenhor, v�os que tremeis e que temeis: `Os vossos irm~aos odiaram-nos e os jogaram fora por ausa doMeu nome'. Mas que o Senhor seja glori�ado. Ele apareer�a a v�os om alegria, e todos os outrosenvergonhar-se-~ao. Uma voz da idade, uma voz do templo, uma voz do Senhor diz: `Antes que elativesse as dores, ela deu �a luz; antes que as suas dores viessem, ela deu �a luz um menino homem'.Quem ouviu uma oisa omo essa? Ter�a a Terra sido feita para dar frutos em um s�o dia? Ou podeuma na�~ao naser de uma hora para outra? Contudo, assim diz o Senhor: `Eis que estenderei a pazomo um rio, e a gl�oria at�e mesmo dos gentios ser�a omo uma orrente que ui. Como um homemonfortado pela sua m~ae, assim Eu onfortar-vos-ei. E v�os sereis onfortados mesmo em Jerusal�em.E quando virdes essas oisas, o vosso ora�~ao ir�a regozijar-se' ".Quando aabou essa leitura, Jesus entregou de volta o rolo ao respons�avel por ele. Antes deassentar-se, ele simplesmente disse: \Sede paientes e vereis a gl�oria de Deus; e assim ser�a om todosque permaneerem omigo e que assim aprender~ao a umprir a vontade do meu Pai que est�a nos�eus". E o povo foi para as suas asas, perguntando qual seria o signi�ado de tudo aquilo.Naquela tarde, junto om os seus ap�ostolos, e ainda Tiago e Jud�a, entraram todos em um baroe afastaram-se um pouo da praia, onde eles anoraram o baro enquanto Jesus lhes falava sobre oReino vindouro. E eles ompreenderam um pouo mais do que haviam entendido na quinta-feira �anoite.Jesus os instruiu a retomar seus deveres regulares, at�e que \a hora do Reino viesse". E para eno-raj�a-los, ele deu o exemplo, indo de volta a trabalhar regularmente na o�ina de baros. Expliando-lhes que eles deveriam gastar três horas, todas as noites, estudando e preparando-se para o seutrabalho futuro, Jesus disse ainda: \Todos n�os permaneeremos por aqui at�e que o Pai me pe�aque vos hame. Cada um de v�os, agora, deve retornar ao seu trabalho ostumeiro, omo se nadativesse aonteido. N~ao digais nada sobre mim a nenhum homem e lembrai-vos de que o meu Reinon~ao vir�a om barulho, nem om enanto, mas antes deve vir por meio da grande mudan�a que omeu Pai ter�a feito nos vossos ora�~oes e nos ora�~oes daqueles que ser~ao hamados para juntarem-sea v�os, nos onselhos do Reino. Por agora, permaneereis meus amigos, on�o em v�os e vos amo;edo transformar-vos-eis nos meus ompanheiros pessoais. Sede paientes, sede gentis. Sede sempreobedientes �a vontade do Pai. Estejais prontos para a hamada do Reino. Ao mesmo tempo em quev�os ireis experimentar um grande j�ubilo no servi�o do meu Pai, v�os dever��eis tamb�em vos prepararpara omplia�~oes, pois eu vos previno que ser�a apenas por meio de bastante atribula�~ao que muitosentrar~ao no Reino. Mas, para aqueles que tiverem enontrado o Reino, o seu j�ubilo ser�a pleno, e elesser~ao hamados os aben�oados de toda a Terra. Contudo, n~ao alimenteis falsas esperan�as; o mundotrope�ar�a nas minhas palavras. E mesmo v�os, meus amigos, n~ao perebeis ompletamente o queestou revelando para as vossas mentes onfusas. N~ao ometais erros; iremos adiante, nesse trabalhopara uma gera�~ao de busadores de sinais. Eles demandar~ao que prod��gios sejam feitos, omo provade que sou o enviado pelo meu Pai, e ser~ao lentos para ver, na revela�~ao do amor do meu Pai, asredeniais da minha miss~ao".Naquela noite, quando eles voltaram �a terra, antes de pegarem o seu aminho, Jesus, de p�e nabeirada da �agua, orou: \Meu Pai, eu te agrade�o por esses pequenos que j�a rêem, apesar das suasd�uvidas. E por ausa deles eu me oloquei �a parte, para fazer a Tua vontade. E, agora, que elespossam aprender a ser um, assim omo Tu e eu somos Um".
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137.7 Os Quatro Meses de AprendizadoDurante quatro longos meses - mar�o, abril, maio e junho - tempo em que permaneeram �a espera,Jesus teve mais de em reuni~oes longas e sineras, se bem que alegres e jubilosas, om esses seisompanheiros e om o seu pr�oprio irm~ao Tiago. Devido �a doen�a na sua fam��lia, Jud�a raramenteestava em ondi�~oes de freq�uentar essas instru�~oes. Tiago, irm~ao de Jesus, n~ao perdeu a f�e nele, masdurante esses meses de espera e ina�~ao, Maria quase se desesperou om o seu �lho. A sua f�e, levadaa tais alturas em Can�a, afundava de novo, agora, a n��veis bastante baixos. Ela onseguia apenasvoltar �a sua exlama�~ao t~ao repetida: \Eu n~ao posso ompreendê-lo. N~ao onsigo imaginar o quesigni�a tudo isso". Todavia, a esposa de Tiago muito fez para sustentar a oragem de Maria.Durante os quatro meses, esses sete rentes e, entre eles, o seu pr�oprio irm~ao na arne, estavamonheendo Jesus; e aostumando-se om a id�eia de viver om esse Deus-homem. Embora eles ohamassem de Rabi, eles estavam aprendendo a n~ao ter medo dele. Jesus possu��a aquela gra�ainompar�avel de pessoalidade que o apaitava a viver entre eles, de modo que n~ao se sentissemdesamparados, por ausa da sua divindade. Eles aharam realmente f�ail ser \amigos de Deus",Deus enarnado �a semelhan�a da arne mortal. Esse tempo de espera testou severamente todo ogrupo de rentes. Nada, absolutamente nada, de mirauloso aonteeu. Dia a dia eles iam para oseu trabalho omum, enquanto, noite ap�os noite, se assentavam aos p�es de Jesus. E eram mantidosjuntos pela sua pessoalidade sem par e pelas palavras heias de gra�a que Jesus lhes dizia, noite ap�osnoite.Esse per��odo de espera e de ensinamentos estava sendo um desa�o, espeialmente para Sim~aoPedro. Repetidamente ele busava persuadir Jesus a ir adiante om a prega�~ao do Reino na Galil�eia,enquanto Jo~ao ontinuava a pregar na Jud�eia. Contudo, a resposta de Jesus a Pedro era sempre: \Sêpaiente, Sim~ao. Progride. N~ao estaremos nuna prontos demais, quando o Pai hamar". E Andr�eaalmaria Pedro, de quando em quando, om o seu onselho mais temperado e �los�o�o. Andr�eestava tremendamente impressionado om a naturalidade humana de Jesus. Ele nuna se ansavade ontemplar omo algu�em, que podia viver t~ao perto de Deus, podia ser t~ao amig�avel e heio deonsidera�~ao om os homens.Durante todo esse per��odo, Jesus s�o falou na sinagoga por duas vezes. Ao �m dessas v�ariassemanas de espera, as not��ias sobre o seu batismo e sobre o vinho em Can�a haviam ome�adoa diminuir. E Jesus assegurou-se de que nenhum milagre aparente aonteesse mais, durante essetempo. Entretanto, ainda que eles vivessem muito quietamente em Betsaida, as not��ias sobre osfeitos estranhos de Jesus estavam sendo levadas a Herodes Antipas, que, por sua vez, enviou espi~oespara erti�arem-se daquilo que ele estava fazendo. Herodes, no entanto, estava mais preoupado oma prega�~ao de Jo~ao. E deidiu n~ao molestar Jesus, ujo trabalho ontinuava, muito sileniosamente,em Cafarnaum.Nesse tempo de espera, Jesus esfor�ou-se para ensinar aos seus dis��pulos qual deveria ser a atitudedeles em rela�~ao aos v�arios grupos religiosos e aos partidos pol��tios da Palestina. As palavras deJesus eram sempre: \Estamos prourando onquistar todos eles, mas n~ao pertenemos a nenhumdeles".Os esribas e os rabinos, juntos, eram hamados fariseus. Eles referiam-se a si pr�oprios omo os\pareiros". Sob muitos pontos de vista eles eram um grupo progressista, entre os judeus, tendoadotado muitos ensinamentos n~ao laramente enontrados nas esrituras dos hebreus, tais omoareditar na ressurrei�~ao dos mortos, uma doutrina apenas menionada por Daniel, um dos �ultimosprofetas.Os sadueus eram ompostos pelo saerd�oio e por ertos judeus rios. Eles n~ao eram t~ao heios derigor pelos detalhes da aplia�~ao da lei. Os fariseus e os sadueus, na realidade, eram mais partidosreligiosos, do que seitas. 1472



Os essênios eram uma seita verdadeiramente religiosa, originada durante a revolta dos maabeus,ujos prin��pios eram, sob alguns aspetos, mais exigentes do que aqueles dos fariseus. Eles haviamadotado muitas ren�as e pr�atias persas; viviam omo uma irmandade, em monast�erios, abstinham-se do asamento e possu��am todas as oisas omunitariamente. E espeializaram-se em ensinamentossobre os anjos.Os zelotes eram um grupo de ardentes patriotas judeus. Eles advogavam que todo e qualquer dosm�etodos se justi�aria na luta para esapar da esravid~ao do jugo romano.Os herodianos eram um partido puramente pol��tio, que advogava a emanipa�~ao do governoromano direto, pela restaura�~ao da dinastia de Herodes.Bem no meio da Palestina viviam os samaritanos, om quem \os judeus n~ao faziam nenhumneg�oio", n~ao obstante tivessem eles muitos pontos de vista semelhantes aos ensinamentos dos judeus.Todos esses partidos e seitas, inluindo a pequena irmandade nazarita, areditavam na vinda,em algum tempo, do Messias. Eles todos busavam um libertador naional. Entretanto, Jesus foimuito positivo, ao deixar laro que ele e os seus dis��pulos n~ao se tornariam aliados de nenhumadessas esolas de pensamento ou de pr�atias. O Filho do Homem n~ao seria nem um nazarita nemum essênio.Se bem que mais tarde Jesus houvesse ordenado que os ap�ostolos devessem partir, omo o fez Jo~ao,e pregar os ensinamentos de Deus e instruir os rentes, ele oloou ênfase na prolama�~ao das \boas-novas do Reino do �eu". Ele repetia infalivelmente, para os seus olaboradores, que eles deveriam\demonstrar amor, ompaix~ao e ompreens~ao". Muito edo Jesus ensinou aos seus seguidores que oReino do �eu era uma experiênia espiritual que tinha a ver om a entroniza�~ao de Deus nos ora�~oesdos homens.Enquanto aguardavam, assim, antes de embararem para as suas prega�~oes p�ublias ativas, Jesuse os sete ap�ostolos passavam duas noites, todas as semanas, na sinagoga, estudando as esrituras doshebreus. Nos anos posteriores, ap�os muito tempo de prega�~ao p�ublia, os ap�ostolos relembrar-se-iamdesses quatro meses omo os mais preiosos e proveitosos de toda a sua liga�~ao om o Mestre. Jesusensinou a esses homens tudo o que poderiam assimilar. Ele n~ao ometeu o erro de instru��-los emexesso. E fez por n~ao deixar a onfus~ao air sobre eles, n~ao apresentando uma verdade muito adianteda sua apaidade de ompreens~ao.137.8 O Serm~ao sobre o ReinoNo s�abado, 22 de junho, pouo antes de partirem para a sua primeira exurs~ao de prega�~oes, e dezdias depois do aprisionamento de Jo~ao, Jesus oupou o p�ulpito da sinagoga, pela segunda vez, desdeque trouxera os seus ap�ostolos para Cafarnaum.Pouos dias antes da prega�~ao desse serm~ao sobre \O Reino", omo Jesus estivesse trabalhando nao�ina de baros, Pedro trouxe a ele as novas sobre a pris~ao de Jo~ao. Jesus depôs as suas ferramentas;uma vez mais, tirou o seu avental e disse a Pedro: \�E hegada a hora do Pai. Aprontemo-nos paraprolamar os ensinamentos de Deus, sobre o Reino".Jesus fez o seu �ultimo trabalho na banada de arpinteiro nessa ter�a-feira, 18 de junho, do ano26 d.C. Pedro apressou-se a sair da sua o�ina e, no meio da tarde, havia reunido todos os seusompanheiros e, deixando-os em um bosque perto da praia, foi busar Jesus. Contudo, n~ao pôdeenontr�a-lo, pois o Mestre tinha ido a um outro bosque para orar. E eles n~ao o viram, at�e tardenaquela noite, quando ele voltou para a asa de Zebedeu e pediu alimento. No dia seguinte eleenviou o seu irm~ao Tiago para pedir o privil�egio de falar na sinagoga, no pr�oximo dia de s�abado. Eo dirigente da sinagoga �ou muito ontente, de que Jesus estivesse de novo disposto a onduzir osservi�os. 1473



Antes que �zesse o primeiro esfor�o ambiioso da sua arreira p�ublia, nesse serm~ao memor�avelsobre o Reino de Deus, Jesus leu das esrituras estas passagens: \V�os sereis para mim um reino desaerdotes, um povo santo. Yav�e �e o nosso juiz, Yav�e �e o nosso legislador, Yav�e �e o nosso rei; ele nossalvar�a. Yav�e �e o meu rei e o meu Deus. Ele �e um grande rei sobre toda a Terra. O amor-benevolêniareai sobre Israel nesse reino. Aben�oada seja a gl�oria do Senhor, pois ele �e o nosso Rei".Quando aabou de ler, Jesus disse:\Eu vim para prolamar o estabeleimento do Reino do Pai. E esse Reino dever�a inluir as almasadoradoras dos judeus e gentios, dos rios e pobres, dos livres e esravos porque meu Pai n~ao tempreferênia por ningu�em, Seu amor e Sua miseri�ordia estendem-se a todos.\O Pai dos �eus envia o Seu esp��rito para residir nas mentes dos homens e, quando houver aabadoo meu trabalho na Terra, do mesmo modo, o Esp��rito da Verdade ser�a efundido sobre toda a arne.Assim, o esp��rito do meu Pai e o Esp��rito da Verdade estabeleer-vos-~ao no Reino vindouro deompreens~ao espiritual e retid~ao divina. O meu Reino n~ao �e deste mundo. O Filho do Homem n~aoonduzir�a ex�eritos �a batalha para estabeleer um trono de poder nem um reino de gl�oria temporal.Quando o meu Reino houver hegado, v�os reonheereis no Filho do Homem o Pr��nipe da Paz, arevela�~ao do Pai eterno. Os �lhos deste mundo lutam pelo estabeleimento e amplia�~ao dos reinosdeste mundo; os meus dis��pulos, todavia, entrar~ao no Reino do �eu por meio das suas deis~oes moraise vit�orias espirituais; e, uma vez que hajam entrado, enontrar~ao alegria, retid~ao e vida eterna.\Aqueles que primeiro busarem entrar no Reino, ome�ando assim a lutar pela nobreza do ar�ater,omo a do meu Pai, possuir~ao logo tudo o mais que for neess�ario. E eu vos digo om toda asineridade: a menos que busqueis a entrada no Reino, om a f�e e a dependênia on�ada de umarian�a pequena, n~ao sereis admitidos de modo nenhum.\N~ao sejais enganados por aqueles que vêm dizendo que aqui �e o reino ou que aol�a est�a o reino,pois o Reino do meu Pai n~ao onerne �as oisas vis��veis nem materiais. E este Reino est�a onvoso,mesmo agora, pois, onde o esp��rito de Deus ensina e guia a alma do homem, na realidade, a�� est�a oReino do �eu. E o Reino de Deus �e a retid~ao, a paz e a alegria no Esp��rito Santo.\Jo~ao, de fato batizou todos, omo um s��mbolo do arrependimento e remiss~ao dos vossos peados,mas, quando entrardes no Reino do �eu, sereis batizados pelo Esp��rito Santo.\No Reino do meu Pai n~ao haver�a judeus e gentios, apenas os que busam a perfei�~ao pelo servi�o,pois eu delaro; aquele que quer ser grande no Reino do meu Pai deve primeiro transformar-se emum servidor de todos. Se quereis servir aos semelhantes, deveis assentar-vos omigo, no meu Reino,do mesmo modo que, servindo �a semelhan�a da riatura, irei assentar-me dentro em pouo om omeu Pai no Reino Dele.\Esse novo Reino �e omo uma semente resendo em bom solo em um ampo. N~ao d�a imedia-tamente os seus frutos. H�a um intervalo de tempo entre o estabeleimento do Reino, na alma dohomem, e a hora em que o Reino amaduree, dando os plenos frutos da retid~ao duradoura e dasalva�~ao eterna.\E o Reino que eu vos prolamo n~ao �e um reino de poder e ou abundânia. O Reino do �eu n~ao �euma quest~ao de omida e bebida, mas, antes, uma vida de retid~ao progressiva e j�ubilo resente noservi�o que se perfeiona do meu Pai, que est�a nos �eus. Pois o Pai disse dos seus �lhos do mundo:`�E da minha vontade que sejam �nalmente perfeitos, omo eu mesmo sou perfeito'.\Vim para pregar as alegres novas do Reino. N~ao vim para aresentar nada �as j�a pesadas argasdaqueles que gostariam de entrar nesse Reino. Eu prolamo um aminho novo e melhor e aqueles queestiverem apaitados para entrar no Reino vindouro desfrutar~ao todos do desanso divino. E, n~aoimportando o que vos ustar�a, em termos das oisas deste mundo, n~ao importando o pre�o que ireispagar neste mundo, para entrar no Reino eleste, reebereis muitas vezes mais, em j�ubilo e progressoespiritual, na vida eterna nas idades que vir~ao. 1474



\A entrada no Reino do Pai n~ao depende de ex�eritos que marhem, nem de mudar os reinos destemundo, nem de que se quebre o jugo sobre os aprisionados. O Reino eleste est�a ao alane da m~aoe todos que entrarem nele enontrar~ao liberdade abundante e salva�~ao heia de j�ubilo.\Tal Reino �e dom��nio do eterno. Aqueles que entrarem no Reino asender~ao at�e o meu Pai; e ir~aoertamente alan�ar a m~ao direita da Sua gl�oria no Para��so. E todos que entrarem no Reino do �eutornar-se-~ao �lhos de Deus e, nas idades que vir~ao, ir~ao asender ao Pai. E eu n~ao vim para hamaraqueles que seriam os justos, mas os peadores e todos aqueles que têm fome e sede da retid~ao, naperfei�~ao divina.\Jo~ao veio pregando o arrependimento para preparar-vos para o Reino; agora venho eu prolamara f�e, a d�adiva de Deus, omo o pre�o da entrada no Reino do �eu. Se apenas areditardes que o meuPai vos ama om um amor in�nito, ent~ao v�os estareis no Reino de Deus".Depois de assim falar, ele assentou-se. Todos aqueles que o haviam esutado estavam atônitosom as suas palavras. Os seus dis��pulos, maravilhados. Todavia, o povo n~ao estava preparadopara reeber as boas-novas, vindas dos l�abios desse Deus-homem. Cera de um ter�o, dos que oesutaram, areditou na mensagem, ainda que n~ao pudesse entendê-la ompletamente; era de umter�o preparou-se, nos seus ora�~oes, para rejeitar um oneito t~ao puramente espiritual do Reinoaguardado; enquanto o ter�o restante n~ao onseguiu nem ompreender os seus ensinamentos; e, sendoassim, muitos deles na verdade areditaram que Jesus \estava fora de si".
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Cap��tulo 138A Forma�~ao Dos Mensageiros do ReinoDEPOIS de pregar o serm~ao sobre \O Reino", Jesus reuniu os seis ap�ostolos naquela tarde e ome�oua expor os seus planos para visitar as idades em volta do mar da Galil�eia. Os seus irm~aos, Tiago eJud�a, �aram bastante sentidos por n~ao terem sido hamados para essa reuni~ao. At�e esse momentoeles onsideravam-se omo fazendo parte do ��rulo interno de ap�ostolos de Jesus. Contudo, Jesusplanejava n~ao ter parentes pr�oximos omo membros desse orpo de diretores apost�olios do Reino. An~ao-inlus~ao de Tiago e Jud�a entre os pouos esolhidos, junto om a sua indiferen�a aparente paraom a sua m~ae, desde a experiênia de Can�a, foi o ponto de partida para um abismo sempre resenteentre Jesus e a sua fam��lia. Essa situa�~ao ontinuou durante toda a sua ministra�~ao p�ublia - elesquase que o rejeitaram - e essas diferen�as n~ao foram ompletamente aparadas at�e ap�os a sua mortee ressurrei�~ao. A sua m~ae onstantemente osilava entre as atitudes de uma f�e e de uma esperan�autuantes, e as de emo�~oes resentes de desapontamento, humilha�~ao e desespero. Apenas Rute, amais jovem, permaneeu indefetivelmente leal ao seu pai-irm~ao.At�e depois da ressurrei�~ao, toda a fam��lia de Jesus tinha pouqu��ssimo a ver om a sua ministra�~ao.Se um profeta pode ter honrarias, mas n~ao na sua pr�opria terra, a ele s~ao dados valor e apreia�~ao,mas n~ao na sua pr�opria fam��lia.138.1 As Instru�~oes FinaisNo domingo seguinte, 23 de junho do ano 26 d.C., Jesus deu as suas instru�~oes �nais aos seis.Ordenou-lhes que partissem, dois a dois, para anuniar as boas-novas do Reino. Proibiu-os debatizar e desaonselhou-os quanto a fazer prega�~oes p�ublias. Expliou a eles que mais tarde eleiria permitir-lhes que �zessem prega�~oes p�ublias, mas que, por um erto tempo, por muitas eboas raz~oes, desejava que eles adquirissem experiênia pr�atia em lidar pessoalmente om os seussemelhantes. Jesus propunha fazer dessa primeira viagem um trabalho inteiramente pessoal. E,embora esse an�unio tenha levado os ap�ostolos ao desapontamento, eles ainda aeitaram, ao menosem parte, as raz~oes de Jesus para ome�ar daquele modo a prolama�~ao do Reino e, ent~ao, assim, debom ânimo e om um entusiasmo on�ante. Eles deram in��io aos trabalhos. E Jesus os enviou doisa dois, Tiago e Jo~ao foram para Queresa, Andr�e e Pedro para Cafarnaum enquanto Filipe e Natanaelpartiram para Tariqu�eia.Antes que ome�assem essas duas primeiras semanas de servi�o, Jesus anuniou-lhes que desejavaordenar doze ap�ostolos para ontinuar o trabalho do Reino, depois da sua partida; e autorizou a adaum deles esolher um homem, dentre as suas primeiras onvers~oes, para que passasse a ser membrodesse orpo projetado de ap�ostolos. Jo~ao perguntou: \Mas, Mestre, esses seis homens vir~ao para onosso meio e ompartilhar~ao todas as oisas igualmente onoso, que estamos ontigo desde o Jord~aoouvindo todos os teus ensinamentos em prepara�~ao para este que �e o nosso primeiro trabalho para1477



o Reino?" E Jesus respondeu: \Sim, Jo~ao, os homens que ireis esolher tornar-se-~ao um onoso ev�os ensinareis a eles tudo aquilo que seja pertinente ao Reino, do mesmo modo que eu vos ensinei".Depois de ter dito isso, Jesus deixou-os.Os seis n~ao se separaram para ir e fazer os seus trabalhos, at�e que houvessem troado muitaspalavras e disutido as instru�~oes de Jesus, om o intuito de que ada um deles esolhesse um novoap�ostolo. O onselho de Andr�e prevaleeu a�nal e eles partiram para os seus trabalhos. Em essênia,eis o que Andr�e disse: \O Mestre est�a erto, somos em n�umero muito pequeno para assumirmos essetrabalho. H�a neessidade de mais instrutores e o Mestre manifestou grande on�an�a em n�os, pornos ter on�ado a esolha desses seis novos ap�ostolos". Naquela manh~a, quando se separaram a �mde seguir para o trabalho, havia um pouo de depress~ao esondida em ada ora�~ao. Eles sabiamque iriam sentir falta de Jesus e, al�em do medo e da timidez, n~ao era daquele modo que tinhamimaginado a inaugura�~ao do Reino do �eu.Havia sido arranjado para que os seis trabalhassem por duas semanas, depois das quais retornariam�a asa de Zebedeu para uma reuni~ao. Nesse ��nterim, Jesus foi at�e Nazar�e para estar om Jos�e e Sim~aoe os outros membros da sua fam��lia, que viviam naquela vizinhan�a. Jesus fez tudo o que lhe foihumanamente poss��vel, em onsonânia om a sua onsagra�~ao �a vontade do seu Pai, para manter aon�an�a e o afeto da sua fam��lia. E umpriu bem o seu dever nessa quest~ao, e fez mesmo at�e mais.Enquanto os ap�ostolos estavam fora, para essa miss~ao, Jesus pensou muito sobre Jo~ao, agora napris~ao. Era uma grande tenta�~ao usar o seu poder potenial para libert�a-lo, mas uma vez mais eleresignou-se a \aguardar a vontade do Pai".138.2 Esolhendo os SeisEssa primeira viagem mission�aria dos seis foi, sobretudo, heia de êxito. Todos eles desobriram ogrande valor do ontato direto e pessoal om os homens. E voltaram para Jesus om um onheimentomais pleno de que, a�nal, a religi~ao �e pura e inteiramente uma quest~ao de experiênia pessoal. Elesome�aram a sentir qu~ao sedenta estava a gente omum de ouvir palavras de onforto religioso e deenorajamento espiritual. Quando se reuniram om Jesus, eles queriam falar todos ao mesmo tempo;mas Andr�e tomou a frente e os hamou um a um; e eles �zeram os seus relatos formais ao Mestre eapresentaram as suas india�~oes dos seis novos ap�ostolos.Jesus, depois que ada homem havia apresentado a sua esolha dos novos ap�ostolos, pediu atodos os outros que votassem na india�~ao; assim todos os seis novos ap�ostolos foram formalmenteaeitos por todos os seis mais antigos. E ent~ao Jesus anuniou que eles todos deveriam estar om osandidatos e onvid�a-los para o servi�o.Os ap�ostolos re�em-seleionados eram:1. Mateus Levi, oletor alfandeg�ario de Cafarnaum, que tinha o seu esrit�orio no lado leste daidade, perto das fronteiras de Batanea. Foi esolhido por Andr�e.2. Tom�e D��dimo, um pesador de Tariqu�eia e ex-arpinteiro e pedreiro de Gadara. Foi seleionadopor Filipe.3. Tiago Alfeus, pesador e agriultor de Queresa. Foi esolhido por Tiago Zebedeu.4. Judas Alfeus, irm~ao gêmeo de Tiago Alfeus, tamb�em pesador. Foi esohido por Jo~ao Zebedeu.5. Sim~ao, o zelote, era um alto funion�ario da patri�otia organiza�~ao dos zelotes, posi�~ao que eleabandonou para juntar-se aos ap�ostolos de Jesus. Antes de ligar-se aos zelotes, Sim~ao havia sido ummerador. Foi esolhido por Pedro.6. Judas Isariotes era o �lho �unio de pais judeus rios que viviam em Jeri�o. Tornou-se um1478



seguidor de Jo~ao Batista, e os seus pais sadueus o haviam deserdado. Estava prourando empregonaquelas regi~oes, quando o enontraram os ap�ostolos de Jesus, sobretudo por ausa da sua experiêniaom as �nan�as, Natanael onvidou-o para juntar-se �as suas �leiras. Judas Isariotes era o �uniojudeu entre os doze ap�ostolos.Jesus passou um dia inteiro om os seis, respondendo �as suas perguntas e esutando os detalhes doque havia para ontar, pois muitas experiênias interessantes e �uteis eles tinham para relatar. Agoraviam a sabedoria do plano do Mestre, de envi�a-los para trabalhar de um modo almo e pessoal, antesde mand�a-los para esfor�os p�ublios mais ambiiosos.138.3 O Chamado de Mateus e Sim~aoNo dia seguinte, Jesus e os seis foram hamar Mateus, o oletor aduaneiro. Mateus estava esperandopor eles; tendo j�a feito o balanete nos seus livros, estava pronto para entregar os assuntos do seuesrit�orio ao irm~ao. Quando aproximaram da asa aduaneira, Andr�e adiantou-se om Jesus, que,olhando no rosto de Mateus, disse: \Segue-me". Ent~ao ele levantou-se e foi para a sua asa omJesus e os ap�ostolos.Mateus ontou a Jesus sobre o banquete que havia arranjado para aquela noite e que desejava pelomenos dar aquele jantar �a sua fam��lia e amigos, aso Jesus aprovasse e onsentisse em ser o h�ospedede honra. E Jesus onsentiu movimentando a abe�a. Pedro ent~ao, om Mateus, se separou deles, eexpliou que tinha onvidado um tal Sim~ao para juntar-se aos ap�ostolos e assegurou o onsentimentode que Sim~ao fosse tamb�em inlu��do nesta festa.Depois de um almo�o ao meio-dia, na asa de Mateus, foram todos om Pedro hamar Sim~ao zelote,a quem enontraram no seu antigo loal de trabalho, agora onduzido pelo seu sobrinho. QuandoPedro levou Jesus at�e Sim~ao, o Mestre saudou o ardente patriota e apenas disse: \Segue-me".E todos voltaram �a asa de Mateus, onde onversaram muito sobre pol��tia e religi~ao at�e a horado jantar. A fam��lia Levi dediava-se, h�a muito, aos neg�oios e �a oleta de taxas; e por isso muitosdos onvidados de Mateus para esse banquete poderiam ser hamados de \publianos e peadores"pelos fariseus.Naqueles dias, quando uma reep�~ao om banquete era dada a um indiv��duo proeminente, oostume era que todas as pessoas envolvidas �assem no sal~ao e observassem os onvivas durante arefei�~ao e esutassem as onversas e os disursos dos homens aos quais se prestava honra. Desse modo,a maior parte dos fariseus de Cafarnaum estava presente a essa oasi~ao para observar a onduta deJesus nesta inusitada reuni~ao soial.�A medida que o jantar progredia, a alegria dos onvivas ia transbordando; e todos estavam gos-tando t~ao esplendidamente de tudo, que os fariseus, observando tudo ali, ome�aram, nos seusora�~oes, a ritiar Jesus pela sua partiipa�~ao em um aonteimento t~ao fr��volo e omezinho. Maistarde, naquela noite, quando estavam fazendo os disursos, um dos fariseus mais maledientes foit~ao longe a ponto de ritiar, junto a Pedro, a onduta de Jesus, dizendo: \Como ousas dizer queeste homem �e reto, quando ele ome om publianos e peadores emprestando, desse modo, a suapresen�a a tais enas desuidadas de entrega ao prazer". Pedro sussurrou esse oment�ario r��tiopara Jesus antes que ele desse a bên�~ao aos que estavam reunidos. Quando Jesus ome�ou a falar,disse: \Ao vir aqui, nesta noite, para dar boas-vindas a Mateus e Sim~ao �a nossa fraternidade, �oontente de testemunhar a vossa alegria em um ânimo soial t~ao bom; por�em, dev��eis rejubilar-vosainda mais porque muitos de v�os entrareis no Reino vindouro do esp��rito, no qual ireis desfrutar maisabundantemente das boas oisas do Reino do �eu. E para v�os, que estais ritiando a mim, dentrodos vossos ora�~oes, por eu ter vindo aqui ompartilhar da alegria destes amigos, devo dizer-lhes queeu vim para prolamar a alegria �aqueles que s~ao soialmente oprimidos e a liberdade espiritual aos1479



que est~ao moralmente prisioneiros. �E neess�ario que eu vos lembre de que, mais do que os s~aos, osdoentes �e que preisam de um m�edio? Eu vim, n~ao para hamar os retos, mas os peadores".E essa era verdadeiramente uma oisa estranha ao ambiente judeu: ver um homem de ar�aterreto e de sentimentos nobres misturando-se livre e alegremente om a gente omum, e ainda maisom tantos publianos e peadores reonheidamente pouo religiosos e em busa de prazeres. Sim~aozelote quis fazer um disurso nessa reuni~ao, na asa de Mateus, mas Andr�e, sabendo que Jesus n~aoqueria o Reino vindouro onfundido om o movimento dos zelotes, onveneu-o a refrear-se de fazerquaisquer oment�arios p�ublios.Jesus e os ap�ostolos, naquela noite, permaneeram na asa de Mateus e, quando todos se forampara as suas asas, eles n~ao falaram sen~ao de uma oisa: da bondade e da ordialidade de Jesus.138.4 O Chamado dos GêmeosNa manh~a seguinte todos do grupo dos nove dirigiram-se de baro a Queresa, para exeutar o hamadoformal dos dois pr�oximos ap�ostolos, Tiago e Judas, os dois �lhos gêmeos de Alfeus, indiados porTiago e Jo~ao Zebedeu. Os dois pesadores gêmeos ontavam om a vinda de Jesus e dos seus ap�ostolose j�a estavam esperando por eles na praia. Tiago Zebedeu apresentou o Mestre aos pesadores deQueresa, e Jesus, olhando para eles, aenou dizendo: \Segui-me".Naquela tarde que passaram juntos, Jesus os instruiu plenamente sobre omo deviam proederem reuni~oes festivas, e onluiu as suas observa�~oes dizendo: \Todos os homens s~ao meus irm~aos. Omeu Pai nos �eus n~ao despreza nenhum ser riado por n�os. O Reino do �eu est�a aberto para todos oshomens e mulheres. Nenhum homem pode fehar a porta da miseri�ordia na ara de nenhuma almafaminta que proure entrada. N�os nos assentaremos e omeremos om todos aqueles que desejemesutar sobre o Reino. Aos olhos do nosso Pai, que nos ontempla de ima, todos s~ao iguais. N~aoreuseis repartir o vosso p~ao om o fariseu ou om o peador, om o sadueu ou o publiano, romanoou judeu, rio ou pobre, livre ou esravo. A porta do Reino est�a bem aberta para todos que desejaremsaber a verdade e enontrar Deus".Naquela noite em uma eia simples na asa de Alfeus, os dois gêmeos eram reebidos na fam��liaapost�olia. Mais tarde naquela noite, Jesus deu aos seus ap�ostolos a sua primeira li�~ao, que tratavada origem, natureza e destino dos esp��ritos impuros, mas eles n~ao ompreenderam a importâniadaquilo que lhes havia sido dito. Ahavam muito f�ail ompreender, amar e admirar Jesus, masdif��il, por demais, era ompreender muitos dos seus ensinamentos.Depois de uma noite de desanso, todo o grupo, agora em n�umero de onze, foi de baro at�eTariqu�eia.138.5 O Chamado de Tom�e e JudasTom�e, o pesador, e Judas, o errante, enontraram-se om Jesus e os ap�ostolos no baro de pesa queatraou em Tariqu�eia, e Tom�e os onduziu �a sua asa perto dali. Filipe agora apresentava Tom�e omoo seu indiado para o apostolado e Natanael apresentava Judas Isariotes, o judeu, om as mesmashonras. Jesus olhou para Tom�e e disse: \Tom�e, tu tens poua f�e; entretanto, eu te reebo. Segue-me". Para Judas Isariotes o Mestre disse: \Judas, somos todos da mesma arne e do mesmo modoque o reebo em nosso meio, eu oro para que sejas sempre leal aos teus irm~aos galileus. Segue-me".Depois de haverem desansado, Jesus saiu om os doze para orar om eles e para instru��-lossobre a natureza e o trabalho do Esp��rito Santo, mas de novo de nenhum modo eles ompreenderamo signi�ado daquelas verdades maravilhosas que ele tentava ensinar-lhes. Um ompreenderia um1480



ponto e o outro ompreenderia outro ponto, nenhum deles, por�em, pôde aptar o seu ensinamentoomo um todo. Eles sempre ometeriam o erro de tentar enquadrar o novo evangelho de Jesus dentrodas suas velhas formas de ren�as religiosas. N~ao onseguiam aptar a id�eia de que Jesus tinha vindopara prolamar um novo evangelho de salva�~ao e para estabeleer um novo aminho de enontrarDeus; eles n~ao perebiam que ele era uma nova revela�~ao do Pai dos �eus.No dia seguinte Jesus deixou os seus doze ap�ostolos a s�os; queria que eles se onheessem uns aosoutros e desejava que �assem a s�os para onversarem sobre o que ele lhes havia ensinado. O Mestrevoltou para a refei�~ao da tarde e, depois do jantar, ele falou-lhes sobre as ministra�~oes dos sera�ns,e alguns dos ap�ostolos ompreenderam o seu ensinamento. Desansaram por uma noite e partiramde baro para Cafarnaum no dia seguinte.Zebedeu e Salom�e tinham ido morar om o �lho Davi e, desse modo, toda a sua grande asa podia�ar �a disposi�~ao de Jesus e dos seus doze ap�ostolos. E, ali, Jesus passou um s�abado tranq�uilo omos seus mensageiros esolhidos; uidadosamente tra�ou os planos para prolamar o Reino e expliouintegralmente a importânia de evitar quaisquer onitos om as autoridades ivis, dizendo: \Se osgovernantes ivis tiverem de ser ensurados, deixai omigo essa tarefa. Cuidai de n~ao fazer nenhumaden�unia ontra C�esar ou os seus servidores". Foi nessa mesma noite que Judas Isariotes hamouJesus �a parte para perguntar por que nada estava sendo feito para tirar Jo~ao da pris~ao. E Judas n~ao�ara totalmente satisfeito om a atitude de Jesus.138.6 A Semana de Li�~oes IntensivasA semana seguinte foi dediada a um programa de aperfei�oamento intenso. Cada dia os seis novosap�ostolos eram oloados nas m~aos dos seus respetivos rerutadores para uma uidadosa reapi-tula�~ao de tudo o que tinham aprendido e experimentado omo prepara�~ao para o trabalho do Reino.Os ap�ostolos mais antigos reapitularam uidadosamente, para benef��io dos seis mais reentes, osensinamentos de Jesus, dados at�e aquele momento. �As tardes eles sempre se reuniam no jardim deZebedeu para reeber as instru�~oes de Jesus.Foi nessa mesma �epoa que Jesus estabeleeu um dia, no meio da semana, para desanso e divers~ao.E eles seguiram esse plano de desanso de um dia por semana durante o resto da vida material doseu Mestre. Como regra geral, �as quartas-feiras eles nuna se dediavam �as suas atividades regulares.Nesse feriado da semana, Jesus normalmente separava-se deles dizendo: \Meus �lhos, ide divertir-vospor um dia. Desansai os orpos dos trabalhos �arduos do Reino e gozai do arrefeimento que adv�emda volta �as vossas antigas voa�~oes ou da desoberta de novas esp�eies de atividades rereativas".Ainda que Jesus, nesse per��odo da sua vida terrena, na verdade n~ao neessitasse desse dia de desanso,ele adaptou-se a esse plano porque sabia que era o melhor para os seus seguidores humanos. Jesusera quem ensinava - o Mestre - ; os seus ompanheiros eram os seus alunos - os dis��pulos.Jesus esfor�ou-se para eslareer, aos seus ap�ostolos, a diferen�a entre os seus ensinamentos e asua vida junto om eles, e os ensinamentos que pudessem advir posteriormente sobre ele. Disse Jesus:\O meu Reino e o evangelho relaionado a ele dever~ao ser o onte�udo da vossa mensagem. N~ao vosdeixeis desviar por prega�~oes sobre mim e sobre os meus ensinamentos. Prolamai o evangelho doReino e retratai a minha revela�~ao do Pai dos �eus, mas n~ao vos deixeis ser extraviados pelas vielasda ria�~ao de lendas e de onstru�~ao de ultos de ren�as e de ensinamentos sobre as minhas ren�ase ensinamentos". No entanto, novamente eles n~ao ompreenderam por que ele dissera isso, e nenhumdeles ousou perguntar por que ele lhes ensinava sobre isso.Nesses ensinamentos iniiais Jesus tentou evitar ontrov�ersias om os seus ap�ostolos, tanto quantoposs��vel, exeto naqueles asos que envolviam oneitos errôneos do seu Pai nos �eus. Para todasessas quest~oes, ele nuna hesitou em orrigir as ren�as errôneas. Havia apenas um motivo, na vidap�os-batismal de Jesus em Urantia, e esse era a revela�~ao do seu Pai do Para��so, uma revela�~ao mais1481



verdadeira e melhor; ele era o pioneiro do aminho novo e melhor at�e Deus, o aminho da f�e e doamor. A sua exorta�~ao aos ap�ostolos era sempre: \Ide prourar os peadores; enontrai os aigidose onfortai os ansiosos".Jesus tinha uma perfeita ompreens~ao da situa�~ao; ele possu��a um poder ilimitado, que poderia tersido utilizado para ajudar e adiantar a sua miss~ao; no entanto, ele estava totalmente satisfeito omos meios e as pessoalidades, os quais a maior parte das pessoas teria onsiderado inadequados e queteriam enarado omo sendo insigni�antes. Ele estava empenhado em uma miss~ao de possibilidadesdram�atias enormes, mas insistiu em dediar-se aos assuntos do seu Pai do modo mais tranq�uilo epouo dram�atio; evitou uidadosamente qualquer exibi�~ao de poder. E agora ele planejava trabalharde modo pouo ruidoso, ao menos por v�arios meses, om os seus doze ap�ostolos, nas eranias domar da Galil�eia.138.7 Uma Nova Desilus~aoJesus havia planejado uma ampanha mission�aria tranq�uila de ino meses de trabalho pessoal.Contudo, n~ao disse aos ap�ostolos o quanto aquilo ia durar; eles trabalharam de semana a semana.E muito edo nesse primeiro dia da semana, exatamente quando ia anuniar isso aos seus dozeap�ostolos, Sim~ao Pedro, Tiago Zebedeu e Judas Isariotes vieram para ter uma onversa partiularom ele. Levando Jesus para um lado, Pedro ousou dizer-lhe: \Mestre, viemos a pedido dos nossosompanheiros no intuito de perguntar se o momento agora n~ao est�a maduro para entrar no Reino.E se tu ir�as prolamar o Reino em Cafarnaum, ou se vamos prosseguir at�e Jerusal�em? E quandosaberemos, ada um de n�os, as posi�~oes que iremos oupar junto ontigo no estabeleimento doReino?" - e Pedro teria ontinuado a fazer mais perguntas, mas Jesus levantou a m~ao em um gestode admoesta�~ao e o refreou. E fazendo um aeno aos outros ap�ostolos que se aeravam deles, Jesusdisse: \Meus �lhinhos, at�e quando deverei ser indulgente onvoso! J�a n~ao eslarei que o meu Reinon~ao �e deste mundo? Quantas vezes j�a lhes disse que n~ao vim para assentar-me no trono de Davi, eent~ao por que �e que me estais inquirindo sobre qual o lugar de ada um de v�os no Reino do Pai? N~aopodeis pereber que eu vos hamei omo embaixadores de um Reino espiritual? N~ao ompreendeisque logo, muito em breve mesmo, v�os ireis representar-me no mundo e na prolama�~ao do Reino,do mesmo modo omo eu represento meu Pai que est�a nos �eus? Ser�a poss��vel que eu vos tenhaesolhido e que vos tenha instru��do omo mensageiros do Reino, e v�os ainda n~ao ompreendeis anatureza e o signi�ado deste Reino vindouro, de predominânia divina nos ora�~oes dos homens?Meus amigos, esutai-me uma vez mais. Eliminai das vossas mentes essa id�eia de que o meu Reino�e um governo de poder ou um reino de gl�oria. De fato, todo poder nos �eus e na Terra ser�a, dentroem pouo, entregue �as minhas m~aos, mas n~ao �e da vontade do Pai que usemos esse dom divino paraglori�ar a n�os pr�oprios durante esta idade. Numa outra idade v�os ireis de fato assentar-vos omigono poder e na gl�oria, mas abe-nos agora submetermo-nos �a vontade do Pai e ontinuarmos, emhumilde obediênia, exeutando o Seu mandado na Terra".Uma vez mais os seus dis��pulos �aram hoados, estupefatos. Jesus mandou que fossem orar,dois a dois, pedindo a eles que voltassem at�e ele ao meio-dia. Nessa manh~a ruial, ada um delesprourou enontrar Deus, e ada um esfor�ou-se para animar e fortaleer o outro; e retornaram aJesus omo ele lhes havia pedido.Jesus rememorou om eles, nesse momento, a vinda de Jo~ao, o batismo no Jord~ao, a festa deasamento em Can�a, a esolha reente dos seis e a separa�~ao, pela qual passaram, dos pr�opriosirm~aos na arne; e ent~ao os preveniu de que o inimigo do Reino iria tamb�em tentar separ�a-los.Depois dessa onversa urta, mas sinera, os ap�ostolos levantaram-se, sob a lideran�a de Pedro,para delarar a sua devo�~ao impere��vel ao seu Mestre e para prometer, omo Tom�e se expressou,a sua lealdade inarred�avel ao Reino: \A este Reino vindouro; n~ao importando o que seja; e aindaque eu n~ao o ompreenda inteiramente". Todos eles realmente areditavam em Jesus, embora n~ao1482



entendessem ompletamente os seus ensinamentos.Agora Jesus perguntava a eles quanto dinheiro tinham onsigo; e tamb�em perguntou quanto �asprovis~oes que tinham dado �as suas fam��lias. Quando �ou laro que eles n~ao tinham fundos su�ientespara manterem-se por duas semanas, ele disse: \N~ao �e da vontade do meu Pai que omeemos onosso trabalho desse modo. Permaneeremos aqui perto do mar e pesaremos por duas semanas oufaremos o que as nossas m~aos enontrarem para fazer; e nesse ��nterim, sob a lideran�a de Andr�e, oprimeiro ap�ostolo esolhido, v�os ireis organizar-vos de modo a prover de tudo o que seja neess�arioao vosso futuro trabalho, n~ao apenas para o minist�erio pessoal presente mas, tamb�em, para quandoposteriormente eu vos mandar na prega�~ao do evangelho e na instru�~ao dos rentes". Eles �aramheios de ânimo om essas palavras; essa era a primeira sugest~ao lara e positiva que tinham, de queJesus projetava mais tarde efetuar esfor�os p�ublios mais ambiiosos e ativos.Os ap�ostolos passaram o restante do dia aperfei�oando a sua organiza�~ao e ompletando os arranjosdos baros e redes, para embarar na manh~a seguinte om o intuito de pesar, pois todos haviamdeidido devotar-se �a pesaria; a maioria deles havia sido pesador, e at�e mesmo Jesus era umbarqueiro e pesador experiente. Muitos dos baros que eles usariam nos pr�oximos anos haviam sidofeitos om as pr�oprias m~aos de Jesus. E eram baros bons e on��aveis.Jesus mandou que eles se devotassem a pesar por duas semanas, aresentando: \E depoisavan�areis, tornando-vos pesadores de homens". Eles pesavam em três grupos; a ada noite Jesussa��a om um grupo diferente. Como eles desfrutavam da ompanhia de Jesus! Ele era um bompesador, um ompanheiro alegre e um amigo inspirador; quanto mais trabalhavam om ele, tantomais o amavam. Certo dia Mateus disse: \Quanto mais tu ompreendes algumas pessoas, menos asadmiras, mas om este homem, quanto menos eu o ompreendo, tanto mais eu o amo".Esse plano de pesar e sair, por duas semanas, para o trabalho pessoal em nome do Reinoprolongou-se por mais de ino meses, at�e o �m desse ano 26 d.C., quando essaram aquelas perse-gui�~oes espeiais que tinham sido dirigidas ontra os dis��pulos de Jo~ao depois do seu enareramento.138.8 O Primeiro Trabalho dos DozeDepois de vender o fruto da pesa de duas semanas, Judas Isariotes, que foi o esolhido para atuaromo tesoureiro dos doze, dividiu os fundos apost�olios em seis partes iguais, depois de tirados osfundos para as fam��lias dependentes. E ent~ao, perto do meio de agosto, no ano 26 d.C., eles sa��ramdois a dois na dire�~ao dos ampos de trabalho designados por Andr�e. Nas duas primeiras semanasJesus esteve om Andr�e e Pedro; nas duas semanas seguintes, om Tiago e Jo~ao; e assim por diante,om as outras duplas, na ordem da esolha deles. Desse modo ele era apaz de sair ao menos umavez om ada dupla, antes de reuni-los para o ome�o dos trabalhos p�ublios deles.Jesus ensinou-lhes a pregar o perd~ao dos peados pela f�e em Deus, sem penitênia ou sarif��io; eensinou que o Pai dos �eus ama todos os seus �lhos om o mesmo amor eterno. E mandou que osap�ostolos se abstivessem de disutir:1. A obra e o aprisionamento de Jo~ao Batista.2. A voz surgida durante o batismo. Disse Jesus: \Apenas aqueles que ouviram a voz podemreferir-se a ela. Falai apenas daquilo que ouvistes de mim; n~ao fa�ais disurso sobre rumores".3. A onvers~ao da �agua em vinho em Can�a. Jesus os admoestou seriamente, dizendo: \N~aoreveleis a nenhum homem a respeito da �agua e do vinho".E passaram momentos maravilhosos durante esses ino ou seis meses, nos quais trabalharam omopesadores alternadamente a ada duas semanas, fazendo assim eonomias para sustentarem-se noampo durante as duas semanas seguintes de trabalho mission�ario para o Reino.1483



A gente omum maravilhava-se om os ensinamentos e as ministra�~oes de Jesus e dos seusap�ostolos. Os rabinos h�a muito haviam ensinado aos judeus que o ignorante n~ao poderia ser pionem virtuoso. Contudo, os ap�ostolos de Jesus eram tanto devotos quanto retos; e eram ainda alegre-mente ignorantes de muitos dos ensinamentos dos rabinos e da sabedoria do mundo.Jesus deixou evidente, para os seus ap�ostolos, a diferen�a entre o arrependimento por meio dashamadas obras boas, omo ensinado pelos judeus, e a mudan�a que a f�e ausava na mente - o novonasimento - , que ele exigia omo pre�o para a admiss~ao no Reino. Ele ensinou aos seus ap�ostolosque a f�e �e a �unia oisa neess�aria para se entrar no Reino do Pai. Jo~ao havia ensinado a eles \oarrependimento - para esapar da ira que vir�a". Jesus ensinava: \A f�e omo sendo a porta abertapara a entrada no amor presente, perfeito e eterno de Deus". Jesus n~ao falava omo um profeta,omo um que vem para delarar a palavra de Deus. Ele pareia falar de si pr�oprio omo algu�em quetem autoridade. Jesus busava que eles desviassem os seus pensamentos da neessidade de milagres,fazendo om que a mente deles se voltasse para a busa de uma experiênia real e pessoal de satisfa�~aoe seguran�a, vinda do esp��rito de Deus que reside neles, no seu amor e na sua gra�a salvadora.Os dis��pulos edo aprenderam que o Mestre era possu��do de um profundo respeito e de umaonsidera�~ao ompassiva para om todo ser humano que ele onheia, e eles �avam imensamenteomovidos por essa onsidera�~ao �unia e invari�avel que Jesus tinha, de modo t~ao onsistente, paraom todas as esp�eies de homens, mulheres e rian�as. Ele parava no meio de um disurso profundopara ir at�e a estrada e dar alento a uma mulher que passava arregando a sua pesada arga de orpoe de alma. Ele interrompia uma onferênia s�eria om os seus ap�ostolos para se onfraternizar omuma rian�a intrometida. Nada nuna pareia t~ao importante para Jesus quanto o indiv��duo humanoque hegava �a sua presen�a imediata. Ele era o Mestre e o instrutor, mas era mais - ele era tamb�emum amigo e um semelhante pr�oximo, um amarada ompreensivo.Se bem que os ensinamentos p�ublios de Jesus onsistissem prinipalmente em par�abolas e disur-sos urtos, invariavelmente ele ensinava aos seus ap�ostolos por meio de perguntas e respostas. Ele seinterromperia sempre para responder a perguntas sineras, durante os seus disursos p�ublios maisreentes.Os ap�ostolos hoaram-se, no in��io, mas laramente se aostumaram ao tratamento que Jesus dava�as mulheres; sempre deixando bastante laro para todos que as mulheres deviam mereer direitosiguais aos dos homens, no Reino.138.9 Cino Meses de ProvasEsse per��odo, um tanto mon�otono, de pesarias alternadas om o trabalho pessoal, provou ser umaexperiênia estafante para os doze ap�ostolos, mas eles resistiram ao teste. Apesar de todos os seusqueixumes, d�uvidas e insatisfa�~oes passageiras, eles permaneeram ��eis aos seus votos de devo�~aoe lealdade ao Mestre. Foi a uni~ao pessoal om Jesus, durante esses meses de testes, que fez omque eles o amassem tanto e que eles todos (salvo Judas Isariotes) permaneessem leais e ��eis aele, mesmo nas horas tenebrosas do seu julgamento e rui�a�~ao. Homens verdadeiros n~ao podiamsimplesmente abandonar de fato um mestre venerado que havia vivido t~ao perto deles e que tinha sidot~ao devotado a eles quanto Jesus. Durante as horas negras da morte do Mestre, nos ora�~oes dessesap�ostolos, toda a raz~ao e o ju��zo e toda a l�ogia foram postos de lado, em deferênia apenas a umaemo�~ao humana extraordin�aria - o sentimento supremo de amizade e lealdade. Esses ino meses detrabalho om Jesus levaram esses ap�ostolos, ada um deles, a onsider�a-lo omo o melhor amigo quetiveram em todo o mundo. E esse sentimento humano, n~ao os seus magn���os ensinamentos nem osseus feitos maravilhosos, os manteve juntos at�e depois da ressurrei�~ao e da renova�~ao da prolama�~aodo evangelho do Reino.Esses meses de trabalho tranq�uilo n~ao apenas representaram um grande teste para os ap�ostolos,1484



um teste ao qual eles sobreviveram; mas o per��odo sem atividade p�ublia foi uma grande prova�~aopara a fam��lia de Jesus. Na �epoa em que Jesus estava preparando-se para deslanhar o seu trabalhop�ublio, a sua fam��lia inteira (exeto Rute) havia pratiamente se desertado dele. Apenas em algumasoasi~oes posteriores intentaram fazer ontato om Jesus, e ainda assim o �zeram para persuadi-lo avoltar para asa om eles, pois hegaram quase a areditar que ele estava fora de si. Simplesmenten~ao onseguiam penetrar a sua �loso�a nem entender os seus ensinamentos; tudo aquilo era demaispara os da sua pr�opria arne e sangue.Os ap�ostolos prosseguiram no seu trabalho pessoal em Cafarnaum, Betsaida-J�ulias, Corazim,Gerasa, Hipos, Magdala, Can�a, Bel�em da Galil�eia, Jotapata, Ram�a, Saf�e, Gisala, Gadara e Abila.Al�em dessas idades, eles trabalharam em muitas aldeias, bem omo pelo interior, no ampo. Ao �mdesse per��odo os doze haviam elaborado planos bastante satisfat�orios para uidar das suas respetivasfam��lias. A maioria dos ap�ostolos era de asados, alguns possu��am v�arios �lhos, mas eles tinham feitoarranjos tais para o sustento daqueles que estavam nos seus lares que, om um pouo de assistêniados fundos apost�olios, eles podiam devotar todas as suas energias ao trabalho do Mestre, sem terde preoupar-se om o bem-estar �naneiro das suas fam��lias.138.10 A Organiza�~ao dos DozeIniialmente os ap�ostolos organizaram-se da seguinte maneira:1. Andr�e, o primeiro ap�ostolo a ser esolhido, havia sido designado omo o dirigente e l��der geraldos doze.2. Pedro, Tiago e Jo~ao foram apontados omo os aompanhantes pessoais de Jesus. Eles de-viam assisti-lo dia e noite, ministrando quanto �as suas neessidades gerais e f��sias, tanto quanto oaompanhando naquelas vig��lias noturnas de ora�~ao e omunh~ao misteriosa om o Pai nos �eus.3. Filipe foi nomeado o intendente do grupo. Era do seu dever prover omida e uidar para queos visitantes, e �as vezes at�e mesmo uma multid~ao de ouvintes, tivessem sempre algo para omer.4. Natanael uidava das neessidades das fam��lias dos doze. Reebia informa�~oes regulares quanto�as neessidades da fam��lia de ada ap�ostolo e, fazendo requisi�~oes a Judas, o tesoureiro, enviariafundos toda semana para aqueles que neessitavam.5. Mateus era o gestor dos reursos do orpo apost�olio. O seu dever era uidar para que oor�amento permaneesse equilibrado, e a tesouraria abasteida. Se n~ao entrassem os fundos para asustenta�~ao de todos eles, se n~ao fossem reebidas doa�~oes su�ientes para manter o grupo, Mateustinha o poder de ordenar aos doze que retornassem para prover as neessidades, durante um ertotempo. Isso, entretanto, nuna se fez neess�ario depois que ome�aram o seu trabalho p�ublio; semprehavia fundos su�ientes nas m~aos do tesoureiro para �naniar as suas atividades.6. Tom�e era administrador do itiner�ario. A sua inumbênia era a de arranjar alojamento eseleionar, de um modo geral, os loais das prega�~oes e ensinamentos, assegurando om isso umprograma de viagem tranq�uilo e sem perdas de tempo.7. Tiago e Judas, os �lhos gêmeos de Alfeus, estavam designados para administrar as multid~oes.A tarefa deles era designar um n�umero su�iente de monitores assistentes, de modo que fosse poss��velmanter a ordem mesmo entre as multid~oes durante a prega�~ao.8. A Sim~ao zelote era dado o enargo da rerea�~ao e das divers~oes. Ele preparava o programa dasquartas-feiras e tamb�em prourava prover umas pouas horas de desanso e de divers~ao a ada dia.9. Judas Isariotes foi apontado tesoureiro. Ele arregava a bolsa. Pagava as despesas e mantinhaos livros. Fazia estimativas de or�amentos para Mateus, semanalmente, e tamb�em elaborava osrelat�orios semanais para Andr�e. Judas pagava as despesas de aordo om a autoriza�~ao de Andr�e.1485



Desse modo os doze funionaram desde o in��io da sua organiza�~ao at�e a �epoa em que a reorga-niza�~ao se fez neess�aria om a deser�~ao de Judas, o traidor. O Mestre e os seus dis��pulos-ap�ostolosseguiram nesse modo simples at�e domingo, 12 de janeiro do ano 27 d.C., quando Jesus os reuniue formalmente os ordenou omo embaixadores do Reino e pregadores das suas boas-novas. E, logodepois, estavam todos prontos e partiram para Jerusal�em e para a Jud�eia, na primeira viagem deprega�~ao p�ublia.
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Cap��tulo 139Os Doze Ap�ostolosUM TESTEMUNHO eloq�uente do enanto e da retid~ao da vida de Jesus na Terra �e que apenasum dos seus ap�ostolos o tenha deserdado, embora repetidamente houvesse ele reduzido a peda�os erasgado em trapos as esperan�as e a ambi�~ao que os seus ap�ostolos alimentavam de exalta�~ao pessoal.Os ap�ostolos aprenderam de Jesus sobre o Reino do �eu, e Jesus aprendeu muito om eles sobreo reino dos homens e a natureza humana, tal omo esta existe em Urantia e nos outros mundosevoluion�arios do tempo e do espa�o. Esses doze homens representavam muitos tipos diferentes detemperamentos humanos, e a instru�~ao n~ao os havia transformado ainda em semelhantes. Muitosdesses pesadores galileus traziam uma forte asendênia de sangue gentio, em resultado da onvers~aofor�ada, em anos atr�as, da popula�~ao gentia da Galil�eia.N~ao ometais o erro de tomar os ap�ostolos omo sendo de todo ignorantes e pouo instru��dos.Todos eles, exeto os gêmeos Alfeus, haviam sido graduados pelas esolas das sinagogas, tendo sidoeduados profundamente sobre as esrituras dos hebreus e sobre muitos dos onheimentos orrentesdaqueles dias. Sete deles eram graduados da esola da sinagoga de Cafarnaum, e n~ao havia esolasjudaias melhores em toda a Galil�eia.Quando os vossos registros se referem a esses mensageiros do Reino omo sendo \ignorantes eiletrados", a inten�~ao �e mais a de transmitir a id�eia de que eles eram leigos, ou seja, n~ao instru��dossegundo o saber dos rabinos, nem eduados segundo os m�etodos da interpreta�~ao rab��nia das es-rituras. Eles tinham launas, no que se onebe omo sendo uma edua�~ao superior. Nos temposmodernos, eles ertamente seriam onsiderados sem instru�~ao e, em alguns ��rulos da soiedade,at�e sem ultura. Uma oisa �e erta: eles n~ao haviam passado, todos, por um programa r��gido on-venional e estereotipado de instru�~ao. Desde a adolesênia, ada um deles possu��ra experiêniasdiferentes de aprendizado de vida.139.1 Andr�e, o Primeiro EsolhidoAndr�e, l��der do orpo apost�olio do Reino, naseu em Cafarnaum. Era o mais velho, em uma fam��liade ino �lhos - ele pr�oprio, o seu irm~ao Sim~ao, e três irm~as. O seu pai, agora faleido, havia sidos�oio de Zebedeu no neg�oio de seagem de peixes em Betsaida, o porto de pesa de Cafarnaum.Quando se tornou um ap�ostolo, Andr�e estava solteiro, mas vivia om o seu irm~ao asado, Sim~aoPedro. Ambos eram pesadores e s�oios de Tiago e de Jo~ao, os �lhos de Zebedeu.No ano 26 d.C., quando foi esolhido omo ap�ostolo, Andr�e tinha 33 anos, um ano ompleto a maisdo que Jesus, e era o mais velho dos ap�ostolos. Ele vinha de uma linhagem exelente de anestrais eera o mais apaz dos doze homens. Exetuando a orat�oria, era um igual aos seus ompanheiros emquase todas as aptid~oes imagin�aveis. Jesus nuna deu a Andr�e um apelido, uma designa�~ao fraternal.1487



Contudo, t~ao logo os ap�ostolos ome�aram a hamar a Jesus de Mestre, eles tamb�em designaramAndr�e om um termo equivalente a hefe.Andr�e era um bom organizador e um administrador ainda melhor. Era um dos quatro ap�ostolosque formavam o ��rulo interno; mas, ao ser designado por Jesus omo dirigente do grupo apost�olio,Andr�e teria de se manter junto aos seus irm~aos, ao passo que os outros três usufru��am de umaomunh~ao mais estreita om o Mestre. At�e o �m, Andr�e permaneeu omo o de~ao do orpo deap�ostolos.Mesmo nuna tendo sido um pregador e�iente, Andr�e fazia um trabalho pessoal e�az, sendo omission�ario pioneiro do Reino, visto que, omo o primeiro ap�ostolo esolhido, imediatamente trouxeat�e Jesus o seu irm~ao, Sim~ao, que depois se tornou um dos maiores pregadores do Reino. Andr�e erao prinipal apoio da pol��tia adotada por Jesus, de utilizar o programa de trabalho pessoal omo ummeio de treinar os doze omo mensageiros do Reino.Estivesse Jesus ensinando aos ap�ostolos em partiular ou pregando �a multid~ao, Andr�e, em geral,sabia o que estava aonteendo; era um exeutivo ompreensivo e um administrador e�iente. Eleadotava uma deis~ao imediata sobre todas as quest~oes trazidas ao seu onheimento; a menos queonsiderasse o problema omo estando al�em do dom��nio da sua autoridade e, quando isso aonteia,ele o levaria diretamente a Jesus.Andr�e e Pedro tinham o ar�ater e o temperamento bem diferentes, mas lhes deve ser dado, parasempre, o r�edito de se darem esplendidamente bem um om o outro. Andr�e nuna teve inveja daapaidade orat�oria de Pedro. E raro �e ver um homem mais velho do tipo de Andr�e exerendo umainuênia t~ao profunda sobre um irm~ao mais jovem e talentoso. Andr�e e Pedro pareiam nunater a menor inveja das habilidades, nem das realiza�~oes um do outro. Tarde da noite, no Dia dePenteostes, quando duas mil almas foram aresentadas ao Reino, gra�as prinipalmente �a prega�~aoenerg�etia e inspirada de Pedro, Andr�e disse ao seu irm~ao: \Eu n~ao poderia ter feito isso, mas estouontente de ter um irm~ao que o fez". Ao que Pedro respondeu: \E se n~ao fosse tu, que me trouxesteao Mestre e, n~ao fosse a tua perseveran�a em me manter junto a ele, eu n~ao estaria aqui para fazerisso". Andr�e e Pedro eram exe�~oes �a regra, provando que mesmo os irm~aos podem onviver em paze trabalhar juntos de um modo e�iente.Depois de Penteostes, Pedro estava famoso; mas nuna se tornou algo irritante, para o irm~aomais velho, passar o resto da sua vida sendo apresentado omo o \irm~ao de Sim~ao Pedro".De todos os ap�ostolos, Andr�e era o melhor onheedor dos homens. Ele sabia que os onitos esta-vam germinando no ora�~ao de Judas Isariotes, mesmo quando nenhum dos outros sequer suspeitavade que algo estava errado om o tesoureiro deles; mas ele nada disse a ningu�em sobre os seus temores.O grande servi�o de Andr�e para o Reino foi o de aonselhar a Pedro, a Tiago e a Jo~ao a respeitoda esolha dos primeiros mission�arios que foram expedidos para prolamar o evangelho do Reino, etamb�em o de aonselhar a esses primeiros l��deres sobre a organiza�~ao dos assuntos administrativosdo Reino. Andr�e tinha o grande dom de desobrir os reursos oultos e os talentos latentes dos maisjovens.Logo depois da asens~ao eleste de Jesus, Andr�e ome�ou a esrever um registro pessoal de muitosdos feitos e dos ditos do seu Mestre que partira. Depois da morte de Andr�e foram feitas �opiasdesse registro partiular, e elas irularam livremente entre os primeiros instrutores da igreja rist~a.Essas notas informais de Andr�e, subseq�uentemente, foram editadas, orrigidas, alteradas e tiveramar�esimos at�e que formassem uma narrativa su�ientemente ont��nua da vida do Mestre na Terra.A �ultima dessas pouas �opias alteradas e orrigidas foi destru��da pelo fogo em Alexandria, era deem anos depois que o original havia sido esrito pelo ap�ostolo, o primeiro a ser esolhido entre osdoze.Andr�e era um homem de um disernimento interno laro, de pensamento l�ogio e de deis~ao�rme, uja grande for�a de ar�ater onsistia na sua estupenda estabilidade. A sua desvantagem de1488



temperamento era a sua falta de entusiasmo; muitas vezes ele preferiu fazer elogios ponderados, aosseus ompanheiros, a enoraj�a-los. E essa retiênia em louvar as realiza�~oes de m�erito dos seusamigos naseu da sua avers~ao pela adula�~ao e pela insineridade. Andr�e era um desses homensateg�orios, de temperamento regulado, feito por si pr�oprio, e de suesso nos seus modestos neg�oios.Todos os ap�ostolos amavam Jesus; mas ainda assim �e verdade que ada um dos doze sentia-seatra��do por algum aspeto, na pessoalidade do Mestre, que tivesse exerido um enanto espeialsobre aquele ap�ostolo individualmente. Andr�e admirava Jesus por ausa da onsistênia da suasineridade e da sua dignidade sem afeta�~ao. Quando os homens onheiam Jesus, logo �avampossu��dos por um impulso de ompartilh�a-lo om os amigos; eles realmente queriam que todo mundoviesse a onheê-lo.Quando as persegui�~oes posteriores �nalmente dispersaram os ap�ostolos de Jerusal�em, Andr�eviajou pela Armênia, �Asia Menor e Maedônia, tendo sido preso, ao �nal, e rui�ado em Patras,na A�aia, ap�os trazer v�arios milhares de pessoas para o Reino. Dois dias inteiros foi o tempo que levoupara que esse homem robusto expirasse na ruz e, mesmo durante essas horas tr�agias, ontinuou eleefetivamente a prolamar as boas-novas da salva�~ao do Reino do �eu.139.2 Sim~ao PedroQuando Sim~ao juntou-se aos ap�ostolos, ele tinha trinta anos. Era asado, possu��a três �lhos, e viviaem Betsaida, perto de Cafarnaum. O seu irm~ao, Andr�e, e a m~ae da sua mulher viviam om ele.Ambos, Pedro e Andr�e, eram s�oios de pesaria dos �lhos de Zebedeu.O Mestre havia onheido Sim~ao h�a algum tempo, quando Andr�e o apresentou omo o segundodos ap�ostolos. Naquele momento Jesus deu a Sim~ao o nome de Pedro, e o fez om um sorriso, paraser uma esp�eie de apelido. Sim~ao era muito onheido por todos os seus amigos omo sendo umompanheiro impulsivo e err�atio. �E bem verdade que, mais tarde, Jesus deu importânia nova e demaior signi�ado ao apelido, onferido de uma maneira t~ao imediata.Sim~ao Pedro era um homem impulsivo, um otimista. Ele havia resido dando a si pr�oprio aindulgênia de ter sentimentos fortes; estava onstantemente em di�uldades, porque persistia emfalar sem pensar. Essa esp�eie de desuido tamb�em trazia omplia�~oes, umas ap�os outras, paratodos os seus amigos e ondis��pulos, tendo sido o motivo para o Mestre, muitas vezes, haver hamadosuavemente a sua aten�~ao. A �unia raz~ao pela qual Pedro n~ao entrava em maiores omplia�~oes, porfalar sem pensar, era que, desde muito edo, ele aprendera a onversar sobre muitos dos seus planose esquemas om o seu irm~ao, Andr�e, antes de aventurar-se a fazer propostas em p�ublio.Pedro era um orador uente, eloq�uente e dram�atio. Era tamb�em um l��der de homens, pornatureza e por inspira�~ao, um pensador r�apido, mas sem um raio��nio mais profundo. Fazia, maisdo que todos os ap�ostolos juntos, muitas perguntas e, embora a maioria delas fosse de boa qualidadee pertinente, muitas eram impensadas e tolas. Pedro n~ao tinha uma mente profunda, mas onheiamuito bem a pr�opria mente. Era, por onseguinte, um homem de deis~ao s�ubita e de a�~ao r�apida.Enquanto os outros, atônitos, faziam oment�arios de espanto ao verem Jesus na praia, Pedro pulavana �agua e nadava at�e a praia para enontrar o Mestre.O tra�o que Pedro mais admirava em Jesus era a sua ternura elevada. Pedro nuna se ansavade ontemplar a paiênia de Jesus. E nuna se esqueeu da li�~ao sobre perdoar a quem erra, n~aoapenas sete, mas setenta vezes e mais sete. Ele pensou muito sobre essas impress~oes, sobre o ar�aterdo Mestre, de sempre perdoar, durante aqueles dias esuros e tristes que se seguiram imediatamentedepois que ele, irreetida e involuntariamente, negou a Jesus no p�atio do sumo saerdote.Sim~ao Pedro era aitivamente vailante; ele ia subitamente de um extremo a outro. Primeiro elereusou-se a deixar Jesus lavar os seus p�es e ent~ao, ao ouvir a resposta do Mestre, ele implorou para1489



que ele o lavasse por inteiro. Mas, a�nal, Jesus sabia que as falhas de Pedro vinham da sua abe�ae n~ao do ora�~ao. Ele era uma das ombina�~oes mais inexpli�aveis de oragem e de ovardia, omojamais houve na Terra. A sua grande for�a de ar�ater era a lealdade, a amizade. Pedro amava Jesus,real e verdadeiramente. E, ainda a despeito de ter uma for�a altaneira de devo�~ao, ele era inst�avele inonstante a ponto de permitir que uma garota servi�al o provoasse e o levasse a negar o seuSenhor e Mestre. Pedro podia resistir �a persegui�~ao e a qualquer outra forma de ataque direto, masele se desamparava e afundava diante do rid��ulo. Era um soldado valente, quando enfrentava umataque frontal, mas era um ovarde urvado de medo, quando surpreendido por tr�as.Pedro foi o primeiro dos ap�ostolos de Jesus a adiantar-se para defender o trabalho de Filipe omos samaritanos e o de Paulo om os gentios. Entretanto, na Antioquia, mais tarde, ele inverteu a suaposi�~ao quando afrontado pelos judaizadores que o ridiularizavam, retirando-se temporariamente deentre os gentios, sem outro resultado a n~ao ser trazer sobre a sua abe�a a den�unia destemida dePaulo.Ele foi o primeiro entre os ap�ostolos a onfessar, de todo o ora�~ao, reonheer a ombina�~ao dahumanidade e da divindade em Jesus, e o primeiro - depois de Judas - a neg�a-lo. Pedro n~ao era tantoum sonhador, mas ele n~ao gostava de deser das nuvens do êxtase e do entusiasmo dos seus deleitesteatrais, para o mundo da realidade simples do dia-a-dia.Ao seguir Jesus ele �ava, literal e �gurativamente, �a frente da proiss~ao ou ent~ao rastejando na�ultima �leira - \seguindo de longe e por tr�as". Entretanto, ele era o pregador mais not�avel dos doze;ele fez mais do que qualquer homem, a n~ao ser Paulo, para estabeleer o Reino e enviar os seusmensageiros aos quatro antos da Terra, em uma s�o gera�~ao.Ap�os negar intempestivamente ao Mestre, ele aiu em si e, om o apoio ompassivo e sens��velde Andr�e, ele tomou de volta o aminho das redes de pesaria, enquanto os ap�ostolos permaneiamest�atios �a espera de saber o que viria depois da rui�a�~ao. Quando �ou totalmente seguro deque Jesus o havia perdoado e de que tinha sido reebido de volta ao apriso do Mestre, o fogo doReino queimou de um modo t~ao brilhante dentro da sua alma, que ele se tornou uma luz grande esalvadora para milhares de almas na esurid~ao.Depois de deixar Jerusal�em, e antes de Paulo tornar-se um esp��rito de lideran�a para as igrejasrist~as dos gentios, Pedro viajou extensivamente, visitando todas as igrejas da Babilônia at�e Corinto.Ele visitou muitas igrejas e ministrou at�e mesmo naquelas que haviam sido erigidas por Paulo.Embora Pedro e Paulo tivessem temperamento e edua�~ao muito diferentes, at�e mesmo em teologia,eles trabalharam juntos e harmoniosamente, nos seus �ultimos anos, para a edi�a�~ao das igrejas.Um pouo do estilo e dos ensinamentos de Pedro �e mostrado nos serm~oes parialmente transritospor Luas e no evangelho de Maros. O seu estilo vigoroso foi mais bem representado na sua artaonheida omo a Primeira Ep��stola de Pedro; ao menos isso �e verdadeiro antes de haver sido elaalterada, posteriormente, por um dis��pulo de Paulo.Todavia, Pedro persistiu no erro de tentar onvener os judeus de que Jesus era, a�nal, reale verdadeiramente o Messias deles. At�e o dia da sua morte, Sim~ao Pedro ontinuou a padeermentalmente da onfus~ao entre os oneitos de Jesus, enquanto Messias judeu, de Cristo omo oredentor do mundo e do Filho do Homem, enquanto uma revela�~ao de Deus, o Pai heio de amor portoda a humanidade.A esposa de Pedro era uma mulher muito apaitada. Durante anos ela trabalhou satisfatoriamenteomo membro do orpo feminino e, quando Pedro foi expulso de Jerusal�em, ela o aompanhou emtodas as suas jornadas �as igrejas, bem omo em todas as suas exurs~oes mission�arias. E, no dia emque o seu ilustre marido teve a vida eifada, ela foi atirada �as bestas selvagens na arena de Roma.E assim este homem, Pedro, um ��ntimo de Jesus, um dos que �zeram parte do ��rulo internodo Mestre, partiu de Jerusal�em, prolamando om poder e gl�oria as boas-novas do Reino, at�e que aplenitude da sua ministra�~ao tivesse sido alan�ada; e ele se onsiderou omo um digno reebedor de1490



altas honrarias quando os seus aptores informaram-lhe que ele deveria morrer omo o seu Mestretinha morrido - na ruz. Dessa forma Sim~ao Pedro foi rui�ado em Roma.139.3 Tiago ZebedeuTiago, o mais velho dos dois ap�ostolos �lhos de Zebedeu, aos quais Jesus deu o nome de \�lhos dotrov~ao", estava om trinta anos quando se tornou ap�ostolo. Era asado, tinha quatro �lhos e viviapr�oximo dos seus pais, nos arredores de Cafarnaum, em Betsaida. Era um pesador e exeria a suapro�ss~ao em ompanhia de Jo~ao, o seu irm~ao mais jovem, e assoiado a Andr�e e Sim~ao. Tiago eo seu irm~ao Jo~ao desfrutavam da vantagem de haver onheido Jesus antes de qualquer dos outrosap�ostolos.Esse ompetente ap�ostolo possu��a um temperamento ontradit�orio; ele pareia realmente possuirduas naturezas, ambas de fato movidas por sentimentos fortes. Em espeial, tornava-se veemente,quando a sua indigna�~ao hegava inteiramente ao auge. Tinha uma disposi�~ao feroz, quando adequa-damente provoado e, quando a tempestade hegava ao �m, ele estava sempre habituado a justi�ar-se e a desulpar-se da sua raiva sob o pretexto de que era uma manifesta�~ao de justa indigna�~ao.Exetuando-se por essas perturba�~oes peri�odias de ira, a pessoalidade de Tiago era muito semelhante�a de Andr�e. Ele n~ao tinha a irunspe�~ao de Andr�e, nem o disernimento dele, sobre a naturezahumana, mas era um orador p�ublio muito melhor. Depois de Pedro, e talvez de Mateus, Tiago erao melhor orador p�ublio entre os doze.Se bem que n~ao fosse melan�olio, Tiago podia estar quieto e taiturno em um dia e muito falante eontador de hist�orias no outro. Em geral, ele falava livremente om Jesus, mas, entre os doze, durantemuitos dias seguidos, ele permaneia silenioso. A sua grande fraqueza estava nesses intervalos deum silênio inexpli�avel.O tra�o not�avel da pessoalidade de Tiago era a sua apaidade de ver todos os lados de umaquest~ao. De todos os doze, era ele quem hegava o mais pr�oximo de aptar a importânia e osigni�ado real do ensinamento de Jesus. Tamb�em ele havia sido lento a prin��pio, para ompreendero que o Mestre queria dizer, mas, logo que eles terminaram os aperfei�oamentos, Tiago estava deposse de um oneito superior da mensagem de Jesus. Era apaz de entender uma gama bastanteampla de naturezas humanas; ele se dava bem om o vers�atil Andr�e, om o impetuoso Pedro e omo seu ontido irm~ao Jo~ao.Embora Tiago e Jo~ao tivessem os seus problemas tentando trabalhar juntos, era inspirador ob-servar omo os dois se davam bem. N~ao tinham tanto êxito quanto Andr�e e Pedro, mas se sa��ammuito melhor do que era de se esperar, em geral, de dois irm~aos, espeialmente de dois irm~aos t~aoteimosos e determinados. E, por estranho que possa pareer, esses dois �lhos de Zebedeu eram muitomais tolerantes, um om o outro, do que om estranhos. Eles nutriam uma grande afei�~ao entre si; esempre haviam sido bons ompanheiros na rerea�~ao. Foram esses \�lhos do trov~ao" os que quiserampedir que o fogo do �eu desesse no intuito de destruir os samaritanos que ousaram demonstrar faltade respeito pelo seu Mestre. Contudo, a morte prematura de Tiago modi�ou muito o temperamentoveemente de Jo~ao, o seu irm~ao mais novo.A arater��stia de Jesus mais admirada por Tiago era a afei�~ao ompassiva do Mestre. O interesseompreensivo, manifestado por Jesus, para om o pequeno e o grande, o rio e o pobre, exeria umagrande atra�~ao sobre ele.Tiago Zebedeu era um pensador e um planejador bem equilibrado. Junto om Andr�e, ele era umdos mais ponderados do grupo dos ap�ostolos. Era um indiv��duo vigoroso, mas nuna tinha pressapara nada. Tiago foi um exelente ontrapeso para Pedro.Sendo modesto e pouo dram�atio, era um servidor do otidiano, um trabalhador despretensioso;1491



quando ompreendeu algo do real signi�ado do Reino, ele n~ao busou nenhuma reompensa espeial.E deve mesmo �ar laro que foi a m~ae de Tiago e Jo~ao, por si pr�opria, quem fez o pedido paraserem onedidos, aos seus �lhos, os lugares �a m~ao direita e �a m~ao esquerda de Jesus. E, quandoeles delararam que estavam prontos para assumir tais responsabilidades, deve ser reonheido queestavam onsientes dos perigos inerentes �a suposta revolta do Mestre ontra o poder romano e,tamb�em, que estavam dispostos a pagar o pre�o disso. Quando Jesus perguntou se eles estavamprontos para beber do �alie, eles responderam a�rmativamente. E, quanto a Tiago, isso aabousendo a verdade ao p�e da letra - ele bebeu do �alie om o Mestre, visto ter sido ele o primeiro dosap�ostolos a sofrer o mart��rio, sendo muito edo oloado �a morte pela espada de Herodes Agripa.Tiago, assim, foi o primeiro dos doze a sari�ar a pr�opria vida, na nova frente de batalha doReino. Herodes Agripa temia a Tiago aima de todos os outros ap�ostolos. De fato muitas vezes elepermaneia quieto e silenioso, mas, quando as suas onvi�~oes eram estimuladas e desa�adas, eletornava-se orajoso e determinado.Tiago viveu a vida na sua plenitude e, quando o �m hegou, omportou-se om tanta dignidade efortaleza que at�e mesmo o seu ausador e denuniador, que testemunhou o seu julgamento e exeu�~ao,�ou t~ao toado que se afastou �as pressas da ena da morte de Tiago para juntar-se aos dis��pulosde Jesus.139.4 Jo~ao ZebedeuQuando se tornou ap�ostolo, Jo~ao estava om vinte e quatro anos e era o mais jovem dos doze. Sendosolteiro, vivia om os seus pais em Betsaida; era pesador e trabalhava om o seu irm~ao Tiago, emsoiedade om Andr�e e Pedro. Tanto antes, quanto depois de tornar-se ap�ostolo, Jo~ao funionou omoo agente pessoal de Jesus para uidar da fam��lia do Mestre, e ontinuou om essa responsabilidadeenquanto Maria, a m~ae de Jesus, viveu.Sendo o mais jovem dos doze e mantendo um ontato t~ao ��ntimo om Jesus e om os assuntos dafam��lia dele, Jo~ao era muito querido pelo Mestre, mas n~ao pode ser verdadeiramente dito que fosse\o dis��pulo a quem Jesus amava". Di�ilmente v�os suspeitar��eis de que a uma pessoalidade t~aomagnânima omo a de Jesus pudesse ser atribu��do o desaerto de demonstrar favoritismo, de amara um dos seus ap�ostolos mais do que aos outros. O fato de que Jo~ao fosse um dos três auxiliarespessoais de Jesus emprestou mais ênfase a tal id�eia errônea, para n~ao menionar que Jo~ao, junto omo seu irm~ao Tiago, onheia Jesus h�a mais tempo do que os outros.Pedro, Tiago, e Jo~ao foram apontados omo auxiliares pessoais de Jesus, logo depois de se torna-rem ap�ostolos. Pouo depois da sele�~ao dos doze, e na �epoa em que indiou Andr�e para atuar omodirigente do grupo, Jesus disse a Andr�e: \E agora eu desejo que tu designes dois ou três dos seusompanheiros para estarem omigo e para permaneer ao meu lado, para me onfortar e para minis-trar �as minhas neessidades di�arias". E Andr�e ahou melhor seleionar, para esse dever espeial, osoutros três primeiros ap�ostolos esolhidos depois dele. Ele gostaria de se fazer volunt�ario, ele pr�oprio,para esse servi�o aben�oado, mas o Mestre j�a lhe tinha dado a sua miss~ao; e assim, imediatamente,ele apontou Pedro, Tiago e Jo~ao para permaneerem mais pr�oximos de Jesus.Jo~ao Zebedeu possu��a muitos tra�os enantadores no seu ar�ater, mas um daqueles n~ao t~aoador�aveis, era a sua presun�~ao imoderada e, em geral, bem dissimulada. O seu longo onv��vio omJesus trouxe muitas grandes mudan�as para o seu ar�ater. Essa vaidade �ou bastante diminu��da,mas, depois de envelheer e de tornar-se algo omo que infantil, aquela auto-estima reapareeu omuma erta intensidade, de modo que, quando se empenhou em onduzir Natam na reda�~ao do evan-gelho que agora leva o seu nome, o ap�ostolo idoso n~ao hesitou em referir-se repetidamente a si pr�oprioomo o \dis��pulo a quem Jesus amava". Em vista do fato de que Jo~ao hegou a ser o mais pr�oximode Jesus, mais do que qualquer outro mortal da Terra, e de que ele havia sido o representante pes-1492



soal esolhido para tantas quest~oes, n~ao �e de se estranhar que ele deva ter hegado a onsiderar a sipr�oprio omo o \dis��pulo a quem Jesus amava", pois, muito ertamente, ele sabia que era o dis��puloem quem, om tanta freq�uênia, Jesus on�ava.O tra�o mais forte do ar�ater dele era a sua on�abilidade; Jo~ao estava sempre disposto e eraorajoso, �el e devotado. A sua maior fraqueza era a vaidade arater��stia. Ele era o mais jovemmembro da fam��lia do seu pai e o mais jovem do grupo dos ap�ostolos. Talvez ele tenha sido apenas umpouo mimado; talvez a ele tivesse sido ondesendido um pouo demais. Todavia, o Jo~ao de algunsanos depois era um tipo de pessoa muito diferente daquele jovem arbitr�ario, que se auto-admirava eque se juntou �as �leiras dos ap�ostolos de Jesus om apenas vinte e quatro anos.As arater��stias que Jo~ao mais apreiava em Jesus eram o amor e a falta de ego��smo do Mestre;esses tra�os ausavam tamanho impato sobre Jo~ao, que, posteriormente, toda a sua vida se tornoudominada pelo sentimento de amor e de devo�~ao fraterna. Ele falou e esreveu sobre o amor. Esse\�lho do trov~ao" tornou-se o \ap�ostolo do amor"; e, em �Efeso, quando bispo e j�a idoso, n~ao sendomais apaz de permaneer de p�e no p�ulpito e de pregar, tendo de ser arregado at�e a igreja numaadeira e, ao �nal do servi�o, diante do pedido de que dissesse algumas palavras aos rentes, duranteanos, a �unia express~ao de Jo~ao era \Meus �lhinhos, amai-vos uns aos outros".Jo~ao era um homem de pouas palavras, exeto quando estava om os seus ânimos exaltados. Elepensava muito, mas falava pouo. Ao envelheer, o seu temperamento �ou mais ontrolado, e Jo~aodominava-se melhor; mas nuna veneu a sua poua inlina�~ao para falar; e nuna, de fato, onseguiusuperar tal retiênia. Mas ele era dotado de uma imagina�~ao notavelmente riativa.Havia um outro lado em Jo~ao que n~ao era de se esperar fosse enontr�avel no seu tipo quieto eintrospetivo. De algum modo, ele era um tanto set�ario e extremamente intolerante. Sob esse pontode vista, ele e Tiago eram muito semelhantes - ambos quiseram trazer o fogo dos �eus sobre as abe�asdos samaritanos desrespeitosos. Quando Jo~ao deparou-se om alguns estranhos ensinando em nomede Jesus, ele os proibiu imediatamente de ontinuar. Contudo, n~ao era ele o �unio, entre os doze,que estava maulado por essa esp�eie de onsiênia exagerada de auto-estima e de superioridade.A vida de Jo~ao foi tremendamente inueniada quando ele ompenetrou-se de que Jesus ia en-frentar o seu aminho sem um lar e, igualmente, sabia qu~ao �elmente ele tinha provido para que asua m~ae e a sua fam��lia tivessem de tudo. Jo~ao tamb�em era profundamente movido pela ompaix~aopor Jesus, pelo fato de a fam��lia dele n~ao o ompreender, pois Jo~ao sabia que eles estavam gradati-vamente distaniando-se de Jesus. Toda essa situa�~ao, mais o fato de Jesus submeter sempre o seumenor desejo �a vontade do Pai dos �eus e, ainda, o fato de Jesus manter o otidiano da sua vidadentro dessa on�an�a impl��ita na vontade do Pai; tudo isso ausava uma impress~ao t~ao profundaem Jo~ao, de tal forma a gerar mudan�as permanentes e marantes no seu ar�ater; mudan�as estasque se manifestariam durante toda a sua vida posterior.Jo~ao tinha uma oragem fria e ousada, oisa que pouos dos outros ap�ostolos possu��am. Ele foio ap�ostolo que seguiu junto om Jesus, na noite em que o aprisionaram, e que ousou aompanharo seu Mestre at�e �as pr�oprias mand��bulas da morte. Jo~ao esteve presente, e ao alane da m~ao, at�ea �ultima hora terrena de Jesus e desempenhou �elmente a sua miss~ao em rela�~ao �a m~ae de Jesuse manteve-se pronto para reeber outras instru�~oes mais, que pudessem ser dadas naqueles �ultimosmomentos da existênia mortal do Mestre. Uma oisa �e erta: Jo~ao era profundamente on��avel.Em geral, Jo~ao assentava-se �a direita de Jesus, quando os doze estavam tomando refei�~oes. Ele foio primeiro dos doze a areditar, real e plenamente, na ressurrei�~ao, e foi o primeiro a reonheer oMestre quando ele veio, at�e junto deles, na praia, depois da sua ressurrei�~ao.Esse �lho de Zebedeu esteve muito de perto ligado a Pedro nas atividades iniiais do movimentorist~ao, tornando-se um dos prinipais sustent�aulos da igreja de Jerusal�em. Foi o prinipal apoio dePedro, no Dia de Penteostes.V�arios anos depois do mart��rio de Tiago, Jo~ao asou-se om a vi�uva do seu irm~ao. Uma das suas1493



netas, que muito o amava, tomou onta dele nos �ultimos vinte anos da sua vida.Jo~ao esteve na pris~ao por v�arias vezes e foi banido para a ilha de Patmos, por um per��odo dequatro anos, at�e que um outro imperador hegasse ao poder em Roma. Se n~ao tivesse sido sagaze de muito tato, sem d�uvida, Jo~ao teria sido morto omo o seu irm~ao Tiago, que se exprimia maisabertamente. Com o passar dos anos, Jo~ao, junto om Tiago, irm~ao do Senhor, aprendeu a pratiaruma s�abia onilia�~ao, quando eles se viam diante de magistrados ivis. Eles onlu��ram que uma\resposta suave aplaa a ira". E aprenderam tamb�em a representar a igreja omo \uma fraternidadeespiritual devotada ao servi�o soial da humanidade" mais do que omo o \Reino do �eu". Elesensinaram o servi�o do amor mais do que o do poder que governa - de reinado e rei.Quando, no ex��lio tempor�ario em Patmos, Jo~ao esreveu o Livro da Revela�~ao, que v�os tendesagora em uma forma abreviada e distorida. Esse Livro da Revela�~ao ont�em os fragmentos quesobreviveram de uma grande revela�~ao, da qual grandes partes se perderam e outras partes foramretiradas, depois que Jo~ao o esrevera. Apenas uma parte fragmentada e adulterada �ou preservada.Jo~ao viajou muito, trabalhou inessantemente e, depois de tornar-se bispo das igrejas da �Asia,estabeleeu-se em �Efeso. Ele orientou o seu olaborador, Natam, na reda�~ao do hamado \evangelhosegundo Jo~ao", em �Efeso, quando tinha noventa e nove anos de idade. De todos os doze ap�ostolos,Jo~ao Zebedeu �nalmente tornou-se o mais destaado te�ologo. Ele morreu de morte natural, em �Efeso,no ano 103 d.C., quando tinha ento e um anos.139.5 Filipe, o CuriosoFilipe foi o quinto ap�ostolo esolhido, tendo sido hamado quando Jesus e os seus quatro primeirosap�ostolos estavam no aminho de volta, vindos do loal em que Jo~ao batizava no Jord~ao, at�e Can�ada Galil�eia. J�a que vivia em Betsaida, Filipe onheia Jesus h�a algum tempo, mas n~ao lhe tinhaoorrido que Jesus fosse realmente um grande homem, at�e aquele dia no vale do Jord~ao em que eledisse: \Segue-me". Filipe foi tamb�em, de um erto modo, inueniado pelo fato de Andr�e, Pedro,Tiago e Jo~ao haverem aeitado Jesus omo o Libertador.Filipe estava om vinte e sete anos quando se juntou aos ap�ostolos; ele havia se asado reente-mente, mas n~ao tivera �lhos at�e ent~ao. O apelido que os ap�ostolos deram a ele signi�ava \uriosi-dade". Filipe estava sempre querendo que tudo se lhe fosse mostrado. Ele nuna pareia ver longe,diante de qualquer quest~ao. Ele n~ao era neessariamente obtuso, mas faltava-lhe imagina�~ao. Essafalta de imagina�~ao era a grande fraqueza do seu ar�ater. Ele era um indiv��duo omum e terra aterra.Quando os ap�ostolos estavam organizados para o servi�o, Filipe foi feito intendente; o seu deverera zelar para que nuna lhes faltassem suprimentos. E ele uidou bem do almoxarifado. A suaarater��stia mais forte era a minuiosidade met�odia; era tanto matem�atio quanto sistem�atio.Filipe vinha de uma fam��lia de sete �lhos, três meninos e quatro meninas. Ele era o segundo;depois da ressurrei�~ao ele batizou a sua fam��lia inteira no Reino. Toda a fam��lia de Filipe era depesadores. O seu pai era um homem muito apaz, um pensador profundo, mas a sua m~ae era deuma fam��lia bastante med��ore. Filipe n~ao era um homem de quem se podia esperar que �zessegrandes oisas, mas ele era um homem que podia fazer oisas pequenas de um modo grande, fazia-asbem e aeitavelmente. Apenas umas pouas vezes, em quatro anos, ele deixou de ter omida �a m~aopara satisfazer as neessidades de todos. Mesmo as muitas demandas de emergênia que resultavamda vida que viviam, raramente o pegaram desprevenido. O servi�o de intendênia da fam��lia dosap�ostolos foi administrado inteligente e e�ientemente.O ponto forte de Filipe era a on�abilidade met�odia; o seu ponto frao era a total falta deimagina�~ao, a ausênia de apaidade de oloar dois ao lado de dois para obter quatro. Ele era1494



matem�atio, abstratamente, mas n~ao possu��a imagina�~ao onstrutiva. Era quase que inteiramentearente de alguns tipos de imagina�~ao. Ele era o homem omum t��pio, de todos os dias. Havia muitosdesses homens e mulheres em meio �as multid~oes que vinham ouvir Jesus ensinar e pregar, e para elesera um grande onforto observar algu�em, omo eles pr�oprios, elevado a uma posi�~ao de honra, nosonselhos do Mestre; eles �avam enorajados om o fato de que algu�em, omo eles pr�oprios, tinha j�aenontrado um lugar de importânia nos assuntos do Reino. E Jesus aprendeu muito sobre o modoomo algumas mentes humanas funionam, quando ele esutava t~ao paientemente �as perguntas tolasde Filipe e quando aquiesia aos in�umeros pedidos do seu intendente para que se \lhe fosse mostradoo omo".A qualidade de Jesus que Filipe t~ao ontinuadamente admirava era a generosidade infal��vel doMestre. Filipe nuna enontrava nada em Jesus que fosse pequeno, avaro, miser�avel, e ele adoravaessa liberalidade sempre presente e infal��vel.Pouo havia da pessoalidade de Filipe que fosse digno de destaque. A ele sempre se referiam omoo \Filipe da Betsaida, a idade em que vivem Andr�e e Pedro". Ele quase n~ao tinha nenhuma vis~aode disernimento; era inapaz de aptar as possibilidades dram�atias de uma determinada situa�~ao.N~ao era pessimista; era simplesmente prosaio. Faltava-lhe tamb�emmuito do disernimento espiritualinterno. Ele n~ao hesitaria em interromper Jesus, no meio de um dos ensinamentos mais profundos doMestre, para fazer alguma pergunta aparentemente tola. Jesus, entretanto, nuna lhe fazia nenhumareprimenda por tais desuidos; era paiente om ele e levava em onsidera�~ao a sua inapaidade deompreender os signi�ados mais profundos dos ensinamentos. Jesus bem sabia que, aso reprovasseFilipe, ao fazer tais perguntas aborreidas, n~ao apenas iria ferir �a alma honesta dele, mas uma talreprimenda iria mago�a-lo de um tal modo que ele n~ao mais se sentiria livre para fazer perguntas.Jesus sabia que, nos seus mundos do espa�o, havia bilh~oes inont�aveis de mortais semelhantes, depensamento lerdo, e queria enorajar esses mortais a olh�a-lo, permaneendo sempre livres para trazer-lhe as suas perguntas e problemas. A�nal, Jesus estava muito mais interessado nas perguntas tolasde Filipe do que no serm~ao que ele pudesse estar fazendo. Jesus estava supremamente interessadonos homens, em todas as esp�eies de homens.O intendente apost�olio n~ao era um bom orador p�ublio, mas era um trabalhador pessoal bastantepersuasivo e de muito êxito. Ele n~ao �ava desenorajado failmente; era um labutador muito tenazem qualquer oisa da qual se inumbisse. Tinha aquele dom grande e raro de dizer: \Vem". QuandoNatanael, o seu primeiro onvertido, quis disutir sobre os m�eritos e dem�eritos de Jesus de Nazar�e, aresposta efetiva de Filipe foi: \Vem e vê". Ele n~ao era um pregador dogm�atio que exortava os seusouvintes a \irem" - fa�am isso e fa�am aquilo. Ele enarava todas as situa�~oes omo elas surgiam, noseu trabalho, om um: \Vem" - \vem omigo; eu te mostrarei o aminho". E essa �e sempre a t�eniae�az, em todas as formas e fases de ensinamento. At�e mesmo os pais podem aprender de Filipe omelhor modo de dizer aos seus �lhos para n~ao \irem fazer isso, nem irem fazer aquilo", mas antes:\Vinde onoso para que vos mostremos; e para que ompartilhemos onvoso do melhor aminho".A sua inapaidade de adaptar-se a uma situa�~ao nova �ou bem ilustrada quando os gregosvieram at�e ele em Jerusal�em, dizendo: \Senhor, n�os desejamos ver Jesus". Ora, Filipe teria dito:\vem", a qualquer judeu que �zesse tal pedido. Aqueles homens, no entanto, eram estrangeiros eFilipe n~ao onseguiu se lembrar de nenhuma instru�~ao dos seus superiores a respeito de uma talsitua�~ao; e, pois, a �unia oisa que ele onseguiu pensar em fazer foi onsultar o dirigente, Andr�e,e ent~ao os dois aompanharam os gregos interessados at�e Jesus. Do mesmo modo, quando Filipefoi a Samaria, pregando e batizando os rentes, omo lhe tinha sido ensinado pelo seu Mestre, eleabsteve-se de impor as m~aos aos seus onvertidos, em sinal de terem reebido o Esp��rito da Verdade.Isso foi feito por Pedro e Jo~ao, que vieram logo de Jerusal�em para observar o seu trabalho em nomeda m~ae Igreja.Filipe ontinuou o seu trabalho durante as horas de prova�~oes, da morte do Mestre, partiipou dareorganiza�~ao dos doze, e foi o primeiro a ir em frente no intuito de onquistar almas para o Reino,1495



fora das �leiras imediatas dos judeus, tendo tido muito êxito no seu trabalho om os samaritanos eem todos os seus trabalhos posteriores em nome do evangelho.A esposa de Filipe, que era um membro e�iente do orpo feminino, tornou-se ativamente ligadaao marido no seu trabalho de evangeliza�~ao, depois da sua partida para fugir das persegui�~oes deJerusal�em. Sua esposa era uma mulher destemida. Ela �ou ao p�e da ruz de Filipe, enorajando-oa prolamar as boas-novas, at�e mesmo para os seus assassinos e, quando lhe faltaram for�as, elaome�ou a ontar a hist�oria da salva�~ao pela f�e em Jesus e foi sileniada apenas quando os judeusirados orreram at�e ela apedrejando-a at�e a morte. Sua �lha mais velha, Lea, ontinuou o trabalhodeles e tornou-se, mais tarde, uma renomada profetisa de Hier�apolis.Filipe, o antigo intendente dos doze, foi um homem de poder no Reino, onquistando almas ondequer que fosse; e foi �nalmente rui�ado, pela sua f�e, e enterrado em Hier�apolis.139.6 O Honesto NatanaelNatanael, o sexto e �ultimo dos ap�ostolos, foi esolhido pelo pr�oprio Mestre, e trazido a Jesus pelo seuamigo Filipe. Ele havia sido assoiado de Filipe, em v�arios empreendimentos de neg�oios, e estavaindo ver Jo~ao Batista om Filipe, quando se enontraram om Jesus.Quando Natanael juntou-se aos ap�ostolos, ele tinha vinte e ino anos e era o segundo mais jovemdo grupo. Era o mais jovem de uma fam��lia de sete irm~aos, e, sendo solteiro, era o �unio esteio depais idosos e enfermos, vivendo om eles em Can�a; os seus irm~aos e a irm~a eram pessoas asadasou faleidas, e nenhum deles vivia l�a. Natanael e Judas Isariotes eram os dois homens mais beminstru��dos entre os doze. Natanael havia hegado a pensar em estabeleer-se omo merador.Jesus n~ao deu, ele pr�oprio, nenhum apelido a Natanael, mas os doze logo ome�aram a referir-sea ele em termos que signi�avam honestidade e sineridade. Ele era \sem artif��ios". E essa eraa sua grande virtude; ele era tanto honesto, quanto sinero. A fraqueza do seu ar�ater era o seuorgulho; ele era muito orgulhoso, da fam��lia, da idade, da pr�opria reputa�~ao e da na�~ao; e tudo issoseria louv�avel, n~ao fosse levado t~ao adiante. Natanael, ontudo, era inlinado a ir aos extremos nosseus preoneitos pessoais. Estava disposto a prejulgar os indiv��duos em fun�~ao das opini~oes pessoaisdeles. E n~ao demorou a fazer a pergunta, mesmo pouo antes de onheer Jesus: \Pode alguma oisaboa vir de Nazar�e?" Entretanto, Natanael n~ao era obstinado, mesmo no seu orgulho. Ele era r�apidoem reverter os pr�oprios pensamentos, uma vez que olhasse no rosto de Jesus.Sob muitos pontos de vista, Natanael era o gênio ��mpar dos doze. Ele era o �l�osofo apost�olio e osonhador, mas era o tipo do sonhador pr�atio. Alternava esta�~oes de profunda �loso�a om per��odosde um raro humor buf~ao; quando estava om o humor erto, Natanael era provavelmente o melhorontador de hist�orias entre os doze. Jesus gostava muito de ouvir Natanael disorrendo sobre asoisas, tanto as s�erias quanto as fr��volas. Natanael, aos pouos, foi levando Jesus e o Reino mais as�erio, mas nuna enarou a si pr�oprio om seriedade exessiva.Os ap�ostolos todos amavam e respeitavam Natanael, e este se dava esplendidamente om todos,exeto om Judas Isariotes. Judas n~ao ahava que Natanael levasse o seu apostolado su�ientementea s�erio, e erta vez ometeu a temeridade de ir seretamente a Jesus para lan�ar uma queixa ontraele. Jesus disse: \Judas, toma uidado om o que fazes; n~ao superestimes o teu enargo. Quementre n�os �e ompetente para julgar o nosso irm~ao? A vontade do Pai n~ao �e que os seus �lhos devamompartilhar apenas as oisas s�erias da vida. Deixa-me repetir: Eu vim para que os meus irm~aosna arne possam ter j�ubilo, alegria e uma vida de maior abundânia. Vai ent~ao, Judas, e faze bemaquilo que te tenha sido on�ado e deixa Natanael, o teu irm~ao, dar onta de si pr�oprio a Deus".E a mem�oria dessa fala de Jesus, junto om a de muitas experiênias semelhantes, viveu por muitotempo no ora�~ao iludido e deepionado de Judas Isariotes.1496



Muitas vezes, quando Jesus enontrava-se nas montanhas om Pedro, Tiago e Jo~ao, e as oisasestavam �ando tensas e onfusas entre os ap�ostolos, quando at�e mesmo Andr�e estava em d�uvidasobre o que dizer aos seus irm~aos inonsol�aveis, Natanael aliviaria a tens~ao om um pouo de �loso�aou om um lane de humor; e um humor ertamente de boa qualidade.O dever de Natanael era o de uidar das fam��lias dos doze. Ele estava freq�uentemente ausente doonselho apost�olio, pois, quando sabia que alguma doen�a ou outra oisa fora do ordin�ario haviaaonteido a algu�em sob o seu enargo, ele n~ao perdia tempo e orria logo at�e a asa da v��tima. Osdoze �avam sossegados ao saber que o bem-estar das suas fam��lias estava assegurado nas m~aos deNatanael.O que Natanael mais revereniava em Jesus era a sua tolerânia. Ele nuna se ansou de ontemplara abertura da mente de Jesus e a generosa ompaix~ao do Filho do Homem.O pai de Natanael (Bartolomeu) morreu pouo depois de Penteostes; e, depois disso, esse ap�ostolofoi para a Mesopotâmia e para a �India prolamar as boas-novas do Reino e batizar os rentes. Osseus irm~aos jamais souberam o que aonteeu om o seu ex-�l�osofo, poeta e humorista. E ele foitamb�em um grande homem para o Reino e realizou muito para a dissemina�~ao dos ensinamentosdo seu Mestre, embora n~ao tenha partiipado da organiza�~ao da igreja rist~a posterior. Natanaelmorreu na �India.139.7 Mateus LeviMateus, o s�etimo ap�ostolo, foi esolhido por Andr�e. Mateus pertenia a uma fam��lia de oletoresde impostos, ou publianos, e era, ele pr�oprio, um oletor alfandeg�ario em Cafarnaum, onde vivia.Estava om trinta e um anos e era asado, possu��a quatro �lhos. Era um homem de alguma posse,o �unio que tinha um erto reurso entre os do orpo apost�olio. Era um bom homem de neg�oios,adaptando-se bem a qualquer meio soial; e havia sido dotado om a apaidade de fazer amigos ede se dar muito bem om uma grande variedade de pessoas.Andr�e apontou-o omo o representante �naneiro dos ap�ostolos. De um erto modo Mateus erao agente �sal e o porta-voz de publiidade da organiza�~ao apost�olia. Era um bom julgador danatureza humana e um e�az homem de propaganda. �E dif��il visualizar a sua pessoalidade, mas foium dis��pulo sinero e ada vez mais rente na miss~ao de Jesus e na erteza do Reino. Jesus nunadeu a Levi um apelido, mas os seus ompanheiros ap�ostolos omumente referiam-se a ele omo o\angariador de dinheiro".O ponto forte de Levi era a sua devo�~ao, do fundo do ora�~ao, �a ausa. Que ele, um publiano,tivesse sido adotado por Jesus e pelos seus ap�ostolos era motivo de uma gratid~ao imensa da partedo antigo oletor de impostos. Contudo, levou algum tempo para que os ap�ostolos, espeialmenteSim~ao zelote e Judas Isariotes, se reoniliassem de um modo despreoupado om a presen�a dopubliano no meio deles. A fraqueza de Mateus era o seu ponto de vista estreito e materialista davida. Em todos esses pontos, ontudo, ele fez muitos progressos, om o passar dos meses. Est�a laroque ele havia de estar ausente em muitas das mais preiosas sess~oes de instru�~ao, pois o seu deverera manter o tesouro suprido.O que Mateus mais apreiava era a disposi�~ao que o Mestre tinha de perdoar. Ele nuna essariade repetir que o neess�ario era apenas a f�e, na quest~ao de enontrar Deus. E sempre gostava de falardo Reino omo \esse neg�oio de enontrar Deus".Embora Mateus fosse um homem om um passado de publiano, ele saiu-se admiravelmente bemna sua tarefa e, om o passar do tempo, os seus ompanheiros tornaram-se orgulhosos om a atua�~aodo publiano. Ele era um dos ap�ostolos que tomavam longas notas das falas de Jesus, e essas notasforam usadas omo base da narrativa posterior de Isador sobre os feitos e os ditos de Jesus, que se1497



tornou onheida omo o evangelho segundo Mateus.A longa e �util vida de Mateus, o homem de neg�oios e oletor alfandeg�ario de Cafarnaum, foi omeio de onduzir milhares e milhares de outros homens de neg�oios, de funion�arios e de pol��tios, nasidades subseq�uentes, a tamb�em esutarem aquela voz empenhada do Mestre dizendo: \Segue-me".Mateus realmente foi um pol��tio astuto e, de ummodo intenso, leal a Jesus, tendo sido supremamentedevotado �a tarefa de uidar para que os mensageiros do Reino vindouro fossem adequadamente�naniados.A presen�a de Mateus entre os doze foi o meio de manter as portas do Reino bem abertas paraas hostes de almas desenorajadas e desterradas que haviam j�a, h�a muito tempo, onsiderado a sipr�oprias omo estando fora dos limites do onsolo religioso. Homens e mulheres, deserdados e emdesespero, e amontoados, para ouvirem a Jesus; e ele nuna rejeitou a nenhum deles.Mateus reebia as oferendas voluntariamente feitas pelos dis��pulos rentes e ouvintes imediatosdos ensinamentos do Mestre, mas ele nuna soliitou fundos abertamente �as multid~oes. Ele faziatodo o seu trabalho �naneiro de um modo silenioso e pessoal e levantava a maior parte do dinheiroentre os da lasse mais provida de rentes interessados. Ele pratiamente deu a sua modesta fortunaao trabalho do Mestre e aos seus ap�ostolos, mas eles nuna souberam dessa generosidade, salvoJesus, que por si sabia tudo sobre isso. Mateus hesitava em ontribuir abertamente para os fundosapost�olios por medo de que Jesus e os seus ompanheiros pudessem onsiderar o seu dinheiro omosendo sujo; e assim ele doou muito, mas em nome de outros rentes. Durante os meses iniiais,quando Mateus perebia que a presen�a dele era omo que uma prova�~ao para os ap�ostolos, ele �oufortemente tentado a fazer om que todos viessem a saber que os seus fundos muitas vezes supriam-nos do p~ao di�ario, mas n~ao edeu a essa tenta�~ao. Quando a evidênia do desd�em pelo publianotornou-se evidente, Levi fervia de vontade de revelar a eles a sua generosidade, mas sempre onseguiamanter-se em silênio.Quando os fundos para a semana eram menores do que o estimado, Levi sempre lan�ava m~ao,e pesadamente, dos pr�oprios reursos pessoais. E tamb�em, algumas vezes quando estava muitointeressado nos ensinamentos de Jesus, ele preferia permaneer para ouvir essas instru�~oes, mesmosabendo que teria de obrir ele mesmo, por ter deixado de ir angariar os fundos neess�arios. ELevi gostaria que Jesus pudesse saber que grande parte do dinheiro vinha do seu bolso! E ele malimaginava que Jesus sabia de tudo. Os ap�ostolos todos morreram sem saber que Mateus era o seubenfeitor e em um tal grau que, quando ele viajou para prolamar o evangelho do Reino, depois doome�o das persegui�~oes, estava pratiamente sem nenhum dinheiro.Quando essas persegui�~oes levaram os rentes a abandonar Jerusal�em, Mateus viajou para onorte, pregando o evangelho do Reino e batizando os rentes. Segundo o que sabiam os seus antigosompanheiros do apostolado, ele j�a estaria perdido, no entanto ele ontinuou pregando e batizando,na S��ria, na Capad�oia, na Gal�atia, na Bit��nia e na Tr�aia. E foi na Tr�aia, na Lisim�aquia, quealguns judeus, n~ao rentes, onspiraram om os soldados romanos para onsumar a sua morte. Eesse publiano regenerado morreu, triunfante, na f�e de uma salva�~ao que om tanta erteza ele haviaaprendido om os ensinamentos do Mestre, durante a sua reente permanênia na Terra.139.8 Tom�e D��dimoTom�e era o oitavo ap�ostolo, e foi esolhido por Filipe. Mais tarde tornou-se onheido omo \oinr�edulo Tom�e"; mas os seus ompanheiros ap�ostolos n~ao o onsideravam um inr�edulo rônio. �Ebem verdade que a sua mente era do tipo l�ogio, �etio, mas ele tinha uma forma de lealdade orajosaque proibia aos seus onheidos mais pr�oximos onsider�a-lo omo um �etio por leviandade.Quando se juntou aos ap�ostolos Tom�e estava om vinte e nove anos, era asado, e possu��a quatro1498



�lhos. Anteriormente ele havia sido arpinteiro e pedreiro, mas, sendo pesador, ultimamente residiana Tariqu�eia, situada na margem oeste do Jord~ao, onde o rio ui do mar da Galil�eia; e era onsideradoomo o idad~ao l��der dessa pequena aldeia. Apesar da poua instru�~ao, possu��a uma mente perspiaze de bom raio��nio; era �lho de pais exelentes, que viviam em Tiber��ades. Possuidor da �uniamente de fato anal��tia dos doze, Tom�e era realmente o ientista do grupo apost�olio.A vivênia iniial de Tom�e no lar havia sido pouo ditosa; os seus pais n~ao eram de todo felizes navida de asados, e isso teve reexo na experiênia adulta de Tom�e. Ele reseu om uma disposi�~ao,bastante desagrad�avel, para a disuss~ao. At�e mesmo a sua esposa �ou ontente quando o viu juntar-se aos ap�ostolos, pois se sentiu aliviada om o pensamento de que o seu marido pessimista estarialonge de asa a maior parte do tempo. Tom�e tamb�em nutria um vest��gio de suspeita, que tornavasobremaneira dif��il relaionar-se pai�amente om ele. Pedro havia �ado bastante perturbado porausa de Tom�e, a prin��pio, queixando-se a Andr�e, seu irm~ao, pelo fato de que Tom�e era \mesquinho,desagrad�avel e sempre suspeitando de tudo". Entretanto, quanto mais os seus ompanheiros onhe-iam Tom�e, mais gostavam dele. Desobriram que ele era estupendamente honesto e inexivelmenteleal. Era perfeitamente sinero e inquestionavelmente verdadeiro, mas era levado por um pendornatural para enontrar erros em tudo e havia resido omo um pessimista de verdade. A sua menteanal��tia padeia de uma suspeita aitiva. Tom�e estava rapidamente perdendo a f�e no seu semelhantequando se ligou aos doze e, assim, entrou em ontato om o ar�ater nobre de Jesus. Essa assoia�~aoom o Mestre ome�ou imediatamente a transformar toda a disposi�~ao interior de Tom�e, ausandograndes mudan�as nas suas rea�~oes mentais para om os seus semelhantes.A grande for�a de Tom�e era a sua exelente mente anal��tia, aompanhada por uma orageminex��vel - depois de ter tomado a sua deis~ao. A sua grande fraqueza era o seu duvidar suspeitoso,oisa que ele nuna veneu inteiramente em toda a sua vida na arne.Na organiza�~ao dos doze, Tom�e �ou enarregado de estabeleer e ordenar o itiner�ario; e ele foium diretor �a altura do trabalho e dos movimentos do orpo apost�olio. Era um bom exeutivo, umexelente homem de neg�oios, limitado todavia pelos seus m�ultiplos humores; era um homem em umdia e no pr�oximo j�a se tornava outro. Quando se uniu ao grupo tinha inlina�~ao para a melanoliameditativa, mas o ontato om Jesus e os ap�ostolos urou-o amplamente dessa introspe�~ao m�orbida.Jesus experimentava bastante satisfa�~ao om a ompanhia de Tom�e e mantinha muitas e longasonversas pessoais om ele. A presen�a de Tom�e, entre os ap�ostolos, foi um grande onforto paratodos os �etios honestos e enorajou muitas mentes perturbadas a virem para o Reino, mesmoque n~ao pudessem ompreender ompletamente tudo sobre os aspetos espirituais e �los�o�os dosensinamentos de Jesus. A admiss~ao de Tom�e no grupo dos doze foi uma prolama�~ao permanentede que Jesus ama at�e mesmo �aqueles que duvidam sineramente.Os outros ap�ostolos revereniavam Jesus por ausa de algo da sua pessoalidade repleta de tra�os es-peiais e not�aveis, mas Tom�e revereniava o seu Mestre por ausa do seu ar�ater t~ao esplendidamenteequilibrado. Tom�e admirava e honrava de um modo resente a algu�em que, sendo miseriordioso omtanto amor, era ainda t~ao inexivelmente justo e equânime; t~ao �rme, sem ser nuna obstinado; t~aoalmo, mas nuna indiferente; t~ao ooperativo e t~ao ompassivo, sem tornar-se nuna intrometido,nem ditatorial; t~ao forte, e ao mesmo tempo t~ao doe; t~ao direto ao ponto, mas sem ser grosseirojamais, nem rude; t~ao terno, sem vailar nuna; t~ao puro e inoente e, ao mesmo tempo, t~ao viril,dinâmio e en�ergio; t~ao verdadeiramente orajoso e jamais imprudente, nem temer�ario; t~ao amanteda natureza e t~ao liberto de qualquer tendênia a revereni�a-la; t~ao bem-humorado e alegre, masisento de leviandade e de frivolidade. Era essa inompar�avel simetria de pessoalidade o que tantoenantava a Tom�e. Talvez, entre os doze ap�ostolos, Tom�e fosse aquele que, inteletualmente, usufru��ade uma ompreens~ao mais elevada de Jesus e que melhor apreiava a pessoalidade dele.Nos onselhos dos doze, Tom�e era sempre auteloso, advogando em primeiro lugar uma pol��tia deseguran�a, mas, se o seu onservadorismo fosse derrotado ou rejeitado, era sempre ele o primeiro, edestemidamente, a ter a iniiativa de exeutar o programa esolhido. Quantas vezes n~ao �ava ontra1499



algum projeto, por ser temer�ario e presun�oso; e n~ao debateria at�e um amargo �m, mas, quandoAndr�e oloava a proposta em vota�~ao e, depois, quando os doze deidiam fazer aquilo a que ele setinha oposto, t~ao ardorosamente, Tom�e era o primeiro a dizer: \Vamos!" Ele era um bom perdedor.E n~ao guardava ranores nem alimentava sentimentos de m�agoa. E de novo, e de novo iria se opor adeixar que Jesus se expusesse ao perigo, mas, quando o Mestre deidia enfrentar os risos, era sempreTom�e que reanimava os ap�ostolos om as suas palavras orajosas: \Vamos, amaradas, vamos at�e l�amorrer om ele".Tom�e era, em alguns aspetos, omo Filipe; ele tamb�em esperava \que lhe fosse mostrado, eomo", mas a sua express~ao externa da d�uvida era baseada em opera�~oes inteletuais inteiramentediferentes. Tom�e era anal��tio, n~ao meramente �etio. E, quando a oragem pessoal f��sia estavaenvolvida, ele era um dos mais valentes entre os doze.Tom�e tinha l�a os seus dias maus, �as vezes �ava triste e abatido. A perda da sua irm~a gêmea,quando estava om nove anos, havia ausado muito pesar na sua juventude, aumentando, aindamais, os seus problemas de temperamento mais tarde na vida. Quando Tom�e �ava desanimado,algumas vezes era Natanael que o ajudava a se restabeleer, algumas vezes era Pedro, e n~ao raroum dos gêmeos Alfeus. Quando estava muito deprimido, infelizmente ele sempre tentava evitar oontato direto om Jesus. No entanto, o Mestre sabia de tudo a esse respeito e tinha uma atitude desolidariedade ompreensiva para om esse ap�ostolo, quando ele estava assim aigido pela depress~aoe atormentado pelas d�uvidas.Algumas vezes Tom�e onseguia a permiss~ao de Andr�e para �ar ausente por um dia ou dois; maslogo ele aprendeu que esse omportamento n~ao era s�abio; logo perebeu que, quando estava abatido,era melhor ater-se ao seu trabalho, permaneendo perto dos seus ompanheiros. E, n~ao importandoo que aonteesse na sua vida emoional, ele ontinuava �rme omo ap�ostolo. Quando hegava ahora de ir adiante, era sempre Tom�e que dizia: \Vamos em frente!"Tom�e �e o grande exemplo de um ser humano que tem d�uvidas, que se onfronta om elas, e quevene. Possu��a uma grande mente; n~ao era um r��tio maligno. Era um pensador l�ogio; e erauma prova de rigor para Jesus e para os seus irm~aos ap�ostolos. Se Jesus e a sua obra n~ao fossemverdadeiros, n~ao poderiam ter segurado junto deles, desde o prin��pio, e at�e o �m, um homem omoTom�e. Ele tinha um senso muito agudo e seguro do fatual. Ao primeiro sintoma de fraude ou deilus~ao, Tom�e tê-los-ia abandonado a todos. Os ientistas podem n~ao ompreender plenamente tudode Jesus e da sua obra na Terra, mas viveu e trabalhou l�a, om o Mestre e om os seus olaboradoreshumanos, um homem uja mente era a de um verdadeiro ientista - Tom�e D��dimo - , e ele areditouem Jesus de Nazar�e.Tom�e teve momentos dif��eis durante os dias do interrogat�orio e da rui�a�~ao. Durante algumtempo, ele hegou �as profundezas do desespero, mas retomou a sua oragem, permaneeu solid�arioom os ap�ostolos e esteve presente junto om eles para aolher Jesus no mar da Galil�eia. Por ummomento, ele suumbiu �a sua depress~ao e �a d�uvida, mas �nalmente retomou a sua f�e e oragem.Ele deu onselhos s�abios aos ap�ostolos, depois de Penteostes, e, quando a persegui�~ao dispersou osrentes, ele foi para Chipre, Creta, osta norte da �Afria e Si��lia, pregando as boas-novas do Reinoe batizando os rentes. E Tom�e ontinuou a pregar e a batizar, at�e que foi preso pelos agentes dogoverno romano e aabou sendo exeutado em Malta. Pouas semanas antes da sua morte ele haviaome�ado a esrever sobre a vida e os ensinamentos de Jesus.139.9 Tiago e Judas AlfeusTiago e Judas, �lhos de Alfeus, os pesadores gêmeos que viviam perto de Queresa, foram o nono eo d�eimo ap�ostolos, tendo sido esolhidos por Tiago e Jo~ao Zebedeu. Eles estavam om vinte e seisanos e eram asados; Tiago possu��a três �lhos e Judas dois.1500



N~ao h�a muito a ser dito sobre esses dois pesadores omuns. Eles amavam o seu Mestre e Jesus osamava, mas eles nuna interromperam os seus disursos om perguntas. Eles entendiam pouqu��ssimosobre as disuss~oes �los�o�as e sobre os debates teol�ogios dos seus ompanheiros ap�ostolos, masrejubilavam-se por se verem inlu��dos naquele grupo de homens poderosos. Esses dois homens eramquase idêntios na aparênia pessoal, nas arater��stias mentais e no alane da sua perep�~aoespiritual. O que pode ser dito de um deve ser registrado sobre o outro.Andr�e os designou para o trabalho de manter a ordem junto �as multid~oes. Eles eram os prinipaisporteiros nas horas de prega�~ao e, de fato, eram os servidores gerais e mensageiros dos doze. Elesajudavam a Filipe om os suprimentos, levavam o dinheiro �as fam��lias uidadas por Natanael, eestavam sempre prontos para dar uma m~ao e ajudar a qualquer dos ap�ostolos.As multid~oes de gente omum �avam muito enorajadas de ver dois homens, tais omo eles,serem honrados om um lugar entre os ap�ostolos. Pela aeita�~ao mesma deles omo ap�ostolos, essesmed��ores gêmeos representaram, eles pr�oprios, o meio de trazer uma hoste de rentes medrosos parao Reino. E, tamb�em, o povo omum aeitava de um modo melhor a id�eia de ser dirigido e onduzidopor porteiros o�iais que eram bastante semelhantes a eles pr�oprios.Tiago e Judas, que tamb�em eram hamados de Tadeu e Lebeu, n~ao possu��am pontos fortes nempontos fraos. Os apelidos dados a eles pelos dis��pulos eram designa�~oes benevolentes para a me-dioridade. Eles eram \os menores entre os ap�ostolos"; eles sabiam disso e sentiam-se bem omisso.Tiago Alfeus amava espeialmente a Jesus por ausa da simpliidade do Mestre. Esses gêmeos n~aoonseguiam ompreender a mente de Jesus, mas aptavam o la�o de ompaix~ao entre eles pr�opriose o ora�~ao do seu Mestre. As suas mentes n~ao eram de uma qualidade elevada; eles poderiam, at�emesmo om um erto respeito, ser hamados de est�upidos, mas tiveram nas suas naturezas espirituaisuma experiênia real. Eles areditavam em Jesus; eram �lhos de Deus e eram pessoas do Reino.Judas Alfeus sentia-se atra��do pela humildade sem ostenta�~ao de Jesus. Tal humildade, aliada�a dignidade pessoal do Mestre, exeria um grande enanto sobre Judas. O fato de Jesus semprereomendar que n~ao se falasse sobre os atos inomuns que operava, ausava uma grande impress~aonesse �lho simples da natureza.139.10 Os gêmeos AlfeusOs gêmeos eram ajudantes de boa ��ndole, de mente simples, e todos amavamnos. Jesus aolheu essesdois jovens, de um �unio talento, dando-lhes posi�~oes de honra no seu grupo pessoal mais interno doReino, porque h�a milh~oes inont�aveis de outras almas simples e temerosas, nos mundos do espa�o, �asquais ele quer reeber, do mesmo modo, em fraternidade ativa e rente, junto a si e ao seu Esp��ritoda Verdade, efundido para todos. Jesus n~ao menospreza a pequenez, apenas a maldade e o peado.Tiago e Judas eram pequenos, mas eram ��eis tamb�em. Eram simples e ignorantes, mas tamb�emtinham um ora�~ao grande, bom e generoso.E qu~ao orgulhosamente gratos �aram, esses homens humildes, naquele dia em que o Mestrereusou-se a aeitar um erto homem rio omo evangelista, a menos que ele vendesse os seus bense ajudasse aos pobres. Quando o povo ouviu isso e viu os gêmeos entre os seus onselheiros, elessouberam om erteza, que Jesus n~ao tinha preferênia por pessoas. E que, somente uma institui�~aodivina - o Reino do �eu - poderia edi�ar-se sobre uma funda�~ao humana de tal modo med��ore!Apenas uma ou duas vezes, em todo o onv��vio om Jesus, os gêmeos aventuraram-se a fazerperguntas em p�ublio. Judas, erta vez, �ou urioso a ponto de fazer uma pergunta a Jesus quandoo Mestre havia falado sobre revelar a si pr�oprio abertamente ao mundo. Ele havia �ado um pouodeepionado de que os segredos n~ao fossem mais apenas dos doze, e ousou perguntar: \Mas, Mestre,1501



quando tu te delarares assim para o mundo, omo ir�as favoreer-nos om as manifesta�~oes espeiaisda tua bondade?"Os gêmeos serviram �elmente at�e o �m, at�e os dias esuros do julgamento, da rui�a�~ao edo desespero. Eles nuna perderam a sua f�e em Jesus, e (exeto por Jo~ao) foram os primeiros aareditar na sua ressurrei�~ao. Mas n~ao onseguiam ompreender o estabeleimento do Reino. Pouoap�os o Mestre haver sido rui�ado, eles voltaram para as suas fam��lias e para as redes de pesa;estava realizado o trabalho deles. Eles n~ao possu��am apaidade para ontinuar nas batalhas maisomplexas do Reino. Contudo, viveram e morreram onsientes de terem sido honrados e aben�oadospelos quatro anos de ontato estreito e pessoal om um Filho de Deus, o soberano riador de umuniverso.139.11 Sim~ao, o ZeloteSim~ao zelote, o d�eimo primeiro ap�ostolo, foi esolhido por Sim~ao Pedro. Era um homem apaz, debons anestrais; e vivia om a sua fam��lia em Cafarnaum. Contava vinte e oito anos quando se uniuaos ap�ostolos. Era um agitador fe�erio e tamb�em um homem que falava muito sem pensar. Tinhasido merador em Cafarnaum, antes de voltar toda a sua aten�~ao para a organiza�~ao patri�otia doszelotes.A Sim~ao zelote, foi dado o enargo das divers~oes e do desanso do grupo apost�olio; e ele era umorganizador muito e�iente das divers~oes e das atividades de rerea�~ao dos doze.A for�a de Sim~ao estava na sua inspirada lealdade. Quando os ap�ostolos enontravam um homemou mulher debatendo-se de indeis~ao quanto �a pr�opria entrada no Reino, eles o mandavam paraSim~ao. Em geral levava apenas quinze minutos para que esse advogado entusiasta da salva�~ao pelaf�e em Deus dissipasse as d�uvidas e removesse toda indeis~ao; e logo se via uma nova alma nasidana \liberdade da f�e e no j�ubilo da salva�~ao".A grande fraqueza de Sim~ao estava no lado materialista da sua mente. De judeu naionalista queera, ele n~ao poderia t~ao rapidamente transformar-se em um internaionalista de mente espiritualizada.Quatro anos foi um tempo urto demais para que se �zesse tal transforma�~ao inteletual e emoional,mas Jesus sempre se manteve paiente om ele.O que Sim~ao tanto admirava em Jesus era a alma, a seguran�a, a estabilidade e a serenidadeinexpli�avel do Mestre.Embora Sim~ao fosse um revoluion�ario radial, um pavio destemido de agita�~ao, ele gradualmenteoloou sob ontrole a sua ��ndole inamada a ponto de tornar-se um pregador poderoso e e�ienteda \Paz na Terra e da boa vontade entre os homens". Sim~ao era um grande argumentador; e gostavade disutir. E, quando se tratava de lidar om as mentes legalistas dos judeus instru��dos, ou dasmin�uias inteletuais dos gregos, a tarefa era sempre dada a Sim~ao.Por natureza era um rebelde e, por forma�~ao, era um ionolasta; mas Jesus o onquistou paraos oneitos mais elevados do Reino do �eu. Sim~ao sempre se identi�ou om o partido do protesto,mas agora estava unido ao partido do progresso; do progresso ilimitado e eterno do esp��rito e daverdade. Sim~ao era um homem de lealdades intensas e de devo�~oes pessoais alorosas; e ele amavaJesus profundamente.Jesus n~ao temia ser identi�ado nem se identi�ar om homens de neg�oios, om homens dotrabalho, otimistas, pessimistas, �l�osofos, �etios, publianos, pol��tios e patriotas.O Mestre mantinha muitas onversas om Sim~ao, mas nuna teve êxito pleno em fazer um inter-naionalista, desse ardente judeu naionalista. Jesus freq�uentemente dizia a Sim~ao que era oportunoquerer ver melhoradas as ordens soial, eonômia e pol��tia; todavia sempre aresentava: \Esse1502



assunto nada tem a ver om o Reino do �eu. Devemos dediar-nos a fazer a vontade do Pai. Anossa obra �e sermos embaixadores de um governo espiritual do alto; e n~ao devemos oupar-nos deimediato om nada que n~ao seja representarmos a vontade e o ar�ater do Pai divino, que est�a �afrente do governo de ujas redeniais somos portadores". Era dif��il para Sim~ao ompreender, masgradativamente ele ome�ou a aptar algo do sentido dos ensinamentos do Mestre.Depois da dispers~ao das persegui�~oes de Jerusal�em, Sim~ao pôs-se temporariamente de retiro. Ele�ara de fato prostrado. Como um naionalista patriota, ele se havia apitulado em deferênia aosensinamentos de Jesus; e agora estava perdido. Estava em desespero, mas em pouos anos reanimouas pr�oprias esperan�as e saiu para prolamar o evangelho do Reino.Foi para a Alexandria e, ap�os trabalhar Nilo aima, ele penetrou no ora�~ao da �Afria, pregandoem todos os lugares o evangelho de Jesus e batizando os rentes. Assim trabalhou at�e que a velhiee a fraqueza hegassem. E Sim~ao morreu e foi enterrado no ora�~ao da �Afria.139.12 Judas IsariotesJudas Isariotes, o d�eimo segundo ap�ostolo, foi esolhido por Natanael. Ele naseu em Queriot,uma pequena aldeia no sul da Jud�eia. Quando pequeno, os seus pais mudaram-se para Jeri�o, ondeele vivia e havia sido empregado nos v�arios neg�oios das empresas do seu pai, antes de se tornarinteressado na prega�~ao e na obra de Jo~ao Batista. Os pais de Judas eram sadueus e, quando o�lho deles juntou-se aos dis��pulos de Jo~ao, eles o repudiaram.Quando Natanael onheeu Judas na Tariqu�eia, este estava �a proura de um trabalho junto a umaempresa de seagem de peixe, na extremidade baixa do mar da Galil�eia. Ele tinha trinta anos e n~aoera asado quando se juntou aos ap�ostolos. Ele era provavelmente o mais instru��do entre os dozee o �unio judeu na fam��lia apost�olia do Mestre. Judas n~ao tinha nenhum tra�o not�avel de for�apessoal, embora tivesse muitos tra�os externos aparentes de ultura e de h�abitos eduados. Ele eraum bom pensador, mas nem sempre um pensador verdadeiramente honesto. Judas realmente n~aoqueria entender a si pr�oprio; ele n~ao era realmente sinero ao lidar onsigo mesmo.Andr�e nomeou Judas omo tesoureiro dos doze, uma posi�~ao para a qual ele estava eminentementequali�ado e, at�e a �epoa da trai�~ao ao seu Mestre, ele desinumbiu-se das responsabilidades do seuposto, honesta, �el e muito e�ientemente.N~ao havia nenhum tra�o espeial em Jesus que Judas admirasse mais do que a pessoalidadeatraente em geral e extraordinariamente enantadora do Mestre. Judas nuna foi apaz de oloar-seaima dos seus preoneitos judaios ontra os seus olegas galileus; ele hegava a ritiar, na suamente, at�e mesmo Jesus, em muitas oisas. A ele, a quem onze dos ap�ostolos admiravam omo ohomem perfeito, omo o \�unio digno de ser amado e o mais importante entre dez mil", �e que essepresumido judeu muitas vezes ousava ritiar no seu ora�~ao. E, realmente, ele aalentava a id�eia deque Jesus fosse t��mido e mesmo um pouo reeoso de a�rmar o seu pr�oprio poder e autoridade.Judas era um bom homem de neg�oios. Era neess�ario tato, habilidade e paiênia, bem omouma devo�~ao metiulosa, para onduzir os assuntos �naneiros de um idealista omo Jesus, sem falarda luta om os m�etodos desordenados de alguns dos ap�ostolos na ondu�~ao dos neg�oios. Judasrealmente era um grande exeutivo, um �nanista apaz e previdente. E era de uma organiza�~aopersistente. Nenhum dos doze jamais ritiou Judas. At�e onde podiam enxergar, Judas Isariotes eraum tesoureiro sem par, um homem instru��do, um ap�ostolo leal (se bem que algumas vezes r��tio) e,em todos os sentidos da palavra, um grande suesso. Os ap�ostolos amavam Judas; ele era realmenteum deles. Ele deve ter areditado em Jesus, mas duvidamos que ele tenha realmente amado o Mestre,de todo o ora�~ao. O aso de Judas ilustra a verdade daquele ditado: \H�a um aminho que paree ojusto para um homem, mas o �m dele �e a morte". �E de todo poss��vel ser v��tima da ilus~ao pa���a,1503



da adapta�~ao agrad�avel aos aminhos do peado e da morte. Podeis estar ertos de que Judas foi,�naneiramente, sempre leal ao seu Mestre e seus irm~aos ap�ostolos. O dinheiro nuna haveria sido omotivo da sua trai�~ao ao Mestre.Judas era o �lho �unio de pais pouo s�abios. Quando ainda muito jovem, ele foi adulado e afagado;e tornou-se uma rian�a mimada. Quando reseu, passou a possuir id�eias exageradas sobre a suapr�opria importânia. Tornou-se um mal perdedor. Nutria id�eias distoridas sobre a justi�a; permitia-se a indulgênia de sentir �odio e suspeita. E era espeialista em interpretar erroneamente as palavrase os atos dos seus amigos. Durante toda a sua vida, Judas havia ultivado o h�abito de ter de terminarquites om aqueles que, na sua fantasia, o tinham maltratado. O seu sentido de valores e lealdadesera imperfeito.Para Jesus, Judas foi uma aventura om a f�e. Desde o ome�o, o Mestre ompreendeu totalmentea fraqueza desse ap�ostolo e sabia perfeitamente bem dos perigos de admiti-lo na omunidade. Noentanto, �e da natureza dos Filhos de Deus dar a todos os seres riados hanes plenas e iguais desalva�~ao e de sobrevivênia. Jesus queria, n~ao apenas que os mortais desse mundo, mas tamb�em queos espetadores de inumer�aveis outros mundos, soubessem que, quando existem d�uvidas quanto �asineridade, no ora�~ao, e �a franqueza na devo�~ao de uma riatura ao Reino, a pr�atia invari�avel dosJu��zes dos homens �e reeber totalmente o andidato em d�uvida. A porta da vida eterna est�a bemaberta a todos; \quem quer que queira entrar, pode vir"; n~ao h�a restri�~oes ou quali�a�~oes, a n~aoser a f�e daquele que vem.Apenas esse foi o motivo que levou Jesus a permitir a Judas ir at�e o �m; e sempre fez todo oposs��vel para transformar e salvar esse ap�ostolo frao e onfuso. Contudo, quando a luz n~ao �e reebidaom honestidade e vivida de aordo, ela tende a transformar-se em trevas dentro da alma. Judasreseu inteletualmente om os ensinamentos de Jesus sobre o Reino, mas n~ao onseguiu progressosna aquisi�~ao do ar�ater espiritual, omo lograram os outros ap�ostolos. Ele n~ao onseguiu fazer umprogresso pessoal satisfat�orio na experiênia espiritual.Cada vez mais, Judas deixou que os desapontamentos pessoais resessem dentro dele, para �nal-mente tornar-se v��tima do ressentimento. Os seus sentimentos haviam sido feridos muitas vezes, eele deixou que a suspeita resesse de um modo anormal, a suspeita em rela�~ao aos seus melhoresamigos, e at�e mesmo em rela�~ao ao Mestre. Em breve ele tornou-se obeado pela id�eia de tirar adiferen�a e �ar quites, de fazer qualquer oisa para vingar-se, sim, hegando at�e mesmo �a trai�~aoaos seus ompanheiros e ao seu Mestre.E essas id�eias perversas e perigosas n~ao tomaram forma de�nitiva at�e o dia em que uma mulheragradeida entornou uma aixa valiosa de inenso aos p�es de Jesus. Isso pareeu um desperd��iopara Judas e, quando o seu protesto p�ublio foi t~ao vivamente desaprovado por Jesus, ali, diante detodos, foi demais. Aquele aonteimento determinou a mobiliza�~ao de todo �odio, m�agoa, maldade,preoneito, inveja e vingan�a, aumulados durante uma vida; e ele deidiu tirar a diferen�a, n~aoimportasse om quem; e ent~ao ristalizou todo o mal da sua natureza sobre a �unia pessoa inoenteem todo o drama s�ordido da sua vida desafortunada, apenas porque asualmente Jesus fora o agenteprinipal, no epis�odio que marou a sua passagem esolhida por ele pr�oprio, do Reino progressivo daluz, para o dom��nio das trevas.O Mestre, muitas vezes, tanto em partiular quanto publiamente, havia prevenido a Judas deque ele estava entorpeido; mas as advertênias divinas em geral s~ao in�uteis quando se trata danatureza humana amargurada. Jesus fez tudo o que foi poss��vel, e ompat��vel om a liberdade moralhumana, para impedir que Judas esolhesse o aminho errado. O grande teste �nalmente veio. O�lho do ressentimento fraassou; e, dando a si mesmo uma auto-importânia exagerada, edeu aosditames amargos e s�ordidos de uma mente orgulhosa, vingativa, que mergulhava �elere em onfus~ao,no desespero e na perversidade.Judas entrou na intriga baixa e vergonhosa para trair o seu Senhor e Mestre e rapidamente levou1504



adiante o esquema nefando. Durante a realiza�~ao do plano onebido pela sua raiva e deslealdadetrai�oeira, ele experimentou momentos de arrependimento e de vergonha e, nesses intervalos deluidez, ele onebeu medrosamente, tal uma defesa para a sua pr�opria mente, a id�eia de que seriaposs��vel que Jesus exeresse o seu poder para libertar a si pr�oprio, no �ultimo momento.Quando o neg�oio vil e peaminoso estava terminado, esse mortal renegado, que tinha dado t~aopoua importânia a vender o seu amigo por trinta pe�as de prata, para satisfazer a sua h�a muitoalimentada sede de vingan�a, saiu preipitadamente e ometeu o ato �nal, no drama de fuga �asrealidades da existênia mortal - o sui��dio.Os onze ap�ostolos �aram horrorizados, atordoados. Jesus olhou para o traidor apenas ompiedade. Os mundos têm ahado dif��il perdoar Judas, e o seu nome �e evitado em todo um vastouniverso.

1505



1506



Cap��tulo 140A Ordena�~ao dos DozePOUCO antes do meio-dia, no domingo, 12 de janeiro do ano 27 d.C., Jesus reuniu os ap�ostolospara a ordena�~ao deles, omo pregadores p�ublios do evangelho do Reino. Aqueles doze homensestavam esperando ser hamados a qualquer dia; e, assim, nessa manh~a eles n~ao foram muito longeda margem para pesar. V�arios deles permaneeram perto da margem, fazendo reparos nas suasredes ou onsertando a sua parafern�alia de pesa.Quando deseu at�e a praia, Jesus hamou os ap�ostolos e saudou primeiro a Andr�e e Pedro, queestavam pesando perto da margem; em seguida sinalizou para Tiago e Jo~ao, que estavam em umbaro por perto, onversando om Zebedeu, o pai deles, e remendando as suas redes. Dois a dois, eleonvoou os ap�ostolos e, quando havia reunido todos os doze, seguiu om eles para as terras altas aonorte de Cafarnaum, onde ontinuou a dar-lhes instru�~oes para a ordena�~ao formal deles.Daquela vez, todos os doze ap�ostolos enontravam-se em silênio; at�e mesmo Pedro estava dispostoa reetir. A�nal, a hora t~ao esperada havia hegado! Eles seguiam a s�os om o Mestre, para partiiparde alguma esp�eie de erimônia solene de onsagra�~ao pessoal, e de dedia�~ao oletiva ao trabalhosagrado de representar o seu Mestre, na prolama�~ao da vinda do Reino do seu Pai.140.1 A Instru�~ao PreliminarAntes do servi�o da ordena�~ao formal, Jesus falou a todos os doze, assentados em volta dele: \Meusirm~aos, hegou a hora do Reino. Estais aqui omigo, isolados, porque eu vos vou apresentar ao Paiomo embaixadores do Reino. Alguns de v�os me ouvistes falando deste Reino na sinagoga, logoquando fostes hamados. Cada um de v�os aprendeu mais sobre o Reino do Pai depois que estivestestrabalhando omigo nas idades, em volta do mar da Galil�eia. E agora eu tenho algo mais a dizer-vosa respeito deste Reino.\O novo Reino que meu Pai est�a para estabeleer nos ora�~oes dos seus �lhos terrenos �e umdom��nio perene. Esse governo do meu Pai nos ora�~oes dos que desejarem fazer a sua divina vontaden~ao ter�a �m. Eu delaro que meu Pai n~ao �e um Deus s�o de judeus e gentios. Muitos vir~ao, doleste e do oeste, para se sentarem onoso no Reino do Pai, enquanto muitos dos �lhos de Abra~aoreusar-se-~ao a aderir �a nova fraternidade de prevaleimento do esp��rito do Pai nos ora�~oes dos �lhosdos homens.\O poder deste Reino n~ao onsistir�a da for�a de ex�eritos, nem do poder de riquezas, mas, simda gl�oria do esp��rito divino que vir�a para ensinar �as mentes e governar os ora�~oes dos idad~aosrenasidos do Reino eleste, os �lhos de Deus. Essa, a fraternidade do amor, na qual reina a retid~ao,e ujo grito de batalha ser�a: Paz na Terra e boa vontade a todos os homens. Esse Reino que estaisa ponto de prolamar �e o desejo dos homens bons de todas as idades, a esperan�a de toda a Terra e1507



o umprimento de todas as promessas s�abias de todos os profetas.\Para v�os, �lhos meus, e para todos os outros que vos seguir~ao neste Reino, h�a um teste severo.Apenas a f�e vos far�a passar pelos seus portais; mas deveis produzir os frutos do esp��rito do meuPai se quiserdes ontinuar a asender na vida progressiva da irmandade divina. Em verdade, emverdade, vos digo, nem todos aqueles que dizem: `Senhor, Senhor', entrar~ao no Reino do �eu; masantes aqueles que umprem a vontade do meu Pai que est�a no �eu.\A vossa mensagem para o mundo ser�a: busai primeiro o Reino de Deus e Sua retid~ao, e, aohegardes a tanto, todas as outras oisas esseniais para a sobrevivênia eterna vos ser~ao asseguradas,por ar�esimo. E agora eu deixo laro para v�os que o Reino do meu Pai n~ao vir�a om uma aparêniaexterior de poder, nem om uma demonstra�~ao pouo inusitada. E, pois, n~ao deveis sair paraprolamar o Reino dizendo: `ele �e aqui' ou `�e l�a'. Pois tal Reino que pregais �e Deus dentro de v�os.\Aquele que quiser ser grande no Reino do meu Pai deve tornar-se um ministro para todos; eaquele que quiser ser o primeiro no vosso meio, que se torne o servidor dos irm~aos. E quando fordesreebidos realmente omo idad~aos, no Reino eleste, n~ao mais sereis servos, sereis �lhos do Deusvivo. E assim progredir�a esse Reino, no mundo, at�e quebrar todas as barreiras e levar os homenstodos a onheerem meu Pai e areditarem na verdade salvadora que eu vim delarar. E, agoramesmo, o Reino est�a ao alane das m~aos; e alguns de v�os n~ao morrereis sem terdes visto o Reino deDeus surgir em grande poder.\E o que os vossos olhos agora ontemplam, esse pequeno ome�o de doze homens omuns,multipliar-se-�a e reser�a, at�e que �nalmente toda a Terra seja preenhida de louvor ao meu Pai. En~ao ser�a assim, tanto pelas palavras que disserdes quanto pelas vidas que viverdes, que os homenssaber~ao que v�os tereis estado omigo e que tereis aprendido sobre as realidades do Reino. E, se bemque eu n~ao queira depositar argas pesadas nas vossas mentes, eu deverei oloar sobre as vossasalmas a responsabilidade solene de me representarem para o mundo, quando, em breve, eu vos deixardo mesmo modo omo eu agora represento o meu Pai, nesta vida que estou vivendo na arne". Equando terminou de falar, ele levantou-se.
140.2 A Ordena�~aoJesus agora instru��a os doze mortais que o haviam ouvido, na sua delara�~ao a respeito do Reino,que se ajoelhassem em um ��rulo em volta dele. E ent~ao o Mestre oloou as suas m~aos na abe�ade ada um dos ap�ostolos, ome�ando por Judas Isariotes e terminando por Andr�e. Depois deaben�o�a-los, Jesus estendeu as suas m~aos e orou:\Meu Pai, agora eu Te trago estes homens, meus mensageiros. Eu esolhi estes doze, dentre osnossos �lhos da Terra, para que saiam e me representem omo eu vim representar-Te. Ama a elese esteja om eles, omo Tu me amaste e estiveste omigo. E, agora, meu Pai, d�a sabedoria a esseshomens, pois eu oloo todos os assuntos do Reino que vir�a nas m~aos deles. E eu gostaria, se for daTua vontade, de permaneer na Terra por um tempo para ajud�a-los, nos seus trabalhos para o Reino.E novamente, meu Pai, agrade�o a Ti por ter estes homens, e os on�o �a Tua guarda enquanto euvou terminar o trabalho que me enarregaste de fazer".Quando Jesus terminou de orar, os ap�ostolos permaneeram quietos, inlinados em reverênia,ada um deles no seu lugar. Muitos minutos se passaram, antes at�e mesmo que Pedro ousasselevantar os olhos no intuito de olhar para o Mestre. Um a um, abra�aram Jesus, mas nenhumdaqueles homens disse uma palavra. Um grande silênio penetrou o loal, enquanto uma hoste deseres elestes ontemplava esta ena solene e sagrada - o Criador de um universo, oloando osassuntos da irmandade divina dos homens sob a ondu�~ao de mentes humanas.1508



140.3 O Serm~ao da Ordena�~aoE ent~ao Jesus tomou a palavra e disse: \Agora, portanto, que sois embaixadores do Reino do meuPai, vos onvertestes numa lasse de homens distinta e separada de todos os outros homens na Terra.N~ao sois apenas homens entre homens, mas sois omo os idad~aos eslareidos de uma outra Terraeleste, entre as riaturas ignorantes deste mundo esuro. N~ao basta viverdes omo se estiv�ereisdiante deste momento, mas doravante deveis viver omo aqueles que provaram das gl�orias de umavida melhor e que foram enviados de volta para a Terra, omo embaixadores do Soberano daquelemundo novo melhor. Do instrutor �e esperado mais do que do aluno; do dono �e exigido mais quedo servo. Dos idad~aos do Reino eleste �e exigido mais do que dos idad~aos do governo terrestre.Algumas oisas que eu vos direi podem pareer dif��eis, mas v�os esolhestes representar-me no mundo,omo eu agora represento o Pai e, omo agentes meus na Terra, sereis obrigados a omportar-vossegundo os ensinamentos e pr�atias que reetem os meus ideais da vida mortal, para os mundos doespa�o, e aos quais eu dou o exemplo da minha vida terrestre, revelando o Pai que est�a nos �eus.\Assim vos envio ao mundo para prolamardes a liberdade a todos que estiverem no ativeiroespiritual, para j�ubilo dos prisioneiros do medo e para urardes os doentes de aordo om a vontadedo meu Pai nos �eus. Quando virdes os meus �lhos em ang�ustia falai a eles enorajado-os, dizendo:\Felizes sejam os pobres em esp��rito, os humildes, pois deles s~ao os tesouros do Reino do �eu.\Felizes sejam aqueles que têm fome e sede de retid~ao, pois ser~ao saiados.\Felizes sejam os mansos, pois herdar~ao a Terra.\Felizes sejam os puros de ora�~ao, pois ver~ao a Deus.\E, deste mesmo modo, ireis falar aos meus �lhos, om estas mesmas palavras de onforto espirituale de promessa:\Felizes sejam aqueles que pranteiam, pois ser~ao onfortados. Felizes sejam os que horam, poisreeber~ao o esp��rito do j�ubilo.\Felizes sejam os miseriordiosos, pois reeber~ao a miseri�ordia.\Felizes sejam os pai�adores, pois ser~ao hamados de �lhos de Deus.\Felizes os que forem perseguidos em nome da retid~ao, pois deles �e o Reino do �eu. Sede felizesquando os homens vos insultarem e vos perseguirem e ontra v�os lan�arem falsamente todas as formasde mal. Jubilai em plena alegria, pois grande �e a vossa reompensa nos �eus.\Meus irm~aos, eu vos envio, pois, ao mundo; e sois o sal da Terra; sal om sabor de salva�~ao. E,entretanto, se esse sal perder o sabor, om o que �e que se salgar�a? E de nada servir�a mais, a menosque seja para ser jogado fora e pisoteado pelos homens.\V�os sois a luz do mundo. Uma idade plantada em uma olina n~ao pode �ar esondida. E oshomens n~ao aendem uma vela para esondê-la, mas em um andeeiro, para que dê luz a todos queest~ao na asa. Que a vossa luz brilhe, assim, diante dos homens, para que eles possam ver vossasboas obras e para que sejam levados a glori�ar o vosso Pai que est�a nos �eus.\Eu vos envio ao mundo para que me representeis e sejais os embaixadores do Reino do meu Pai; e,quando sairdes para prolamar as boas-novas, on�ai no Pai de quem sois mensageiros. N~ao resistais�a injusti�a om a for�a; nem oloqueis a vossa on�an�a no bra�o da arne. Se o vosso semelhantebater na vossa fae direita, dai-lhe tamb�em a outra. Estai dispostos a sofrer de injusti�as mais doque fazer umprir a lei entre v�os. Na bondade e na miseri�ordia, ministrai a todos que est~ao nainfeliidade e na neessidade.\E eu vos digo: Amai os vossos inimigos, fazei o bem �aqueles que vos odeiam. Aben�oai �aquelesque vos amaldi�oam, e orai por aqueles que se servem de v�os om desprezo. E tratai aos homens do1509



mesmo modo que areditais que eu os trataria.\O vosso Pai nos �eus faz o sol brilhar sobre os maus, tanto quanto sobre os bons; do mesmomodo ele envia a huva ao justo e ao injusto. V�os sois os �lhos de Deus, e mesmo ainda mais; soisagora os embaixadores do Reino do meu Pai. Sede miseriordiosos, omo Deus �e miseriordioso, e,no futuro eterno do Reino, v�os sereis perfeitos, omo o vosso Pai eleste �e perfeito.\Tendes a miss~ao de salvar os homens, n~ao de julg�a-los. Ao �nal da vossa vida terrena, todos deveisesperar miseri�ordia; e, pois, pe�o-vos que, durante a vossa vida mortal, demonstreis miseri�ordiapara om todos os vossos irm~aos na arne. N~ao ometais o erro de tentar tirar um iso do olho dovosso irm~ao, quando h�a uma trave dentro dos vossos pr�oprios olhos. Tendo primeiro retirado a travedo vosso pr�oprio olho, v�os podeis ver melhor para tirar o iso do olho do irm~ao.\Diserni a verdade om lareza; vivei a vida de retid~ao om destemor; e, desse modo, sereisap�ostolos e os embaixadores do meu Pai. Ouvistes o que foi dito: `Se um ego guia outro ego,ambos air~ao no burao'. Se quiserdes guiar outros ao Reino, deveis v�os pr�oprios aminhar naluz lara da verdade viva. Para om todos os assuntos do Reino eu vos exorto a demonstrar umjulgamento justo e uma sabedoria agu�ada. N~ao apresenteis aos ~aes aquilo que �e sagrado; nemjogueis as vossas p�erolas aos poros, pois eles pisar~ao nas vossas gemas e voltar-se-~ao ontra v�os.\Eu vos previno ontra os falsos profetas que vir~ao a v�os em peles de ovelhas, enquanto pordentro s~ao omo lobos devoradores. Pelos frutos v�os os reonheereis. Os homens olhem uvasdos espinheiros ou �gos dos ardos? E ainda assim, toda boa �arvore d�a bons frutos; mas a �arvoreorrupta d�a um fruto mal�evolo. Uma boa �arvore n~ao pode produzir frutos maus; nem pode uma�arvore orrupta produzir bons frutos. Toda �arvore que n~ao d�a bons frutos �e logo derrubada e jogadaao fogo. Para se ganhar a entrada no Reino do �eu, �e o motivo que onta. Meu Pai olha dentro dosora�~oes dos homens e julga-os pelas suas aspira�~oes interiores e suas inten�~oes sineras.\No grande dia de julgamento do Reino, muitos dir~ao a mim: `N�os n~ao professamos em vossonome, e pelo vosso nome n~ao �zemos obras maravilhosas?' Contudo, serei obrigado a dizer-lhes:`Nuna vos onhei; afastai-vos de mim; v�os que sois falsos instrutores'. E todo aquele que ouveessa instru�~ao e sineramente exeuta a sua miss~ao de me representar diante dos homens, do mesmomodo omo eu representei o meu Pai para v�os, ter�a uma entrada ampla no meu servi�o e no Reinodo Pai eleste".Nuna antes os ap�ostolos tinham ouvido Jesus falar desse modo, pois ele falou-lhes omo quemtem a autoridade suprema. Eles retornaram da montanha por volta do pôr-do-sol, mas nenhumdaqueles homens fez pergunta alguma a Jesus.140.4 V�os Sois o Sal da TerraO hamado \Serm~ao da Montanha" n~ao �e o evangelho de Jesus. Ele ont�em muitos ensinamentos�uteis, mas foi feito omo instru�~ao da ordena�~ao de Jesus aos doze ap�ostolos. Foi a miss~ao pessoaldo Mestre, para aqueles que iriam pregar o evangelho e que aspiravam a represent�a-lo no mundo doshomens, do mesmo modo que ele, t~ao eloq�uente e perfeitamente, representava o seu Pai.\V�os sois o sal da Terra, sal que tem sabor de salva�~ao. E se esse sal perder o seu sabor, omo que se salgar�a? N~ao mais ser�a bom para nada a n~ao ser para se jogar fora e ser pisoteado peloshomens."Na �epoa de Jesus o sal era preioso. Era usado at�e mesmo omo dinheiro. A moderna palavra\sal�ario" deriva-se de sal. O sal n~ao apenas d�a sabor aos alimentos, mas �e tamb�em um onservante.Faz om que os alimentos �quem mais saborosos, e para isso ele serve.\V�os sois a luz do mundo. Uma idade plantada numa olina n~ao pode esonder-se. Nem os1510



homens aendem uma vela e a oloam �as esondidas, mas em um andeeiro; e ele d�a a luz a todosos que est~ao na asa. Que a vossa luz brilhe assim diante dos homens, para que eles possam ver asvossas boas obras e para que sejam levados a glori�ar o vosso Pai, que est�a no �eu."Ainda que a luz dissipe as trevas, ela tamb�em pode \egar" a ponto de onfundir e frustrar. Somosexortados a fazer a nossa luz brilhar de um modo tal que os nossos semelhantes sejam guiados a novose bons aminhos de vida elevada. A nossa luz deveria brilhar assim, n~ao para atrair a aten�~ao paran�os pr�oprios. At�e mesmo a vossa atividade de voa�~ao pode ser utilizada omo um \reetor" e�azpara a dissemina�~ao dessa luz de vida.Os arateres fortes n~ao se formam por n~ao fazerem absolutamente o mal, mas muito mais porfazerem de fato o bem. A ausênia de ego��smo �e uma ins��gnia de grandeza humana. Os n��veis maiselevados de auto-realiza�~ao s~ao alan�ados pela adora�~ao e o servi�o. A pessoa feliz e e�iente �emotivada, n~ao pelo medo de fazer o errado, mas pelo amor de fazer o erto.\Pelos seus frutos v�os os onheereis." A pessoalidade �e basiamente imut�avel; o que muda -rese - �e o ar�ater moral. O erro maior das religi~oes modernas �e o negativismo. A �arvore que n~aod�a frutos �e \derrubada e jogada ao fogo". O valor moral n~ao pode originar-se apenas na repress~ao ena obediênia �a injun�~ao que prega o \n~ao far�as". O medo e a vergonha s~ao motiva�~oes sem valorpara a vivênia religiosa. A religi~ao �e v�alida apenas quando revela a paternidade de Deus e real�a airmandade dos homens.Uma �loso�a e�az de vida �e formada pela ombina�~ao de disernimento �osmio om o todo dasrea�~oes emoionais ao ambiente soial e eonômio. Lembrai-vos: Conquanto os impulsos heredit�ariosn~ao possam ser modi�ados fundamentalmente, as respostas emoionais a tais impulsos podem sermudadas; a natureza moral pode, portanto, ser modi�ada, o ar�ater pode ser melhorado. No ar�aterforte as respostas emoionais s~ao integradas e oordenadas e, assim, �e produzida uma pessoalidadeuni�ada. Uma uni�a�~ao de�iente enfraquee a natureza moral e engendra a infeliidade.Sem uma meta digna, a vida �a desinteressante, torna-se in�util, e resulta em muita infeliidade.O disurso de Jesus para a ordena�~ao dos doze onstitui uma �loso�a da mestria da vida. Jesus reo-mendou, aos seus seguidores, exererem a f�e experienial. Ele exortou-os a n~ao dependerem de merosonsentimentos inteletuais; nem de uma redulidade ordin�aria, nem da autoridade estabeleida.A edua�~ao deveria ser uma t�enia de aprendizado (a desoberta) de melhores m�etodos de gra-ti�ar as nossas tendênias naturais e as herdadas; e a feliidade �e o todo resultante dessas t�eniasmais elevadas para obter satisfa�~oes emoionais. A feliidade depende pouo do ambiente, emboraos loais agrad�aveis possam ontribuir grandemente para ela.Todo mortal anseia realmente por ser uma pessoa ompleta, por ser perfeito, omo o Pai no �eu�e perfeito; e realizar isso se torna poss��vel porque, em �ultima an�alise, o \universo �e verdadeiramentepaterno".140.5 O Amor Paterno e o Amor FraternoDo Serm~ao da Montanha ao disurso da �Ultima Ceia, Jesus ensinou os seus seguidores a manifestaro amor paterno mais do que o amor fraterno. O amor fraterno seria amar o teu semelhante omo ati pr�oprio, e isso seria um preenhimento adequado da \regra de ouro". O afeto paterno, todavia,requer que tu ames os teus semelhantes mortais omo Jesus te ama.Jesus ama a humanidade om um afeto dual. Ele viveu na Terra omo uma pessoalidade de duasnaturezas - a humana e a divina. Como Filho de Deus, ele ama o homem om um amor paterno - ele�e o Criador do homem, o seu pai neste universo. Enquanto Filho do Homem, Jesus ama os mortaisomo um irm~ao - ele foi verdadeiramente um homem entre os homens.1511



Jesus n~ao esperou que os seus seguidores realizassem uma manifesta�~ao imposs��vel de amor fra-terno, mas ele esperou que eles se esfor�assem para ser omo Deus - para serem perfeitos omo o Paino �eu �e perfeito - , que eles pudessem ome�ar a ver o homem omo Deus vê as suas riaturas e que,portanto, pudessem ome�ar a amar os homens omo Deus os ama - demonstrando o ome�o de umafeto paterno. Durante essas exorta�~oes aos doze ap�ostolos, Jesus busou revelar esse novo oneitodo amor paterno, do modo omo ele se relaiona a algumas atitudes emoionais preoupadas emfazer numerosos ajustamentos soiais para o meio ambiente.O Mestre apresentou esse disurso memor�avel hamando a aten�~ao para quatro atitudes de f�e,omo um prel�udio para retratar subseq�uentemente as suas quatro rea�~oes transendentes e supremasde amor paterno, ontrastando-as om as limita�~oes do amor meramente fraterno.Primeiro ele falou daqueles que eram pobres em esp��rito e famintos de retid~ao, daqueles quepersistiam na mansid~ao e eram puros de ora�~ao. Podia-se esperar que esses mortais disernidoresdo esp��rito alan�assem n��veis divinos tais, de ausênia de ego��smo, que os tornassem apazes deatingir o exer��io surpreendente do afeto paterno; que, mesmo omo lamentadores, teriam for�as parademonstrar miseri�ordia, promover a paz e resistir �as persegui�~oes e, durante todas essas situa�~oes deprova�~ao, que amassem at�e mesmo a uma humanidade n~ao am�avel, om um amor paterno. Um afetopaterno pode alan�ar n��veis de devo�~ao que transendem inomensuravelmente um afeto fraterno.A f�e e o amor, nessas beatitudes, fortaleem o ar�ater moral e riam a feliidade. O medo e araiva enfraqueem o ar�ater e destroem a feliidade. Esse serm~ao memor�avel teve o seu ome�o omuma nota sobre a feliidade.1. \Felizes s~ao os pobres em esp��rito - os humildes." Para uma rian�a, a feliidade �e a satisfa�~aode um desejo de prazer imediato. O adulto est�a disposto a semear os gr~aos da ren�unia, om o �to deter olheitas subseq�uentes de maior feliidade. Na �epoa de Jesus e desde ent~ao, a feliidade tem sidomuito freq�uentemente assoiada �a id�eia da posse de riquezas. Na hist�oria do fariseu e do publianoorando no templo, um sentia-se rio em esp��rito - egotista - ; o outro se sentia \pobre em esp��rito"- humilde. Um era auto-su�iente; o outro era apaz de aprender e de busar a verdade. O pobreem esp��rito busa as metas da riqueza espiritual - busa Deus. E os que busam a verdade n~ao têmde esperar por reompensas em um futuro distante; eles s~ao reompensados agora. Eles enontramo Reino do �eu dentro dos seus pr�oprios ora�~oes, e experimentam uma tal feliidade agora.2. \Felizes s~ao aqueles que têm fome e sede de retid~ao, pois ser~ao saiados". Apenas aqueles quese sentem pobres em esp��rito ir~ao ter fome e sede de retid~ao. Apenas os humildes busam a for�adivina e almejam o poder espiritual. No entanto �e muito perigoso pratiar onsientemente o jejumespiritual om o �to de melhorar o pr�oprio apetite pelos dons espirituais. O jejum f��sio torna-seperigoso, depois de quatro ou ino dias; faz om que nos tornemos aptos a perder todo desejo dealimento. O jejum prolongado, seja f��sio ou espiritual, tende a destruir a fome.A retid~ao na experiênia �e um prazer, n~ao um dever. A retid~ao de Jesus �e um amor dinâmio - oafeto paterno junto om o fraterno. N~ao �e o tipo de retid~ao negativa, o tipo \n~ao fa�a" de retid~ao.Como �e que algu�em poderia almejar uma oisa negativa - uma oisa a \n~ao fazer"?N~ao �e t~ao f�ail ensinar, �a mente de uma rian�a, essas duas primeiras beatitudes, mas a menteamadureida deveria aptar o signi�ado delas.3. \Felizes s~ao os mansos, pois eles herdar~ao a Terra." A mansid~ao genu��na n~ao tem nenhumarela�~ao om o medo. �E mais a atitude de um homem ooperando om Deus - \A vossa vontade ser�afeita". Abrange a paiênia e a tolerânia, e �e motivada pela f�e inabal�avel em um universo amistosoe umpridor da lei. Ela mant�em o ontrole de todas as tenta�~oes de rebeldia ontra o guiamentodivino. Jesus foi o homem manso ideal de Urantia; e ele herdou um vasto universo.4. \Felizes s~ao os puros de ora�~ao, pois eles ver~ao Deus." A pureza espiritual n~ao �e uma qualidadenegativa, a n~ao ser ao negar a suspeita e a vingan�a. Ao disutir sobre a pureza, Jesus n~ao teve ainten�~ao de tratar exlusivamente das atitudes sexuais humanas. Ele referia-se mais �aquela f�e que1512



o homem deveria ter no seu semelhante; aquela f�e que um pai tem no seu �lho, e que o apaitaa amar os seus semelhantes omo um pai os amaria. O amor do pai n~ao neessita mimar, e n~aofeha os olhos para o mal, mas �e sempre o oposto do inismo. O amor paterno tem sempre um �unioprop�osito e sempre busa o melhor no homem, que �e a atitude de um verdadeiro progenitor.Ver Deus - por meio da f�e - signi�a adquirir o verdadeiro disernimento espiritual. E o diser-nimento espiritual intensi�a o guiamento do Ajustador, e tudo isso, no �m, aumenta a onsiêniade Deus. E quando v�os onheerdes o Pai, v�os estareis on�rmados na erteza da �lia�~ao divina; epodereis amar ada vez mais a ada um dos vossos irm~aos na arne, n~ao apenas omo um irm~ao -om o amor fraterno - mas tamb�em omo um pai - om o afeto paterno.Essa exorta�~ao �e f�ail de transmitir, at�e mesmo a uma rian�a. As rian�as s~ao naturalmenteon�antes, e os pais deveriam prourar fazer om que elas n~ao perdessem essa f�e simples. Ao lidardesom as rian�as, evitai qualquer modo de engan�a-las e abstendes de sugerir suspeitas. Sabiamenteajudai-as a seleionar os seus her�ois e a esolher o trabalho da vida delas.E ent~ao Jesus ontinuou a instruir os seus dis��pulos na realiza�~ao do prop�osito prinipal de toda aluta humana - a perfei�~ao - , a pr�opria realiza�~ao divina. E ele sempre lhes lembrava: \Sede perfeitos,omo o vosso Pai nos �eus �e perfeito". Ele n~ao exortava os doze a amar os seus semelhantes omoeles amavam a si pr�oprios. Isso teria sido uma realiza�~ao ondigna; teria indiado a realiza�~ao doamor fraterno. Jesus aonselhava os seus ap�ostolos a amar os homens omo ele os havia amado - omo amor paterno, tanto quanto om um afeto fraterno. E ilustrava isso apontando as quatro rea�~oessupremas do amor paterno:1. \Felizes s~ao os que pranteiam, pois ser~ao onfortados." Nem o hamado senso omum, nema melhor das l�ogias nuna sugeririam que a feliidade poderia derivar-se da ai�~ao. Jesus, por�em,n~ao se referia ao lamento externo nem ostensivo. Ele aludia a uma atitude emoional de ternura deora�~ao. �E um grande erro ensinar aos meninos e aos rapazes que n~ao �e masulino demonstrar ternuraou, por qualquer outro meio, evideniar sentimentos emoionais ou sofrimento f��sio. A ompaix~ao �eum atributo t~ao ondigno para o homem quanto o �e para a mulher. N~ao �e neess�ario aparentar durezapara ser masulino. Essa �e a forma errada de riar homens orajosos. Os grandes homens do mundon~ao tiveram medo de lamentar. Mois�es, o lamentador, foi um grande homem, mais do que Sans~aoe mais do que Golias. Mois�es foi um l��der magn���o, mas ele era um homem tamb�em de mansid~ao.Ser sens��vel e susept��vel �as neessidades humanas gera uma feliidade genu��na e duradoura; e, aomesmo tempo, essas atitudes gentis protegem a alma das inuênias destrutivas da raiva, do �odio eda suspeita.2. \Felizes s~ao os miseriordiosos, pois eles alan�ar~ao a miseri�ordia." Miseri�ordia aqui tem aonota�~ao da altura, da profundidade e da largura da mais verdadeira amizade - o amor da bondade.A miseri�ordia, algumas vezes pode ser passiva, mas aqui ela �e ativa e dinâmia - a paternalidadesuprema. Um pai heio de amor poua di�uldade tem de perdoar o seu �lho, e de perdo�a-lo at�emuitas vezes. E, para om um �lho n~ao mimado, o impulso de aliviar o sofrimento �e natural. Os�lhos s~ao normalmente bons e ompassivos quando j�a têm idade su�iente para avaliar as ondi�~oesreais.3. \Felizes s~ao os pai�adores, pois ser~ao hamados �lhos de Deus." Os ouvintes de Jesustinham uma sede ardente de liberta�~ao militar, n~ao de pai�adores. A paz de Jesus, ontudo, n~ao �eda esp�eie pa���a e negativa. Em fae das prova�~oes e das persegui�~oes, ele disse: \A minha paz eua deixo onvoso". \Que o vosso ora�~ao n~ao seja perturbado, e que n~ao pade�a de temores." Esta �ea paz que evita onitos danosos. A paz pessoal integra a pessoalidade. A paz soial afasta o medo,a obi�a e a raiva. A paz pol��tia impede os antagonismos raiais, as suspeitas naionais e a guerra.Busar a paz �e a ura para a deson�an�a e a suspeita.As rian�as podem aprender failmente a funionar omo pai�adoras. Elas gostam de atividadesgrupais; elas gostam de brinar juntas. E o Mestre disse erta vez: \Quem quiser salvar a sua vida1513



ir�a perdê-la, mas quem perder a sua vida enontr�a-la-�a".4. \Felizes daqueles que s~ao perseguidos por ausa da sua retid~ao, pois deles �e o Reino do �eu.Felizes deveis �ar quando os homens vos insultarem, perseguirem e lan�arem falsamente todo o tipode mal ontra v�os. Rejubilai-vos na alegria mais extrema, pois grande �e a vossa reompensa nos�eus."E, assim, freq�uentemente a persegui�~ao vem depois da paz. E os jovens e os adultos orajososnuna fogem da di�uldade ou do perigo. \Nenhum amor �e maior do que aquele que d�a a sua vidapelos seus amigos." E um amor paterno pode livremente fazer todas essas oisas - oisas que oamor fraterno di�ilmente onsegue abranger. E o progresso tem sido sempre a olheita �nal dapersegui�~ao.As rian�as sempre respondem ao desa�o da oragem. A juventude est�a sempre disposta a \ousar".E toda rian�a deveria aprender edo a sari�ar-se.E assim �e revelado que as beatitudes do Serm~ao da Montanha s~ao baseadas na f�e e no amor, en~ao na lei - na �etia ou dever.O amor paterno tem prazer em dar o bem em troa do mal - fazer o bem em repres�alia �a injusti�a.140.6 A Noite da Ordena�~aoDomingo ao anoiteer, quando hegaram �a asa de Zebedeu, vindos das terras altas ao norte deCafarnaum, Jesus e os doze ompartilharam uma refei�~ao simples. Em seguida Jesus saiu parauma aminhada pela praia, enquanto os doze onversavam entre si. Depois de uma breve disuss~ao,enquanto os gêmeos faziam uma pequena fogueira para dar-lhes alor e mais luz, Andr�e foi enontrarJesus e, quando o alan�ou, disse: \Mestre, meus irm~aos permaneem inapazes de ompreender oque disseste sobre o Reino. N~ao nos sentimos apazes de ome�ar este trabalho, antes que nos dêsoutras instru�~oes. Eu vim para pedir-te que te juntes a n�os no jardim e que nos ajude a ompreendero signi�ado das tuas palavras". E Jesus foi om Andr�e enontrar-se om os ap�ostolos.Depois de entrar no jardim e reunir os ap�ostolos em volta de si, Jesus ensinou-lhes outras oisasmais, e disse-lhes: \Ahais dif��il reeber a minha mensagem porque quereis onstruir o novo ensi-namento diretamente em ima do antigo, mas eu delaro que deveis renaser. Deveis ome�ar denovo, omo pequenas rian�as; e deveis estar dispostos a on�ar no meu ensinamento e areditarem Deus. O novo evangelho do Reino n~ao pode ser tomado omo se se quisesse onform�a-lo ao queexiste. V�os tendes id�eias erradas sobre o Filho do Homem e sua miss~ao na Terra. E n~ao ometais oerro de pensar que eu vim para pôr de lado a lei e os profetas; eu n~ao vim para destruir, mas paraumprir, para ampliar e iluminar. Eu n~ao vim para transgredir a lei, mas antes para esrever essesnovos mandamentos nas t�abuas dos vossos ora�~oes.\Eu pe�o de v�os uma retid~ao que exeder�a a retid~ao daqueles que busam obter o favoreimentodo Pai por meio de aridades, pree e jejum. Se quiserdes entrar no Reino, deveis ter uma retid~aoque onsiste no amor, miseri�ordia e verdade - o desejo sinero de fazer a vontade do meu Pai nos�eus."Ent~ao disse Sim~ao Pedro: \Mestre, se tu tens um novo mandamento, n�os o ouviremos. Revela an�os o novo aminho". Jesus respondeu a Pedro: \V�os ouvistes, dito por aqueles que ensinam a lei:`N~ao matar�as, pois aquele que matar estar�a sujeito a julgamento'. Entretanto eu olho al�em do ato,para ver o motivo a desoberto. E delaro a v�os que todo aquele que tiver raiva do seu irm~ao est�a emperigo de ondena�~ao. Aquele que nutre o �odio no seu ora�~ao e planeja a vingan�a na sua mente,est�a em perigo de ser julgado. V�os apenas podeis julgar os vossos ompanheiros pelos atos deles; oPai, que est�a nos �eus, julga pela inten�~ao. 1514



\Ouvistes os instrutores da lei dizendo: `N~ao ometereis adult�erio'. Mas eu vos digo que todohomem que olha para uma mulher, om a inten�~ao de desejo por ela, j�a ometeu o adult�erio omela, no seu ora�~ao. V�os podeis julgar os homens apenas pelos seus atos, mas o meu Pai vê dentrodos ora�~oes dos seus �lhos e, om miseri�ordia, julga-os, de aordo om as suas inten�~oes e om osdesejos reais".Jesus tinha a inten�~ao de ontinuar examinando os outros mandamentos, quando Tiago Zebedeuinterrompeu-o, perguntando: \Mestre, o que devemos ensinar ao povo a respeito do div�orio? Deve-mos permitir a um homem divoriar-se da sua mulher, omo Mois�es mandou?" E, quando ouviu essapergunta, Jesus disse: \Eu n~ao vim para legislar, mas para eslareer. Eu vim, n~ao para reformaros reinos deste mundo, mas antes para estabeleer o Reino do �eu. N~ao �e da vontade do Pai queeu devesse eder �a tenta�~ao de ensinar-vos regras para o governo, o om�erio, ou o omportamentosoial, as quais, embora pudessem ser boas para hoje, poderiam estar longe de serem adequadaspara a soiedade de outra idade. Estou na Terra somente para onfortar as mentes, para liberaros esp��ritos e para salvar as almas dos homens. Mas, a respeito dessa quest~ao do div�orio, eu vosdirei que, embora Mois�es fosse favor�avel a esses proedimentos, n~ao era assim nos dias de Ad~ao noJardim".Depois que os ap�ostolos haviam onversado entre si, durante um erto tempo, Jesus ontinuoua falar: \V�os deveis sempre reonheer dois pontos de vista em toda onduta mortal - o humanoe o divino; os aminhos da arne e o aminho do esp��rito; a perspetiva do tempo e a vis~ao daeternidade". E, embora os doze n~ao pudessem ompreender tudo o que ele lhes ensinava, eles foramrealmente ajudados por essa instru�~ao.E ent~ao disse Jesus: \Mas v�os trope�areis nos meus ensinamentos porque v�os estais aostumados ainterpretar a minha mensagem literalmente; sois vagarosos ao disernir o esp��rito do meu ensinamento.De novo, deveis lembrar-vos de que sois os meus mensageiros; v�os sois obrigados a viver as vossasvidas omo eu tenho vivido a minha espiritualmente. V�os sois os meus representantes pessoais; masn~ao ometais o engano de esperar que todos os homens vivam omo v�os, sob todos os pontos de vista.V�os vos deveis lembrar tamb�em de que eu tenho ovelhas que n~ao s~ao desse rebanho; e que tamb�emtenho obriga�~oes para om elas, pois devo prover-lhes o modelo de fazer a vontade do Pai, enquantoeu viver a vida da natureza mortal".Natanael perguntou, ent~ao: \Mestre, n~ao devemos dar um lugar �a justi�a? A lei de Mois�es diz:`Um olho por um olho, e um dente por um dente'. O que devemos dizer?" E Jesus respondeu:\Deveis retribuir o mal om o bem. Os meus mensageiros n~ao devem disputar om os homens, masdevem ser gentis om todos. Medida por medida, n~ao ser�a essa a vossa regra. Os hefes entre oshomens podem ter tais leis, mas n~ao �e assim no Reino; a miseri�ordia determinar�a sempre os vossosjulgamentos, e o amor determinar�a a vossa onduta. E se esses s~ao prin��pios duros, ainda agorapodeis desistir. Se ahardes os quesitos do apostolado muito penosos, podeis voltar para o aminhomenos rigoroso do disipulado".Ao ouvir essas palavras assustadoras, os ap�ostolos reuniram-se todos, �a parte, por um momento,mas logo voltaram, e Pedro disse: \Mestre, gostar��amos de ontinuar ontigo; nenhum de n�os retroe-deria. Estamos totalmente preparados para arar om o pre�o extra; beberemos da ta�a. Gostar��amosde ser ap�ostolos, n~ao dis��pulos meramente".Quando ouviu isso, Jesus disse: \Estais dispostos, ent~ao, a assumir as vossas responsabilidadese seguir-me. Fazei as vossas boas a�~oes em segredo; e, quando derdes esmolas, que a vossa m~aoesquerda n~ao saiba o que fez a m~ao direita. E, quando orardes, devereis permaneer separados e as�os e n~ao usareis de repeti�~oes v~as nem de frases sem sentido. Lembrai-vos sempre que o Pai sabeo que neessitais, antes mesmo de pedirdes a Ele. E n~ao vos entregueis a jejuns, mantendo uma�gura triste, para serdes vistos pelos homens. Como ap�ostolos esolhidos meus, agora a servi�o doReino, n~ao deveis armazenar para v�os pr�oprios os tesouros desta Terra, mas, pelos vossos servi�osaltru��stas, armazenai tesouros no �eu, pois onde estiverem vossos tesouros, l�a tamb�em estar~ao os1515



vossos ora�~oes.\A lâmpada do orpo �e o olho; portanto, se o vosso olho �e generoso, o vosso orpo inteiro estar�aheio de luz. Mas se o vosso olho �e ego��sta, o orpo inteiro ser�a preenhido por trevas. Se a pr�oprialuz que est�a em v�os estiver voltada para as trevas, grandes ser~ao essas trevas!"E ent~ao Tom�e perguntou a Jesus se eles deveriam \ontinuar tendo tudo em omum". Disse oMestre: \Sim, meus irm~aos, eu gostaria que vivêssemos juntos, omo uma fam��lia que se entendebem. Estais enarregados de um grande trabalho, e almejo que o vosso servi�o n~ao se divida. V�ossabeis que foi dito om justeza: `Nenhum homem pode servir a dois mestres'. V�os n~ao podeis adorarsineramente a Deus e, de todo o ora�~ao, ao mesmo tempo servir �a obi�a. Tendo agora vos alistado,sem reservas, no trabalho do Reino, n~ao tenhais ansiedades pelas vossas vidas; e muito menos deveispreoupar-vos om o que ireis omer ou om o que ireis beber; nem mesmo om os vossos orpos, nemom a roupa que devereis usar. V�os j�a aprendestes que m~aos dispostas e ora�~oes honestos nunater~ao fome. E agora, quando vos preparardes para devotar todas as vossas energias ao trabalho doReino, podeis estar seguros de que o Pai n~ao ir�a esqueer-se das vossas neessidades. Antes busaio Reino de Deus e, quando houverdes enontrado a vossa entrada nele, todas as oisas que vosforem neess�arias, vir~ao por ar�esimo. N~ao sejais, portanto, indevidamente ansiosos om o amanh~a.Devemos preoupar-nos om o que �e su�iente para o dia".Quando viu que estavam dispostos a permaneer aordados toda a noite fazendo perguntas, Jesuslhes disse: \Meus irm~aos, os vossos orpos s~ao omo vasos de barro; �e melhor irdes desansar paraque estejais prontos para o trabalho de amanh~a". Mas o sono tinha fugido dos olhos deles. Pedroaventurou-se a pedir ao Mestre: \Posso ter s�o uma pequena onversa em partiular ontigo? N~aoque eu tenha segredos para os meus irm~aos, mas tenho o esp��rito atormentado e, por aaso, se eutiver de mereer uma reprimenda do meu Mestre, eu a suportaria melhor se estivesse a s�os ontigo".E Jesus disse: \Vem omigo, Pedro" - onduzindo-o para dentro da asa. Quando Pedro retornoude junto da presen�a do seu Mestre muito animado e grandemente enorajado, Tiago deidiu ir falarom Jesus. E assim, at�e as primeiras horas da madrugada, os outros ap�ostolos foram, um a um, falarom o Mestre. Quando todos tinham tido j�a uma onversa pessoal om ele, exeto os gêmeos, quehaviam a��do no sono, Andr�e foi a Jesus e disse: \Mestre, os gêmeos a��ram no sono no jardim, aolado da fogueira; devo despert�a-los e perguntar se querem tamb�em falar ontigo?" E Jesus sorrindodisse a Andr�e: \Eles est~ao bem - n~ao os inomode". E, agora, a noite hegava ao �m; a luz de umoutro dia estava surgindo.140.7 A Semana Seguinte �a da Ordena�~aoDepois de umas pouas horas de sono, quando os doze estavam reunidos para um desjejum tardioom Jesus, ele disse: \Agora, deveis ome�ar o vosso trabalho de pregar as boas-novas e de instruiros rentes. Preparai-vos para ir a Jerusal�em". Depois de Jesus ter falado, Tom�e ganhou oragempara dizer: \Sei, Mestre, que dever��amos estar prontos agora para iniiar o trabalho, mas temo quen~ao estejamos ainda aptos para realizar essa grande tarefa. Consentirias que ��assemos por aquiapenas mais uns pouos dias, antes de ome�armos o trabalho do Reino?" E quando Jesus viu quetodos os seus ap�ostolos estavam possu��dos por esse mesmo temor, ele disse: \Ser�a omo v�os pedistes;permaneeremos aqui at�e o s�abado".Durante semanas e mais semanas pequenos grupos de busadores sineros da verdade, junto omespetadores uriosos, haviam vindo a Betsaida para ver Jesus. J�a se falava sobre ele, em todo opa��s; os grupos de indagadores vinham de idades distantes omo Tiro, Sidom, Damaso, Cesar�eiae Jerusal�em. At�e ent~ao, Jesus havia saudado essa gente e lhes havia ensinado sobre o Reino, masagora o Mestre repassava esse trabalho aos doze. Andr�e esolheria um dos ap�ostolos e o designariapara um grupo de visitantes e, algumas vezes, todos os doze �avam oupados nessa tarefa.1516



Por dois dias eles trabalharam, ensinando dia a dia e mantendo onversas partiulares at�e tardeda noite. Ao tereiro dia Jesus onversou om Zebedeu e Salom�e, enquanto mandou os seus ap�ostolos\sa��rem para pesar, busando mudan�as e distra�~oes, ou mesmo visitar as fam��lias". Na quinta-feiraeles retornaram para mais três dias de ensinamentos.Durante essa semana de aperfei�oamento, muitas vezes Jesus repetiu aos seus ap�ostolos os doisgrandes motivos da sua miss~ao p�os-batismal na Terra:1. Revelar o Pai ao homem.2. Conduzir os homens para que eles se tornem onsientes da �lia�~ao - da ompreens~ao, pela f�e,de que s~ao �lhos do Alt��ssimo.Uma semana dessa experiênia variada fez muito pelos doze ap�ostolos; alguns se tornaram at�eautoon�antes demais. Na �ultima onversa, na noite depois do s�abado, Pedro e Tiago vieram aJesus, dizendo: \N�os estamos prontos - agora podemos ir em frente, e ensinar sobre o Reino". Aoque Jesus respondeu: \Que a vossa sabedoria se iguale ao vosso zelo e que a vossa oragem ompensea vossa ignorânia".Embora os ap�ostolos n~ao ompreendessem muita oisa dos seus ensinamentos, eles n~ao deixavamde entender o signi�ado da beleza da vida enantadora que levaram junto ao Mestre.140.8 Quinta-feira �a Tarde no LagoJesus sabia muito bem que os seus ap�ostolos n~ao estavam assimilando plenamente os ensinamentos.E deidiu dar alguma instru�~ao espeial a Pedro, Tiago e Jo~ao, esperando que eles fossem apazesde dar eslareimentos aos seus ompanheiros. Ele sabia que, onquanto alguns aspetos da id�eia deum Reino espiritual estivessem sendo aptados pelos doze, eles ontinuavam rigidamente assoiando,direta e literalmente, esses novos ensinamentos espirituais do Reino do �eu aos seus oneitos antigos,j�a entranhados e ristalizados; omo se o Reino pudesse ser algo omo uma restaura�~ao do trono deDavi e um restabeleimento de Israel no seu poder temporal na Terra. Desse modo, na quinta-feira �a tarde, Jesus foi �a praia e saiu em um baro om Pedro, Tiago e Jo~ao, para onversaremsobre os assuntos do Reino. Essa foi uma onversa de quatro horas, e abrangeu muitas perguntas erespostas, e deve ser de proveito oloar tudo aqui, neste registro, que reorganiza o sum�ario dessatarde memor�avel, omo foi passado por Sim~ao Pedro ao seu irm~ao, Andr�e, na manh~a seguinte:1. Fazer a vontade do Pai. O ensinamento de Jesus, para que se on�e nos uidados superioresdo Pai eleste, n~ao �e o de um fatalismo ego e passivo. Ele ita, aprovando, nessa tarde, uma antigaa�rma�~ao hebraia que delara: \Aquele que n~ao trabalha n~ao omer�a". E aponta a sua pr�opriaexperiênia omo sendo um testemunho su�iente dos seus pr�oprios ensinamentos. Os seus preeitos,sobre on�ar no Pai, n~ao devem ser analisados segundo as ondi�~oes soiais e eonômias dos temposmodernos ou de qualquer outra idade. A instru�~ao dele abrange os prin��pios ideais, da vida pertode Deus, em todas as idades e em todos os mundos.Jesus deixou laro, para os três, a diferen�a entre as exigênias para as fun�~oes do apostolado eas do disipulado. E ainda assim ele n~ao proibiu, aos doze, o exer��io da prudênia e da previs~ao.Ele era ontr�ario �a ansiedade e �a preoupa�~ao, n~ao �a preau�~ao. Ele ensinava a submiss~ao alerta eativa �a vontade de Deus. Em resposta a muitas das perguntas deles a respeito de frugalidades e detrivialidades, ele simplesmente hamou a aten�~ao para a sua vida de arpinteiro, de onstrutor debaros e de pesador, e para a sua uidadosa organiza�~ao dos doze. Ele prourou deixar laro que omundo n~ao �e para ser enarado omo um inimigo; que as irunstânias da vida s~ao formadas dentrode uma dispensa�~ao divina de d�adivas, que trabalha junto om os �lhos de Deus.Jesus teve uma grande di�uldade em fazê-los ompreender a sua pr�atia pessoal da n~ao-resistênia.Ele reusava-se absolutamente a defender-se, e pareia aos ap�ostolos que ele �aria ontente se eles1517



seguissem a mesma pol��tia. Ele ensinou-lhes a n~ao resistir ao mal, a n~ao ombater a injusti�a nem ainj�uria, mas ele n~ao lhes ensinou omo tolerar passivamente a onduta errada. E deixou laro, nessatarde, que aprovava a puni�~ao soial dos malfeitores e dos riminosos; e que o governo ivil deveria,algumas vezes, empregar a for�a na manuten�~ao da ordem soial e na exeu�~ao da justi�a.Ele nuna essou de prevenir aos seus dis��pulos ontra as m�as pr�atias da repres�alia; ele desa-provava totalmente a vingan�a, a id�eia do aerto de ontas. Ele deplorava o fato de haver quemguardasse ranores. E n~ao aprovava a id�eia de olho por olho e dente por dente. Ele rejeitava todo ooneito da revanhe privada e pessoal, atribuindo essas quest~oes ao governo ivil, por um lado, e aojulgamento de Deus, por outro. Ele deixou laro, para os três, que os seus ensinamentos apliavam-seao indiv��duo, n~ao ao Estado. Ele resumiu as suas instru�~oes, at�e aquele momento, a respeito de todasessas quest~oes da seguinte forma:Amai os vossos inimigos - lembrai-vos das asser�~oes morais da irmandade humana.A inutilidade do mal: um erro n~ao se torna erto pela vingan�a. N~ao ometais o erro de responderao mal om as pr�oprias armas dele.Tende f�e - on�an�a no triunfo �nal da justi�a divina e da bondade eterna.2. A atitude pol��tia. Jesus advertiu aos seus ap�ostolos para que fossem disretos nas suasobserva�~oes a respeito das rela�~oes, ent~ao estremeidas, existentes entre o povo judeu e o governoromano; e proibiu-os de envolverem-se, de qualquer modo, nessas di�uldades. Ele sempre manteveo uidado de evitar as iladas pol��tias dos seus inimigos, sempre om a observa�~ao: \Dai a C�esaras oisas que s~ao de C�esar, e a Deus as oisas que s~ao de Deus". Jesus negava-se a deixar a suaaten�~ao dispersar-se da sua miss~ao de estabeleer um novo aminho de salva�~ao; ele n~ao permitiriaa si pr�oprio envolver-se em qualquer outra oisa. Na sua vida pessoal, sempre observou devidamentetodas as leis e as regras ivis; em todos os seus ensinamentos p�ublios, ignorou os reinos ivil, soial eeonômio. Ele disse aos três ap�ostolos que ele oupava-se apenas om os prin��pios da vida interiorpessoal e espiritual do homem.Jesus n~ao foi, portanto, um reformador pol��tio. Ele n~ao veio para reorganizar o mundo; e aindaque tivesse feito reformas, elas teriam sido apli�aveis apenas �aqueles dias e �aquela gera�~ao. Todavia,ele mostrou ao homem o melhor modo de viver, e nenhuma gera�~ao est�a isenta do trabalho dedesobrir omo melhor adequar a vida de Jesus aos seus pr�oprios problemas. Nuna, todavia, deveisometer o erro de identi�ar os ensinamentos de Jesus om qualquer teoria pol��tia ou eonômia,ou om qualquer sistema soial ou industrial.3. A atitude soial. Os rabinos judeus h�a muito vinham debatendo sobre a quest~ao: Quem �eo meu pr�oximo? Jesus apresentou a id�eia da bondade ativa e espontânea, um amor t~ao leg��timopelo semelhante, que fez expandir a no�~ao do que �e o pr�oximo, o vizinho, a ponto de inluir omundo inteiro, e ent~ao fazendo om que os nossos pr�oximos fossem todos os homens. Mas, om tudoisso, Jesus estava interessado apenas no indiv��duo, n~ao na massa. Jesus n~ao era um soi�ologo, eleapenas trabalhou para romper todas as formas de isolamento ego��sta. Ele ensinou a simpatia dapura ompaix~ao. Mihael de N�ebadon �e um Filho dominado pela miseri�ordia; a ompaix~ao �e a suanatureza mesma.O Mestre n~ao disse que os homens n~ao devessem entreter os seus amigos durante as refei�~oes, masele disse que os seus seguidores deveriam fazer festas para os pobres e os desafortunados. Jesus tinhaum senso �rme de justi�a, mas que foi sempre temperado pela miseri�ordia. Ele n~ao ensinou aos seusap�ostolos que deixassem os parasitas soiais e os pedintes pro�ssionais tirar vantagem deles. O maispr�oximo que ele esteve de fazer pronuniamentos soiol�ogios foi quando menionou: \N~ao julgueis,para que n~ao sejais julgados".Jesus deixou laro que a bondade indisriminada poderia ser onsiderada a ulpada de muitos ma-les soiais. No dia seguinte Jesus deu a Judas a instru�~ao de�nitiva de que nenhum fundo apost�oliofosse dado omo esmola, a n~ao ser a pedido dele ou sob o pedido onjunto de dois dos ap�ostolos.1518



Para todas essas quest~oes, a pr�atia era que Jesus dissesse: \Sede s�abios omo as serpentes, mas t~aoinofensivos omo os pombos". Pareia ser o seu prop�osito, em todas as situa�~oes soiais, ensinar apaiênia, a tolerânia e o perd~ao.A fam��lia oupava o entro mesmo da �loso�a de vida de Jesus - aqui e na vida futura. Ele baseavaos seus ensinamentos sobre Deus na fam��lia e, ao mesmo tempo, tentava orrigir a tendênia judaiade honrar os antepassados em exagero. Exaltava a vida familiar omo o dever humano mais elevado,mas deixava laro que as rela�~oes familiares n~ao deveriam interferir nas obriga�~oes religiosas. Elehamava a aten�~ao para o fato de que a fam��lia �e uma institui�~ao temporal; de que ela n~ao sobrevive�a morte. Jesus n~ao hesitou em abdiar-se da sua fam��lia, quando a fam��lia se postou ontrariamente �avontade do Pai. Ele ensinou a mais nova e ampla irmandade entre os homens - os �lhos de Deus. Notempo de Jesus, os h�abitos e a pr�atia do div�orio eram relaxados, na Palestina, e em todo o imp�erioromano. Ele reusou-se reiteradamente a estabeleer leis a respeito do asamento e do div�orio,mas muitos dos primeiros seguidores de Jesus tinham opini~oes bem maradas sobre o div�orio en~ao hesitaram em atribu��-las a ele. Todos os esritores do Novo Testamento, exeto Jo~ao Maros,ativeram-se �as id�eias mais rigorosas e avan�adas sobre o div�orio.4. A atitude eonômia. Jesus trabalhou, viveu e transaionou no mundo do modo omo oenontrou. Ele n~ao foi um reformador eonômio, embora freq�uentemente hamasse a aten�~ao para ainjusti�a da distribui�~ao desigual das riquezas. E n~ao propôs, para remediar isso, quaisquer sugest~oes.Deixou laro, para os três, que, onquanto n~ao fosse para os seus ap�ostolos manterem propriedades,ele n~ao estava pregando ontra a riqueza e a propriedade, mas meramente sobre a sua distribui�~aoinjusta e desigual. Reonheia a neessidade de justi�a soial e de eq�uidade industrial, mas n~aopropôs regras para que isso fosse estabeleido.Jesus nuna ensinou aos seus seguidores que evitassem posses terrenas; apenas aos seus dozeap�ostolos ele ensinou isso. Luas, o m�edio, era um forte rente da igualdade soial, e muito fezpara interpretar as palavras de Jesus, em harmonia om as suas ren�as pessoais. Jesus nunaordenou pessoalmente, aos seus seguidores, que adotassem um modo omunit�ario de vida; ele n~ao sepronuniou, de nenhum modo, sobre essas quest~oes.Ele prevenia, freq�uentemente, aos seus ouvintes sobre a obi�a, delarando que \a feliidade deum homem n~ao reside na abundânia das suas posses materiais". Ele reiterava onstantemente: \Deque serve a um homem ganhar todo o mundo e perder a sua pr�opria alma?" Ele n~ao fez nenhumataque direto �a posse de propriedades, mas insistiu em que �e eternamente essenial que os valoresespirituais venham em primeiro lugar. Nos seus ensinamentos posteriores ele prourava orrigirmuitos erros, ometidos na vis~ao da vida predominante em Urantia, narrando numerosas par�abolas,as quais ele apresentava durante as suas ministra�~oes p�ublias. Jesus nuna teve a inten�~ao deformular teorias eonômias; ele bem sabia que ada idade deve desenvolver os pr�oprios rem�ediospara os males existentes. E, se Jesus estivesse na Terra, hoje, vivendo a sua vida na arne, eletraria um grande desapontamento �a maioria dos bons homens e mulheres, pela simples raz~ao de quen~ao tomaria posi�~oes na pol��tia atual, nem nas disputas soiais e eonômias. Ele permaneeriabastante reservado ao ensinar-vos omo perfeionar a vossa vida espiritual interior, de modo a vostornar muito mais ompetentes para enfrentar a solu�~ao dos vossos problemas puramente humanos.Jesus gostaria de tornar todos os homens semelhantes a Deus; e, ent~ao, aompanh�a-los �a distânia,om ompaix~ao, at�e que esses �lhos de Deus resolvessem os seus pr�oprios problemas pol��tios, soiaise eonômios. N~ao foi �a riqueza que ele denuniou, mas ao que essa riqueza faz �a maioria dos devotosdela. Nessa quinta-feira, �a tarde, Jesus primeiro disse aos seus dis��pulos que \mais aben�oado �e dardo que reeber".5. A religi~ao pessoal. Como �zeram os ap�ostolos, dever��eis entender melhor os ensinamentos deJesus, por interm�edio da sua vida. Ele viveu uma vida perfeita em Urantia, e os seus ensinamentossem par s�o podem ser entendidos quando a sua vida �e vista omo o suporte direto desses ensinamentos.�E a sua vida, e n~ao as suas li�~oes aos doze, ou os seus serm~oes para as multid~oes, que mais ajudar~ao1519



a revelar o ar�ater divino e a pessoalidade amorosa do Pai.Jesus n~ao ataou os ensinamentos dos profetas hebreus, nem os dos moralistas gregos. O Mestrereonheeu as muitas oisas boas que esses grandes instrutores representavam, mas ele havia vindo �aTerra para ensinar algo mais: \A onformidade volunt�aria da vontade do homem �a vontade de Deus".Jesus n~ao queria simplesmente produzir um homem religioso, um mortal oupado integralmente omos sentimentos religiosos e movido apenas por impulsos espirituais. Caso pud�esseis apenas ter dadouma olhada nele, ter��eis sabido que Jesus era realmente um homem de grande experiênia nas oisasdeste mundo. Os ensinamentos de Jesus, a esse respeito, têm sido deturpados grosseiramente ebastante adulterados, durante todos esses s�eulos da era rist~a; v�os tamb�em tendes mantido id�eiasdeturpadas sobre a mansid~ao e a humildade do Mestre. O que ele almejou, na sua vida, paree tersido um auto-respeito magn���o. Ele s�o aonselhou o homem a humilhar-se, para que ele pudesseser verdadeiramente exaltado; o que ele realmente almejava era a verdadeira humildade para omDeus. Ele dava grande valor �a sineridade - a um ora�~ao puro. A �delidade era uma virtudeardinal segundo a sua avalia�~ao do ar�ater, enquanto a oragem era a essênia mesma dos seusensinamentos. \N~ao temais" era o seu lema; e a persistênia paiente, o seu ideal de for�a dear�ater. Os ensinamentos de Jesus onstituem uma religi~ao de valor, de oragem e de hero��smo. E�e exatamente por isso que ele esolheu, para serem os seus representantes pessoais, doze homensomuns, a maioria dos quais era de pesadores rudes, viris e varonis.Pouo tendo a dizer sobre os v��ios soiais dos seus dias, Jesus raramente fazia referênia �a dege-neresênia moral. Ele era um instrutor positivo da virtude verdadeira. Ele evitava atentamente om�etodo negativo de administrar a instru�~ao; ele reusava-se a apregoar qualquer oisa do mal. Elenem mesmo foi um reformador moral. Ele bem sabia, e assim ele ensinou aos seus ap�ostolos, queas urgênias sensuais da humanidade n~ao s~ao suprimidas nem pela repress~ao religiosa, nem pelasproibi�~oes legais. As suas pouas den�unias foram dirigidas mais ontra o orgulho, a rueldade, aopress~ao e a hiporisia.Jesus n~ao denuniou om veemênia nem mesmo os fariseus, omo o fez Jo~ao. Sabia serem, muitosdos esribas e fariseus, honestos nos seus ora�~oes; ele ompreendeu a submiss~ao esravizada deles �astradi�~oes religiosas. Jesus punha uma grande ênfase em \primeiro tornar boa a �arvore". E fez omque aqueles três ompreendessem bem que dava valor �a vida omo um todo, n~ao apenas a algumaspouas virtudes em espeial.A oisa que Jo~ao aprendeu om os ensinamentos desse dia foi que a essênia da religi~ao de Jesusonsistia na aquisi�~ao de um ar�ater ompassivo, junto om uma pessoalidade motivada a fazer avontade do Pai do �eu.Pedro aptou a id�eia de que o evangelho, que estavam �a beira de prolamar, era realmente umnovo ome�o para toda a ra�a humana. E, posteriormente, passou essa impress~ao a Paulo; o qual, apartir disso, formulou a sua doutrina de Cristo omo \o segundo Ad~ao".Tiago aptou a verdade emoionante de que Jesus queria que os seus �lhos na Terra vivessemomo se fossem j�a idad~aos ompletos do Reino eleste.Jesus sabia que os homens s~ao diferentes uns dos outros, e ensinou isso aos seus ap�ostolos. Eleexortava-os onstantemente a absterem-se de tentar moldar os dis��pulos e rentes de aordo omalgum modelo preestabeleido. Ele prourava permitir a ada alma desenvolver-se do seu pr�opriomodo, omo almas individuais e isoladas perfeionando-se perante Deus. Em resposta a uma dasmuitas perguntas de Pedro, o Mestre disse: \Eu quero deixar os homens livres, de um modo tal quepossam ome�ar novamente omo pequenas rian�as, na vida nova e melhor". Jesus sempre insistiuem que a verdadeira bondade deve ser inonsiente, que ao fazer a aridade n~ao se devia deixar quea m~ao esquerda perebesse o que faz a m~ao direita.Os três ap�ostolos �aram hoados, nessa tarde, quando ompreenderam que a religi~ao do seuMestre n~ao dava meios para que se �zesse um auto-exame espiritual. Todas as religi~oes, antes e1520



depois da �epoa de Jesus, e mesmo o ristianismo, uidadosamente davam ondi�~oes de um auto-exame onsiente. Contudo, n~ao era assim om a religi~ao de Jesus de Nazar�e. A �loso�a de vida deJesus �e desprovida dessa introspe�~ao religiosa. O �lho do arpinteiro nuna ensinou a elabora�~ao doar�ater; ele ensinou o resimento do ar�ater, eslareendo que o Reino do �eu �e omo uma sementede mostarda. Todavia, Jesus nada disse que ondenasse a auto-an�alise omo um meio de preaver-separa impedir o ego��smo pretensioso.O direito de entrar no Reino �e ondiionado pela f�e, pela ren�a pessoal. O usto, a ser pagopara permaneer na asens~ao progressiva do Reino, �e uma p�erola de alto pre�o e, para possu��-la, umhomem vende tudo o que tem.O ensinamento de Jesus �e uma religi~ao para todos, n~ao apenas para os fraos e os esravos. Asua religi~ao nuna se tornou ristalizada (durante a sua �epoa) em redos e leis teol�ogias; ele n~aodeixou uma linha esrita sequer atr�as de si. A sua vida e os seus ensinamentos foram legados aouniverso, omo uma heran�a inspiradora e idealista adequada para guiar espiritualmente e para ainstru�~ao moral de todas as idades; e em todos os mundos. E, mesmo hoje, os ensinamentos de Jesuspermaneem fora de todas as religi~oes, omo tais; onstituindo-se, por�em, nas esperan�as vivas detodas elas.Jesus n~ao ensinou aos seus ap�ostolos que a religi~ao �e a �unia busa terrena do homem; essa eraa id�eia judaia de servir a Deus. Contudo, ele insistiu que a religi~ao fosse a oupa�~ao exlusiva dosdoze. Jesus nada ensinou que dissuadisse os seus rentes da busa da ultura genu��na; ele apenas n~aodava m�erito �as esolas religiosas de Jerusal�em, presas �a tradi�~ao. Ele era liberal, generoso, instru��doe tolerante. A piedade autoonsiente n~ao tinha lugar na sua �loso�a do viver na retid~ao.O Mestre n~ao propôs solu�~oes para os problemas n~ao religiosos da sua pr�opria idade, nem dequalquer idade subseq�uente. Jesus almejava desenvolver um disernimento espiritual das realidadeseternas e estimular a iniiativa na originalidade de viver; e preoupou-se exlusivamente om asneessidades espirituais fundamentais e permanentes da ra�a humana. Ele revelou uma bondadeigual �a de Deus. Exaltou o amor - a verdade, a beleza e a bondade - omo o ideal divino e a realidadeeterna.O Mestre veio para riar, no homem, um novo esp��rito, uma nova vontade - para imprimir umanova apaidade de onheer a verdade, experimentando a ompaix~ao e esolhendo a bondade - ,a vontade para estar em harmonia om a vontade de Deus, onjugada om o impulso eterno detornar-se perfeito, omo o pr�oprio Pai no �eu �e perfeito.140.9 O Dia da Consagra�~aoO s�abado seguinte Jesus devotou-o aos seus ap�ostolos, fazendo, de novo, a jornada �as terras altasonde ele os tinha ordenado; e l�a, depois de uma longa e maravilhosamente toante mensagem pessoalde enorajamento, ele iniiou o ato solene da onsagra�~ao dos doze. Nesse s�abado, �a tarde, Jesusreuniu os ap�ostolos em torno de si, na montanha, e os oloou nas m~aos do seu Pai do �eu, emprepara�~ao para o dia em que fosse obrigado a abandon�a-los no mundo. Nenhum novo ensinamentohouve nessa oasi~ao, apenas o enontro e a omunh~ao.Jesus relembrou muitos aspetos do serm~ao da ordena�~ao, dado naquele mesmo loal, e ent~ao,hamando-os diante de si, um a um, ele enarregou-os om a miss~ao de sa��rem para o mundo, omorepresentantes dele. A responsabilidade da onsagra�~ao dada pelo Mestre foi: \Ide, ao mundo inteiro,pregar as boas-novas do Reino. Liberai os prisioneiros espirituais, onfortai os oprimidos e ministraiaos aitos. De gra�a reebestes, e de gra�a deveis dar".Jesus lhes aonselhou a n~ao aeitarem dinheiro nem roupas suplementares, dizendo: \O trabalha-dor vale o pr�oprio sal�ario". E �nalmente aresentou: \Observai que eu os envio, omo ovelhas, em1521



meio a lobos; sede, portanto, s�abios omo serpentes, e inofensivos omo pombos. Mas tende uidado,pois os vossos inimigos vos levar~ao perante os onselhos deles e, nas sinagogas, eles vos ritiar~ao eastigar~ao. Sereis levados perante os hefes e governantes, porque v�os areditais neste evangelho; e ovosso depoimento mesmo ser�a uma testemunha de mim para eles. E quando eles vos onduzirem aojulgamento, n~ao vos inquieteis sobre o que ireis dizer, pois o esp��rito do meu Pai reside em v�os e, emuma hora dessas, ele ir�a falar por vosso interm�edio. Alguns de v�os sereis levados �a morte e, antes deestabeleerdes o Reino na Terra, v�os sereis odiados por muita gente, por ausa desse evangelho; masn~ao temais; eu estarei onvoso e o meu esp��rito ir�a, antes de v�os, a todo o mundo. E a presen�a domeu Pai residir�a em v�os, quando estiverdes indo aos judeus, iniialmente, e depois aos gentios".E, quando deseram a montanha, eles foram de volta para o seu lar na asa de Zebedeu.140.10 A Noite ap�os a Consagra�~aoNaquela noite, enquanto ensinava na asa, pois havia ome�ado a hover, Jesus falou demoradamentea eles, tentando mostrar aos doze o que eles deviam ser, n~ao o que deviam fazer. Eles onheiamuma religi~ao que lhes impunha que s�o �zessem determinadas oisas omo meio de alan�ar a retid~ao- a salva�~ao. E Jesus reiterava: \No Reino, v�os deveis ser retos e justos para fazerdes o trabalho".Muitas vezes ele repetiu: \Sede, portanto, perfeitos, omo o vosso pr�oprio Pai no �eu �e perfeito".A todo o tempo estava o Mestre expliando aos seus ap�ostolos desnorteados que a salva�~ao que eleviera trazer ao mundo seria obtida apenas pela ren�a, pela f�e simples e sinera. Disse Jesus: \Jo~aopregou um batismo de arrependimento, de pesar pelo modo antigo de viver. V�os ireis prolamar obatismo do ompanheirismo om Deus. Pregai o arrependimento �aqueles que est~ao em neessidadedesse ensinamento, mas, �aqueles que busam j�a a admiss~ao sinera ao Reino, abri as portas bemabertas e onvidai-os a entrar na jubilosa omunh~ao dos �lhos de Deus". Mas era uma tarefa dif��ila de persuadir esses pesadores galileus de que, no Reino, ser reto, por meio da f�e, deve vir antes dofazer om retid~ao, na vida di�aria dos mortais da Terra.Outro grande obst�aulo para esse trabalho de instru�~ao dos doze foi a tendênia deles de tomaros prin��pios altamente idealistas e espirituais, da verdade religiosa, e olo�a-los na forma de regrasonretas de onduta pessoal. Jesus queria apresentar a eles o esp��rito magni�amente belo da atitudeda alma, mas eles insistiam em traduzir esses ensinamentos em regras para o omportamento pessoal.Muitas vezes, quando se asseguravam de lembrar-se daquilo que o Mestre dissera, era quase que ertoque eles se esqueessem do que ele n~ao tinha dito. Mas, vagarosamente, eles assimilavam os seusensinamentos, mesmo porque Jesus era, de fato, tudo o que ele ensinava. O que eles n~ao ganhavamda sua instru�~ao verbal, eles adquiriam, gradualmente, vivendo om ele.N~ao estava visivelmente laro para os ap�ostolos que o seu Mestre ahava-se empenhado em viveruma vida de inspira�~ao espiritual para todas as pessoas, de todas as idades, em todos os mundos deum vasto universo. N~ao obstante o que Jesus dizia a eles, de tempos em tempos, os ap�ostolos n~aoaptaram a id�eia de que ele estava fazendo um trabalho, neste mundo, mas que serviria para todos osoutros mundos da sua vasta ria�~ao. Jesus viveu a sua vida terrena em Urantia, n~ao para estabeleerum exemplo pessoal de vida mortal, para os homens e mulheres deste mundo, mas, antes, para riarum ideal espiritual elevado e inspirador, para todos os seres mortais em todos os mundos.Nessa mesma tarde, Tom�e perguntou a Jesus: \Mestre, tu dizes que devemos transformar-nosomo que em pequenas rian�as, antes que possamos ganhar a entrada no Reino do Pai, e tu aindanos preveniste para n~ao sermos enganados por falsos profetas e para n~ao sermos ulpados de jogarmosas nossas p�erolas diante de poros. Agora, �quei honestamente perplexo. Eu n~ao onsigo entenderos teus ensinamentos". Jesus respondeu a Tom�e: \Por quanto tempo vou tolerar-vos! V�os sempreinsistis em tomar literalmente tudo o que eu ensino. Quando eu vos pedi que vos torn�asseis rian�aspequenas, omo pre�o para a entrada no Reino, eu me referia n~ao �a failidade de serdes enganados,1522



n~ao �a mera tendênia para areditar, nem �a rapidez para on�ar em estranhos agrad�aveis. O quedesejei que v�os apt�asseis, om a ilustra�~ao, foi a rela�~ao pai-�lho. V�os sois as rian�as, e �e no Reinodo vosso Pai que busais entrar. E, se presente est�a aquele afeto natural entre toda a rian�a normale o seu pai, que assegura um entendimento e uma rela�~ao de amor, ela para sempre exlui qualquerneessidade de barganhar pelo amor e pela miseri�ordia do Pai. E o evangelho que v�os ireis pregartem a ver om uma salva�~ao que vem da realiza�~ao pela f�e dessa mesma rela�~ao eterna entre pai e�lho".A grande arater��stia do ensinamento de Jesus era que a moralidade da sua �loso�a originava-se na rela�~ao pessoal do indiv��duo om Deus - esse mesmo relaionamento entre a rian�a e o pai.Jesus oloou ênfase no indiv��duo, e n~ao na ra�a nem na na�~ao. Enquanto jantavam, Jesus teve aonversa om Mateus, na qual ele expliou que a moralidade de qualquer ato �e determinada pelomotivo do indiv��duo. A moralidade de Jesus era sempre positiva. A regra de ouro restabeleidapor Jesus demanda ontato soial ativo; a regra negativa mais antiga poderia ser obedeida emisolamento. Jesus retirou a moralidade de todas as regras e erimônias e elevou-a aos n��veis grandiososdo pensamento espiritual e do viver realmente da retid~ao.Essa nova religi~ao de Jesus n~ao estava isenta de implia�~oes pr�atias, mas tudo o que puder serenontrado no seu ensinamento, que tiver algum valor pr�atio, seja pol��tio, seja soial ou eonômio,ser�a uma deorrênia natural dessa experiênia interior da alma, que manifesta os frutos do esp��ritona ministra�~ao di�aria espontânea da experiênia religiosa pessoal genu��na.Depois que Jesus e Mateus haviam aabado de onversar, Sim~ao zelote perguntou: \Mas, Mestre,todos os homens s~ao �lhos de Deus?" E Jesus respondeu: \Sim, Sim~ao, todos os homens s~ao �lhosde Deus, e essa �e a boa-nova que v�os ireis prolamar". Os ap�ostolos, todavia, n~ao podiam aptartal doutrina; era uma anunia�~ao nova, estranha e surpreendente. E era por ausa desse desejo deimprimir neles essa verdade que Jesus ensinou seus seguidores a tratar todos os homens omo seusirm~aos.Em resposta a uma pergunta feita por Andr�e, o Mestre deixou laro que a moralidade do seuensinamento era insepar�avel da religi~ao do seu viver. Ele ensinou a moralidade, n~ao a moralidadesa��da da natureza do homem, mas da rela�~ao do homem om Deus.Jo~ao perguntou a Jesus: \Mestre, o que �e o Reino do �eu?" E Jesus respondeu: \O Reino do�eu onsiste destes três elementos esseniais: primeiro, o reonheimento do fato da soberania deDeus; segundo, a ren�a na verdade da �lia�~ao a Deus; e tereiro, a f�e na e��aia do supremo desejohumano de fazer a vontade de Deus - de ser omo Deus. E esta �e a boa-nova do evangelho: a de que,pela f�e, todo mortal pode ter esses elementos esseniais �a salva�~ao".E agora a semana de espera estava aabada, e eles prepararam-se para partir, no dia seguinte,rumo a Jerusal�em.
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Cap��tulo 141Come�ando o Trabalho P�ublioNO PRIMEIRO dia da semana, 19 de janeiro, do ano 27 d.C, Jesus e os doze ap�ostolos estavamprontos para partir das suas instala�~oes em Betsaida. Os doze de nada sabiam dos planos do seuMestre, exeto que estavam indo at�e Jerusal�em para assistir �a festa da P�asoa, em abril, e que erainten�~ao viajar pelo aminho do vale do Jord~ao. N~ao se afastaram da asa de Zebedeu antes de pertodo meio-dia, porque as fam��lias dos ap�ostolos e outros dis��pulos vieram para despedir-se e desejarque eles se dessem bem no novo trabalho que iam ome�ar.Pouo antes de partir, os ap�ostolos se perderam do Mestre e Andr�e foi atr�as dele. Depois de umabusa breve, enontrou-o assentado em um baro na praia; Jesus estava horando. Muitas vezes, osdoze haviam visto o Mestre demonstrando estar aigido e haviam preseniado, em breves momentos,as suas preoupa�~oes mentais s�erias; nenhum deles, entretanto, jamais o havia visto horar. Andr�e�ou um tanto assustado de ver o Mestre atingido desse modo, na v�espera da partida deles paraJerusal�em, e atreveu-se a hegar at�e Jesus e perguntar: \Neste grande dia, Mestre, quando n�osestamos para partir rumo a Jerusal�em no intuito de prolamar o Reino do Pai, por que horas?Qual de n�os ter-te-ia ofendido?" E Jesus, voltando om Andr�e para junto dos doze, respondeu-lhe: \Nenhum de v�os ausastes essa tristeza. Eu me entristei apenas porque ningu�em da fam��liado meu pai Jos�e lembrou-se de vir para nos desejar boa-viagem". Naquele momento Rute estavavisitando o seu irm~ao Jos�e em Nazar�e. Outros membros da sua fam��lia mantiveram-se afastados pororgulho, desapontamento, mal-entendidos ou pequenos ressentimentos, que eles se permitiram ter emresultado de m�agoas.141.1 Deixando a Galil�eiaCafarnaum n~ao era distante de Tiber��ades, e o renome de Jesus havia ome�ado a espalhar-se bas-tante em toda a Galil�eia, indo mesmo at�e loais mais distantes. Jesus sabia que Herodes logo seriainformado sobre o seu trabalho; desse modo julgou que fosse melhor viajar para o sul e pela Jud�eia,om os ap�ostolos. Um grupo de mais de em rentes desejava ir junto om eles, mas Jesus falou-lhessupliando a eles que n~ao aompanhassem o grupo apost�olio, na sua jornada rio Jord~ao abaixo.Embora assentissem em permaneer quietos, muitos deles aabaram indo atr�as do Mestre, depois dealguns dias.No primeiro dia, Jesus e os ap�ostolos seguiram somente at�e Tariqu�eia, onde pousaram naquelanoite. No dia seguinte, viajaram at�e um ponto no Jord~ao, perto de Pela, onde Jo~ao havia pregado,era de um ano atr�as, onde Jesus tinha reebido o batismo. Ali, pousaram por mais de duassemanas, ensinando e pregando. Ao �m da primeira semana, v�arias entenas de pessoas, proedentesda Galil�eia, Fen��ia, S��ria, De�apolis, Per�eia e Jud�eia, tinham-se agrupado em um aampamentoperto de onde estavam Jesus e os doze. 1525



Jesus n~ao fez nenhum serm~ao p�ublio. Andr�e dividiu a multid~ao e designou os pregadores paraas reuni~oes da manh~a e da tarde; depois da refei�~ao da noite, Jesus falou aos doze. Ele n~ao lhesensinou nada de novo, mas repassou o seu ensinamento anterior e respondeu �as muitas perguntasdeles. Numa dessas noites, ele disse aos doze algo sobre os quarenta dias que passara na montanhaperto daquele lugar.Muitos daqueles que vieram da Per�eia e Jud�eia haviam sido batizados por Jo~ao e estavam in-teressados em saber mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. Os ap�ostolos onseguiram grandeprogresso, ensinando aos dis��pulos de Jo~ao, pois de nenhum modo eles depreiaram as prega�~oes deJo~ao, e tamb�em desta vez eles nem mesmo batizaram os seus novos dis��pulos. Entretanto, para osseguidores de Jo~ao, era sempre uma pedra no aminho, que Jesus, sendo tudo aquilo que Jo~ao haviaanuniado, nada �zesse para tir�a-lo da pris~ao. Os dis��pulos de Jo~ao nuna puderam ompreenderpor que Jesus n~ao impediu a morte ruel do seu amado l��der.Noite ap�os noite, Andr�e uidadosamente ensinava aos seus amigos ap�ostolos a deliada e dif��iltarefa de darem-se bem om os seguidores de Jo~ao Batista. Durante esse primeiro ano da ministra�~aop�ublia de Jesus, mais do que três quartos dos seus seguidores haviam anteriormente seguido Jo~aoe dele haviam reebido o batismo. Passaram todo esse ano, 27 d.C., retomando om serenidade otrabalho de Jo~ao na Per�eia e Jud�eia.141.2 A Lei de Deus e a Vontade do PaiNa noite anterior �aquela em que eles deixaram Pela, Jesus deu aos ap�ostolos mais instru�~oes a respeitodo novo Reino. Disse o Mestre: \Tem sido indiado a v�os esperar pela vinda do Reino de Deus; agoraeu estou anuniando que este Reino h�a muito esperado est�a pr�oximo e �a m~ao, e at�e mesmo que j�a est�aaqui e em meio a n�os. Em todo reino deve haver um rei assentado no seu trono e deretando as leisdesse reino. E assim v�os desenvolvestes um oneito do Reino do �eu omo um governo glori�ado dopovo judeu sobre todos os povos da Terra, om um Messias assentado no trono de Davi e, desse loalde poder mirauloso, promulgando as leis para todo o mundo. Todavia, meus �lhos, n~ao vedes omos olhos da f�e, e n~ao ouvis om o ouvido do esp��rito. Eu delaro que o Reino do �eu �e a realiza�~aoe o reonheimento do governo de Deus, dentro dos ora�~oes dos homens. �E bem verdade, h�a umRei neste Reino, e esse Rei �e o meu Pai e vosso Pai. De fato n�os somos os seus s�uditos leais, mas,transendendo de longe, a esse fato, est�a a verdade transformadora de que n�os somos os seus �lhos.Na minha vida tal verdade est�a tornando-se manifestada para todos. O nosso Pai tamb�em se assentaem um trono, mas n~ao um trono feito pelas m~aos. O trono do In�nito �e a eterna morada do Paino �eu dos �eus; Ele ompleta todas as oisas e prolama as Suas leis de universos a universos. E oPai tamb�em governa dentro dos ora�~oes dos Seus �lhos na Terra, pelo esp��rito que Ele enviou paraviver dentro das almas dos homens mortais.\Quando fordes s�uditos desse Reino, de fato ouvireis a lei do Soberano do Universo; e, em on-seq�uênia do evangelho do Reino que eu vim delarar, quando v�os vos desobrirdes pela f�e, omo�lhos, n~ao mais vos vereis omo riaturas s�uditas da lei de um rei Todo-Poderoso, mas vos vereisomo �lhos privilegiados de um Pai divino e amant��ssimo. Em verdade, em verdade, eu vos digo,enquanto a vontade do Pai for omo uma lei, para v�os, dif��il ser�a estar no Reino. Mas quando avontade do Pai tornar-se verdadeiramente a vossa vontade, ent~ao estareis de fato no Reino, porqueo Reino ter-se-�a tornado assim uma experiênia estabeleida dentro de v�os. Enquanto a vontade deDeus for a vossa lei, permaneereis omo nobres s�uditos esravos; mas quando areditardes nessenovo evangelho da �lia�~ao divina, a vontade do meu Pai tornar-se-�a a vossa vontade, e ent~ao sereiselevados �a alta posi�~ao de �lhos livres de Deus, �lhos liberados do Reino".Alguns dos ap�ostolos onseguiram aptar algo desse ensinamento, mas nenhum deles ompreendeu,na sua plenitude, o signi�ado dessa anunia�~ao espantosa, exeto talvez Tiago Zebedeu. Essas1526



palavras, ontudo, alaram fundo nos seus ora�~oes; mas ressurgiram alegrando os minist�erios deles,durante os �ultimos anos de servi�o.
141.3 A Permanênia em AmatosO Mestre e os seus ap�ostolos permaneeram perto de Amatos, por quase três semanas. Os ap�ostolosontinuaram pregando duas vezes por dia �a multid~ao, e Jesus pregava aos s�abados �a tarde. Tornou-se imposs��vel ontinuar om as rerea�~oes �as quartas-feiras; e assim Andr�e fez um arranjo para quedois ap�ostolos desansassem um dia, dos seis na semana, ao passo que aos servi�os do sabat todosestariam umprindo o seu dever.Pedro, Tiago e Jo~ao realizavam a maior parte das prega�~oes p�ublias. Filipe, Natanael, Tom�e eSim~ao oupavam-se om grande parte do trabalho pessoal e davam instru�~oes para os grupos espeiaisde busadores da verdade; os gêmeos ontinuavam no seu trabalho geral de supervis~ao da seguran�a,enquanto Andr�e, Mateus e Judas formavam um omitê geral de administra�~ao a três, embora adaum deles tamb�em �zesse um trabalho religioso onsider�avel.Andr�e estava bastante oupado om a tarefa de desfazer os mal-entendidos e desaordos onstantese repetidos entre os dis��pulos de Jo~ao e os dis��pulos mais reentes de Jesus. Situa�~oes s�erias surgiamde pouos em pouos dias, mas Andr�e om a assistênia do orpo de ap�ostolos onseguia fazer omque as partes em ontenda hegassem a alguma esp�eie de aordo, temporariamente ao menos. Jesusreusava-se a partiipar de qualquer dessas onversas; e tamb�em n~ao daria nenhum onselho sobreomo fazer os aordos adequados para essas di�uldades. Nem mesmo uma vez ele ofereeu sugest~aode omo os ap�ostolos deviam resolver tais quest~oes desonertantes. Quando Andr�e trazia essasquest~oes a Jesus, este dizia sempre: \N~ao �e s�abio que o dono da festa partiipe das omplia�~oesom a fam��lia dos seus onvidados; um pai s�abio nuna toma partido nas pequenas rixas entre osseus pr�oprios �lhos".O Mestre demonstrou uma grande sabedoria e manifestou perfeita eq�uidade em todas as suasondutas para om os seus ap�ostolos e para om todos os seus dis��pulos. Jesus era verdadeiramenteum mestre para os homens; ele exereu grande inuênia sobre o seu semelhante humano, porquea sua pessoalidade ombinava enanto e for�a. Havia uma inuênia sutil de omando na sua vidaaustera, nômade e sem lar. Havia uma atra�~ao inteletual e um poder de atra�~ao espiritual na suamaneira de ensinar om autoridade, na sua l�ogia l�uida, na sua for�a de raio��nio, na sagaidade doseu disernimento, na agilidade da sua mente, no seu equil��brio sem par e na sua tolerânia sublime.Ele era simples, varonil, honesto e destemido. Junto a toda essa inuênia f��sia e inteletual,manifestada pela simples presen�a do Mestre, havia tamb�em todos os enantos espirituais do ser,que se tornaram inerentes �a sua pessoalidade - paiênia, ternura, mansid~ao, do�ura e humildade.Jesus de Nazar�e era de fato uma pessoa forte e poderosa; ele era um poder inteletual e umafortaleza espiritual. A sua pessoalidade era de um grande apelo n~ao s�o para as mulheres voltadaspara a espiritualidade, entre os seus seguidores, mas tamb�em para o instru��do e inteletual Niodemose para o duro soldado romano, o apit~ao da guarda parado junto �a ruz, e que, quando terminara dever o Mestre morrer, disse: \Verdadeiramente, este foi um Filho de Deus". E os rudes e vigorosospesadores galileus hamavam-no de Mestre.As pinturas retratando Jesus têm sido bastante infelizes. Essas pinturas do Cristo têm exeridouma inuênia delet�eria sobre a juventude; os meradores do templo di�ilmente teriam fugido diantede Jesus, aso ele tivesse sido um homem tal omo os vossos artistas têm-no retratado usualmente.A sua masulinidade era heia de dignidade; ele era bom, e isso era natural. Jesus n~ao posava omoum m��stio suave, doe, gentil e am�avel. O seu ensinamento era de um dinamismo impressionante.Ele n~ao apenas tinha boas inten�~oes, mas realmente perorria os lugares fazendo o bem.1527



OMestre nuna disse: \Vinde a mim todos v�os que sois indolentes e todos v�os que sois sonhadores".No entanto, muitas vezes disse: \Vinde a mim todos v�os que trabalhais, e eu vos darei desanso -for�a espiritual". O jugo do Mestre realmente �e leve, mas, ainda assim, ele nuna o imp~oe; adaindiv��duo deve tomar esse jugo pela sua pr�opria e livre vontade.Jesus retratou a onquista pelo sarif��io, o sarif��io do orgulho e do ego��smo. Ao mostrarmiseri�ordia, ele almejava retratar a liberta�~ao espiritual de todos os ressentimentos, m�agoas, raiva,ambi�~ao de poder pessoal e vingan�a. E, quando ele dizia: \N~ao resistais ao mal", n~ao era om ainten�~ao de busar desulpas para o peado, nem de aonselhar a onfraterniza�~ao om a iniq�uidade,onforme expliou mais tarde. Ele tinha a inten�~ao de ensinar mais ainda o perd~ao, de \n~ao resistirao mau tratamento inigido �a vossa pessoalidade, aos ferimentos profundos ausados aos vossossentimentos de dignidade pessoal".141.4 Ensinando sobre o PaiEnquanto permaneia em Amatos, Jesus passou muito tempo om os ap�ostolos instruindo-os sobreo novo oneito de Deus; de novo e de novo ele tentava imprimir neles a id�eia de que Deus �e um Pai,n~ao um guarda-livros grande e supremo que est�a preoupado mais em registrar os males ausadospelos seus �lhos errantes da Terra, em fazer os registros dos seus peados e perversidades, para seremusados ontra eles, quando Ele for julg�a-los posteriormente omo o Juiz justo de toda a ria�~ao. Osjudeus tinham j�a, havia muito tempo, onebido Deus omo um rei que se sobrepunha a tudo, at�emesmo omo um Pai da na�~ao, mas nuna antes um grande n�umero de mortais havia alimentado aid�eia de Deus omo um Pai heio de amor pelo indiv��duo.�A pergunta de Tom�e: \Quem �e este Deus do Reino?" - Jesus respondeu: \Deus �e o vosso Pai; e areligi~ao - meu evangelho - nada mais �e, nem nada menos, do que o reonheimento rente da verdadede que v�os sois os �lhos Dele. E eu estou aqui entre v�os, na arne, para tornar laras ambas essasid�eias, por meio da minha vida e dos meus ensinamentos".Jesus tamb�em busou libertar as mentes dos seus ap�ostolos da id�eia de ofereer sarif��ios animaisomo um dever religioso. Aqueles homens, no entanto, instru��dos na religi~ao do sari�o di�ario, eramlentos para ompreender o que ele queria dizer. Contudo, o Mestre nuna se ansou nem se aborreeudurante a ministra�~ao do seu ensinamento. Quando ele n~ao onseguia alan�ar as mentes de todosos ap�ostolos por meio de uma ilustra�~ao, ele repetia a sua mensagem e empregaria um outro tipo depar�abola om o prop�osito de eslareê-los.Nessa �epoa, Jesus ome�ou a ensinar mais plenamente aos doze a respeito da miss~ao que elestinham \de onfortar os aitos e de ministrar aos doentes". O Mestre ensinou-lhes muito sobre ohomem, omo um todo - a uni~ao do orpo, mente e esp��rito; que formam o homem ou a mulherindividualmente. Jesus falou aos seus olaboradores sobre as três formas de ai�~ao que eles enon-trariam e expliou omo eles deveriam ministrar a todos aqueles que sofrem as tristezas das doen�ashumanas. Ele ensinou-lhes a reonheer:1. As doen�as da arne - aquelas ai�~oes onsideradas omumente omo sendo as doen�as f��sias.2. As mentes perturbadas - aquelas ai�~oes n~ao f��sias, que foram onsideradas, posteriormente,omo di�uldades e perturba�~oes emoionais e mentais.3. A possess~ao de esp��ritos malignos.Em v�arias oasi~oes, Jesus expliou aos seus ap�ostolos sobre a natureza e algo a respeito da origemdesses esp��ritos maus, tamb�em hamados, naquela �epoa, de esp��ritos impuros. O Mestre bem sabiaa diferen�a entre a posse dos esp��ritos malignos e a insanidade, mas os ap�ostolos n~ao sabiam. Aquilon~ao era ompreens��vel para eles, e Jesus, tampouo, podia fazer-lhes entender nada dessa quest~ao,em vista dos onheimentos limitados deles sobre a hist�oria anterior de Urantia. Por muitas vezes,1528



todavia, Jesus disse-lhes, aludindo a tais esp��ritos malignos: \Eles n~ao mais molestar~ao os homensquando eu tiver asendido ao meu Pai no �eu, e depois que eu houver efundido o meu esp��rito sobretoda a arne, na �epoa em que o Reino vir�a em grande poder e gl�oria espiritual".De semana a semana e de mês a mês, durante todo esse ano, os ap�ostolos deram mais e maisaten�~ao �a ministra�~ao da ura aos doentes.
141.5 A Unidade EspiritualUma das palestras noturnas mais movimentadas de Amatos foi a reuni~ao em que se disutiu sobrea unidade espiritual. Tiago Zebedeu havia perguntado: \Mestre, omo aprenderemos a ver de ummodo igual, para assim desfrutarmos de maior harmonia entre n�os pr�oprios?" Quando Jesus ouviuessa pergunta, �ou t~ao toado, dentro do seu esp��rito, que respondeu: \Tiago, Tiago, quando foique eu ensinei a v�os que devêsseis ver tudo do mesmo modo? Eu vim ao mundo para prolamar aliberdade espiritual, om o �to de que os mortais pudessem ter o poder de viver vidas individuais deoriginalidade e de liberdade, diante de Deus. Eu n~ao desejo que a harmonia soial e a paz fraternasejam ompradas om o sarif��io da livre pessoalidade e da originalidade espiritual. O que eu vospe�o, meus ap�ostolos, �e a unidade espiritual - e isso v�os podeis experimentar na alegria da vossadedia�~ao unida a fazer de todo o ora�~ao a vontade do meu Pai no �eu. V�os n~ao tendes que verde um modo igual, nem tendes de sentir do mesmo modo, nem mesmo pensar da mesma maneira,para serdes espiritualmente iguais. A unidade espiritual deriva-se da onsiênia de que ada um dev�os �e residido, e resentemente dominado, pela d�adiva espiritual do Pai eleste. A vossa harmoniaapost�olia deve reser do fato de que a esperan�a espiritual de todos v�os �e idêntia pela origem,natureza e destino.\Desse modo, podeis experieniar a unidade perfeionada de prop�osito espiritual e ompreens~aoespiritual, que nase da onsiênia omum da identidade dos vossos esp��ritos residentes vindos doPara��so; e podeis desfrutar de toda a profunda unidade espiritual, mesmo havendo grande diversidadeentre vossas atitudes individuais de pensamento inteletual, sentimentos, temperamento e ondutasoial. As vossas pessoalidades podem ser diversas de um modo animador e, mesmo, maradamentediferentes, enquanto as vossas naturezas espirituais e frutos espirituais, de adora�~ao divina e amorfraterno, podem ser t~ao uni�ados que todos aqueles que ontemplarem as vossas vidas ertamentetomar~ao onheimento dessa identidade de esp��rito e dessa unidade de alma; eles ir~ao reonheer quev�os estivestes omigo e que, por meio desse fato e de um modo aeit�avel, aprendestes omo fazera vontade do Pai no �eu. V�os podeis alan�ar a unidade, no servi�o de Deus, at�e mesmo quandoestiverdes prestando tal servi�o segundo a t�enia dos vossos pr�oprios dons de mente, orpo e alma.\A vossa unidade espiritual implia duas oisas que sempre se harmonizar~ao nas vidas dos rentesindividuais. A primeira: v�os estais possu��dos por um motivo omum para uma vida de servi�o; todosv�os desejais fazer, aima de qualquer oisa, a vontade do Pai no �eu. E a segunda: todos v�os tendesuma meta omum de existênia; todos v�os tendes o prop�osito de enontrar o Pai nos �eus para, pormeio disso, demonstrardes ao universo que vos tornastes omo Ele".Muitas vezes, durante o aperfei�oamento dos doze, Jesus retomou esse tema. Repetidamentedisse-lhes n~ao ser do seu desejo que aqueles que areditavam nele viessem a tornar-se dogmatizados epadronizados, de aordo om a interpreta�~ao religiosa, ainda que fosse omo homens bons. De novoe de novo ele preveniu aos seus ap�ostolos ontra a formula�~ao de redos e ontra o estabeleimentode tradi�~oes, omo um meio de guiar e de ontrolar os rentes no evangelho do Reino.1529



141.6 A �Ultima Semana em AmatosPerto do �m da �ultima semana em Amatos, Sim~ao zelote trouxe a Jesus um erto Teherma, um persaque fazia neg�oios em Damaso. Teherma havia ouvido falar de Jesus e tinha vindo a Cafarnaumpara vê-lo; e, uma vez l�a, sendo informado de que Jesus havia seguido om os seus ap�ostolos Jord~aoabaixo a aminho de Jerusal�em, ele partiu para enontr�a-lo. Andr�e havia apresentado Teherma aSim~ao, para a instru�~ao. Sim~ao via o persa omo um \adorador do fogo", embora Teherma s�o aduras penas onseguisse expliar que o fogo era apenas o s��mbolo vis��vel do �Unio Puro e Sagrado.Depois de onversar om Jesus, o persa demonstrou a sua inten�~ao de permaneer por v�arios diaspara ouvir os ensinamentos e para esutar as prega�~oes.Quando Sim~ao zelote e Jesus estavam a s�os, Sim~ao perguntou ao Mestre: \Por que �e que eu n~aoonsegui persuadi-lo? Por que �e que ele resistia tanto a mim, e t~ao prontamente deu ouvidos a ti?"Jesus respondeu: \Sim~ao, Sim~ao, quantas vezes eu te ensinei sobre absteres-te de qualquer esfor�opara tirar algo de dentro dos ora�~oes daqueles que busam a salva�~ao? Qu~ao freq�uentemente eu n~aotenho dito a ti para trabalhar apenas para oloar algo dentro dessas almas famintas? Conduze oshomens ao Reino; e as verdades grandes e vivas do Reino, em breve, expulsar~ao todos os erros s�erios.Quando tiveres apresentado ao homem mortal as boas-novas de que Deus �e o Pai dele, tu poder�as,om mais failidade, persuadi-lo de que ele �e, em realidade, um �lho de Deus. E tendo feito isso, tuter�as trazido a luz da salva�~ao para aquele que estava nas trevas. Sim~ao, quando o Filho do Homemhegou a ti pela primeira vez, ele hegou denuniando Mois�es e os profetas, na prolama�~ao de umnovo e melhor aminho de vida? N~ao. Eu n~ao vim para tirar aquilo que todos v�os reebestes dosvossos antepassados, mas para mostrar-vos a vis~ao perfeionada daquilo que os vossos pais viramapenas parialmente. Vai ent~ao, Sim~ao, ensinar sobre o Reino e preg�a-lo; e, quando tu tiveres trazidoum homem om erteza e seguran�a para dentro do Reino, ent~ao �e o momento, quando ele vier a tiom perguntas, de dar-lhe a instru�~ao que tem a ver om o avan�o progressivo da alma para dentrodo Reino divino".Sim~ao �ara pasmo om essas palavras, e fez omo Jesus lhe tinha instru��do, e Teherma, o persa,estava entre aqueles que entraram no Reino.Naquela noite, Jesus disursou aos ap�ostolos sobre a nova vida no Reino. O que ele disse, em parte,foi: \Quando entrardes no Reino, v�os renasereis. V�os n~ao podeis ensinar as oisas profundas doesp��rito �aqueles que naseram apenas na arne; vede primeiro se os homens naseram para o esp��ritoantes de tentardes instru��-los nos aminhos avan�ados do esp��rito. N~ao deveis tentar evideniar asbelezas do templo para os homens, sem terdes, antes, levado-os at�e o templo. Apresentai a Deusos homens, omo �lhos de Deus, antes de disursar sobre as doutrinas da paternidade de Deus e a�lia�~ao dos homens. N~ao disputeis om os homens - sede paientes, sempre. O Reino n~ao �e vosso;sois apenas os embaixadores. Simplesmente prolamai que esse �e o Reino do �eu - Deus �e o vossoPai e v�os sois os Seus �lhos e essa �e a boa-nova; se areditardes nela de todo o ora�~ao, ela ser�a avossa salva�~ao eterna".Os ap�ostolos �zeram um grande progresso durante a permanênia em Amatos. No entanto, �a-ram muito deepionados porque Jesus n~ao deu a eles nenhuma sugest~ao sobre omo lidar om osdis��pulos de Jo~ao. Mesmo sobre a importante quest~ao do batismo, tudo o que Jesus disse foi: \Defato, Jo~ao batizou om a �agua, mas, quando entrardes no Reino do �eu, v�os sereis batizados om oEsp��rito".141.7 Em Betânia, Al�em do Jord~aoAos 26 de fevereiro, Jesus, os seus ap�ostolos e um grande grupo de seguidores viajaram Jord~ao abaixoat�e um vau perto de Betânia, na Per�eia, loal onde Jo~ao �zera a primeira prolama�~ao do Reino1530



vindouro. Junto om os seus ap�ostolos, Jesus permaneeu ali, ensinando e pregando, durante quatrosemanas, antes de irem todos para Jerusal�em.Na segunda semana de permanênia em Betânia, al�em do Jord~ao, Jesus levou Pedro, Tiago e Jo~aoat�e as olinas, depois do rio, ao sul de Jeri�o, para um desanso de três dias. O Mestre ensinou aostrês muitas verdades novas e avan�adas sobre o Reino do �eu. Com o prop�osito de fazer o registrodesses ensinamentos, n�os os reorganizamos e lassi�amos, omo a seguir:Jesus empenhou-se em deixar lara a sua vontade de que, havendo provado das boas realidadesespirituais do Reino, os dis��pulos vivessem no mundo de tal modo que os homens, vendo a vida deles,se tornassem onsientes do Reino e onseq�uentemente fossem levados a perguntar aos rentes sobreos aminhos para o Reino. E todos esses busadores sineros da verdade, de fato, �aram alegres aoouvir as boas-novas sobre a d�adiva da f�e que assegura a admiss~ao ao Reino, om as suas realidadesespirituais eternas e divinas.O Mestre busava imprimir, em todos os instrutores do evangelho do Reino, a sua �unia meta queera revelar Deus, para o homem individual, omo o seu Pai - para onduzir esse homem individuala tornar-se onsiente da sua �lia�~ao; e ent~ao apresentar esse mesmo homem a Deus, omo o seu�lho pela f�e. Ambas essas revela�~oes esseniais s~ao realizadas em Jesus. Ele tornou-se, de fato, \oaminho, a verdade e a vida". A religi~ao de Jesus era inteiramente baseada na sua vida de auto-outorga na Terra. Quando Jesus partiu deste mundo, ele n~ao deixou para tr�as livros ou leis, nemoutras formas de organiza�~ao humana, ligadas �a vida religiosa do indiv��duo.Jesus expliou laramente que tinha vindo para estabeleer rela�~oes pessoais e eternas om oshomens, rela�~oes estas que teriam preedênia sobre todas as outras rela�~oes humanas. E enfatizouque essa rela�~ao espiritual ��ntima, de omunh~ao, seria estendida a todos os homens, de todas asidades e de todas as ondi�~oes soiais, dentre todos os povos. A reompensa �unia que ele tinha paraos seus �lhos era: neste mundo - uma alegria espiritual e a omunh~ao divina; no pr�oximo mundo -uma vida eterna, de progresso nas realidades espirituais divinas do Pai do Para��so.Jesus oloou grande ênfase naquilo que hamava as duas verdades de primeira importânia nosensinamentos do Reino, sendo elas: alan�ar a salva�~ao pela f�e, e apenas pela f�e; e assoi�a-la aoensinamento revoluion�ario da realiza�~ao da liberdade humana, por interm�edio do reonheimentosinero da verdade de que \v�os onheereis a verdade, e a verdade libertar-vos-�a". Jesus era a verdademanifestada na arne, e ele prometeu enviar o seu Esp��rito da Verdade aos ora�~oes de todos os seus�lhos, depois do seu retorno ao Pai no �eu.O Mestre estava ensinando a esses ap�ostolos os elementos esseniais da verdade, para toda umaidade na Terra. Freq�uentemente eles ouviam os seus ensinamentos, ainda que, na realidade, em tudoo que ele dizia, houvesse a inten�~ao de ser a inspira�~ao e a edi�a�~ao de outros mundos. O exemplodele foi um plano novo e original de vida. Do ponto de vista humano ele foi realmente um judeu,mas viveu a sua vida para todos os mundos, omo um mortal desta esfera.Para assegurar o reonheimento do seu Pai, no desdobrar do plano do Reino, Jesus expliou que,propositalmente, havia ignorado os \grandes homens da Terra". Ele ome�ou o seu trabalho om ospobres, a mesma lasse que tinha sido t~ao negligeniada pela maioria das religi~oes evoluion�arias dostempos preedentes. Ele n~ao desprezava nenhum homem; o seu plano abrangia o mundo inteiro eera de fato universal. Ele era t~ao audaioso e enf�atio nesses an�unios, que at�e mesmo Pedro, Tiagoe Jo~ao foram tentados a pensar que ele pudesse talvez estar fora de si.Doemente, Jesus busou levar aos ap�ostolos a verdade de que havia vindo, na sua miss~ao deoutorga, n~ao para estabeleer um exemplo para umas pouas riaturas da Terra, mas para estabeleere demonstrar um modo exemplar de vida humana para todos os povos de todos os mundos do seuuniverso inteiro. E esse modo de vida aproximou-se da mais alta perfei�~ao, e mesmo da bondade�nal do Pai Universal. No entanto, os ap�ostolos n~ao puderam ompreender o signi�ado das suaspalavras. 1531



Ele anuniou que havia vindo para funionar omo um instrutor, um instrutor enviado do �eupara apresentar a verdade espiritual �a mente material. E isso foi exatamente o que ele fez; sendoum instrutor, n~ao um pregador. Do ponto de vista humano, Pedro foi muito mais efetivamente umpregador do que Jesus. A prega�~ao de Jesus era bastante e�iente por ausa da sua pessoalidade�unia, mais do que em deorrênia de um atrativo irresist��vel, orat�orio ou emoional. Jesus falavadiretamente �as almas dos homens. Ele era um instrutor dos esp��ritos dos homens, mas instru��a pormeio da mente. Ele viveu om os homens.Foi nessa oasi~ao que Jesus onfessou a Pedro, a Tiago e a Jo~ao que o seu trabalho na Terradevia, sob alguns pontos de vista, �ar limitado pelos mandados dos seus \olaboradores no alto",referindo-se �as instru�~oes de pr�e-outorga de Emanuel, o seu irm~ao do Para��so. E disse a eles quehavia vindo para fazer a vontade do seu Pai e apenas a vontade do seu Pai. Como estivesse motivadopor uma uniidade totalmente sinera de prop�osito, ele n~ao se preoupava, de um modo ansioso, omo mal no mundo.Os ap�ostolos estavam ome�ando a reonheer a amizade espontânea de Jesus. Embora o Mestrefosse de aproxima�~ao f�ail, ele vivia sempre independentemente de todos os seres humanos, e aimadeles. Jamais, sequer por um momento, ele foi dominado por qualquer inuênia mortal ou sujeitou-se ao d�ebil julgamento humano. Ele n~ao dava aten�~ao �a opini~ao p�ublia, e n~ao era inueniado peloelogio. Raramente perdia tempo em orrigir mal-entendidos, ou se ressentia om as apresenta�~oesfalsas dos fatos. Nuna pediu onselhos a nenhum homem, nem fez pedidos de prees.Tiago �ava maravilhado de ver omo Jesus pareia antever o �m a partir de um simples ome�o.O Mestre raramente pareia surpreender-se. Nuna se mostrava agitado, vexado ou desonertado.Ele nuna preisou pedir desulpas a nenhum homem. Algumas vezes �ava triste, mas nunadesalentado.Jo~ao reonheia laramente que, n~ao obstante todos os seus dons divinos, ele era humano, a�nal.Jesus viveu omo um homem, entre os homens; e ompreendeu os homens, amou-os e sabia omoomand�a-los. Na sua vida pessoal, era t~ao humano, quanto inapaz de errar. E era sempre altru��sta.Embora Pedro, Tiago e Jo~ao n~ao pudessem ompreender muito do que Jesus dizia, nessa oasi~ao,as suas palavras plenas de gra�a gravaram-se nos ora�~oes deles e, depois da rui�a�~ao e da res-surrei�~ao, elas ressurgiram para enriqueer grandemente e alegrar as suas ministra�~oes posteriores.N~ao �e de se admirar que esses ap�ostolos n~ao tenham ompreendido as palavras do Mestre, pois eleestava projetando sobre eles o plano de uma nova idade.141.8 Trabalhando em Jeri�oDurante a permanênia de quatro semanas, em Betânia, al�em do Jord~ao, v�arias vezes por semanaAndr�e designaria duplas apost�olias para irem a Jeri�o, por um dia ou dois. Jo~ao tinha muitosrentes em Jeri�o, e a maioria deles reebia bem os ensinamentos mais avan�ados de Jesus e dosseus ap�ostolos. Nessas visitas a Jeri�o, os ap�ostolos ome�aram mais espei�amente a umprir asinstru�~oes de Jesus, de que ministrassem aos doentes; eles visitavam ada asa da idade e prouravamonfortar todas as pessoas aigidas.Os ap�ostolos realizaram algum trabalho p�ublio em Jeri�o, mas os seus esfor�os eram prinipal-mente de natureza mais sileniosa e pessoal. Agora eles faziam a desoberta de que as boas-novasdo Reino eram muito onfortantes para os doentes; que a sua mensagem trazia a ura aos aigidos.E foi em Jeri�o que a miss~ao dada por Jesus aos doze, de pregar as boas-novas do Reino e ministraraos aitos, foi pela primeira vez levada a efeito.Eles pararam em Jeri�o, a aminho de Jerusal�em, e foram surpreendidos por uma delega�~ao, daMesopotâmia, que havia vindo para onversar om Jesus. Os ap�ostolos haviam planejado passar1532



apenas um dia ali, mas, quando hegaram esses busadores da verdade, vindos do leste, Jesus passoutrês dias om eles, e eles voltaram para as suas asas, ao longo do Eufrates, felizes om o onheimentodas novas verdades sobre o Reino do �eu.141.9 Partindo para Jerusal�emNa segunda-feira, o �ultimo dia de mar�o, Jesus e os ap�ostolos ome�aram a sua viagem de subida dasolinas at�e Jerusal�em. L�azaro, de Betânia, havia desido at�e o Jord~ao, duas vezes, para ver Jesus; etodos os arranjos haviam sido feitos para que o Mestre e os seus ap�ostolos tivessem o seu entro deopera�~oes na asa de L�azaro e das suas duas irm~as, em Betânia, enquanto quisessem permaneer emJerusal�em.Os dis��pulos de Jo~ao permaneeram em Betânia, depois do Jord~ao, ensinando e batizando asmultid~oes, de modo que Jesus foi aompanhado apenas pelos doze at�e hegar na asa de L�azaro. E,l�a, Jesus e os ap�ostolos permaneeram durante ino dias, desansando e restaurando as for�as, antesde irem at�e Jerusal�em para a P�asoa. Foi um grande aonteimento, na vida de Marta e de Maria,terem o Mestre e os seus ap�ostolos no lar do irm~ao delas, onde elas podiam ministrar segundo asneessidades deles.No domingo, 6 de abril, pela manh~a, Jesus e os ap�ostolos deseram em dire�~ao a Jerusal�em; e essafoi a primeira vez que o Mestre e todos os doze estiveram juntos ali.
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Cap��tulo 142A P�asoa em Jerusal�emDURANTE o mês de abril, Jesus e os ap�ostolos trabalharam em Jerusal�em, indo para fora da idadetodas as noites e pernoitando em Betânia. Jesus passava, ele pr�oprio, uma ou duas noites, porsemana, na asa de Fl�avio, um judeu grego, em Jerusal�em, e at�e ali iam, seretamente, muitosjudeus proeminentes para entrevistarem-se om Jesus.No primeiro dia em Jerusal�em, Jesus esteve om An�as, amigo de anos anteriores, e que havia sidoo sumo saerdote e era parente de Salom�e, a mulher de Zebedeu. An�as havia ouvido falar de Jesuse dos seus ensinamentos, mas, quando ele surgiu na asa do sumo saerdote, foi reebido om muitareserva. Quando Jesus perebeu a frieza de An�as, foi embora imediatamente e, ao sair, disse: \Omedo �e o maior esravizador do homem, e o orgulho, a sua grande fraqueza; tu te trairias a ti pr�oprio,dentro da pris~ao desses dois destruidores do j�ubilo e da liberdade?" An�as nada respondeu, todavia.E o Mestre n~ao mais viu An�as, at�e o momento em que este se assentou junto do pr�oprio genro parao julgamento do Filho do Homem.142.1 Ensinando no TemploDurante esse mês, diariamente, Jesus ou um dos seus ap�ostolos ensinava no templo. Quando asmultid~oes da P�asoa estavam grandes demais para terem aesso ao ensinamento dentro do templo,os ap�ostolos faziam os grupos de aprendizado do lado de fora dos reintos sagrados. A ênfase damensagem deles era:1. O Reino do �eu est�a �a m~ao.2. Pela f�e na paternidade de Deus, v�os podeis entrar no Reino do �eu, tornando-vos assim os �lhosde Deus.3. O amor �e a regra para viver dentro do Reino - a suprema devo�~ao a Deus que, ao mesmo tempo,signi�a amar ao pr�oximo omo a si mesmo.4. A obediênia �a vontade do Pai, produzindo os frutos do esp��rito, na vida pessoal de ada um;essa �e a lei do Reino.As multid~oes, que vieram elebrar a P�asoa, ouviram esse ensinamento de Jesus e, �as entenas,rejubilaram-se om as boas-novas. Os saerdotes prinipais e os dirigentes judeus �aram muitopreoupados om Jesus e os seus ap�ostolos, e debateram entre si sobre o que deveriam fazer om eles.Al�em de ensinarem no templo e nas suas eranias, os ap�ostolos e outros rentes estavam empe-nhados em realizar muito trabalho pessoal junto �as multid~oes da P�asoa. Esses homens e mulheresinteressados levavam a boa-nova da mensagem de Jesus, nessa elebra�~ao da P�asoa, at�e as par-tes mais remotas do imp�erio romano e tamb�em para o Oriente. Esse foi o ome�o da propaga�~ao1535



do evangelho do Reino, para o mundo exterior. O trabalho de Jesus n~ao mais �aria on�nado �aPalestina.
142.2 A Ira de DeusHavia em Jerusal�em, assistindo �as festividades da P�asoa, um erto Ja�o, um rio omeriante judeude Creta; e ele veio at�e Andr�e e pediu para ver Jesus a s�os. Andr�e arranjou esse enontro seretoom Jesus, na asa de Fl�avio, para a noite do dia seguinte. Esse homem n~ao pôde ompreender osensinamentos do Mestre, e tinha vindo porque desejava inquirir mais ompletamente sobre o Reinode Deus. E Ja�o disse a Jesus: \Mas, Rabi, Mois�es e os velhos profetas nos dizem que Yav�e �e umDeus iumento, um Deus de muita ira e de forte raiva. Os profetas dizem que ele odeia os malfeitorese se vinga daqueles que n~ao obedeem �a sua lei. Tu e os teus dis��pulos nos ensinais que Deus �e umrei, um Pai heio de ompaix~ao, que ama tanto a todos os homens e que os aolheria no seu Reinodo �eu, o qual tu prolamas estar perto e �a m~ao".Quando Ja�o aabou de falar, Jesus respondeu: \Ja�o, tu aabaste de expor muito bem os ensina-mentos dos velhos profetas, que instru��ram aos �lhos daquela gera�~ao de aordo om a luz da �epoadeles. O nosso Pai no Para��so �e imut�avel. Mas o oneito da sua natureza ampliou-se e reseu,desde os dias de Mois�es at�e os tempos de Am�os e mesmo at�e a gera�~ao do profeta Isa��as. E agoraeu vim, na arne, revelar o Pai, em nova gl�oria, e mostrar o Seu amor e sua miseri�ordia a todos oshomens, em todos os mundos. Quando se disseminar pelo mundo o evangelho deste Reino, om amensagem de oragem e boa vontade a todos os homens, melhores rela�~oes surgir~ao entre as fam��liasde todas as na�~oes. Com o passar do tempo, pais e �lhos amar-se-~ao mais uns aos outros; e assimser�a gerada uma melhor ompreens~ao do amor do Pai no �eu pelos Seus �lhos na Terra. Lembra-te,Ja�o, que um pai bom e verdadeiro n~ao apenas ama a sua fam��lia omo um todo - omo uma fam��lia- mas ama tamb�em e verdadeiramente se importa afetuosamente om ada um dos seus membrosindividuais".Depois de uma disuss~ao onsider�avel sobre o ar�ater do Pai eleste, Jesus fez uma pausa e disse:\Tu, Ja�o, sendo pai de muitos �lhos, sabes bem a verdade das minhas palavras". E Ja�o disse:\Mas, Mestre, quem te disse que sou pai de seis �lhos? Como soubeste disso a meu respeito?" E oMestre respondeu: \Bastaria dizer que o Pai e o Filho sabem de todas as oisas, pois de fato elesa tudo vêem. Amando os teus �lhos omo um pai na Terra, tu deves aeitar omo uma realidadeo amor do Pai eleste por ti - n~ao s�o por todos os �lhos de Abra~ao, mas por ti, pela tua almaindividual".Ent~ao Jesus ontinuou dizendo: \Quando os teus �lhos s~ao muito jovens e imaturos e tu tens deastig�a-los, eles podem ahar que talvez o pai deles esteja om raiva e tomado por uma ira ressentida.A imaturidade deles n~ao os deixa penetrar al�em da puni�~ao, para que possam disernir a afei�~aoprevidente e orretiva do pai. Contudo, quando esses mesmos �lhos tornam-se homens e mulheresresidas, n~ao seria uma tolie que eles se ativessem �a no�~ao anterior, onebida erradamente, sobreo seu pai? Como homens e mulheres eles deviam agora disernir o amor do seu pai, em todas aquelasa�~oes disiplinares. E n~ao devia a humanidade, om o passar dos s�eulos, vir a ompreender melhora verdadeira natureza e o ar�ater amoroso do Pai no �eu? Que proveito podes ter das gera�~oessuessivas de eslareimento espiritual, se persistires em ver Deus omo Mois�es e os profetas O viam?Eu te digo, Ja�o, sob a luz brilhante desta hora, tu deverias ver o Pai omo nenhum daqueles, quevieram antes, jamais O ontemplaram. E, vendo-O assim, tu deverias rejubilar-te por entrares noReino onde esse Pai, t~ao miseriordioso, governa, e tu deverias busar ter a vontade do amor Deledominando a tua vida, daqui por diante".E Ja�o respondeu: \Rabi, eu reio; eu desejo que tu me onduzas ao Reino do Pai".1536



142.3 O Coneito de DeusOs doze ap�ostolos, a maioria dos quais havia ouvido essa onversa sobre o ar�ater de Deus, naquelanoite, �zeram v�arias perguntas a Jesus, sobre o Pai no �eu. As respostas do Mestre a essas perguntaspodem ser mais bem apresentadas pelo seguinte resumo, exposto numa linguagem moderna:Jesus repreendeu aos doze om brandura; em essênia eis o que disse: N~ao sabeis das tradi�~oesde Israel em rela�~ao ao resimento da id�eia de Yav�e, e aaso sois ignorantes sobre os ensinamentosdas esrituras a respeito da doutrina de Deus? E ent~ao o Mestre ontinuou a instruir os ap�ostolossobre a evolu�~ao do oneito da Deidade, no urso do desenvolvimento do povo judeu. Ele hamoua aten�~ao para as seguintes fases do resimento da id�eia de Deus:1. Yav�e - o Deus dos l~as do Sinai. Esse foi o oneito primitivo da Deidade, que Mois�es exaltou aon��vel mais alto omo o Senhor Deus de Israel. O Pai no �eu nuna deixa de aeitar a adora�~ao sinerados seus �lhos na Terra, n~ao importando qu~ao imaturo seja o oneito da Deidade que tenham, nemo nome om o qual simbolizam a Sua natureza divina.2. O Alt��ssimo. Esse oneito do Pai no �eu foi prolamado por Melquisedeque a Abra~ao, tendosido levado at�e bem longe de Sal�em por aqueles que, posteriormente, areditaram nessa id�eia am-pliada e expandida da Deidade. Abra~ao e o seu irm~ao deixaram Ur, por ausa do estabeleimentoda adora�~ao do sol, e tornaram-se rentes nos ensinamentos de Melquisedeque sobre El Elyon - oDeus Alt��ssimo. O oneito deles, sobre Deus, era omposto de uma fus~ao das antigas id�eias daMesopotâmia om a da doutrina do Alt��ssimo.3. El Shadai. Durante esses dias primitivos, muitos dos hebreus adoravam El Shadai, o oneitoeg��pio do Deus do �eu, sobre o qual eles aprenderam durante o seu ativeiro na terra do Nilo.Muito depois dos tempos de Melquisedeque, todos esses três oneitos de Deus tornaram-se fundidos,formando a doutrina da Deidade riadora, o Senhor Deus de Israel.4. Eloim. Desde os tempos de Ad~ao, o ensinamento sobre a Trindade do Para��so tem perdurado.N~ao vos lembrais omo as esrituras iniiam, a�rmando que \No ome�o os Deuses riaram os �euse a Terra"? Isso india que, quando esse registro foi feito, o oneito de três Deuses em Um, naTrindade, havia enontrado um lugar na religi~ao dos nossos antepassados.5. O Supremo Yav�e. Na �epoa de Isa��as essas ren�as sobre Deus tinham-se expandido at�e ooneito de um Criador Universal, que era simultaneamente Todo-Poderoso e todo-miseriordioso. Eesse oneito de Deus, em evolu�~ao e em amplia�~ao, virtualmente suplantou todas as id�eias anterioresda Deidade, na religi~ao dos nossos pais.6. O Pai no �eu. E, agora, onheemos Deus omo o nosso Pai no �eu. O nosso ensinamentooferee uma religi~ao em que o rente �e um �lho de Deus. Essa �e a boa-nova do evangelho do Reinodo �eu. Coexistentes om o Pai h�a o Filho e h�a o Esp��rito, e a revela�~ao da natureza e o minist�eriodessas Deidades do Para��so ontinuar~ao a ampliar-se e a iluminar as idades sem �m, da progress~aoespiritual eterna dos �lhos asendentes de Deus. Em todas as �epoas e durante todas as idades, averdadeira adora�~ao de qualquer ser humano - no que onerne ao seu progresso espiritual individual- �e reonheida, pelo esp��rito residente, omo uma homenagem feita ao Pai no �eu.Nuna antes os ap�ostolos estiveram t~ao hoados omo estavam ao esutarem sobre essa narrativado resimento do oneito de Deus nas mentes judias de gera�~oes anteriores; eles estavam espantadosdemais, tamb�em, para fazerem perguntas. Como permaneiam assentados, diante de Jesus, emsilênio, o Mestre ontinuou: \E ter��eis j�a onheido tais verdades aso tiv�esseis lido as esrituras.Aaso n~ao lestes em Samuel, onde ele diz: `E a raiva do Senhor foi initada ontra Israel, tantoassim que ele oloou Davi ontra eles, dizendo: ide e fazei o enso de Israel e Jud�a'? E isso n~aoera estranho porque, nos dias de Samuel, os �lhos de Abra~ao realmente areditavam que Yav�e riaratanto o bem, quanto o mal. No entanto, quando um esritor posterior narrou esses aonteimentos,depois da amplia�~ao do oneito que os judeus faziam da natureza de Deus, ele n~ao atribuiu o mal1537



a Yav�e; e, por onseguinte, disse: `E Sat~a levantou-se ontra Israel e levou Davi a fazer o enso deIsrael'. Aaso n~ao podeis pereber que tais registros das esrituras mostram, laramente, omo ooneito da natureza de Deus ontinuou a reser de uma gera�~ao para outra?\Novamente dever��eis ter perebido o resimento da ompreens~ao da lei divina, em perfeita har-monia om os oneitos, em amplia�~ao, da divindade. Quando os �lhos de Israel sa��ram do Egito,nos dias anteriores �a amplia�~ao da revela�~ao de Yav�e, eles possu��am os dez mandamentos que lhesserviram de lei, at�e os tempos em que aamparam diante do Sinai. E esses dez mandamentos eram:\1. N~ao adorar�as nenhum outro deus, pois o Senhor �e um Deus iumento.\2. N~ao elaborar�as deuses fundindo-o em imagens.\3. N~ao negligeniar�as a observa�~ao da festa do p~ao sem levedura.\4. De todos os var~oes dos homens ou do gado, os primogênitos s~ao meus, disse o Senhor.\5. Durante seis dias poder�as trabalhar, mas no s�etimo dia desansar�as.\6. N~ao deixar�as de observar a festa dos primeiros frutos e a festa da olheita no �nal do ano.\7. N~ao ofereer�as o sangue de nenhum sarif��io om p~ao feito om levedura.\8. Do sarif��io da festa da P�asoa, n~ao sair�as antes que hegue a manh~a seguinte.\9. O primeiro entre os primeiros frutos da terra, v�os os trareis para a asa do Senhor, vosso Deus.\10. N~ao ferver�as um abrito no leite da m~ae dele.\E ent~ao, entre trov~oes e relâmpagos no Sinai, Mois�es deu a eles os dez mandamentos novos, etodos v�os estais de aordo que s~ao a�rma�~oes mais dignas de aompanhar os oneitos ampliadosda Deidade de Yav�e. E n~ao haver��eis nuna notado que esses mandamentos est~ao registrados duasvezes nas esrituras? Que a observa�~ao do sabat, no primeiro aso, �e atribu��da �a liberta�~ao do Egito;enquanto em um registro posterior as ren�as religiosas, dos nossos pais, que avan�avam, exigiamque a raz~ao para a observa�~ao do sabat fosse mudada, passando a ser um reonheimento ao fato daria�~ao?\E ent~ao v�os vos lembrareis de que uma vez mais - no dia do maior eslareimento espiritual deIsa��as - esses dez mandamentos negativos foram transformados na grande e positiva lei do amor, oomando de amar a Deus aima de tudo; e ao vosso semelhante omo a v�os pr�oprios. E �e essa leisuprema de amor a Deus e ao homem que eu tamb�em delaro a v�os omo onstituindo todo o deverdo homem".E quando ele aabou de falar, ningu�em lhe fez nenhuma pergunta. E todos foram, um a um,dormir.142.4 Fl�avio e a Cultura GregaFl�avio, o judeu grego, era um pros�elito que, n~ao tendo sido irunidado ou batizado, n~ao tinhaaesso ao templo; e j�a que era um grande amante do belo na arte e na esultura, a asa que oupava,enquanto permaneia em Jerusal�em, era um belo edif��io. E, a�nal, essa asa era adornada omtesouros sem pre�o que ele havia reunido aqui e ali nas suas viagens pelo mundo. Quando primeiropensou em onvidar Jesus para �ar na sua asa, ele temeu que o Mestre pudesse ofender-se ao veressas, assim onsideradas, imagens. Fl�avio, ontudo, �ou agradavelmente surpreso quando Jesusentrou e, em vez de reprov�a-lo por ter esses objetos supostamente id�olatras espalhados pela asa,manifestou um grande interesse por toda a ole�~ao e fez muitas perguntas de reonheimento sobreada objeto, enquanto Fl�avio aompanhava-o de aposento em aposento, mostrando-lhe todas as suasesulturas favoritas. 1538



O Mestre perebeu que o seu an�tri~ao estava surpreso om a sua atitude amistosa para om a arte;e, onseq�uentemente, quando eles haviam terminado de ver toda a ole�~ao, Jesus disse: \Deveriasesperar a minha reprova�~ao pelo fato de apreiares a beleza das oisas riadas pelo meu Pai eonfeionadas pelas m~aos art��stias do homem? Mois�es, erta vez prourou ombater a idolatria e aadora�~ao de deuses falsos; mas por isso deveriam todos os homens ver om desagrado a reprodu�~aoda gra�a e da beleza? Eu te digo, Fl�avio, os �lhos de Mois�es n~ao o ompreenderam; e, aindaagora, transformam em falsos deuses at�e mesmo as suas proibi�~oes de imagens e de oisas elestes eterrestres. Todavia, ainda que Mois�es houvesse ensinado essas restri�~oes �as mentes sem ilumina�~aodaqueles dias, o que teria isso a ver om os dias de hoje, nos quais o Pai no �eu �e revelado omo umSoberano Espiritual universal aima de tudo? E, Fl�avio, eu delaro que, no Reino que se aproxima,n~ao mais se ensinar�a que: `n~ao deveis adorar isso, nem adoreis aquilo'; n~ao mais haver�a preoupa�~aoom mandamentos proibindo oisas ou indiando uidados, de que n~ao se fa�a isso nem aquilo; masantes todos estar~ao oupados om um dever supremo. E esse dever do homem expressa-se em doisgrandes privil�egios: a adora�~ao sinera ao Criador in�nito, o Pai do Para��so; e o servi�o de amor aosnossos semelhantes. Se tu amas o teu semelhante omo amas a ti pr�oprio, realmente sabes que �es�lho de Deus.\Numa idade em que o meu Pai n~ao era bem ompreendido, justi�avam-se as tentativas de Mois�es,de onter a idolatria, mas na idade vindoura o Pai ter�a sido revelado na vida do Filho; e essa novarevela�~ao de Deus far�a, para sempre, om que n~ao tenha mais sentido em onfundir o Pai Criadorom ��dolos de pedra ou om imagens de ouro e de prata. Doravante, os homens inteligentes podemdesfrutar dos tesouros da arte sem onfundir essa apreia�~ao material da beleza om a adora�~ao e oservi�o do Pai no Para��so, o Deus de todas as oisas e de todos os seres".Fl�avio areditou em tudo o que Jesus lhe ensinou. No dia seguinte ele seguiu para Betânia, al�emdo Jord~ao, e foi batizado pelos dis��pulos de Jo~ao. E assim suedeu, porque os ap�ostolos de Jesusainda n~ao batizavam os rentes. Quando Fl�avio voltou a Jerusal�em, fez uma grande festa para Jesuse onvidou sessenta dos seus amigos. E muitos desses onvidados tamb�em se tornaram rentes namensagem do Reino vindouro.142.5 O Disurso sobre a Convi�~aoUm dos grandes serm~oes que Jesus proferiu no templo, nessa semana de P�asoa, foi em resposta auma pergunta feita por um dos seus ouvintes, um homem de Damaso. Esse homem perguntou aJesus: \Mas, Rabi, omo sabermos om erteza que tu �es enviado por Deus, e que n�os podemosverdadeiramente entrar neste Reino que tu e os teus dis��pulos delaram estar perto e �a m~ao?" EJesus respondeu:\Quanto �a minha mensagem e aos ensinamentos dados aos meus dis��pulos, dever��eis julg�a-lospelos seus frutos. Se prolamarmos as verdades do esp��rito, o esp��rito testemunhar�a dentro dosvossos ora�~oes que a nossa mensagem �e genu��na. A respeito do Reino e sobre a vossa onvi�~ao ea aeita�~ao que o Pai eleste tem de v�os, eu pergunto-vos, dentre v�os, qual o pai que, sendo dignoe de bom ora�~ao, manteria o seu �lho ansioso e na expetativa quanto ao status dele na fam��lia ouquanto �a seguran�a do seu lugar no afeto do ora�~ao do seu pai? Aaso v�os, que sois pais terrenos,tendes prazer em torturar os vossos �lhos om a inerteza sobre a onstânia do amor que os vossosora�~oes humanos mantêm por eles? O vosso Pai no �eu tamb�em n~ao deixa os Seus �lhos do esp��rito,pela f�e, em inertezas e d�uvidas quanto �a posi�~ao deles no Reino. Se reeberdes Deus omo o vossoPai, ent~ao, de fato e verdade sois os �lhos de Deus. E, se sois �lhos, ent~ao estareis seguros na vossaposi�~ao e quanto a tudo o que diz respeito �a �lia�~ao eterna e divina. Se v�os areditardes nas minhaspalavras, onseq�uentemente v�os areditais Nele que me enviou e, areditando assim no Pai, v�os vosestais erti�ando do vosso status omo idad~aos elestes. Se �zerdes a vontade do Pai no �eu, nunaireis fraassar na realiza�~ao da vida eterna de progresso no Reino divino.1539



\O Esp��rito Supremo testemunhar�a, para os vossos esp��ritos, que sois verdadeiramente �lhos deDeus. E se sois �lhos de Deus, ent~ao nasestes do esp��rito de Deus; e todo aquele que houver nasidodo esp��rito tem em si pr�oprio o poder de superar qualquer d�uvida; e essa vit�oria, que supera toda ainerteza, �e vit�oria da vossa pr�opria f�e.\Disse o profeta Isa��as, falando desses tempos: `Quando o esp��rito do alto �e vertido sobre n�os,ent~ao o trabalho da retid~ao transforma-se em paz, em silênio e, para sempre, em onvi�~ao'. E, paratodos aqueles que verdadeiramente rêem nesse evangelho, eu me transformarei na garantia de queser~ao reebidos nas miseri�ordias eternas e na vida, que perdurar�a para sempre, do Reino do meuPai. E ent~ao, v�os, que ouvis esta mensagem e que redes neste evangelho do Reino, sois os �lhos deDeus, e v�os tendes a vida eterna; e a evidênia, para todo o mundo, de que nasestes do esp��rito �eque v�os amais uns aos outros om sineridade".A multid~ao de ouvintes permaneeu por muitas horas om Jesus, fazendo-lhe perguntas e esu-tando om aten�~ao as suas respostas onfortadoras. Mesmo os ap�ostolos �aram enorajados, peloensinamento de Jesus, a pregar o evangelho do Reino om mais poder e mais onvi�~ao. Essa ex-periênia em Jerusal�em foi uma grande inspira�~ao para os doze. Foi o primeiro ontato deles ommultid~oes t~ao enormes, e eles aprenderam muitas li�~oes �uteis que demonstraram ser de grande ajudapara o seu trabalho posterior.142.6 A Conversa om NiodemosUma noite, na asa de Fl�avio, um erto Niodemos, um membro rio e antigo do sin�edrio judeu,apareeu para ver Jesus. Muito havia ouvido falar a respeito dos ensinamentos deste galileu e, sendoassim, Niodemos veio para ouvi-lo, em uma tarde, enquanto Jesus ensinava nas pra�as do templo.Ele poderia ter ido ali, om freq�uênia, para ouvir Jesus ensinando, mas temia ser visto pelo povo,assistindo �aqueles ensinamentos, pois os hefes judeus j�a divergiam tanto de Jesus, que nenhummembro do sin�edrio iria querer ser identi�ado abertamente de algum modo om ele. E, dessamaneira, Niodemos havia arranjado, om Andr�e, para ver Jesus, em privaidade, ainda naqueledia depois do air da noite. Pedro, Tiago e Jo~ao estavam no jardim de Fl�avio quando a entrevistaome�ou; e, mais tarde, todos eles foram para dentro da asa, onde a onversa ontinuou.Ao reeber Niodemos, Jesus n~ao demonstrou nenhuma deferênia espeial; ao falar om ele, n~aofez nenhuma oness~ao, nenhuma persuas~ao indevida. O Mestre n~ao fez nenhuma tentativa de repeliro seu interloutor sereto, nem empregou sarasmo. Em todas as suas rela�~oes para om o visitanteilustre, Jesus esteve almo, sinero e digno. Niodemos n~ao era um representante o�ial do sin�edrio;ele veio ver Jesus, essenialmente, por ausa do seu interesse pessoal e sinero nos ensinamentos doMestre.Sendo apresentado por Fl�avio, Niodemos disse: \Rabi, sabemos que v�os sois um instrutor enviadopor Deus, pois ningu�em meramente humano poderia ensinar desse modo, a menos que Deus estivesseom ele. E eu estou desejoso de saber mais a respeito dos vossos ensinamentos sobre o Reinovindouro".Jesus respondeu a Niodemos: \Em verdade, em verdade, eu te digo, Niodemos, a menos que umhomem tenha nasido do alto, ele n~ao pode ver o Reino de Deus". Ent~ao Niodemos repliou: \Masomo pode um homem naser de novo quando ele �e velho? Ele n~ao pode entrar por uma segundavez no ventre da sua m~ae para naser".Jesus disse: \Contudo, eu delaro-te que a menos que um homem nas�a do esp��rito, ele n~ao podeentrar no Reino de Deus. Aquele que nase da arne �e arne, e aquele que nase do esp��rito �e esp��rito.Mas tu n~ao deves espantar-te porque eu disse que tu deves naser do alto. Quando sopra o vento,tu esutas o farfalhar das folhas, mas n~ao podes ver o vento - nem de onde vem, nem para onde1540



vai - e assim �e om todos os nasidos do esp��rito. Com os olhos da arne podes apereber-te dasmanifesta�~oes do esp��rito, mas n~ao podes disernir de fato o esp��rito".Niodemos retruou: \Mas eu n~ao entendo - omo pode ser isso?" E Jesus disse: \Como podeser que tu sejas um instrutor em Israel e ontinues ainda ignorante sobre tudo isso? Por isso �eque se torna um dever, para aqueles que sabem sobre as realidades do esp��rito, revelar essas oisas�aqueles que disernem apenas as manifesta�~oes do mundo material. Mas tu areditar�as em n�os sete ontarmos sobre as verdades elestes? Tu tens a oragem, Niodemos, de areditar naquele quedeseu do �eu, o pr�oprio Filho do Homem?"E Niodemos disse: \Mas omo posso ome�ar a aptar esse esp��rito que dever�a reriar-me naprepara�~ao para a minha entrada no Reino?" Jesus respondeu: \O esp��rito do Pai no �eu j�a resideem ti. Se quiseres ser onduzido por esse esp��rito vindo do alto, tu ir�as, muito em breve, ome�ar aver om os olhos do esp��rito, e, ent~ao, por meio da esolha sinera, ser�as guiado pelo esp��rito, naser�asno esp��rito, desde que o teu prop�osito de viver seja o de fazer a vontade do teu Pai que est�a no �eu.E, assim, tendo nasido no esp��rito e estando feliz no Reino de Deus, tu ome�ar�as a olher na tuavida di�aria os frutos abundantes do esp��rito".Niodemos era inteiramente sinero. E estava profundamente impressionado, mas foi emboraonfuso. Niodemos era um homem realizado, quanto ao autodesenvolvimento e o autoontrole, eat�e mesmo quanto �as suas altas qualidades morais. Ele era de edua�~ao re�nada, um egoêntrioaltru��sta; entretanto, n~ao sabia omo submeter a sua vontade �a vontade do Pai divino, omo umarian�a pequena querendo submeter-se ao guiamento e �a ondu�~ao de um pai terreno s�abio e amoroso,tornando-se assim em realidade um �lho de Deus, um herdeiro progressivo do Reino eterno.Niodemos, ontudo, reuniu f�e su�iente para assegurar-se no Reino. Protestou, apenas timida-mente, quando os seus olegas do sin�edrio tentaram ondenar Jesus sem uma audiênia; no entanto,om Jos�e de Arimat�eia, mais tarde, ele demonstrou ousadamente a sua f�e e reivindiou o orpo deJesus, mesmo quando a maior parte dos dis��pulos havia fugido om medo das enas dos sofrimentos�nais e da morte do Mestre.
142.7 A Li�~ao sobre a Fam��liaDepois do atarefado per��odo de ensinamentos por meio do trabalho pessoal na semana da P�asoaem Jerusal�em, Jesus passou a quarta-feira seguinte em Betânia, om os seus ap�ostolos, desansando.Naquela tarde, Tom�e fez uma pergunta que proporionou uma longa e instrutiva resposta. DisseTom�e: \Mestre, no dia em que n�os nos separamos para sermos embaixadores do Reino, tu nos dissestemuitas oisas, instruindo-nos a respeito do nosso modo pessoal de vida; mas o que devemos ensinar �amultid~ao? Como deve esse povo viver depois que o Reino vier mais plenamente? Os teus dis��pulosdeveriam possuir esravos? Os teus rentes deveriam busar a pobreza e evitar a propriedade? Amiseri�ordia dever�a prevaleer sozinha de modo a n~ao termos mais leis nem justi�a?" Jesus e os dozepassaram aquela tarde e toda aquela noite, depois do jantar, disutindo sobre as perguntas de Tom�e.Com o prop�osito de fazer o registro de tudo isso, apresentamos o resumo seguinte das instru�~oes doMestre:Jesus primeiro prourou deixar laro para os seus ap�ostolos que ele estava na Terra, vivendo umavida �unia na arne, e que os doze deles, haviam sido onvoados a partiipar dessa experiêniade auto-outorga do Filho do Homem; e, omo olaboradores, tamb�em eles deveriam ompartilharde muitas das restri�~oes espeiais e das obriga�~oes de toda a experiênia da outorga. Havia umasugest~ao velada de que o Filho do Homem, entre todas as pessoas que haviam vivido na Terra, fossea �unia pessoa que podia simultaneamente enxergar dentro do ora�~ao de Deus e nas profundezas daalma humana. 1541



Jesus expliou, bem laramente, que o Reino do �eu era uma experiênia evoluion�aria, ome�andoaqui na Terra e progredindo atrav�es de v�arias etapas suessivas de vida at�e o Para��so. No deorrerda noite ele delarou de�nitivamente que, em algum est�agio futuro do desenvolvimento do Reino, eleiria revisitar este mundo, no seu poder espiritual e gl�oria divina.Em seguida ele expliou que a \id�eia de um reino" n~ao era o melhor modo de ilustrar a rela�~aodo homem om Deus; que ele empregava essas �guras de linguagem porque o povo judeu estavaesperando um reino e porque Jo~ao havia pregado em termos do Reino vindouro. Jesus disse: \Opovo de uma outra idade entender�a melhor o evangelho do Reino, quando este for apresentadoem termos que expressem o relaionamento familiar - quando o homem entender a religi~ao omo oensinamento da paternidade de Deus e da irmandade entre os homens, a �lia�~ao a Deus". Ent~aoo Mestre disursou, durante algum tempo, sobre a fam��lia terrena omo uma ilustra�~ao da fam��liaeleste, rea�rmando as duas leis fundamentais da vida: o primeiro mandamento de amor pelo pai,o hefe da fam��lia, e o segundo mandamento, o de amor m�utuo entre os �lhos; de amar ao irm~aoomo a si pr�oprio. E ent~ao expliou que essa qualidade de afei�~ao fraterna iria, invariavelmente,manifestar-se em um servi�o soial amoroso e sem ego��smo.E, em seguida, surgiu a disuss~ao memor�avel sobre as arater��stias fundamentais da vida familiare sobre as suas aplia�~oes ao relaionamento existente entre Deus e o homem. Jesus a�rmou queuma verdadeira fam��lia baseia-se nos sete fatos seguintes:1. O fato da existênia. As rela�~oes da natureza e os fenômenos da semelhan�a mortal est~ao ligadosna fam��lia: os �lhos herdam alguns tra�os dos pais. Os �lhos têm origem nos pais; a existênia dapessoalidade depende de um ato dos pais. A rela�~ao entre o pai e o �lho �e inerente em toda a naturezae pertene a todas as existênias vivas.2. A seguran�a e o prazer. Os verdadeiros pais têm um grande prazer em prover as neessidadesdos �lhos. Muitos pais, n~ao ontentes em suprir meramente as neessidades dos seus �lhos, gostamtamb�em de prover os seus prazeres.3. A edua�~ao e a instru�~ao. Os pais s�abios planejam uidadosamente a edua�~ao e a instru�~aoadequada dos seus �lhos e �lhas. Quando jovens, eles s~ao preparados para as responsabilidadesmaiores da vida.4. A disiplina e as restri�~oes. Os pais previdentes tamb�em uidam da disiplina neess�aria, daorienta�~ao, da orre�~ao e, algumas vezes, das restri�~oes a serem feitas �a sua progênie imatura.5. O ompanheirismo e a lealdade. O pai afetuoso mant�em um relaionamento ��ntimo e amorosoom os �lhos. O seu ouvido �a sempre aberto aos seus pedidos; ele est�a sempre pronto a ompartilhardas prova�~oes deles e a ajud�a-los nas di�uldades. O pai est�a supremamente interessado no bem-estarprogressivo da sua progênie.6. O amor e a miseri�ordia. Um pai ompassivo perdoa livremente; os pais n~ao onservammem�orias vingativas ontra os seus �lhos. Os pais n~ao s~ao omo ju��zes, nem omo inimigos, nemomo redores. As verdadeiras fam��lias s~ao onstru��das na tolerânia, paiênia e perd~ao.7. A provis~ao para o futuro. Os pais temporais gostam de deixar uma heran�a para os seus �lhos.A fam��lia ontinua de uma gera�~ao para a outra. A morte apenas p~oe �m a uma gera�~ao para mararo ome�o de outra. A morte termina om a vida de um indiv��duo, mas n~ao neessariamente om avida da fam��lia.Durante horas o Mestre disutiu sobre a aplia�~ao desses aspetos da vida familiar �as rela�~oes dohomem, o �lho da Terra, om Deus, o Pai do Para��so. E esta foi a sua onlus~ao: \Toda a rela�~aode um �lho om o Pai, eu a onhe�o at�e �a perfei�~ao, pois tudo o que tiverdes de alan�ar quanto �a�lia�~ao, no futuro eterno, eu j�a alanei agora. O Filho do Homem est�a preparado para asender �am~ao direita do Pai, e assim em mim est�a aberto agora um aminho ainda mais amplo para que todosv�os possais ver Deus e, antes de aabardes a progress~ao gloriosa, para vos tornardes perfeitos omo1542



o vosso pr�oprio Pai no �eu �e perfeito".Quando ouviram essas palavras surpreendentes, os ap�ostolos lembraram-se dos pronuniamentosque Jo~ao �zera na �epoa do batismo de Jesus, e se relembraram, vividamente, dessa experiênia,quando da sua prega�~ao e ministra�~ao subseq�uente de ensinamentos, depois da morte e da ressurrei�~aodo Mestre.Jesus �e um Filho divino, da mais inteira on�an�a do Pai Universal. Ele tem estado om o Pai eO ompreende plenamente. Ele vivia agora a sua vida terrena para a plena satisfa�~ao do Pai, e essaenarna�~ao na arne apaitou-o plenamente para ompreender o homem. Jesus foi a perfei�~ao dohomem; ele alan�ou exatamente essa perfei�~ao tal omo todos os verdadeiros rentes est~ao destinadosa alan��a-la, nele e por meio dele. Jesus revelou um Deus de perfei�~ao ao homem e apresentou, emsi pr�oprio, o �lho perfeionado dos mundos a Deus.Embora Jesus tivesse falado por v�arias horas, Tom�e ainda n~ao estava satisfeito, pois disse: \Mas,Mestre, n�os n~ao ahamos que o Pai no �eu sempre nos trate om bondade e om miseri�ordia. Muitasvezes n�os sofremos dolorosamente na Terra, e nem sempre as nossas prees s~ao ouvidas. Onde �e quefalhamos em ompreender o signi�ado do teu ensinamento?"Jesus respondeu: \Tom�e, Tom�e! Quanto tempo demorar�a para adquirires a apaidade de ouvirom o ouvido do esp��rito? Quanto tempo levar�a para que aprendas que este Reino �e um reinoespiritual, e que o meu Pai �e tamb�em um ser espiritual? Tu n~ao ompreendes que estou ensinando av�os omo �lhos espirituais da fam��lia espiritual do �eu, da qual o hefe paterno �e um esp��rito eternoe in�nito? Tu n~ao me deixar�as usar a fam��lia terrena omo uma ilustra�~ao das rela�~oes divinas, semapliar o meu ensinamento t~ao literalmente aos assuntos materiais? Na tua mente n~ao podes separaras realidades espirituais do Reino dos problemas materiais, soiais, eonômios e pol��tios da idade?Quando eu falo a linguagem do esp��rito, por que insisti em traduzir o signi�ado do que eu digo,na linguagem da arne? S�o porque eu tomo a liberdade de empregar lugares-omuns e ompara�~oesliterais om o prop�osito de ilustra�~ao? Meus �lhos, eu vos imploro a todos, esseis de apliar os meusensinamentos sobre o Reino do esp��rito aos assuntos s�ordidos da esravid~ao, da pobreza, de asas eterras, e aos problemas materiais da eq�uidade e da justi�a humana. Essas quest~oes temporais s~aomotivo da oupa�~ao dos homens deste mundo, e, onquanto, de um erto modo, elas afetem a todosos homens, v�os fostes hamados a representar-me no mundo, do mesmo modo omo eu represento omeu Pai. V�os sois os embaixadores espirituais de um Reino espiritual, representantes espeiais doPai espiritual. A esta altura deveria ser poss��vel eu instruir-vos omo homens residos do Reino doesp��rito. Deveria eu estar sempre me dirigindo a v�os omo se fosseis rian�as? N~ao resereis nunana vossa perep�~ao do esp��rito? No entanto, eu vos amo e irei suportar-vos at�e o �m mesmo da nossaassoia�~ao na arne. E, mesmo ent~ao, o meu esp��rito vos preeder�a em todo o mundo".142.8 No Sul da Jud�eiaL�a pelo �m de abril, a oposi�~ao a Jesus, entre os fariseus e os sadueus, havia-se tornado t~aopronuniada que o Mestre e os seus ap�ostolos deidiram deixar Jerusal�em por algum tempo, indopara o sul at�e Bel�em e Hebrom. Todo o mês de maio foi passado realizando um trabalho pessoal nessasidades e entre as pessoas das aldeias vizinhas. Nenhuma prega�~ao p�ublia foi feita nessa viagem,apenas a visita�~ao de asa em asa. Uma parte desse tempo, enquanto os ap�ostolos ensinavamo evangelho e ministravam aos doentes, Jesus e Abner passaram em Engedi, visitando a olônianazarita. Jo~ao Batista viera desse lugar, e Abner havia sido o dirigente daquele grupo. Muitos,na irmandade dos nazaritas, tornaram-se rentes de Jesus, mas a maioria desses homens asetas eexêntrios reusou-se a aeit�a-lo omo um instrutor enviado do �eu, porque ele n~ao ensinava o jejume outras formas de ren�unia.O povo que vivia nessa regi~ao n~ao sabia que Jesus havia nasido em Bel�em. Eles sempre supuseram1543



que o Mestre tivesse nasido em Nazar�e, exatamente omo pensava a maioria dos seus dis��pulos,mas os doze ap�ostolos onheiam os fatos.Essa permanênia no sul da Jud�eia foi um per��odo de desanso e de trabalho frut��fero; muitasalmas foram aresidas ao Reino. Nos primeiros dias de junho a agita�~ao ontra Jesus havia j�a seaalmado tanto, em Jerusal�em, que o Mestre e os ap�ostolos voltaram a instruir e a onfortar osrentes.Embora Jesus e os ap�ostolos tivessem passado todo o mês de junho em Jerusal�em ou nas eranias,eles n~ao se dediaram a nenhum ensinamento p�ublio durante esse per��odo. Na maior parte do tempo�aram nas tendas, que eram montadas em um parque sombreado, ou jardim, onheido naquela�epoa omo o Getsêmani. Esse parque estava situado na enosta oeste do monte das Oliveiras, n~aomuito longe do riaho Cedrom. Eles passaram as festas dos s�abados e os �ns de semana om L�azaroe as suas irm~as em Betânia. Por pouas vezes Jesus esteve dentro dos muros de Jerusal�em, mas umgrande n�umero de busadores interessados na verdade veio ao Getsêmani para onversar om ele.Numa erta sexta-feira, �a noite, Niodemos e Jos�e de Arimat�eia aventuraram-se a ir ver Jesus, mas,quando j�a estavam em frente da entrada da tenda do Mestre, voltaram amedrontados. E, laro est�a,que eles n~ao pereberam que Jesus sabia de tudo que haviam feito.Quando os hefes dos judeus souberam que Jesus havia voltado a Jerusal�em, prepararam-se paraprendê-lo; mas, quando observaram que ele n~ao fazia nenhuma prega�~ao p�ublia, onlu��ram queestava amedrontado, por ausa das agita�~oes anteriores; e deidiram permitir que ele ontinuasse osseus ensinamentos, do modo privado omo o fazia, sem que fosse molestado. E assim os assuntosontinuaram, sileniosamente, at�e os �ultimos dias de junho, quando um erto Sim~ao, membro dosin�edrio, aderiu publiamente aos ensinamentos de Jesus, depois de delarar-se diante dos hefes dosjudeus. Imediatamente, uma nova agita�~ao, visando �a pris~ao de Jesus, sobreveio, e se fortaleeutanto, que o Mestre deidiu retirar-se para as idades de Samaria e para a De�apolis.
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Cap��tulo 143Atravessando a SamariaNO FINAL de junho, do ano 27 d.C., por ausa da oposi�~ao resente dos dirigentes religiosos judeus,Jesus e os doze partiram de Jerusal�em, depois de enviar as suas tendas e os paros bens pessoais paraserem guardados na asa de L�azaro, em Betânia. Indo para o norte de Samaria, eles detiveram-separa o s�abado em Betel. E l�a eles pregaram, por v�arios dias, ao povo que veio de Gofna e de Efraim.Um grupo de idad~aos de Arimat�eia e de Tamn�a hegou om a �nalidade de onvidar Jesus a visitaras suas aldeias. O Mestre e os seus ap�ostolos passaram mais de duas semanas ensinando aos judeuse aos samaritanos dessa regi~ao, muitos dos quais vieram de t~ao longe quanto Antipatris para ouviras boas-novas do Reino.O povo do sul de Samaria ouviu Jesus entusiasmado e, om exe�~ao de Judas Isariotes, osap�ostolos onseguiram vener grande parte do seu preoneito ontra os samaritanos. Era muitodif��il para Judas amar esses samaritanos. Na �ultima semana de julho, Jesus e os seus olaboradoresestavam prontos para partir rumo �as novas idades gregas de Fasaeles e de Arquelais, perto do Jord~ao.143.1 Pregando em ArquelaisNa primeira metade do mês de agosto, o grupo apost�olio fez o seu entro de apoio nas idadesgregas de Arquelais e de Fasaeles, onde eles tiveram a sua primeira experiênia pregando a gruposquase exlusivos de gentios - gregos, romanos e s��rios - , j�a que pouos judeus residiam nessas duasidades gregas. Ao entrarem em ontato om esses idad~aos romanos, os ap�ostolos enontraramnovas di�uldades para a prolama�~ao da mensagem do Reino vindouro e depararam-se om novasobje�~oes aos ensinamentos de Jesus. Numa das muitas onversas noturnas om os seus ap�ostolos,Jesus esutou atentamente sobre essas obje�~oes, feitas ao evangelho do Reino, que os doze repetiamenquanto reproduziam as experiênias om as pessoas envolvidas nos seus trabalhos pessoais.Uma pergunta, feita por Filipe, era t��pia das di�uldades deles. Disse Filipe: \Mestre, essesgregos e romanos fazem pouo da nossa mensagem, dizendo que tais ensinamentos servem apenasaos fraos e aos esravos. Eles a�rmam que a religi~ao dos pag~aos �e superior aos nossos ensinamentos,porque inspira a aquisi�~ao de um ar�ater forte, robusto e agressivo. E dizem que nos transformar��amostodos numa esp�eie debilitada de homens n~ao resistentes e passivos, que seriam logo eliminados dafae da Terra. Eles gostam de ti, Mestre, e admitem voluntariamente que o teu ensinamento sejaeleste e ideal, mas n~ao nos levar~ao a s�erio. A�rmam que a tua religi~ao n~ao �e para este mundo; queos homens n~ao podem viver omo tu ensinas. E agora, Mestre, o que diremos a esses gentios?"Depois de ter ouvido outras obje�~oes semelhantes, ao evangelho do Reino, apresentadas por Tom�e,Natanael, Sim~ao zelote e Mateus, ele disse aos doze:\Eu vim a este mundo para fazer a vontade do meu Pai e para revelar Seu ar�ater amoroso a1545



toda a humanidade. Essa, meus irm~aos, �e minha miss~ao. E vou realiz�a-la, independentemente dam�a ompreens~ao desses meus ensinamentos, da parte de judeus ou gentios, nos dias presentes ou emoutra gera�~ao. Mas n~ao deveis esqueer-vos do fato de que mesmo o amor divino tem disiplinasseveras. O amor de um pai por seu �lho muitas vezes leva o pai a restringir os atos pouo s�abiosda sua prole imprudente. O �lho nem sempre ompreende a sabedoria e o amor dos motivos dadisiplina restritiva do pai. Todavia, eu delaro-vos que meu Pai no Para��so rege o universo dosuniversos por meio do poder do pulso do seu amor. O amor �e a maior de todas as realidades doesp��rito. A verdade �e uma revela�~ao libertadora, mas o amor �e a rela�~ao suprema. E quaisquer quesejam os erros ometidos pelos vossos semelhantes na dire�~ao do mundo de hoje, o evangelho que euprolamo, em uma idade que vir�a, ir�a reger este mesmo mundo. A meta �ultima do progresso humano�e o reonheimento reverente da paternidade de Deus, e a materializa�~ao amorosa da irmandade doshomens.\E quem vos disse que o meu evangelho �e destinado apenas aos esravos e aos debilitados? E v�os,meus ap�ostolos esolhidos, aaso pareeis d�ebeis? Ser�a que Jo~ao tem a aparênia de frao? V�os j�apreseniastes a mim sendo esravizado pelo medo? A verdade �e que os pobres e os oprimidos destagera�~ao têm o evangelho pregado a eles. As religi~oes deste mundo têm negligeniado os pobres, maso meu Pai n~ao tem preferênia por ningu�em. Al�em disso, os pobres desta �epoa s~ao os primeiros adar aten�~ao ao hamado de arrependimento e de aeita�~ao da �lia�~ao. O evangelho do Reino deveser pregado a todos os homens - judeus e gentios, gregos e romanos, rios e pobres, livres e esravos- e igualmente aos jovens e velhos, aos homens e �as mulheres.\Porque o meu Pai �e um Deus de amor e j�ubilo, na pr�atia da miseri�ordia, n~ao vos impregneisda id�eia de que o servi�o do Reino dever�a ser de failidade mon�otona. A asens~ao ao Para��so �e aaventura suprema de todos os tempos, �e a �ardua realiza�~ao da eternidade. O servi�o do Reino, naTerra, apelar�a para toda a virilidade orajosa que v�os e vossos olaboradores possam reunir. Muitosde v�os sereis levados �a morte, por ausa da vossa lealdade ao evangelho desse Reino. F�ail �e morrerna frente f��sia da batalha, onde vossa oragem �e fortaleida pela presen�a dos vossos amaradas naluta; mas uma forma mais elevada e mais profunda de oragem e devo�~ao humana �e neess�aria aosari�ardes a vida, almamente e a s�os, pelo amor de uma verdade guardada no reli�ario do ora�~aomortal.\Hoje, os desrentes podem esarneer de v�os, por ausa da prega�~ao de um evangelho de n~ao-resistênia e de vidas sem violênia, mas v�os sois os primeiros volunt�arios de uma longa linha derentes sineros no evangelho deste Reino e ir~ao maravilhar a toda a humanidade pela sua devo�~aoher�oia a esses ensinamentos. Nenhum ex�erito do mundo jamais demonstrou mais oragem e bravurado que as que ser~ao mostradas por v�os e pelos vossos suessores leais, que se espalhar~ao por todoo mundo prolamando as boas-novas - a paternidade de Deus e a irmandade entre os homens. Aoragem da arne �e a forma mais baixa de bravura. A bravura da mente �e um tipo mais elevadode oragem humana; e o tipo mais elevado e supremo de bravura �e a lealdade sem oness~oes �asonvi�~oes eslareidas das realidades espirituais profundas. E essa oragem onstitui-se no hero��smodo homem sabedor de Deus. E v�os sois, todos, homens onheedores de Deus, na verdade sois osompanheiros pessoais do Filho do Homem".Essa n~ao �e a totalidade do que Jesus disse, naquela oasi~ao, mas �e a introdu�~ao do seu disurso; eele delongou-se na ampli�a�~ao e na ilustra�~ao de tudo aquilo que disse. Essa foi uma das elou�~oesmais apaixonadas que Jesus proferiu aos doze. Raramente o Mestre falara aos seus ap�ostolos omuma veemênia t~ao evidente, ontudo essa foi uma daquelas oasi~oes em que ele falou om umagravidade manifesta, aompanhada de emo�~ao espeial.O resultado sobre a prega�~ao p�ublia e a ministra�~ao pessoal dos ap�ostolos foi imediato; desde essemesmo dia, a mensagem deles teve um novo tom de predom��nio da oragem. Os doze ontinuarama adquirir um esp��rito positivamente dinâmio de agrega�~ao em torno do novo evangelho do Reino.Desse dia em diante eles n~ao mais se ouparam tanto om a prega�~ao ontra as virtudes negativas,1546



nem om as injun�~oes passivas dos ensinamentos multifaetados do Mestre.143.2 A Li�~ao da Mestria sobre Si Pr�oprioO Mestre foi um exemplo perfeito do autoontrole humano. Quando insultado, n~ao insultava; quandosofria, n~ao proferia nenhuma amea�a ontra aqueles que o atormentavam; quando foi denuniado pelosseus inimigos, ele simplesmente entregou-se ao julgamento justo do Pai no �eu.Numa das onversas noturnas, Andr�e perguntou a Jesus: \Mestre, devemos pratiar a ren�uniaomo Jo~ao ensinou, ou devemos busar o autoontrole que est�a nos teus ensinamentos? Em que osteus ensinamentos diferem dos de Jo~ao?" Jesus respondeu: \De fato, Jo~ao ensinou o aminho daretid~ao, de aordo om a luz e as leis dos pais dele; e estas formavam uma religi~ao de auto-examee auto-ren�unia. Mas eu venho om uma nova mensagem de auto-esqueimento e autoontrole. Emostro-vos o aminho da vida, omo foi revelado a mim pelo Pai do �eu.\Em verdade, em verdade, digo-vos, que aquele que onquista o ontrole sobre o pr�oprio ego�e maior do que aquele que onquista uma idade. A automestria �e a medida da natureza moraldo homem; �e indiadora do seu desenvolvimento espiritual. Jejuastes e orastes, segundo a velhaordem; e omo novas riaturas que sois, no renasimento pelo esp��rito, vos �e ensinado a areditar e arejubilar. No Reino do Pai, deveis transformar-vos em novas riaturas; as velhas oisas devem passar;observai, pois vos mostro omo todas as oisas devem tornar-se novas. E, pelo amor que tendes unspelos outros, deveis onvener o mundo de que passastes da esravid~ao �a liberdade, da morte �a vidaeterna.\Segundo o velho aminho, busais suprimir, obedeer e oloar-vos em onformidade om asregras do viver; pelo novo aminho antes sereis transformados, na vossa alma interior, pelo Esp��ritoda Verdade e sereis fortaleidos por ele, om a renova�~ao espiritual onstante da vossa mente e,assim, sereis dotados om o poder de atuar do modo erto, rejubilante e umprindo, om gra�a eaeita�~ao, a vontade perfeita de Deus. N~ao vos esque�ais de que vossa f�e, pessoal, nas promessasimensamente grandes e preiosas de Deus, �e que assegura que vos tornareis partiipantes da naturezadivina. Assim, por vossa f�e e transforma�~ao do esp��rito, vos transformais, em realidade, nos templosde Deus; e o esp��rito Dele, de fato, reside dentro de v�os. Se, ent~ao, o esp��rito residir em v�os, n~aomais sereis esravos da arne, mas sereis �lhos livres e libertos do esp��rito. A nova lei do esp��ritoproporiona-vos a liberdade do autoontrole e da automestria, em substitui�~ao �a velha lei do medo,esravid~ao e pris~ao �a auto-ren�unia.\Quantas vezes, ap�os haverdes feito o mal, v�os pensastes em atribuir os vossos atos �a inuêniado maligno, quando, em realidade, fostes levados pelas vossas pr�oprias tendênias naturais? E oprofeta Jeremias n~ao vos disse, h�a muito tempo, que o ora�~ao humano engana, aima de todas asoisas, e que �e, algumas vezes, at�e mesmo desesperadamente perverso? Qu~ao f�ail para v�os �e quesejais enganados e que por isso aiais em medos tolos, em onupisênias diversas, nos prazeresesravizantes, da mal��ia, da inveja e mesmo do �odio vingativo!\A salva�~ao se d�a por meio da regenera�~ao do esp��rito, e n~ao pelos atos de retid~ao na arne. V�osvos justi�ais pela f�e e, pela gra�a, sois admitidos �a omunh~ao entre irm~aos, e n~ao pelo medo e pelaren�unia da arne; embora os �lhos do Pai, nasidos do esp��rito, sejam sempre e ada vez mais osmestres sobre o pr�oprio ego e tudo o que �e pertinente aos desejos da arne. Quando souberdes quesois salvos pela f�e, estareis na paz real de Deus. E tudo que vier no aminho dessa paz eleste est�adestinado a ser santi�ado no servi�o eterno dos �lhos, sempre em avan�o, do Deus eterno. Doravanten~ao �e um dever, mas �e omo um alto privil�egio que, ao busardes a perfei�~ao no amor do Pai, voslimpeis de todos os males da mente e do orpo.\A vossa �lia�~ao tem o seu fundamento na f�e, e deveis permaneer insens��veis ao medo. O vosso1547



j�ubilo nase da on�an�a na palavra divina e, onseq�uentemente, n~ao sereis levados a duvidar darealidade do amor e da miseri�ordia do Pai. �E a bondade mesma de Deus que onduz os homensao arrependimento verdadeiro e genu��no. O vosso segredo da mestria e do ontrole sobre o ego est�aligado �a vossa f�e no esp��rito residente, que sempre trabalha por amor. Mesmo essa f�e salvadora quetendes, n~ao a tendes por v�os pr�oprios, �e tamb�em uma d�adiva de Deus. E, se sois �lhos dessa f�e viva,n~ao sois mais esravos do vosso ego, pois sois antes os mestres triunfantes de v�os pr�oprios, sois os�lhos libertados de Deus.\Se, pois, sois nasidos do esp��rito, ent~ao, meus �lhos, estais para sempre libertados das orrentesautoonsientes de uma vida de auto-ren�unia e vigilânia sobre os desejos da arne, e sereis transla-dados para o Reino rejubilante do esp��rito, do qual espontaneamente v�os mostrareis os frutos, vindosdo esp��rito, na vossa vida di�aria; e os frutos do esp��rito s~ao, em essênia, o tipo mais elevado deautoontrole agrad�avel e enobreedor; s~ao o auge mesmo da realiza�~ao terrestre para os mortais - averdadeira mestria sobre v�os pr�oprios".143.3 A Divers~ao e o DesansoNesse momento, um estado de grande tens~ao nervosa e emoional desenvolveu-se entre os ap�ostolose os seus ondis��pulos imediatos. Eles ainda n~ao se haviam aostumado a viver e trabalhar juntos.Estavam experimentando di�uldades ada vez maiores para manter rela�~oes harmoniosas om osdis��pulos de Jo~ao. O ontato om os gentios e os samaritanos fora uma grande prova�~ao para essesjudeus. E, al�em de tudo isso, as a�rma�~oes reentes de Jesus haviam aumentado o seu tumultomental. Andr�e estava quase fora de si; n~ao sabia mais o que fazer e, assim sendo, foi at�e o Mestre,levando os seus problemas e perplexidades. Depois de haver esutado o dirigente apost�olio relataros seus problemas, Jesus disse: \Andr�e, tu n~ao podes retirar dos homens as suas perplexidades,quando eles est~ao nesse n��vel de envolvimento e quando tantas pessoas e sentimentos violentos est~aoimpliados. N~ao posso fazer o que pedes a mim - n~ao partiiparei dessas di�uldades soiais pessoais- , mas estarei onvoso, no gozo de um per��odo de três dias de desanso e de repouso. Vai aos teusirm~aos e anunia que todos ir~ao omigo ao monte Sartaba, onde desejo desansar um ou dois dias.\Agora deves ir aos teus onze irm~aos e onversar om ada um deles, em partiular; deves dizer:`O Mestre deseja que tenhamos um per��odo de desanso e de relaxamento, a s�os om ele. J�a que todosn�os reentemente experimentamos muitos aborreimentos de esp��rito e de tens~ao mental, eu sugiroque n~ao se fa�a men�~ao �as nossas preoupa�~oes e prova�~oes, enquanto estivermos nesse desanso.Posso on�ar em ti para ooperar omigo nessa quest~ao?' E, desse modo, explique partiular epessoalmente a ada um dos teus irm~aos". E Andr�e fez omo o Mestre havia instru��do que �zesse.Essa foi uma oasi~ao maravilhosa, nas experiênias de ada um deles; e nuna se esqueeram dodia em que subiram a montanha. Durante toda a viagem, di�ilmente foi dita uma palavra sobre ospr�oprios problemas. Ao hegarem ao topo da montanha, Jesus assentou-os em volta de si e disse:\Meus irm~aos, deveis aprender o valor do desanso e a e��aia do relaxamento. Deveis ompreenderque o melhor m�etodo de resolver ertos problemas emaranhados �e o de abandon�a-los por algumtempo. Ent~ao, quando voltardes, refresados pelo desanso ou adora�~ao, estareis aptos a ataaros vossos problemas om uma abe�a mais lara e om a m~ao mais �rme, para n~ao menionar oora�~ao que estar�a mais resoluto. De novo, muitas vezes vereis que o problema ter�a o seu tamanhoe propor�~oes enolhidas, durante o tempo em que estivestes desansando a vossa mente e o vossoorpo".No dia seguinte Jesus designou a ada um dos doze um t�opio para a disuss~ao. O dia todofoi devotado a reminisênias e a onversas sobre quest~oes n~ao ligadas ao trabalho religioso. Eles�aram momentaneamente hoados quando Jesus at�e deixou de fazer os agradeimentos - verbais- no momento de partir o p~ao para a refei�~ao do meio-dia. Essa foi a primeira vez que pereberam1548



que ele havia negligeniado tais formalidades.Quando subiram a montanha, a abe�a de Andr�e estava heia de problemas. Jo~ao tinha o ora�~aoexessivamente perplexo. Tiago, a alma gravemente perturbada. Mateus estava muito pressionado,por ausa da falta de fundos no aixa, desde que eles permaneiam entre os gentios. Pedro enontrava-se extenuado e, ultimamente, andava mais temperamental do que de ostume. Judas sofria de umataque peri�odio de sensibilidade e de ego��smo. Sim~ao pareia anormalmente desnorteado nos seusesfor�os para reoniliar o seu patriotismo om o amor pela irmandade dos homens. Filipe estavamais e mais onfuso om o modo pelo qual as oisas aminhavam. Natanael tinha estado om menosbom humor desde que eles haviam entrado em ontato om as popula�~oes gentias; e Tom�e ahava-se em meio a uma rise severa de depress~ao. Apenas os gêmeos aparentavam estar normais e semperturba�~oes. Todos eles andavam exessivamente atordoados om a quest~ao de omo se darempai�amente om os dis��pulos de Jo~ao.Ao tereiro dia, quando iniiaram a desida da montanha, para voltar ao aampamento, umagrande mudan�a havia aonteido neles. Tinham feito a desoberta importante de que muitas dasperplexidades humanas na realidade inexistem, de que muitos problemas que nos pressionam s~aoria�~oes de um medo e de uma apreens~ao exagerados. Haviam aprendido que todas essas perplexida-des s~ao mais bem manipuladas quando abandonadas; ao distaniarem-se, eles deixaram os problemasresolvendo-se por si pr�oprios.O regresso dessa folga marou a abertura de um per��odo de rela�~oes bastante melhores om osseguidores de Jo~ao. Alguns dos doze realmente se viram possu��dos de alegria quando pereberamomo tudo mudara nas mentes de todos e quando observaram que estavam livres das irrita�~oes,tendo tudo surgido omo resultado dos três dias de f�erias dos deveres rotineiros da vida. H�a sempreo perigo de que a monotonia no ontato humano multiplique, em muito, as perplexidades e aumenteas di�uldades.N~ao eram muitos os gentios, nas duas idades gregas de Arquelais e Fasaeles, que areditavamno evangelho, mas os doze ap�ostolos ganharam uma boa experiênia nesse seu primeiro trabalhoextenso, exlusivamente om popula�~oes gentias. Numa segunda-feira pela manh~a, por volta do meiodo mês, Jesus disse a Andr�e: \Vamos para Samaria". E eles partiram imediatamente para a idadede Sihar, perto do po�o de Ja�o.143.4 Os Judeus e os SamaritanosPor mais de seisentos anos os judeus da Jud�eia, e, mais tarde, tamb�em os da Galil�eia, mantiveramuma inimizade em rela�~ao aos samaritanos. Esse sentimento prejudiial, entre os judeus e os samari-tanos, surgira da seguinte maneira: Cera de seteentos anos a.C., Sargon, rei da Ass��ria, ao subjugaruma revolta na Palestina Central, levara onsigo em ativeiro mais de vinte e ino mil judeus doreino do norte de Israel e instalou no lugar deles um n�umero quase igual de desendentes de utitas,sefarvitas e hamatitas. Mais tarde, Assurbanipal enviou ainda outras olônias para residirem emSamaria.A inimizade religiosa entre os judeus e os samaritanos data do retorno dos judeus, em ativeirona Babilônia, quando os samaritanos trabalharam para impedir a reonstru�~ao de Jerusal�em. Maistarde eles ofenderam os judeus quando estenderam uma ajuda amig�avel aos ex�eritos de Alexandre.Em retribui�~ao �a amizade deles, Alexandre deu aos samaritanos a permiss~ao para onstru��rem umtemplo no monte Gerizim, onde eles adoravam Yav�e e os seus deuses tribais e ofereiam sarif��iosmuito semelhantes aos da ordem dos servi�os dos templos de Jerusal�em. E eles ontinuaram omesse ulto, ao menos at�e a �epoa dos maabeus, quando Jo~ao Hirano destruiu o templo deles nomonte Gerizim. Depois da morte de Jesus, o ap�ostolo Filipe, nos seus trabalhos om os samaritanos,realizou muitos enontros no loal desse velho templo samaritano.1549



Os antagonismos entre judeus e samaritanos tornaram-se hist�orios e tradiionais; desde os diasde Alexandre eles davam-se ada vez menos bem uns om os outros. Os doze ap�ostolos n~ao eramavessos a pregar nas idades gregas e em outras idades gentias da De�apolis e da S��ria, mas surgiaum teste severo para a sua lealdade ao Mestre, quando este dizia: \Vamos a Samaria". Contudo,nesse per��odo de pouo mais de um ano, em que estiveram om Jesus, eles desenvolveram uma formade lealdade pessoal que transendia at�e mesmo a sua f�e nos ensinamentos do Mestre e mesmo at�e osseus preoneitos ontra os samaritanos.143.5 A Mulher de SiharQuando o Mestre e os doze hegaram ao po�o de Ja�o, estando ansado da viagem, Jesus parou aolado do po�o, enquanto Filipe levou os ap�ostolos onsigo para ajudar a arregar os alimentos at�eas tendas de Sihar, pois estavam dispostos a permaneer um pouo mais nessa vizinhan�a. Pedroe os �lhos de Zebedeu teriam permaneido om Jesus, mas este soliitou que fossem om os seusirm~aos, dizendo: \N~ao temais por mim; esses samaritanos ser~ao amig�aveis; apenas os nossos irm~aos,os judeus, tentam ausar danos a n�os". E eram quase seis horas, nessa tarde de ver~ao, quando Jesusassentou-se junto ao po�o para aguardar pelo retorno dos ap�ostolos.A �agua do po�o de Ja�o era menos mineral do que a dos po�os de Sihar e, portanto, era de muitomais valor para ser bebida. Jesus estava om sede, mas n~ao havia nenhum meio de retirar a �aguado po�o. Foi quando uma mulher de Sihar surgiu, om o seu ântaro de �agua, e preparou-se paratirar �agua do po�o, e Jesus disse-lhe: \D�a-me um pouo para beber". Essa mulher de Samaria sabiaque Jesus era judeu, pela sua aparênia, e suas roupas, e supôs que ele fosse galileu por ausa doseu sotaque. Chamava-se Nalda e era uma pessoa atraente. Fiou muito surpreendida de ouvir umhomem judeu falando assim a ela, junto ao po�o, pedindo �agua, pois n~ao era onsiderado pr�oprio,naqueles dias, a um homem que se respeitasse dirigir-se a uma mulher em p�ublio, e menos aindaque um judeu onversasse om uma samaritana. E, sendo assim, Nalda perguntou a Jesus: \Como �eque tu, sendo um judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana, �agua para beber?" Jesus respondeu:\De fato eu te pedi um pouo de �agua, mas, se pudesses ompreender, tu me pedirias um pouoda �agua da vida". Ent~ao Nalda disse: \Mas, Senhor, tu n~ao tens om que retirar �agua, e o po�o �eprofundo; de onde, ent~ao, podes tirar essa �agua da vida? Ser�a que �es maior do que o nosso pai Ja�o,que nos deu este po�o e do qual ele pr�oprio bebeu tanto quanto os seus �lhos e o seu gado tamb�em?"Jesus respondeu: \Todos os que beberem dessa �agua ter~ao sede novamente, mas quem beber da�agua do esp��rito vivo nuna mais ter�a sede. Essa �agua da vida tornar-se-�a dentro dele omo um po�ode �agua fresa, jorrando at�e a vida eterna". Ent~ao Nalda disse: \Dê-me dessa �agua para que eu n~aosinta mais sede, nem tenha que vir at�e aqui para retirar mais �agua. Al�em do mais, qualquer oisaque uma mulher samaritana possa reeber de um judeu, t~ao louv�avel, seria um prazer".Nalda n~ao sabia omo enarar a boa disposi�~ao om a qual Jesus onversava om ela. E via, norosto do Mestre, a express~ao de um homem ��ntegro e santo, mas onfundia a boa vontade dele omalguma familiaridade omum; assim ela tomou a sua fala simb�olia omo um modo dele se insinuarpara ela. E, sendo uma mulher de moralidade pouo r��gida, estava disposta a iniiar abertamenteum namorio, quando Jesus, olhando bem fundo nos seus olhos, disse, em uma voz que demonstravaautoridade: \Mulher, vai busar o seu marido e traze-o aqui". Essa ordem trouxe Nalda de volta asi. Ela notou que havia entendido mal a bondade do Mestre; e perebeu que havia interpretado malo sentido das suas palavras. E hegou a �ar amedrontada; e ome�ou a ompreender que estavadiante de uma pessoa exepional e, busando na sua mente uma resposta adequada, em uma grandeonfus~ao, ela disse: \Senhor, eu n~ao posso hamar o meu marido, pois n~ao tenho nenhum marido".Ent~ao Jesus disse: \Tu disseste a verdade, pois, ainda que tenhas tido um marido, aquele om quemtu est�as vivendo agora, n~ao �e o teu marido. Melhor seria se pudesses deixar de tomar as minhaspalavras levianamente, e se prourasses ahar a �agua da vida que eu hoje te oferei".1550



Nesse momento Nalda estava mais alma, e o seu eu mais elevado havia sido despertado. Ela n~aoera uma mulher imoral inteiramente por esolha pr�opria. Havia sido rude e injustamente posta delado pelo marido e, nessa situa�~ao desesperada, tinha onsentido em viver om um erto grego, omomulher dele, mas sem asamento. Nalda agora se envergonhava muito de ter falado impensadamentea Jesus, e penitentemente ela dirigiu-se ao Mestre, dizendo: \Meu Senhor, arrependo-me pelos meusmodos de falar onvoso, pois perebo que �es um homem santo ou um profeta, talvez". E ela estava aponto de busar a ajuda direta e pessoal do Mestre quando ent~ao fez o que muitos têm feito antes e,subitamente, evadiu-se da quest~ao da salva�~ao pessoal, voltando-se para a disuss~ao sobre a teologia ea �loso�a. Rapidamente ela onduziu a onversa, passando das suas pr�oprias neessidades para umaontrov�ersia teol�ogia. Apontando para o monte Gerizim, ela ontinuou: \Os nossos pais �zerama sua adora�~ao nessa montanha, e tu dizes que Jerusal�em �e o loal onde os homens devem adorar;qual, ent~ao, �e o loal erto para adorar a Deus?"Jesus perebeu a tentativa, da alma da mulher, de evitar o ontato direto e de busa junto ao seuCriador, mas perebeu tamb�em presente na sua alma um desejo de saber qual o melhor aminho navida. A�nal, no ora�~ao de Nalda havia uma sede verdadeira da �agua da vida; e, assim, ele tratou-aom paiênia, dizendo: \Mulher, deixa-me dizer-te que vir�a logo o dia em que nem nessa montanha,nem em Jerusal�em, tu adorar�as o Pai. E agora tu adoras aquilo que n~ao onhees, uma mistura dareligi~ao de muitos deuses pag~aos e de �loso�as gentias. Os judeus ao menos sabem a quem adoram;eles aabaram om toda a onfus~ao, onentrando a sua adora�~ao em um �unio Deus, Yav�e. E tudeverias areditar em mim quando digo que a hora logo vir�a - e j�a veio, agora mesmo - em quetodos os adoradores sineros adorar~ao o Pai em esp��rito e em verdade, pois s~ao exatamente a essesadoradores que o Pai proura. Deus �e esp��rito e aqueles que O adoram devem fazê-lo em esp��rito eem verdade. A tua salva�~ao n~ao vem de saberes omo os outros deveriam adorar, nem onde, mas vemde reeberes no teu pr�oprio ora�~ao essa �agua da vida que eu estou ofereendo a ti, neste momento".Nalda faria, ontudo, ainda um outro esfor�o para evitar falar da quest~ao embara�osa da suavida pessoal na Terra e da posi�~ao da sua alma diante de Deus. Uma vez mais, ela reorreu aperguntas sobre a religi~ao em geral, dizendo: \Sim, eu sei, senhor, que Jo~ao pregou sobre a vindado Convertedor, daquele que ser�a hamado de Libertador, e que, quando vier, ele delarar�a para n�ostodas as oisas" - e Jesus, interrompendo Nalda, disse om uma seguran�a surpreendente: \Eu, quefalo a ti, sou ele".Esse foi o primeiro pronuniamento direto, positivo e indisfar�ado da pr�opria natureza e �lia�~aodivinas, que Jesus fez na Terra; e foi feito a uma mulher, a uma samaritana, uma mulher de ar�aterquestion�avel aos olhos dos homens, at�e esse momento, mas uma mulher a quem o olho divino on-templou, omo sendo algu�em ontra quem se tinha peado mais do que peara ela pr�opria por seupr�oprio desejo; sendo agora uma alma humana que desejava a salva�~ao, que a desejava sineramentee de todo o seu ora�~ao, e isso era su�iente.Quando Nalda estava para dar voz �a sua aspira�~ao real e pessoal por oisas melhores e por umaminho mais nobre de viver, quando estava pronta para falar sobre o desejo real do seu ora�~ao, osdoze ap�ostolos hegavam de Sihar e, deparando om a ena de Jesus falando t~ao intimamente omessa mulher - uma samaritana - , e a s�os, �aram mais do que atônitos. Rapidamente oloaramno h~ao os suprimentos e permaneeram ao lado, nenhum deles ousando reprov�a-lo, enquanto Jesusdizia a Nalda: \Mulher, toma o teu aminho; Deus te perdoou. De agora em diante viver�as umanova vida. J�a reebeste a �agua da vida, e uma nova alegria brotar�a dentro da tua alma e tornar-te-�as�lha do Alt��ssimo". E a mulher, perebendo a desaprova�~ao dos ap�ostolos, abandonou o seu pote de�agua e fugiu para a aldeia.Ao entrar na aldeia, ela prolamou a todos o que havia enontrado: \Ide ao po�o de Ja�o eide depressa, pois l�a vereis um homem que falou de tudo o que eu �z. Ser�a que ele pode ser oConvertedor?" E, antes que o sol se pusesse, uma grande multid~ao reuniu-se no po�o de Ja�o paraouvir Jesus. E o Mestre falou-lhes ainda mais sobre a �agua da vida, a d�adiva do esp��rito residente.1551



Os ap�ostolos nuna deixaram de hoar-se om a disposi�~ao que Jesus tinha de falar om mulheres,mulheres de ar�ater disut��vel, e imorais mesmo. Era muito dif��il para Jesus ensinar aos seusap�ostolos que as mulheres, mesmo as mulheres hamadas imorais, têm almas que podem esolher Deusomo o Pai delas, tornando-se assim �lhas de Deus e andidatas �a vida eterna. E, mesmo dezenoves�eulos depois, muitos ainda demonstram a mesma relutânia em ompreender os ensinamentos doMestre. Mesmo a religi~ao rist~a tem sido onstru��da persistentemente sobre o fato da morte de Cristoe n~ao sobre a verdade da sua vida. O mundo deveria estar mais oupado om a vida feliz, e reveladorade Deus, que Jesus levou, do que om a sua morte tr�agia e pesarosa.Nalda ontou toda essa hist�oria ao ap�ostolo Jo~ao, no dia seguinte, mas ele nuna a revelou plena-mente aos outros ap�ostolos, e Jesus n~ao falou detalhadamente desse aonteimento aos doze.Nalda ontou a Jo~ao que Jesus tinha ontado a ela \tudo o que eu �z na minha vida". Jo~ao quisperguntar a Jesus, muitas vezes, sobre essa onversa om Nalda, mas nuna o fez. Jesus apenashavia ontado a ela uma oisa sobre ela pr�opria, mas o olhar fundo nos olhos dela e o modo omoele a tratara trouxeram-lhe tudo, em uma revis~ao panorâmia, bem diante da sua mente, em umlapso de tempo tal que ela assoiou toda essa auto-revela�~ao, da pr�opria vida que levara, ao olhare �a palavra do Mestre. Jesus nuna lhe havia dito que ela tivera ino maridos. Ela vivera omquatro homens diferentes, desde que o seu marido a deixara, e isso, junto om todo o seu passado,veio vividamente �a sua mente no momento em que ompreendeu que Jesus era um homem de Deus,tanto que ela aabou repetindo depois, para Jo~ao, que Jesus tinha realmente dito a ela tudo sobre asua vida pessoal.143.6 O Renasimento SamaritanoNa noite em que Nalda levou a multid~ao at�e o lado de fora de Sihar, para ver Jesus, os doze haviamaabado de voltar om omida; e eles supliaram a Jesus que omesse om eles em vez de falar omo povo, pois eles tinham estado sem omer todo o dia e estavam famintos. Jesus, entretanto, sabiaque a esurid~ao logo os envolveria; e, desse modo, persistiu na sua determina�~ao de onversar om opovo, antes de mandar todos embora. Quando Andr�e tentou persuadi-lo a omer um pouo, antesde falar �a multid~ao, Jesus repliou: \Eu tenho, para omer, um alimento do qual v�os nada sabeis".Quando os ap�ostolos ouviram isso, eles disseram entre si: \Ser�a que algum homem lhe trouxe algopara omer? Pode ser que a mulher tenha dado omida a ele junto om o que lhe deu para beber?"Quando Jesus os ouviu falando entre si, antes de falar ao povo, ele voltou-se de lado para dizeraos doze: \O meu alimento �e fazer a vontade Dele, que me enviou, e realizar o Seu trabalho. V�osn~ao dev��eis mais dizer que h�a tanto e mais tanto tempo ainda antes da olheita. Vede esse povovindo de uma idade samaritana para ouvir-nos; eu vos digo que os ampos j�a est~ao branos para aolheita. Aquele que olhe reebe o sal�ario, e junta o fruto para a vida eterna; onseq�uentemente ossemeadores e os olhedores rejubilam-se juntos. Pois nisto reside a verdade do ditado: `Um semeia eo outro olhe'. Eu agora vos estou enviando para olher onde n~ao trabalhastes; outros trabalharam,e v�os estais para entrar no trabalho deles". Isso ele disse referindo-se �a prega�~ao de Jo~ao Batista.Jesus e os ap�ostolos foram a Sihar e, antes de montarem o aampamento deles no monte Gerizim,pregaram durante dois dias. E muitos dos habitantes de Sihar areditaram no evangelho e pediramo batismo, mas os ap�ostolos de Jesus n~ao batizavam ainda.Na primeira noite do aampamento, no monte Gerizim, os ap�ostolos esperaram que Jesus osreprovasse pela atitude deles para om a mulher, no po�o de Ja�o, mas ele n~ao fez referênia �aquest~ao. Em vez disso fez-lhes aquela maravilhosa palestra sobre \As realidades que s~ao as maisimportantes no Reino de Deus". Em qualquer religi~ao �e muito f�ail permitir que os valores assumamuma grandeza desproporional, omo tamb�em �e f�ail permitir que aonteimentos oupem o lugarda verdade, na teologia. O fato da ruz tornou-se o entro mesmo do ristianismo, que estava para1552



vir em seguida; mas n~ao �e essa a verdade entral da religi~ao que se pode derivar da vida e dosensinamentos de Jesus de Nazar�e.O tema dos ensinamentos de Jesus no monte Gerizim foi: Ele queria que todos os homens vissema Deus omo um Pai-amigo, exatamente omo ele (Jesus) �e um amigo-irm~ao. De novo e de novo, eleinulou neles o fato de que o amor �e a rela�~ao mais elevada no mundo - no universo - , do mesmomodo que a verdade �e o maior pronuniamento sobre a observa�~ao dessas rela�~oes divinas.Jesus revelou-se assim t~ao ompletamente aos samaritanos porque ele podia fazê-lo om seguran�a,e porque sabia que n~ao visitaria de novo o entro de Samaria para pregar o evangelho do Reino.Jesus e os doze permaneeram aampados no monte Gerizim at�e o �m de agosto. Eles pregavam asboas-novas do Reino - a paternidade de Deus - , aos samaritanos, nas aldeias, dia ap�os dia, e passavamas noites no aampamento. O trabalho que Jesus e os doze �zeram nessas idades samaritanasonduziu muitas almas ao Reino e fez muito para preparar o aminho ao trabalho maravilhoso deFilipe nessas regi~oes, depois da morte e da ressurrei�~ao de Jesus, em seguida �a dispers~ao dos ap�ostolosat�e os on�ns da Terra, na persegui�~ao amarga dos rentes em Jerusal�em.143.7 Os Ensinamentos sobre a Pree e a Adora�~aoNas onversas noturnas no monte Gerizim, Jesus ensinou muitas grandes verdades e, em partiular,oloou ênfase no seguinte:A verdadeira religi~ao �e o ato de uma alma individual, nas suas rela�~oes onsientes om o Criador;a religi~ao organizada �e a tentativa de soializar o ato da adora�~ao do homem religioso individual.A adora�~ao - a ontempla�~ao do espiritual - deve alternar-se om o servi�o, o ontato om arealidade material. O trabalho deveria alternar-se om a divers~ao; a religi~ao deveria ser equilibradapelo humor. A �loso�a profunda deveria reeber o al��vio da poesia r��tmia. A tens~ao de viver - atens~ao da pessoalidade no tempo - deveria ser afrouxada, no desanso da adora�~ao. Os sentimentosde inseguran�a que advêm do medo do isolamento da pessoalidade no universo deveriam reeber oant��doto que �e a ontempla�~ao, na f�e, do Pai, e que �e a tentativa de realiza�~ao e ompreens~ao doSupremo.A pree �e destinada a tornar o homem menos pensativo e mais realizador; ela n~ao se destina afazer o onheimento reser, mas antes a expandir o disernimento.A adora�~ao intenta anteipar a vida melhor, que est�a adiante, e em seguida destina-se a reetirde volta, para a vida atual, essas novas signi�a�~oes espirituais. A pree sustenta espiritualmente,mas a adora�~ao �e divinamente riativa.A adora�~ao �e a t�enia de voltar-se para o Um, para reeber a inspira�~ao do servi�o de muitos. Aadora�~ao �e a medida pela qual se avalia o distaniamento da alma, at�e o universo material, e a suaonex~ao simultânea e segura om as realidades espirituais de toda a ria�~ao.A pree �e omo a autolembran�a - um pensamento sublime -; a adora�~ao �e o auto-esqueimento -o suprapensamento. A adora�~ao �e a aten�~ao sem esfor�o, o repouso verdadeiro e ideal para a alma,uma forma de exer��io espiritual repousante.A adora�~ao �e o ato de uma parte identi�ando-se om o Todo; o �nito om o In�nito; o �lho omo Pai; o tempo no ato de um passo que toa a eternidade. A adora�~ao �e o ato da omunh~ao pessoaldo �lho om o Pai divino, �e deixar que a alma-esp��rito assuma atitudes reanimadoras, riativas,fraternais e romântias.Embora os ap�ostolos tenham aptado apenas pouo dos seus ensinamentos no aampamento,outros mundos aptaram; e novas gera�~oes na Terra ir~ao alan�ar esses ensinamentos.1553
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Cap��tulo 144Em Gilboa e na De�apolisSETEMBRO e outubro foram passados em retiro num aampamento isolado, nos delives do monteGilboa. O mês de setembro Jesus passou-o l�a, a s�os om os seus ap�ostolos, ensinando-lhes e instruindo-os sobre as verdades do Reino.Havia uma s�erie de raz~oes para que Jesus e os seus ap�ostolos se mantivessem retirados nas fronteirasde Samaria e da De�apolis, durante esse per��odo. Os dirigentes religiosos de Jerusal�em estavambastante hostis para om eles; Herodes Antipas ainda mantinha Jo~ao na pris~ao, temendo libert�a-lo,tanto quanto exeut�a-lo; e havia suspeitas de que Jo~ao e Jesus mantivessem ainda alguma forma deliga�~ao. Essas ondi�~oes tornaram ontra-indiado planejar qualquer trabalho mais intenso, tanto naJud�eia quanto na Galil�eia. Havia uma tereira raz~ao: a tens~ao, que aumentava pouo a pouo, entreos l��deres dos dis��pulos de Jo~ao e os ap�ostolos de Jesus; e que �ou agravada om o n�umero adavez maior de rentes.Jesus sabia que os dias de trabalhos preliminares, de ensinamento e de prega�~ao, estavam quaseterminados, que o pr�oximo passo envolvia o ome�o do esfor�o maior e �nal da sua vida na Terra, en~ao queria que o deslanhar desse empreendimento fosse, de nenhum modo, penoso nem embara�osopara Jo~ao Batista. Jesus, portanto, havia deidido passar algum tempo em retiro, repassando tudoom os seus ap�ostolos, para depois, ent~ao, fazer reservadamente algum trabalho, nas idades daDe�apolis, at�e que Jo~ao fosse exeutado ou libertado para juntar-se a eles, om vistas a um esfo�ouni�ado.144.1 O Aampamento de GilboaCom o passar do tempo, o grupo dos doze tornou-se mais devotado a Jesus e mais profundamenteompromissados om o trabalho do Reino. A devo�~ao deles era, em grande parte, uma quest~ao delealdade pessoal. Eles n~ao aptavam o ensinamento multifaetado de Jesus; eles n~ao ompreendiamplenamente a natureza nem o signi�ado da sua auto-outorga na Terra.Jesus deixou laro, para os seus ap�ostolos, que estavam todos em retiro por três raz~oes:1. Con�rmar o entendimento e a f�e, que deviam ter no evangelho do Reino.2. Dar tempo para que a oposi�~ao ao trabalho deles, na Jud�eia e na Galil�eia, se aalmasse.3. E aguardar o destino de Jo~ao Batista.Enquanto permaneeram em Gilboa, Jesus ontou aos doze muitas oisas sobre a primeira parteda sua vida e das suas experiênias no monte Hermom; revelou tamb�em algo do que aonteera nasolinas, durante os quarenta dias imediatamente ap�os o seu batismo. E ordenou diretamente a elesque n~ao ontassem a nenhum homem sobre essas experiênias, antes que ele voltasse para o Pai.1555



Durante essas semanas do mês de setembro, eles desansaram, onversaram, rememoraram aspr�oprias experiênias desde que Jesus os hamara para o servi�o e empenharam-se em um esfor�os�erio para oordenar tudo o que o Mestre lhes havia ensinado at�e ent~ao. At�e um erto ponto, todossentiam que essa seria a �ultima oportunidade para um desanso prolongado. Compreenderam que oseu pr�oximo esfor�o p�ublio, tanto na Jud�eia quanto na Galil�eia, mararia o ome�o da prolama�~ao�nal do Reino vindouro, mas n~ao tinham uma id�eia formada sobre o que o Reino seria, quandoviesse. Jo~ao e Andr�e julgavam que o Reino j�a tinha vindo; Pedro e Tiago areditavam que estavaainda para vir; Natanael e Tom�e onfessavam franamente estar perplexos; Mateus, Filipe e Sim~aozelote viam-se inertos e onfusos; os gêmeos mantinham-se em uma ignorânia aben�oada sobre aontrov�ersia; e Judas Isariotes permaneia silenioso, desligado de omprometimentos.Durante grande parte desse per��odo, Jesus permaneeu a s�os na montanha perto do aampamento.Oasionalmente levava Pedro, Tiago ou Jo~ao junto onsigo, mas, mais freq�uentemente, distaniava-se para orar ou omungar a s�os. Depois do batismo de Jesus, e dos quarenta dias nas olinaspereianas, n~ao �e pr�oprio falar desses per��odos de omunh~ao om o seu Pai omo sendo de prees,nem �e ompat��vel falar de Jesus adorando, mas �e inteiramente orreto fazer alus~ao a esses per��odosomo sendo de uma omunh~ao pessoal om o seu Pai.O tema entral das onversas durante todo o mês de setembro foi a pree e a adora�~ao. Depois dehaverem disutido sobre a adora�~ao, por alguns dias, Jesus �nalmente pronuniou o seu memor�aveldisurso sobre a ora�~ao, em resposta ao pedido de Tom�e: \Mestre, ensina-nos omo orar".Jo~ao havia ensinado aos seus dis��pulos uma pree, uma pree para a salva�~ao no Reino vindouro.Embora Jesus nuna tenha proibido os seus seguidores de usar a forma de ora�~ao ensinada porJo~ao, os ap�ostolos pereberam logo que o Mestre n~ao aprovava totalmente a pr�atia de utilizarora�~oes formalmente estabeleidas. Entretanto, os rentes soliitavam onstantemente que se lhesfosse ensinado omo fazer as prees. Os doze almejavam saber qual a forma de s�uplia que Jesusaprovaria. E foi prinipalmente por ausa da neessidade de uma pree simples, para a gente omum,que Jesus onsentiu, nessa �epoa, em responder ao pedido de Tom�e, de ensinar-lhes uma formasugestiva de pree. Jesus deu essa li�~ao em uma tarde, na tereira semana da permanênia deles nomonte Gilboa.144.2 O Disurso sobre a Pree\De fato, Jo~ao ensinou-vos uma forma simples de pree: ` �O Pai, puri�a-nos do peado, mostra-nosTua gl�oria, revela-nos Teu amor e deixa que Teu esp��rito santi�que nossos ora�~oes, para todo osempre. Am�em!' Ele ensinou essa pree para que tiv�esseis alguma oisa a ensinar �a multid~ao. Masn~ao teve a inten�~ao de que us�asseis essa s�uplia de modo �xo e formal omo express~ao da ora�~ao dasvossas pr�oprias almas.\A pree �e uma express~ao inteiramente pessoal e espontânea da atitude da alma om o esp��rito;a pree deveria ser a omunh~ao da �lia�~ao e a express~ao da fraternidade. A pree, quando ditadapelo esp��rito, onduz ao progresso espiritual ooperador. A pree ideal �e uma forma de omunh~aoespiritual, que onduz �a adora�~ao inteligente. A verdadeira ora�~ao �e uma forma sinera de estendera m~ao na dire�~ao do �eu para alan�ar os vossos ideais.\A pree �e o respirar da alma e deveria levar-vos �a persistênia na tentativa de melhor onheerdessobre a vontade do Pai. Se, dentre v�os, houver um que tenha um vizinho e se este for a ele �a meia-noite e disser: `Amigo, empresta-me três p~aes, pois um amigo hegou de viagem para ver-me e nadaeu tenho para ofereer-lhe'; e se o vizinho responder: `N~ao me inomodes, pois a porta agora est�afehada, as rian�as e eu estamos na ama, e eu n~ao posso levantar-me e dar-te p~ao'; ele persistir�a,expliando-lhe que o amigo tem fome e que ele n~ao tem nenhuma omida para ofereer. Eu vos digo,embora o vizinho n~ao v�a se levantar para dar-lhe o p~ao, s�o porque �e um amigo; mas que, em vista do1556



inoportunismo, ele poder�a aabar levantando-se e dando-lhe tantos p~aes quantos forem neess�arios.E ent~ao, se a persistênia onsegue favores at�e do homem mortal, qu~ao mais a vossa persistêniaonseguir�a, em esp��rito, do p~ao da vida, das m~aos dispostas do Pai nos �eus. E, de novo, vos digo:Pedi e vos ser�a dado; busai e enontrareis; batei e a porta abrir-se-�a para v�os. Pois todos aquelesque pedem, reebem; e aquele que busa, enontra; e, para quem bate, a porta da salva�~ao ser�aaberta.\Qual de v�os, sendo pai, se o vosso �lho �zer um pedido tolo, hesitaria em dar-lhe, preferivelmente,mais de aordo om a vossa sabedoria de pai, do que nos termos do pedido errado do �lho? Porque,aso a rian�a neessite de um p~ao, dar-lhe-ias uma pedra, apenas porque tolamente ela pediu apedra? Se o �lho neessita de um peixe, dareis a ele uma obra d'�agua, apenas porque ela veio narede om os peixes e porque a rian�a imprudentemente pede a serpente? Se, pois, sendo mortaise �nitos, sabeis omo orresponder a um pedido e omo fazer a d�adiva boa e apropriada �as vossasrian�as, qu~ao mais n~ao dar�a em esp��rito, o Pai eleste, e de bên�~aos adiionais �aqueles que pedem?Os homens deveriam sempre orar e n~ao se deixar desenorajar.\Deixai que eu vos onte a hist�oria de um erto juiz que vivia em uma idade perversa. Essejuiz n~ao temia a Deus, nem tinha respeito pelos homens. Ora, nessa idade havia uma vi�uva emneessidade e, repetidamente, ela vinha a esse juiz injusto dizendo: `proteja-me do meu advers�ario'.Por algum tempo ele n~ao quis dar-lhe ouvidos, mas em breve ele disse a si pr�oprio: `Ora, mesmon~ao temendo a Deus nem tendo onsidera�~ao pelos homens, pelo fato dessa vi�uva n~ao parar de meinomodar, eu farei jus �a reivindia�~ao dela, para que deixe de me ansar om as suas ont��nuasvindas'. Essas hist�orias eu as onto a v�os para enorajar-vos a persistir na pree e n~ao pensem queos vossos pedidos possam modi�ar o Pai justo e reto l�a no alto. A vossa persistênia, ontudo,n~ao serve para ganhar favores junto a Deus, mas para modi�ar a vossa atitude terrena e ampliar aapaidade de reeptividade da vossa alma para om o esp��rito.\No entanto, quando orais, oloais t~ao poua f�e. A f�e verdadeira remover�a montanhas de di�ul-dades materiais que podem estar oloadas no meio do aminho da expans~ao da alma e do progressoespiritual".144.3 A Pree Daquele que CrêTodavia, os ap�ostolos n~ao estavam ainda satisfeitos, desejavam que Jesus lhes desse um modelo depree, o qual pudesse ser ensinado aos novos dis��pulos. Depois de ouvir esse disurso sobre a pree,Tiago Zebedeu disse: \Muito bom, Mestre, mas n�os n~ao desejamos uma forma de pree para n�ospr�oprios, tanto quanto para os rentes mais reentes, que t~ao freq�uentemente nos pedem: `Ensinai-nosomo orar de um modo aeit�avel, para o Pai no �eu' ".Quando Tiago terminou de falar, Jesus disse: \Nesse aso, ent~ao, omo ainda aguardais umapree, eu gostaria de apresentar-vos aquela que ensinei aos meus irm~aos e irm~as, na minha asa emNazar�e":\Pai nosso que estais no �euSanti�ado seja o vosso nome.Vinde a n�os o vosso Reino; a vossa vontade seja feitana Terra, assim omo no �eu.O p~ao nosso de amanh~a, dai-nos neste dia;Refresai as nossas almas om a �agua da vida.E perdoai-nos de todas as nossas ofensas 1557



Como n�os perdoamos tamb�em aos nossos ofensores.Salvai-nos da tenta�~ao, e livrai-nos do mal,E fazei-nos sempre mais perfeitos, omo V�os o sois".N~ao �e de se estranhar que os ap�ostolos desejassem que Jesus lhes ensinasse uma pree omo modelopara os rentes. Jo~ao Batista havia ensinado v�arias prees aos seus seguidores; todos os grandesinstrutores formularam prees para os seus alunos. Os instrutores religiosos dos judeus possu��amumas vinte e ino ou trinta prees prontas, que reitavam nas sinagogas e mesmo nas esquinas.Jesus era partiularmente avesso a orar em p�ublio. At�e esse momento, os doze haviam-no ouvidoorar apenas umas pouas vezes. Eles viram-no passando noites inteiras em pree ou em adora�~ao; eestavam muito uriosos para onheer o modo ou a forma dos seus pedidos. Sentiam-se realmentemuito pressionados a saber qual resposta dar �as multid~oes quando pedissem que lhes fosse ensinadoomo orar, omo Jo~ao havia ensinado aos seus dis��pulos.Jesus ensinou aos doze que orassem sempre reservadamente; e pediu-lhes que �assem a s�os, emmeio a redondezas sileniosas, junto �a natureza, ou que fossem aos seus quartos e fehassem as portas,quando estivessem fazendo as prees.Depois da morte e da asens~ao de Jesus ao Pai, entre muitos rentes, tornou-se pr�atia terminaresta que �e hamada a ora�~ao do Senhor, aresentando: \Em nome do Senhor Jesus Cristo". E,ainda mais tarde, duas linhas foram perdidas na transri�~ao, e, a essa pree, foi aresentada umaa�rma�~ao suplementar que dizia: \Pois a v�os pertene o Reino, e o poder e a gl�oria, para todo osempre".Jesus deu aos ap�ostolos a pree em forma oletiva, omo eles haviam orado no lar em Nazar�e. Elenuna ensinou uma pree formal, pessoal, apenas prees grupais, familiares ou soiais. E nuna sedispôs a fazer isso.Jesus ensinou que a pree e�iente deve ser:1. N~ao-ego��sta - n~ao apenas para si pr�oprio.2. Crente - de aordo om a f�e.3. Sinera - honesta de ora�~ao.4. Inteligente - de aordo om a luz.5. Con�ante - em submiss~ao �a vontade totalmente s�abia do Pai.Quando Jesus passou noites inteiras na montanha, em pree, ele o fez prinipalmente pelos seusdis��pulos, e partiularmente pelos doze. Pouqu��ssimas prees do Mestre eram feitas para si pr�oprio;embora pratiasse bastante a adora�~ao, aquela adora�~ao uja natureza �e a omunh~ao de ompreens~aoom seu Pai do Para��so.144.4 Mais sobre a PreeDias depois do disurso sobre a pree, os ap�ostolos ainda ontinuavam a fazer perguntas ao Mestrea respeito desta pr�atia de suma importânia: a da adora�~ao. A instru�~ao de Jesus aos ap�ostolos,durante esses dias, a respeito da pree e da adora�~ao, pode ser restabeleida na forma moderna, domodo omo a seguir est�a resumido:A repeti�~ao sinera e veemente de qualquer pree, quando esta �e a express~ao sinera de um �lhode Deus e �e feita om f�e, n~ao importando o quanto seja improv�avel ou imposs��vel que se obtenhauma resposta direta a ela, servir�a sempre para expandir a apaidade de reeptividade espiritual daalma. 1558



Em todas as prees, lembrai que a �lia�~ao �e uma d�adiva. Nenhum �lho nada tem a ver quanto aganhar a posi�~ao de �lho ou de �lha. O �lho da Terra nase pela vontade dos seus pais. E tamb�emassim, o �lho de Deus reebe essa gra�a, e a nova vida do esp��rito, pela vontade do Pai no �eu. E, porisso, o Reino do �eu - a �lia�~ao divina - deve ser reebido omo se fôssemos rianinhas. A retid~aov�os a onquistais - o desenvolvimento progressivo do ar�ater - , mas a �lia�~ao v�os a reebeis omouma gra�a e por meio da f�e.A pree onduziu Jesus �a superomunh~ao de alma om os Dirigentes Supremos do universo dosuniversos. A pree onduzir�a os mortais da Terra �a omunh~ao da verdadeira adora�~ao. A apaidadeespiritual de reeptividade da alma determina a quantidade das bên�~aos elestes que podem serpessoalmente apropriadas e onsientemente realizadas, em resposta �a pree.A pree, e a adora�~ao assoiada a ela, �e omo a pr�atia de um distaniamento da rotina di�ariada vida, do desgaste mon�otono da existênia material. �E um amplo aminho de aproxima�~ao daauto-realiza�~ao espiritualizada e de aquisi�~ao da individualidade inteletual e religiosa.A pree �e um ant��doto para a introspe�~ao perniiosa. A pree, ao menos omo ensinada peloMestre, �e uma ministra�~ao bastante ben�e�a �a alma. Jesus empregou om onsistênia a inuêniaben�e�a da pree junto aos seus semelhantes. O Mestre, em geral, orava no plural, n~ao no singular.Apenas durante a grande rise da sua vida terrena Jesus orou para si pr�oprio.A pree �e o fôlego da vida espiritual, em meio �a iviliza�~ao material das ra�as da humanidade. Aadora�~ao �e a salva�~ao indiada �as gera�~oes de mortais que est~ao na busa do prazer.Do mesmo modo que a pree assemelha-se a um rearregar das baterias espirituais da alma, aadora�~ao pode ser omparada ao ato de sintonizar a alma para aptar as emiss~oes universais vindasdo esp��rito in�nito do Pai Universal.A pree �e o olhar sinero e ardente do �lho para o seu Pai espiritual; �e um proesso psiol�ogiode substituir a vontade humana pela vontade divina. A pree �e uma parte do plano divino, paratransformar aquilo que est�a sendo, naquilo que deveria ser.Uma das raz~oes pelas quais Pedro, Tiago e Jo~ao, que freq�uentemente aompanhavam Jesus nassuas longas vig��lias noturnas, nuna ouviram Jesus orando, estava no fato de que o seu Mestre, s�omuito raramente, fazia as suas prees em palavras pronuniadas. Pratiamente todas as prees deJesus eram feitas no esp��rito e no ora�~ao - sileniosamente.De todos os ap�ostolos, Pedro e Tiago estiveram mais pr�oximos de ompreender os ensinamentosdo Mestre sobre a pree e a adora�~ao.144.5 Outras Formas de PreeDe quando em quando, durante o restante da sua permanênia na Terra, Jesus trazia ao onheimentodos ap�ostolos v�arias outras formas de pree, mas o fez apenas omo uma ilustra�~ao para outrasquest~oes, e determinou que essas \prees em forma de par�abola" n~ao deveriam ser ensinadas �asmultid~oes. Muitas delas eram de outros planetas habitados, mas Jesus n~ao revelou esse fato aosdoze. Entre essas prees estavam as seguintes:Pai nosso, em Quem onsistem todos os reinos do universo,Que o Teu nome seja exaltado e Todo-glorioso seja o Teu ar�ater.A Tua presen�a nos engloba, e a Tua gl�oria manifesta-seDe modo imperfeito, por nosso interm�edio, mas, no alto, �e mostrada em perfei�~ao.Coneda-nos, neste dia, as for�as vivi�adoras da luz,1559



E n~ao nos deixes errar pelos desvios malignos da nossa imagina�~ao,Pois Teu �e o Residente glorioso, o poder eterno,E nossa �e a d�adiva eterna do amor in�nito do Teu Filho.Assim seja, na verdade eterna. ***Pai nosso riador, que est�as no entro do universo,Outorga a n�os a Tua natureza e d�a-nos o Teu ar�ater.Faz de n�os os Teus �lhos e �lhas, por meio da gra�a,Que o Teu nome seja glori�ado por meio da nossa eterna realiza�~ao.D�a o Teu esp��rito Ajustador e ontrolador, para viver e residir dentro de n�os.E que possamos fazer a Tua vontade nesta esfera, omo os anjos umprem os Teus omandos naluz.Sustenta-nos neste dia, no nosso progresso dentro do aminho da verdade.Livra-nos da in�eria, do mal e de todas as transgress~oes peaminosas.Sê paiente onoso, assim omo n�os mostramos bondade e amor aos nossos semelhantes.Derrama o esp��rito da Tua miseri�ordia nos nossos ora�~oes de riaturas.Conduze-nos pela Tua pr�opria m~ao, passo a passo, nos labirintos inertos da vida,E, quando vier o nosso �m, reebe os nossos esp��ritos ��eis no Teu pr�oprio seio.E que seja assim feito o Teu desejo, n~ao o nosso.***Pai nosso eleste, perfeito e reto,Guia e dirige a nossa jornada deste dia.Santi�a os nossos passos e oordena os nossos pensamentos.Conduze-nos sempre nos aminhos do progresso eterno.Saia-nos de sabedoria, �a plenitude do poder,Revitalizando-nos om a Tua energia in�nita.Inspira-nos om a onsiênia divinaDa presen�a e da orienta�~ao das hostes ser�a�as.Guia-nos sempre para ima, na senda da luz;Inoenta-nos plenamente no dia do grande julgamento.Faze-nos �a Tua semelhan�a, na gl�oria eternaE reebe-nos, no alto, para o Teu servi�o perp�etuo.***Pai nosso, que Te mant�ens em mist�erio, 1560



Revela-nos o Teu ar�ater santo.Faz, neste dia, om que os Teus �lhos na TerraVejam o aminho, a luz e a verdade.Mostra-nos a dire�~ao do progresso eternoE d�a-nos vontade para aminhar dentro dele.Estabelee, dentro de n�os, a Tua soberania divinaE onede-nos o dom��nio pleno do ego.N~ao nos deixe enveredar pelos aminhos das trevas e da morte;Conduze-nos eternamente nas �aguas da vida.Ouve esta nossa pree, por amor da Tua pr�opria ausa;Contenta-te em fazer-nos ada vez mais semelhantes a Ti.E a�nal, pelo Filho divino,Nos reeba em Teus bra�os eternos.E assim, seja feita a Tua vontade, n~ao a nossa.***Glorioso Pai e gloriosa M~ae, uni�ados em um Progenitor �unio,Gostar��amos de ser leais �a Vossa natureza divina.Que viva de novo em n�os a vossa PessoaPor meio do dom e da d�adiva do Vosso esp��rito divino,Que, nesta esfera e em n�os, s�o imperfeitamente imita a V�os,Tal omo Vos mostrais em perfei�~ao e em majestade, no alto.A ada dia, dai-nos a Vossa doe ministra�~ao de fraternidadeE onduzi-nos, todo momento, na dire�~ao do servi�o ao amor.Sede sempre e �rmemente paiente onosoAssim omo n�os somos paientes om os nossos �lhos.Dai-nos a sabedoria divina de fazer bem todas as oisas,Dai-nos o amor in�nito, que �e a gra�a de toda a riatura.E onedei-nos a Vossa paiênia e a Vossa bondade amorosaQue a nossa aridade possa envolver os fraos deste reino.E, quando a nossa arreira aabar, fazei dela uma honra ao Vosso nome,Um prazer para o Vosso esp��rito de bondade, e uma satisfa�~ao para aqueles que ajudam a nossaalmaN~ao omo desejamos n�os, nosso Pai de amor, mas assim omo V�os desejardes, para o eterno bemdos vossos �lhos mortais,Que assim possa ser. ***1561



�O Fonte nossa Todo-�el e Centro nosso Todo-Poderoso,Revereniado e santo seja o nome do vosso Filho t~ao heio de gra�a.As Vossas bondades e as Vossas ben�~aos têm desido sobre n�os,Dando-nos poder para fazer a Vossa vontade e para exeutar a Vossa ordem.Dai-nos, a ada momento, a sustenta�~ao da �arvore da vida;A ada dia, refresai-nos, om as �aguas da vida do Vosso rio.A ada passo, onduzi-nos para fora das trevas e para a luz divina.Renovai as nossas mentes, por meio das transforma�~oes do esp��rito residente,E, quando o �m mortal �nalmente vier sobre n�os,Reebei-nos junto a V�os e enviai-nos �a eternidade.Coroai-nos om os atributos elestes do servi�o feundo,E n�os glori�aremos o Pai, o Filho e a Santa Inuênia.E que assim seja, em um universo sem �m. ***Pai nosso que habitas em loais seretos do universo,Honrado seja o Teu nome, revereniada seja a Tua miseri�ordia e respeitado seja o Teu julgamento.Que o sol da retid~ao brilhe sobre n�os ao meio-dia,Enquanto n�os Te supliamos que guies os nossos passos inertos sob o rep�usulo.Conduze-nos om a Tua m~ao, nos aminhos da Tua esolhaE, quando o aminho for duro e as horas forem de trevas, n~ao nos abandones.N~ao nos esque�as, assim omo n�os muitas vezes Te esqueemos e Te negligeniamos.Mas sê miseriordioso e ama-nos omo n�os Te desejamos amar.Do alto, olha-nos om bondade e perdoa-nos om miseri�ordiaComo n�os perdoamos, om justi�a, �aqueles que nos magoam e que nos ofendem.E possam o amor, a devo�~ao e o dom do Filho exelsoTornar dispon��vel a vida eterna, om a Tua miseri�ordia sem �m e om o Teu amor.Que o Deus dos universos possa oneder-nos a medida plena do Seu esp��rito;D�a-nos a gra�a de submeter-nos �a ondu�~ao desse esp��rito.Pela ministra�~ao de amor das Tuas devotadas hostes ser�a�asQue possa o Filho guiar-nos at�e o �m da idade.Faze-nos sempre, e ada vez mais, semelhantes a TiE, quando do nosso �m, reebe-nos no abra�o eterno do Para��so.Assim seja, em nome do Filho a n�os enviadoE para a honra e gl�oria de Ti, Pai Supremo.Embora os ap�ostolos n~ao fossem livres para apresentar essas li�~oes sobre a pree nos seus en-sinamentos p�ublios, eles aproveitaram muito de todas essas revela�~oes para as suas experiêniasreligiosas pessoais. Jesus utilizou esses e outros modelos de prees, omo ilustra�~oes, nas instru�~oes1562



��ntimas dadas aos doze. E uma permiss~ao espe���a nos foi onedida, para que transrevêssemosessas sete amostras de ora�~oes neste registro.144.6 A Conferênia om os Ap�ostolos de Jo~aoPor volta de primeiro de outubro, Filipe e alguns dos seus amigos ap�ostolos estavam em uma aldeiapr�oxima omprando alimentos, quando enontraram alguns dos ap�ostolos de Jo~ao Batista. Nesseenontro asual, na pra�a do merado, programou-se uma onferênia de três semanas, no aam-pamento de Gilboa, entre os ap�ostolos de Jesus e os ap�ostolos de Jo~ao; pois reentemente haviaapontado doze dos seus l��deres omo ap�ostolos, seguindo o preedente de Jesus. Jo~ao havia feitoisso em resposta �a soliita�~ao de Abner, l��der dos seus leais apoiadores. Jesus esteve presente, noaampamento de Gilboa, durante a primeira semana dessa onferênia onjunta, mas ausentou-senas duas �ultimas semanas.No ome�o da segunda semana desse mês, Abner havia reunido todos os seus ondis��pulos noaampamento em Gilboa, e estavam todos preparados para o onselho om os ap�ostolos de Jesus.Durante três semanas, esses vinte e quatro homens entraram em sess~oes, três vezes ao dia e seis diasa ada semana. Na primeira semana, Jesus esteve om eles entre as sess~oes da manh~a, da tarde e danoite. Todos queriam que o Mestre se reunisse om eles e que presidisse as suas delibera�~oes onjuntas,mas ele reusou-se �rmemente a partiipar de suas disuss~oes; embora onsentisse em falar-lhes emtrês oasi~oes; e essas palestras, de Jesus, para os vinte e quatro, foram sobre ompaix~ao, oopera�~aoe tolerânia.Andr�e e Abner alternavam-se na presidênia desses enontros onjuntos entre os dois gruposapost�olios. Esses homens tinham muitas di�uldades a serem disutidas e muitos problemas pararesolver. Muitas vezes eles levavam os seus problemas a Jesus, para apenas ouvi-lo dizer: \Eu meoupo apenas dos vossos problemas pessoais e puramente religiosos. Sou o representante do Paipara o indiv��duo, n~ao para o grupo. Se tiverdes di�uldades pessoais nas vossas rela�~oes om Deus,vinde a mim que ouvirei e aonselharei na solu�~ao do problema. Mas, quando estiverdes tratando daoordena�~ao de interpreta�~oes humanas divergentes para as quest~oes religiosas e para a soializa�~aoda religi~ao, abe a v�os mesmos uidar de todos esses problemas, por meio das vossas pr�oprias deis~oes.N~ao obstante isso, eu vos aompanharei sempre ompassiva e interessadamente; e, quando hegardes�as onlus~oes, no que toa a essas quest~oes de importânia n~ao-espiritual, j�a que todos v�os estais deaordo, ent~ao, prometo adiantadamente dar a minha aprova�~ao total e a minha oopera�~ao sinera.E, agora, om a �nalidade de deixar-vos desimpedidos para as vossas delibera�~oes, estarei distantepor duas semanas. N~ao vos preoupeis omigo, pois voltarei para v�os. Eu estarei uidando dosassuntos do meu Pai, pois temos outros Reinos al�em deste aqui".Depois de falar assim, Jesus deseu a enosta da montanha e eles n~ao mais o viram por duassemanas inteiras. E nuna souberam para onde foi, nem o que fez durante esses dias. Demoroualgum tempo para que os vinte e quatro pudessem ater-se �as onsidera�~oes s�erias dos seus problemas,t~ao desonertados �aram om a ausênia do Mestre. Dentro de uma semana, ontudo, estavam denovo no erne das suas disuss~oes, sem poder apelar para a ajuda de Jesus.O primeiro item sobre o qual o grupo onordou foi o da ado�~ao da pree que, t~ao reentemente,Jesus havia ensinado a eles. Essa pree, aeita em vota�~ao unânime, era aquela que seria ensinadaaos rentes pelos dois grupos de ap�ostolos.Em seguida deidiram que, enquanto Jo~ao vivesse, fosse na pris~ao ou fora dela, ambos os gruposde doze ap�ostolos ontinuariam om os seus trabalhos; e tamb�em que enontros onjuntos de umasemana aonteeriam, a ada três meses, em loais a serem determinados.O mais s�erio de todos os problemas, ontudo, tornou-se a quest~ao do batismo. As di�uldades1563



todas �aram ainda mais agravadas, porque Jesus havia-se reusado a fazer qualquer pronuniamentosobre esse tema. Finalmente, eles onordaram: enquanto Jo~ao vivesse, ou at�e o momento em queeles pudessem modi�ar em onjunto essa deis~ao, apenas os ap�ostolos de Jo~ao batizariam os rentes,e apenas os ap�ostolos de Jesus instruiriam �nalmente os novos dis��pulos. Sendo assim, desde aquelemomento, at�e depois da morte de Jo~ao, dois dos ap�ostolos de Jo~ao aompanhavam Jesus e os seusap�ostolos para batizar os rentes, pois aquele onselho onjunto de ap�ostolos havia deidido, porunanimidade, que o batismo devia tornar-se o passo iniial e o sinal exterior na alian�a om osassuntos do Reino.Em seguida, �ou deidido que, no aso da morte de Jo~ao, os ap�ostolos dele apresentar-se-iam aJesus e submeter-se-iam �a dire�~ao dele, e que n~ao mais batizariam, a menos que fossem autorizadospor Jesus ou pelos seus ap�ostolos.E ent~ao foi votado que, no aso da morte de Jo~ao, os ap�ostolos de Jesus ome�ariam a batizarom �agua omo s��mbolo do batismo do Esp��rito divino. Quanto �a quest~ao de o arrependimento estarligado ou n~ao �a prega�~ao do batismo, isso �ou entregue �a op�~ao de ada um; nenhuma deis~ao foitomada, omo obrigat�oria, pelo grupo. Os ap�ostolos de Jo~ao pregavam: \Arrependei-vos e sereisbatizados". Os ap�ostolos de Jesus prolamavam: \Areditai e sede batizados".E essa �e a hist�oria da primeira tentativa, dos seguidores de Jesus, de oordenar esfor�os divergen-tes, de ompor diferen�as de opini~ao, de organizar empreendimentos grupais, de legislar sobre ritosexteriores e de soializar pr�atias religiosas pessoais.Muitas outras quest~oes menores foram onsideradas; e a solu�~ao delas foi tomada em unanimidade.Esses vinte e quatro homens tiveram uma experiênia verdadeiramente not�avel durante essas duassemanas em que foram levados a enfrentar os problemas e a deidir onjuntamente em aso deimpasses, sem Jesus. Eles aprenderam a divergir, debater, lutar, orar e transigir e, durante todo essetempo, a onservar-se em toda a simpatia para om os pontos de vista das outras pessoas e tamb�ema manter ao menos um erto n��vel de tolerânia para om as opini~oes alheias sineras.Na tarde da sua disuss~ao �nal sobre as quest~oes �naneiras, Jesus retornou; e ouviu sobre asdelibera�~oes deles, esutou as deis~oes e disse: \Essas, ent~ao, s~ao as vossas onlus~oes; e eu vosajudarei, a ada um, a pôr em pr�atia o esp��rito das vossas deis~oes unidas".Dois meses e meio depois dessa �epoa Jo~ao foi exeutado e, durante esse per��odo, os ap�ostolos deJo~ao permaneeram om Jesus e os doze. Trabalharam juntos e batizaram os rentes, durante esseper��odo de trabalho, nas idades da De�apolis. O aampamento de Gilboa foi levantado aos 2 denovembro de 27 d.C.144.7 Nas Cidades da De�apolisDurante os meses de novembro e de dezembro, Jesus e os vinte e quatro trabalharam sileniosamentenas idades gregas da De�apolis, prinipalmente em Cit�opolis, Gerasa, Abila e Gadara. Esse foirealmente o �m daquela �epoa preliminar de absorver o trabalho e a organiza�~ao de Jo~ao. Sempre areligi~ao soializada de uma nova revela�~ao paga o pre�o do omprometimento e de oness~oes om asformas e os usos estabeleidos da religi~ao preedente, que ela proura salvaguardar. O batismo foi opre�o que os seguidores de Jesus pagaram, para levar om eles, enquanto grupo religioso soializado,os seguidores de Jo~ao Batista. Os seguidores de Jo~ao, ao juntarem-se aos seguidores de Jesus, ederamem quase tudo, exeto no batismo pela �agua.Jesus promoveu pouos ensinamentos p�ublios, nessa miss~ao nas idades da De�apolis. Passouum tempo onsider�avel ensinando aos vinte e quatro e teve muitas sess~oes espeiais om os dozeap�ostolos de Jo~ao. Com o tempo, eles tornaram-se mais ompreensivos, quanto ao porquê de Jesusn~ao ter ido visitar Jo~ao na pris~ao, e quanto �a ausa de nenhum esfor�o haver sido feito para assegurar1564



a liberta�~ao de Jo~ao. Nuna puderam, entretanto, ompreender por que Jesus n~ao fazia nenhumaobra miraulosa, por que ele reusava-se a dar sinais externos da sua autoridade divina. Antes devir para o aampamento de Gilboa, eles j�a riam em Jesus, sobretudo por ausa do testemunho deJo~ao, mas logo eles estavam j�a ome�ando a rer em resultado do seu pr�oprio ontato om o Mestree os seus ensinamentos.A maior parte do tempo, nesses dois meses, o grupo trabalhou aos pares; um dos ap�ostolos de Jesussaindo om um dos de Jo~ao. O ap�ostolo de Jo~ao batizava, o ap�ostolo de Jesus instru��a; enquantoambos pregavam o evangelho do Reino, omo ada um o entendia. E eles ganharam muitas almas,entre os gentios e os judeus ap�ostatas.Abner, o dirigente dos ap�ostolos de Jo~ao, tornou-se um devoto �rme de Jesus e, mais tarde, foifeito o superior de um grupo de setenta instrutores a quem o Mestre enarregou om a miss~ao depregar o evangelho.144.8 No Aampamento perto de PelaNo �nal de dezembro todos foram para perto do Jord~ao, junto a Pela, onde, novamente, ome�arama ensinar e a pregar. Vinham a esse aampamento tanto judeus quanto gentios para ouvir as boas-novas. Foi enquanto Jesus ensinava �a multid~ao, uma tarde, que alguns amigos espeiais de Jo~aotrouxeram ao Mestre a �ultima mensagem que ele reeberia do Batista.Jo~ao, a essa altura, tinha estado j�a durante um ano e meio na pris~ao e, na maior parte dessetempo, Jesus havia trabalhado muito sileniosamente; e assim n~ao era estranho que Jo~ao fosse levadoa indagar sobre o Reino. Os amigos de Jo~ao interromperam os ensinamentos de Jesus para dizer-lhe:\Jo~ao Batista nos enviou para perguntar - tu �es realmente o Libertador, ou devemos prourar poralgum outro?"Jesus parou para dizer aos amigos de Jo~ao: \Voltai e dizei a Jo~ao que ele n~ao foi esqueido. Dizeia ele sobre o que vistes e ouvistes, que as boas-novas foram pregadas aos pobres". E, depois de Jesuster falado aos mensageiros de Jo~ao, ele voltou �a multid~ao e disse: \N~ao penseis que Jo~ao duvidado evangelho do Reino. Ele faz perguntas apenas para deixar os seus dis��pulos, que s~ao tamb�emmeus dis��pulos, bem seguros. Jo~ao n~ao �e um frao. Deixai-me perguntar a v�os, que ouvistes Jo~aopregando, antes de Herodes olo�a-lo na pris~ao: O que vistes em Jo~ao - uma palha balan�ando aovento? Um homem de humor vari�avel e vestido em roupas maias? Em geral aqueles que se vestemsuntuosamente e que vivem deliadamente est~ao nas ortes dos reis e nas mans~oes dos rios. Mas oque vistes, quando ontemplastes Jo~ao? Um profeta? Eu vos digo que sim; e muito mais do que umprofeta. Foi esrito sobre Jo~ao: `Bem, eu oloo o meu mensageiro para que v�os o vejais diante dev�os; ele ir�a preparar o aminho'.\Em verdade, em verdade, eu vos digo, entre aqueles nasidos de mulheres n~ao naseu ningu�emmaior do que Jo~ao Batista; no entanto, aquele que n~ao �e sen~ao pequeno ainda no Reino do �eu, �eainda maior, porque naseu do esp��rito e sabe que se tornou um �lho de Deus".Muitos dos que ouviram Jesus, naquele dia, submeteram-se ao batismo de Jo~ao e, assim, prola-maram publiamente a entrada no Reino. E os ap�ostolos de Jo~ao �aram �rmemente ligados a Jesus,daquele dia em diante. Esse aonteimento marou a uni~ao real dos seguidores de Jo~ao e de Jesus.Depois de onversarem om Abner, os mensageiros partiram para Maaeros, om o objetivo dedizer tudo isso a Jo~ao. E ele �ou muito onfortado, e a sua f�e fortaleeu-se om as palavras de Jesuse a mensagem de Abner.Nessa tarde, Jesus ontinuou a ensinar, dizendo: \A que ompararei esta gera�~ao? Muitos de v�osn~ao aeitais a mensagem de Jo~ao nem o meu ensinamento. Sois omo rian�as brinando na pra�ado merado, que hamam os seus amigos para dizer: `N�os toamos auta para v�os e n~ao dan�astes;1565



gememos e n~ao vos aigistes'. E assim aontee om alguns de v�os. Jo~ao hegou fazendo jejum dealimentos e bebidas e eles disseram que estava possu��do por um demônio. O Filho do Homem vem,omendo e bebendo, e essa mesma gente diz: `Vede, �e um homem glut~ao e um bebedor de vinho,amigo de publianos e peadores!' Na verdade, a sabedoria justi�a-se pelos frutos dela.\Pareeria que o Pai no �eu esondeu, dos s�abios e dos arrogantes, algumas dessas verdades, aopasso que as revelou aos bebês pequeninos. Mas, o Pai, a todas as oisas faz bem; o Pai revela-Se aouniverso pelos m�etodos da sua pr�opria esolha. Vinde, pois, todos de v�os que penais e que tendesfardos pesados, e enontrareis o desanso para as vossas almas. Tomai sobre v�os o jugo divino eexperimentareis a paz de Deus que transende a todo o entendimento."144.9 A Morte de Jo~ao BatistaJo~ao Batista foi exeutado, por ordem de Herodes Antipas, na tarde de 10 de janeiro, do ano 28 d.C.No dia seguinte, uns pouos entre os dis��pulos de Jo~ao, que tinham ido a Maaeros, souberam dasua exeu�~ao e foram at�e Herodes e requisitaram o orpo dele, e puseram-no em uma tumba; maistarde lhe deram uma sepultura em Sebaste, a idade de Abner. Aos 12 de janeiro, dois dias depois,partiram para o aampamento dos ap�ostolos de Jo~ao e de Jesus, perto de Pela, e ontaram a Jesussobre a morte de Jo~ao. Ao ouvir o relato deles, Jesus dispersou a multid~ao e, reunindo os vinte equatro, disse-lhes: \Jo~ao est�a morto. Herodes mandou deapit�a-lo. Hoje �a noite, fazei uma reuni~aode onselho e oloai os vossos assuntos em ordem, omo deve ser feito. N~ao haver�a muita demoramais. �E hegada a hora de prolamarmos o Reino abertamente e om toda a for�a. Amanh~a iremospara a Galil�eia".Conseq�uentemente, na manh~a de 13 de janeiro, do ano 28 d.C., bem edo, Jesus e os ap�ostolos,aompanhados de uns vinte e ino dis��pulos, rumaram para Cafarnaum e se alojaram, nessa noite,na asa de Zebedeu.
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Cap��tulo 145Os Quatro Memor�aveis Dias emCafarnaumJESUS e os ap�ostolos hegaram em Cafarnaum na noite de ter�a-feira, 13 de janeiro. Como deostume, �zeram da asa de Zebedeu, em Betsaida, a sua sede. Agora que a morte de Jo~ao Batistahavia aonteido, Jesus se preparava para lan�ar-se �a primeira ampanha de prega�~ao aberta ep�ublia, na Galil�eia. A novidade de que Jesus havia voltado espalhou-se rapidamente por toda aidade e, no dia seguinte bem edo, Maria, a m~ae de Jesus, apressou-se a partir para Nazar�e, nointuito de visitar o seu �lho Jos�e.Jesus passou a quarta-feira, a quinta-feira e a sexta-feira, na asa de Zebedeu, instruindo osseus ap�ostolos, na prepara�~ao para a primeira grande viagem p�ublia que fariam. Tamb�em reebeue ensinou a muitos busadores sineros da verdade, tanto em grupos, quanto isoladamente. Porinterm�edio de Andr�e, ele omprometeu-se a falar na sinagoga no pr�oximo dia de s�abado.Bem tarde, na noite de sexta-feira, Rute, a irm~a mais nova de Jesus, fez-lhe, seretamente, umavisita. Eles passaram quase uma hora juntos, em um baro anorado a uma pequena distânia dapraia. Nenhum ser humano, exeto Jo~ao Zebedeu, jamais soube dessa visita, e a ele foi reomendadoque n~ao falasse a ningu�em sobre ela. Rute era o �unio membro da fam��lia de Jesus que areditava,de um modo onsistente e resoluto, na divindade da miss~ao terrena dele, desde a �epoa iniial daonsiênia espiritual de Jesus e ao longo de toda a sua memor�avel ministra�~ao, at�e a sua morte,ressurrei�~ao e asens~ao; e ela, �nalmente, passou �a vida futura n~ao tendo nuna duvidado do ar�atersobrenatural da miss~ao do seu pai-irm~ao na arne. A pequena Rute foi o maior onforto de Jesus, noque dizia respeito �a sua fam��lia terrena, durante as provas ru�eis do seu julgamento, da sua rejei�~aoe da sua rui�a�~ao.145.1 A Pesaria e a Rede Repleta de PeixesNa sexta-feira, pela manh~a, dessa mesma semana, quando Jesus estava ensinando �a beira da praia,o povo em volta dele empurrou-o at�e t~ao perto da �agua que ele fez um sinal para alguns pesadores,trabalhando num baro pr�oximo, para que viessem resgat�a-lo. Ele entrou no baro e ontinuou aensinar �a multid~ao reunida, por mais de duas horas. Esse baro hamava-se \Sim~ao"; era o antigobaro de pesa de Sim~ao Pedro e havia sido onstru��do pelas pr�oprias m~aos de Jesus. Nessa manh~a,em partiular, o baro estava sendo usado por Davi Zebedeu e dois ompanheiros seus, que haviamaabado de vir de uma praia pr�oxima, depois de uma noite infrut��fera de pesaria no lago. Elesestavam limpando e reparando as suas redes, quando Jesus pediu-lhes que viessem ajud�a-lo.Depois de Jesus ter aabado de ensinar ao povo, ele disse a Davi: \Tu te atrasaste para vir ajudar-me, agora deixa que eu trabalhe ontigo. Vamos pesar; v�a para o fundo e joga as tuas redes para um1567



arrast~ao". Mas Sim~ao, um dos ajudantes de Davi, respondeu: \Mestre, �e in�util. N�os lutamos todaa noite e n~ao pegamos nada; ontudo, a seu pedido iremos at�e l�a e lan�aremos as redes". E Sim~aoonsentiu em seguir a india�~ao de Jesus, por ausa de um gesto feito pelo seu patr~ao, Davi. Quandohegaram no loal indiado por Jesus, eles jogaram as redes e pegaram uma quantidade t~ao grandede peixes, que temeram pelo rompimento das redes e tiveram de sinalizar aos seus ompanheiros, nasmargens, para que viessem ajud�a-los. Quando haviam enhido todos os três baros de peixes, at�equase afundarem, Sim~ao aiu aos joelhos de Jesus dizendo: \Sai de perto de mim, Mestre, pois eusou um peador". Sim~ao e todos aqueles que estavam envolvidos nesse epis�odio �aram assombradosom a quantidade de peixes na rede. Desde aquele dia, Davi Zebedeu, o seu ajudante Sim~ao e osseus ompanheiros abandonaram as suas redes e seguiram Jesus.Este, entretanto, n~ao foi um lan�o milagroso da rede, em nenhum sentido. Jesus era um estudanteuidadoso da natureza; era um pesador experiente e onheia os h�abitos dos peixes no mar daGalil�eia. Nessa oasi~ao, ele apenas levou esses homens at�e o loal onde os peixes geralmente deveriamser enontrados naquela hora do dia. Mas os seguidores de Jesus sempre onsideraram esse fato omoum milagre.145.2 �A Tarde na SinagogaNo s�abado seguinte, durante o servi�o da tarde na sinagoga, Jesus pregou o seu serm~ao sobre \AVontade do Pai do C�eu". Pela manh~a, Sim~ao Pedro havia pregado sobre \O Reino". No enontrode quinta-feira, �a noite, na sinagoga, Andr�e havia proferido um ensinamento ujo tema foi \O NovoCaminho". Nesse momento em partiular, havia mais pessoas areditando em Jesus na idade deCafarnaum do que em qualquer outra idade na Terra.Jesus ensinou na sinagoga, nessa tarde de s�abado; e, onforme o ostume, o primeiro texto ele otomou da lei, lendo do Livro do Êxodo: \E servir�as ao Senhor, teu Deus, e Ele aben�oar�a o teu p~aoe a tua �agua, e toda a doen�a ser�a afastada de ti". Jesus esolhera o segundo texto dos profetas,lendo de Isa��as: \Levanta-te e resplandee, pois a tua luz j�a veio, e a gl�oria do Senhor levantou-sesobre ti. As trevas podem obrir a Terra e uma profunda obsuridade pode reobrir o povo, mas oesp��rito do Senhor levantar-se-�a sobre ti, e a gl�oria divina ser�a vista ontigo. At�e mesmo os gentiosvir~ao para essa luz, e muitas grandes mentes render-se-~ao ao esplendor dessa luz".Esse serm~ao foi um esfor�o da parte de Jesus para deixar laro o fato de que a religi~ao �e umaexperiênia pessoal. Entre outras oisas, o Mestre disse:\Bem sabeis que um pai de ora�~ao terno, amando a sua fam��lia omo um todo, onsidera-a omoum grupo, por ausa do forte afeto que dedia a ada membro individual dessa fam��lia. N~ao maisdeveis pensar no Pai do �eu omo �lhos de Israel, e sim omo �lhos de Deus. Enquanto grupo, soisde fato �lhos de Israel, ontudo, omo indiv��duos ada um de v�os �e um �lho de Deus. Eu vim, n~aopara revelar o Pai aos �lhos de Israel, e, sim, para trazer esse onheimento de Deus e a revela�~ao doSeu amor e miseri�ordia ao indiv��duo que rê, omo uma experiênia pessoal genu��na. Os profetastodos têm ensinado que Yav�e importa-se om o seu povo, que Deus ama Israel. Contudo, eu vimat�e v�os para prolamar uma verdade maior, uma verdade que muitos dos profetas reentes tamb�emompreenderam, a verdade de que Deus vos ama - a ada um de v�os - omo indiv��duos. Em todasessas gera�~oes, v�os tendes onheido uma religi~ao raial ou naional, agora eu vim para vos dar umareligi~ao pessoal.\Contudo, mesmo essa n~ao �e uma id�eia nova. Muitos, dentre v�os, que tendes a mente espiritua-lizada, têm sabido dessa verdade, porquanto alguns dos profetas vos instru��ram desse modo. Aason~ao lestes as esrituras onde o profeta Jeremias diz: `Naqueles dias n~ao se dir�a mais que os paisomeram uvas ainda verdes e os �lhos �aram om os dentes estragados. Cada homem morrer�a pelasua pr�opria iniq�uidade; todo homem que omer uvas ainda verdes �ar�a om os dentes estragados.1568



Vede, dias vir~ao em que farei uma nova alian�a om o Meu povo, n~ao de aordo om a alian�a queEu �z om os pais deles, quando os tirei das terras do Egito, mas de aordo om o novo aminho. Euirei at�e mesmo esrever a Minha lei nos seus ora�~oes. Eu serei o seu Deus, e eles ser~ao o Meu povo.Naquele dia, ada homem ao seu vizinho, n~ao ir�a dizer: Tu onhees o Senhor? N~ao! Pois todos elesMe onheer~ao pessoalmente, desde o menor at�e o maior de todos'.\Aaso n~ao lestes sobre tais promessas? N~ao areditais nas esrituras? N~ao ompreendeis que aspalavras dos profetas est~ao realizadas naquilo que podeis ver j�a no dia de hoje? E Jeremias n~ao vosexortou a fazer da religi~ao um assunto do ora�~ao, para vos relaionardes om Deus omo indiv��duos?E aaso o profeta n~ao vos falou que o Deus do �eu busaria vossos ora�~oes individualmente? E n~aofostes avisados de que o ora�~ao humano natural �e enganoso aima de todas as oisas, e que, muitasvezes, �e desesperadamente malvado?\N~ao lestes, tamb�em em Ezequiel, onde ele ensinou at�e mesmo aos vossos pais que a religi~ao devetornar-se uma realidade nas vossas experiênias individuais? N~ao mais usareis o prov�erbio que diz:`Os pais omeram uvas ainda verdes e seus �lhos �aram om os dentes estragados'. `Enquanto euviver', diz o Senhor Deus, `observai que todas almas sejam Minhas; omo a alma do pai, e tamb�em aalma do �lho. Apenas a alma que pea morrer�a'. E, ent~ao, Ezequiel previu mesmo esse dia, no qual,em nome de Deus, falou: `Um novo ora�~ao tamb�em darei a ti, e um novo esp��rito oloarei dentrode ti'.\N~ao mais deveis temer que Deus puna uma na�~ao, pelo peado de um indiv��duo; nem o Pai do�eu punir�a um dos seus �lhos rentes, pelos peados de uma na�~ao, ainda que o membro individualde qualquer fam��lia, freq�uentemente, tenha de sofrer as onseq�uênias materiais dos erros da fam��liae das transgress~oes do grupo. N~ao ompreendeis que a esperan�a de uma na�~ao melhor - ou de ummundo melhor - est�a ligada ao progresso e ao eslareimento do indiv��duo?"Ent~ao o Mestre desreveu que a vontade do Pai do �eu, depois que o homem diserne tal liberdadeespiritual, �e de que os Seus �lhos, na Terra, deveriam ome�ar aquela eterna asens~ao da arreira aoPara��so, que onsiste na resposta onsiente da riatura ao est��mulo divino do esp��rito residente, deenontrar o Criador, de onheer Deus e busar ser omo Ele.Os ap�ostolos foram grandemente ajudados por esse serm~ao. Todos eles ompreenderam maisompletamente que o evangelho do Reino �e uma mensagem dirigida ao indiv��duo, n~ao �a na�~ao.O povo de Cafarnaum, mesmo estando familiarizado om os ensinamentos de Jesus, �ou sur-preendido om esse serm~ao, nesse dia de s�abado. E Jesus ensinou, de fato, omo algu�em que temautoridade e n~ao omo os esribas.Quando Jesus aabou de falar, um homem ainda jovem da ongrega�~ao, que tinha estado muitoagitado por ausa daquelas palavras, foi tomado por um ataque epil�etio violento e gritava alto. Ao�m da rise, ao reuperar a onsiênia, ainda em um estado meio de sonho, ele disse: \O que temosn�os a ver ontigo, Jesus de Nazar�e? Tu �es o santo de Deus; aaso vieste para destruir-nos?" Jesuspediu silênio �a assistênia e, tomando o jovem pela m~ao, disse: \Sai deste estado" - e ele aordouimediatamente.Esse jovem n~ao estava possu��do por nenhum esp��rito impuro, nem demônio; ele era v��tima daepilepsia omum. Mas haviam ensinado a ele que a sua ai�~ao era atribu��da �a posse de um esp��ritomal�evolo. E, areditando nisso, ele proedia de aordo, em tudo o que pensava ou dizia que se referisse�a sua doen�a. O povo areditava que tais fenômenos eram ausados diretamente pela presen�a deesp��ritos impuros. E, assim, onlu��a que Jesus havia expulsado um demônio para fora desse homem.No entanto, Jesus, naquele momento, n~ao urou a epilepsia dele. S�o mais tarde, naquele dia, depoisdo entardeer, �e que esse homem �ou realmente urado. Muito tempo depois do Dia de Penteostes,o ap�ostolo Jo~ao, que foi o �ultimo a esrever sobre os atos de Jesus, evitou qualquer referênia a essesatos assim hamados de \expuls~ao de demônios", e ele fez isso tendo em vista o fato de que tais asosde possess~ao demon��aa nuna oorreram depois de Penteostes.1569



O resultado �e que esse inidente orriqueiro espalhou-se rapidamente, por toda Cafarnaum, omose Jesus tivesse expulsado um demônio de um homem e o tivesse urado, miraulosamente, nasinagoga, na onlus~ao do seu serm~ao vespertino. O s�abado era exatamente o dia para um rumort~ao surpreendente espalhar-se, r�apida e efetivamente. E a hist�oria foi tamb�em levada at�e todos ospovoados menores, nos arredores de Cafarnaum, e muita gente areditou nela.Os trabalhos de ozinha e de arruma�~ao, na grande asa de Zebedeu, onde Jesus e os doze estavamhospedados, eram feitos, na sua maior parte, pela esposa e pela m~ae de Sim~ao Pedro. A asa de Pedroera pr�oxima �a de Zebedeu; e Jesus e os seus amigos pararam l�a, quando vinham da sinagoga, porquea sogra de Pedro tinha estado doente por v�arios dias, om alafrios e febre. E aonteeu que, duranteo tempo em que Jesus �ou ao lado dessa mulher adoentada, segurando a sua m~ao, aariiando a suafronte e dizendo-lhe palavras de onforto e de enorajamento, a febre foi embora. Jesus ainda n~aohavia tido tempo para expliar, aos seus ap�ostolos, que nenhum milagre fora realizado na sinagoga;e, om esse inidente t~ao reente e v��vido nas suas mentes, e om a lembran�a da �agua e do vinho emCan�a, eles tomaram essa oinidênia omo um outro milagre, e alguns deles orreram para espalharas novas por toda a idade.Amata, a sogra de Pedro, estivera sofrendo om a febre da mal�aria. Ela n~ao havia sido miraulo-samente urada por Jesus naquele momento. E, s�o v�arias horas mais tarde, depois do pôr-do-sol, �eque a sua ura foi efetivada quando do aonteimento extraordin�ario que oorreu no jardim da frenteda asa de Zebedeu.E esses asos s~ao t��pios da maneira pela qual uma gera�~ao em busa de milagres, e um povo oma mente voltada para os milagres, infalivelmente, agarram-se a tais oinidênias omo um pretextopara prolamar que mais um milagre havia sido realizado por Jesus.145.3 A Cura ao EntardeerNo momento em que Jesus e os seus ap�ostolos estavam prontos para tomar a sua refei�~ao da noite,perto do �nal desse dia de s�abado heio de aonteimentos, toda a Cafarnaum e os seus arredoresestavam inquietos por ausa desses supostos milagres de ura; e, todos que estavam doentes, ouaigidos, ome�aram os seus preparativos para irem a Jesus ou para serem arregados at�e ele, pelosseus amigos, t~ao logo o sol se pôs. De aordo om o ensinamento judeu, n~ao era permitido sequer irem busa da sa�ude durante as horas sagradas do s�abado.E, portanto, t~ao logo o sol esondeu-se no horizonte, dezenas de rian�as, mulheres e homensaigidos ome�aram a tomar o aminho da asa de Zebedeu, em Betsaida. Um homem partiu oma sua �lha paralisada, t~ao logo o sol se esondeu por tr�as das asas da vizinhan�a.Os aonteimentos de todo o dia haviam preparado o quadro para essa ena extraordin�aria aoentardeer. At�e mesmo o texto que Jesus havia usado para o seu serm~ao dessa tarde deixava aentender que a doen�a devia ser banida; e ele havia falado om uma for�a e om uma autoridadetotalmente sem preedentes! A sua mensagem era irresist��vel! Sem fazer nenhum apelo ao poderhumano, ele falou diretamente �as onsiênias e �as almas dos homens. Embora Jesus n~ao tenhareorrido �a l�ogia, nem �as min�uias legais, nem a explia�~oes engenhosas, ele fez um apelo poderoso,direto, laro e pessoal aos ora�~oes dos seus ouvintes.Aquele sabat foi um grande dia na vida terrena de Jesus, sim, e na vida de um universo. Paratodos os �ns e prop�ositos, no universo loal, a pequena idade judia de Cafarnaum foi a apital deN�ebadon. O punhado de judeus, na sinagoga de Cafarnaum, n~ao foi o �unio grupo a ouvir aqueladelara�~ao memor�avel de fehamento do serm~ao de Jesus: \O �odio �e a sombra do medo; a vingan�a�e a m�asara da ovardia". E tamb�em os seus ouvintes n~ao poderiam esqueer as suas palavrasaben�oadas, delarando: \O homem �e �lho de Deus, n~ao um �lho do diabo".1570



Logo ap�os o pôr-do-sol, enquanto Jesus e os ap�ostolos ainda estavam na mesa de jantar, a esposade Pedro ouviu vozes no jardim da frente e, hegando at�e a porta, viu um grande n�umero de doentesreunindo-se, e viu que a estrada de Cafarnaum estava lotada por aqueles que vinham em busa daura pelas m~aos de Jesus. Ao deparar om essa vis~ao, ela foi imediatamente informar o seu marido,e este ontou a Jesus.Quando o Mestre saiu da porta de entrada da asa de Zebedeu, os seus olhos depararam-se omum grande n�umero de seres humanos enfermos e aigidos. E o seu olhar pasmo pôde ver quase milseres humanos doentes e sofredores; esse era por baixo o n�umero de pessoas reunidas diante dele.Nem todos os presentes eram aigidos; alguns haviam vindo para ajudar os seus seres amados, nesseesfor�o de assegurar a ura.Ver todos aqueles mortais aigidos, homens, mulheres e rian�as, sofrendo, em grande parte,em onseq�uênia dos erros e transgress~oes dos seus Filhos, aos quais on�ara a administra�~ao douniverso; toou espeialmente o ora�~ao humano de Jesus e desa�ou a sua miseri�ordia divina deFilho Criador benevolente. Jesus, no entanto, bem sabia que ele nuna poderia riar um movimentoespiritual duradouro apoiando-se na funda�~ao de prod��gios puramente materiais. A sua pol��tiaonsistente havia sido a de abster-se de exibir as suas prerrogativas de riador. Desde Can�a, nada desobrenatural ou de mirauloso aompanhara os seus ensinamentos; mas essa multid~ao aita toou oseu ora�~ao ompassivo e apelou poderosamente para o seu afeto heio de ompreens~ao.Uma voz no jardim da frente disse: \Mestre, exlama a palavra, restaura a nossa sa�ude, uraas nossas doen�as e salva as nossas almas". Mal essas palavras haviam sido ditas e uma vastaomitiva de sera�ns, de ontroladores f��sios, de Portadores da Vida e de intermedi�arios, que sempreaompanhou este Criador, enarnado, de um universo, se fez pronta para atuar om o poder riativo,apenas o seu Soberano desse o sinal. Esse foi um dos momentos, na arreira terrena de Jesus, emque a sabedoria divina e a ompaix~ao humana estiveram t~ao entrela�adas, no pensamento do Filhodo Homem, que ele busou ref�ugio apelando para a vontade do seu Pai.Quando Pedro implorou ao Mestre que desse ouvidos aos pedidos de ajuda, Jesus, vendo de imaa multid~ao aigida, respondeu: \Eu vim ao mundo para revelar o Pai e estabeleer o Seu Reino.Com esse prop�osito eu vivi a minha vida at�e este momento. Portanto, se for da vontade Dele, queme enviou, e se n~ao for inompat��vel om a minha dedia�~ao �a prolama�~ao da boa-nova do Reinodo �eu, eu desejaria ver os meus �lhos urados... e" - mas as outras palavras de Jesus perderam-seno tumulto.Jesus havia passado a responsabilidade da deis~ao dessa ura para o omando do seu Pai. Eviden-temente que a vontade do Pai n~ao oloou nenhuma obje�~ao, pois, mal haviam sido pronuniadas aspalavras do Mestre, o onjunto das pessoalidades elestes, que servia sob o omando do AjustadorPessoalizado de Jesus, estava j�a poderosamente mobilizado. A vasta omitiva deseu, em meio �amultid~ao variada de mortais aitos e, em pouos instantes, 683 homens, mulheres e rian�as foramurados, �aram perfeitamente sadios de todas as suas doen�as f��sias e de outras desordens materi-ais. Essa ena nuna foi testemunhada na Terra, antes desse dia; e, depois, tampouo. E para aquelesde n�os, que estavam presentes, ontemplando essa onda riativa de ura, foi de fato um espet�auloemoionante.No entanto, entre todos os seres que �aram surpreendidos om essa s�ubita e inesperada explos~aode ura sobrenatural, Jesus era o mais surpreso. Num momento em que os seus interesses humanose as suas simpatias estavam foalizadas na ena de sofrimento e de ai�~ao instalada ali, diante dele,ele esqueera-se de manter a sua mente humana atenta aos avisos de preven�~ao dados pelo seuAjustador Pessoalizado, a respeito da impossibilidade de limitar as suas prerrogativas riativas deFilho Criador, no que onernia ao elemento tempo, sob ertas ondi�~oes e em ertas irunstânias.Jesus desejou ver todos esses mortais sofredores urados, se a vontade do Pai n~ao fosse violada omisso. O Ajustador Pessoalizado de Jesus, instantaneamente, omandou esse ato de energia riativanaquele momento, pois n~ao iria transgredir a vontade do Pai do Para��so e, om essa deis~ao - em1571



vista da express~ao preedente, de desejo de ura, de Jesus - , o ato riativo aonteeu. Aquilo queum Filho Criador deseja, e que �e a vontade do seu Pai, �E. Em toda a vida subseq�uente de Jesus naTerra, nenhum outro ato de ura f��sia em massa aonteeu.Como era de se esperar, a fama dessa ura ao entardeer, em Betsaida, Cafarnaum, espalhou-se em toda a Galil�eia, Jud�eia e em todas as regi~oes mais distantes. Uma vez mais os temores deHerodes foram despertados; assim ele enviou observadores para trazer relatos sobre o trabalho e osensinamentos de Jesus, e para que �asse apurado se ele era o antigo arpinteiro de Nazar�e ou se eraJo~ao Batista ressusitado de entre os mortos.Sobretudo mediante essa demonstra�~ao, n~ao intenional, de ura f��sia, da�� por diante, durantetodo o restante da sua arreira terrena, Jesus tornou-se tanto um m�edio quanto um pregador. Bemverdade �e que ele ontinuou o seu ensinamento, mas, sobretudo, o seu trabalho pessoal onsistiuprinipalmente mais em ministrar aos doentes e aos desamparados, enquanto os seus ap�ostolos faziamo trabalho de prega�~ao p�ublia e de batizar os rentes.Contudo, nessa demonstra�~ao ao entardeer, a maioria daqueles que reeberam a ura f��sia so-brenatural ou riativa por meio da energia divina, n~ao obteve um benef��io espiritual de modopermanente dessa manifesta�~ao extraordin�aria de miseri�ordia. Um pequeno n�umero, de fato, seviu edi�ado por essa ministra�~ao f��sia, mas o Reino espiritual em nada �ou mais avan�ado nosora�~oes dos homens, diante dessa efus~ao espantosa de ura riativa fora do tempo.As uras miraulosas que, de quando em quando, aompanhavam a miss~ao de Jesus na Terra, n~aoeram parte do seu plano de prolama�~ao do Reino. Elas foram inerentes, inidentalmente, �a presen�ana Terra, de um ser divino de prerrogativas quase ilimitadas de riador, junto om uma ombina�~aosem preedentes de miseri�ordia divina e de ompaix~ao humana. Mas esses hamados milagrestrouxeram a Jesus muitos problemas, pois produziram uma publiidade geradora de preoneitos epropiiaram bastante notoriedade n~ao almejada.145.4 A Noite SeguinteDurante a noite seguinte a esse grande desenadeamento de ura, a multid~ao rejubilante e felizinvadiu a asa de Zebedeu, e os ap�ostolos de Jesus foram levados ao l��max mais alto de entusiasmoemoional. De um ponto de vista humano, esse foi provavelmente o dia mais grandioso de todos osgrandes dias da liga�~ao deles om Jesus. Em nenhum momento, anterior ou posterior, as esperan�asdeles subiram a alturas tais de expetativa on�ante. Jesus havia dito a eles, pouos dias antes,quando eles estavam ainda dentro das fronteiras de Samaria, que era hegada a hora em que o Reinoseria prolamado em poder, e agora os olhos deles viam o que eles supunham ser o umprimentodaquela promessa. Eles estavam emoionados om a vis~ao do que devia vir, se essa assombrosamanifesta�~ao de poder de ura fosse apenas o ome�o. As suas d�uvidas pendentes sobre a divindadede Jesus foram banidas. Eles estavam literalmente intoxiados pelo êxtase de um enantamentoestupefaiente.Entretanto, quando todos prouraram por Jesus, n~ao o onseguiram enontrar. O Mestre estavamuito perturbado pelo que havia aonteido. Os homens, mulheres e rian�as que haviam sidourados de diversas doen�as �aram l�a, at�e tarde da noite, esperando pelo retorno de Jesus, para quelhe pudessem agradeer. Os ap�ostolos n~ao onseguiam entender a onduta do Mestre, pois as horaspassavam e ele permaneia em relus~ao; o ontentamento deles poderia ter sido pleno e perfeito,n~ao fosse a ausênia ontinuada do Mestre. Quando Jesus retornou para junto deles, j�a era tardeda noite, e pratiamente todos os bene�i�arios do epis�odio da ura haviam ido para as pr�opriasasas. Jesus n~ao aeitou as ongratula�~oes e a adora�~ao dos doze e dos outros que haviam �adopara umpriment�a-lo, dizendo apenas: \Rejubilai, n~ao porque o meu Pai seja poderoso para urar oorpo, e sim porque Ele �e poderoso para salvar a alma. Vamos desansar, pois amanh~a deveremos1572



uidar dos assuntos do Pai".E, de novo, esses doze homens, se desapontaram; perplexos e de ora�~oes entristeidos forampara o seu desanso; pouos deles, afora os gêmeos, dormiram bem, naquela noite. Mal o Mestrefazia alguma oisa para enorajar as almas e alegrar os ora�~oes dos seus ap�ostolos, e j�a pareiaimediatamente despeda�ar as esperan�as e at�e demolir as funda�~oes da oragem e entusiasmo deles.Quando esses pesadores, perplexos, se olharam nos olhos uns dos outros, s�o tinham um pensamento:\N�os n~ao podemos ompreendê-lo. O que pode signi�ar tudo isso?"145.5 No Domingo Bem CedoJesus tamb�em n~ao dormiu muito, naquela noite de s�abado. Ele havia ompreendido que o mundoestava heio de infort�unios f��sios e sobrearregado de di�uldades materiais; e previu o grande perigoque seria for�ar-se a devotar tanto do seu tempo a uidar de doentes e aitos, e que a ministra�~ao dasoisas f��sias podia aabar interferindo na sua miss~ao de estabeleer o Reino espiritual nos ora�~oes doshomens, ou que essa miss~ao aabasse �ando subordinada �a ministra�~ao das oisas f��sias. Por ausadesse pensamento e de outros semelhantes, que ouparam a mente mortal de Jesus, durante a noite,ele levantou-se naquele domingo de manh~a, muito antes do dia naser, e, sozinho, aminhou at�e umdos seus loais favoritos para a omunh~ao om o Pai. Os temas da ora�~ao de Jesus, nessa manh~a bemedo, foram a sabedoria e o julgamento, para que ele onseguisse poder evitar que a sua ompaix~aohumana e, junto, a sua miseri�ordia divina, exeressem um apelo tal para ele, diante da presen�ado sofrimento mortal, que todo o seu tempo aabasse sendo oupado om a ministra�~ao f��sia, emdetrimento da ministra�~ao espiritual. Embora ele n~ao desejasse evitar, de todo, a ministra�~ao aosdoentes, ele sabia que devia tamb�em se dediar a fazer o trabalho mais importante de ensinamentoespiritual e de aperfei�oamento religioso.Jesus sempre ia �as olinas para orar, porque por ali n~ao havia quartos onde pudesse �ar isoladona sua devo�~ao pessoal.Pedro n~ao onseguiu dormir naquela noite; e, assim, muito edo, pouo depois de Jesus ter sa��dopara uma pree, ele aordou Tiago e Jo~ao, e os três foram ao enontro do Mestre. Depois de maisde uma hora de busa, enontraram Jesus e imploraram a ele que lhes dissesse qual o motivo dasua estranha onduta. Eles desejavam saber por que ele pareera perturbado om a poderosa efus~aodo esp��rito de ura, j�a que todo o povo estava transbordando de j�ubilo e j�a que os seus ap�ostolosestavam t~ao ontentes.Durante mais de quatro horas Jesus empenhou-se em expliar a esses três ap�ostolos o que haviaaonteido. Ele mostrou-lhes o que se passara e expliou sobre os perigos de tais manifesta�~oes.Jesus on�deniou-lhes sobre o motivo de ter vindo orar. Ele busava deixar laras, para os seusseguidores pessoais, as raz~oes verdadeiras pelas quais o Reino do Pai n~ao podia ser onstru��do sobrea realiza�~ao de prod��gios e de uras f��sias. Mas eles n~ao podiam entender o seu ensinamento.Nesse meio tempo, edo na manh~a de domingo, outras multid~oes de almas aitas, e muitos uriosos,ome�aram a ajuntar-se perto da asa de Zebedeu. Clamavam para ver Jesus. Andr�e e os ap�ostolosestavam t~ao perplexos que, enquanto Sim~ao zelote falava para a multid~ao, Andr�e, junto om v�ariosdos seus ondis��pulos, foi prourar Jesus. Quando Andr�e loalizou Jesus, em ompanhia dos três,ele disse: \Mestre, por que nos deixa sozinhos om a multid~ao? Vê, todos os homens te prouram;nuna antes tantos estiveram busando os teus ensinamentos. E, mesmo agora, a asa est�a eradadaqueles que vieram de perto e de longe por ausa das tuas obras poderosas. Tu n~ao ir�as onosopara ministrar a eles?"Ao ouvir isso, Jesus respondeu: \Andr�e, eu n~ao ensinei a ti e a esses outros que a minha miss~aona Terra �e a revela�~ao do Pai; e que a minha mensagem �e a prolama�~ao do Reino do �eu? Como,1573



pois, queres desviar-me da minha obra, para a grati�a�~ao dos uriosos e para a satisfa�~ao daquelesque andam atr�as de sinais e prod��gios? N~ao estivemos junto a esse povo todos esses meses? E elesn~ao se atropelaram nas multid~oes, para ouvir sobre as boas-novas do Reino? Por que agora eles nosassediam? N~ao seria por ausa da ura dos seus orpos f��sios, mais do que para reeber a verdadeespiritual da salva�~ao das suas almas? Quando os homens sentem-se atra��dos para n�os, por ausade manifesta�~oes extraordin�arias, muitos deles n~ao vêm em busa da verdade e da salva�~ao, mas daura para seus males f��sios, e para assegurar a liberta�~ao das suas di�uldades materiais.\Durante todo esse tempo eu estive em Cafarnaum, e tanto na sinagoga quanto junto ao mar euprolamei as boas-novas do Reino a todos que tiveram ouvidos para ouvir e ora�~oes para reeber averdade. N~ao �e da vontade do meu Pai que eu volte onvoso, para satisfazer a esses uriosos e paraoupar-me om a ministra�~ao das oisas f��sias, abandonando as oisas espirituais. Eu vos ordeneique pregassem o evangelho e que ministrassem aos doentes, mas eu n~ao posso �ar oupado pelasuras e deixar de lado os meus ensinamentos. N~ao, Andr�e, eu n~ao voltarei ontigo. Vai e dize aopovo para areditar em tudo aquilo que n�os lhe ensinamos, e para rejubilar-se om a liberdade de�lhos de Deus, e te prepara para a nossa partida rumo a outras idades da Galil�eia, onde o aminhoj�a foi preparado para a prega�~ao das boas-novas do Reino. Com esse prop�osito �e que eu vim do Pai.Vai, ent~ao, e uida da nossa partida imediata, enquanto eu espero pela tua volta."Quando Jesus aabou de falar, Andr�e e os seus ompanheiros ap�ostolos partiram tristemente devolta para a asa de Zebedeu, dispersaram a multid~ao reunida e, rapidamente, aprontaram-se paraa viagem, omo Jesus havia mandado. E, assim, na tarde de domingo, 18 de janeiro, do ano 28d.C., Jesus e os ap�ostolos partiram para a sua primeira ampanha de prega�~oes realmente p�ubliase abertas, nas idades da Galil�eia. Nessa primeira viagem, eles pregaram o evangelho do Reino emmuitas idades, mas n~ao visitaram Nazar�e.Naquele domingo �a tarde, pouo depois de Jesus e os seus ap�ostolos terem partido para Rimom,os seus irm~aos Tiago e Jud�a vieram vê-lo, batendo na asa de Zebedeu. Por volta do meio-dia,Jud�a prourou o seu irm~ao Tiago e insistiu para que fossem at�e Jesus. No momento em que Tiagoonsentiu em ir om Jud�a, Jesus j�a havia partido.Os ap�ostolos detestaram ter de abandonar Cafarnaum, onde um interesse t~ao grande havia sidodespertado. Pedro alulava que nada menos de mil rentes poderiam ter sido batizados para o Reino.Jesus ouviu-os paientemente, mas n~ao onsentiu em voltar. O silênio prevaleeu durante um ertotempo e, ent~ao, Tom�e dirigiu-se aos seus ompanheiros ap�ostolos, dizendo: \Vamos! O Mestre j�adisse. N~ao importa que n~ao possamos entender plenamente os mist�erios do Reino do �eu; de umaoisa estamos ertos: Seguimos um instrutor que n~ao busa nenhuma gl�oria para si pr�oprio". E,ainda que de um modo relutante, seguiram todos para pregar as boas-novas nas idades da Galil�eia.
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Cap��tulo 146A Primeira Campanha de Prega�~ao naGalil�eiaA PRIMEIRA viagem de prega�~ao p�ublia pela Galil�eia ome�ou no domingo, 18 de janeiro do ano28 d.C., e ontinuou durante era de dois meses, terminando om o retorno a Cafarnaum, no dia17 de mar�o. Nessa ampanha, Jesus e os doze ap�ostolos, ajudados pelos antigos ap�ostolos de Jo~ao,pregaram o evangelho e batizaram os rentes em Rimom, Jotapata, Ram�a, Zebulom, Irom, Gisala,Corazim, Madom, Can�a, Naim, e En-dor. Nessas idades, permaneeram e ensinaram; enquanto aopassar por muitas outras aldeias menores eles prolamaram o evangelho do Reino.Essa foi a primeira vez que Jesus permitiu aos seus seguidores pregar sem restri�~ao. Nessa viagemele os advertiu em apenas três oasi~oes; aonselhou-os a permaneerem afastados de Nazar�e e a serdisretos quando passassem por Cafarnaum e por Tiber��ades. Foi uma fonte de grande satisfa�~aopara os ap�ostolos sentirem, a�nal, que tinham liberdade para pregar e ensinar sem restri�~ao, e todosse lan�aram �a obra de pregar o evangelho, ministrando aos doentes e batizando os rentes om grandeseriedade e muita alegria.146.1 Pregando em RimomA pequena idade de Rimom dediou-se, erta vez, �a adora�~ao de um deus babilônio do ar, Raman.Muitos dos primeiros ensinamentos babilônios e do zoroastrismo eram ainda abra�ados pelas ren�asdos rimonitanos; por isso Jesus e os vinte e quatro devotaram grande parte do seu tempo �a tarefa dedeixar evidente a diferen�a entre essas ren�as mais antigas e o novo evangelho do Reino. Ali, Pedrofez um dos grandes serm~oes da sua arreira iniial, sobre \Aar~ao e o bezerro de ouro".Embora muitos dos idad~aos de Rimom hajam-se tornado rentes dos ensinamentos de Jesus, elesausaram grandes problemas para os seus irm~aos em anos posteriores. �E dif��il, no urto tempode uma �unia vida, onverter adoradores da natureza �a plena omunh~ao da adora�~ao de um idealespiritual.Muitas das melhores id�eias sobre a luz e as trevas, o bem e o mal, o tempo e a eternidade, vindasdos babilônios e dos persas, foram inorporadas, mais tarde, �as doutrinas do hamado ristianismo;e essa inlus~ao tornou os ensinamentos rist~aos mais imediatamente aeit�aveis aos povos do Orientepr�oximo. De um modo semelhante, a inlus~ao de muitas das teorias de Plat~ao, sobre o esp��rito idealou sobre os arqu�etipos invis��veis de todas as oisas vis��veis e materiais, mais tarde adaptadas porFilo para a teologia dos hebreus, fez om que os ensinamentos rist~aos de Paulo passassem a ser maisfailmente aeitos pelos gregos oidentais.Foi em Rimom que Todan ouviu, pela primeira vez, o evangelho do Reino e, mais tarde, levou1575



essa mensagem �a Mesopotâmia e mesmo at�e mais adiante. Ele estava entre os primeiros a pregar asboas-novas �aqueles que residiam al�em do Eufrates.146.2 Em JotapataConquanto a gente omum de Jotapata haja ouvido Jesus e os seus ap�ostolos om alegria, e emboramuitos tenham aeitado o evangelho do Reino, foi a palavra de Jesus aos vinte e quatro, na segundanoite da permanênia deles nessa aldeia pequena, que deu pessoalidade �a miss~ao de Jotapata. Na-tanael estava om a mente onfundida pelos ensinamentos do Mestre a respeito da pree, da a�~aode gra�as e da adora�~ao; e, em resposta �a sua pergunta, Jesus falou prolongadamente para melhorexpliar o seu ensinamento. Resumido e oloado em uma linguagem moderna, esse disurso podeser apresentado, enfatizando os seguintes pontos:1. A aten�~ao, que se d�a �a iniq�uidade, onsiente e persistentemente, dentro do ora�~ao do homem,destr�oi gradualmente a onex~ao, teida pela pree, da alma humana om os iruitos espirituais deomunia�~ao entre o homem e o seu Criador. Naturalmente que Deus ouve os pedidos dos seus �lhos,mas, quando o ora�~ao humano, deliberada e persistentemente, abriga oneitos in��quos, isso levagradualmente �a perda da omunh~ao pessoal entre o �lho da Terra e o seu Pai eleste.2. A pree que �e inompat��vel om as leis onheidas e estabeleidas de Deus �e uma abomina�~aopara as Deidades do Para��so. Se o homem n~ao ouve os Deuses, quando falam �a Sua ria�~ao por meiodas leis do esp��rito, da mente e da mat�eria, o pr�oprio ato de um desd�em deliberado e onsiente, daparte das riaturas, faz om que os ouvidos das pessoalidades espirituais deixem de esutar os pedidospessoais desses mortais desobedientes e sem lei. Jesus itou, para os seus ap�ostolos, a passagem doprofeta Zaarias: \Mas eles reusaram-se a ouvir e, saudindo os ombros, feharam os ouvidos paran~ao ouvir. Sim, eles endureeram omo pedra os seus ora�~oes, para n~ao ter que ouvir a Minha leie as palavras que Eu enviei, pelo Meu esp��rito, por meio dos profetas; e portanto os resultados dosseus maus pensamentos aem omo uma grande ira sobre as suas abe�as ulpadas. E aonteeu queeles gritaram por miseri�ordia, mas n~ao havia ouvido aberto para esut�a-los". E ent~ao Jesus itouo prov�erbio do homem s�abio que disse: \Aquele que ensurdee o seu ouvido, para n~ao ouvir a leidivina, at�e mesmo a sua pree ser�a uma abomina�~ao".3. Ao abrir o lado humano do anal de omunia�~ao entre Deus e o homem, os mortais imedi-atamente disponibilizam o uxo sempre onstante da ministra�~ao divina �as riaturas dos mundos.Quando o homem ouve o esp��rito de Deus falar dentro do ora�~ao humano, inerente a essa experiêniaest�a o fato de que Deus simultaneamente ouve a pree desse homem. O pr�oprio perd~ao do peadoopera desse mesmo modo inequ��voo. O Pai no �eu j�a vos perdoou antes mesmo de terdes pensadoem pedir o perd~ao a Ele, mas esse perd~ao s�o se torna dispon��vel, �a vossa experiênia religiosa pes-soal, no momento em que v�os perdoardes aos vossos semelhantes. O perd~ao de Deus n~ao est�a de fatoondiionado ao perd~ao que dais aos vossos semelhantes, mas �e ondiionado preisamente assim naexperiênia. E tal fato, da sinronia entre o perd~ao divino e o humano, foi, desse modo, reonheidoe inlu��do na pree que Jesus ensinou aos ap�ostolos.4. H�a uma lei b�asia de justi�a, no universo, da qual a miseri�ordia �e impotente para se desviar.N~ao �e poss��vel, a uma riatura ompletamente ego��sta dos reinos do tempo e do espa�o, reeberas gl�orias n~ao-ego��stas do Para��so. Nem mesmo o amor in�nito de Deus pode for�ar a salva�~ao,da sobrevivênia eterna, de qualquer riatura mortal que esolhe n~ao sobreviver. A miseri�ordia�e onedida om uma grande amplid~ao, mas, a�nal, h�a mandados de justi�a que, nem o amor,ombinado om a miseri�ordia, pode efetivamente ab-rogar. E novamente Jesus itou as esriturasdos hebreus: \Eu hamei e v�os vos reusastes a ouvir; eu estendi a minha m~ao, mas nenhum homemdeu aten�~ao. V�os reduzistes a nada todos os Meus onselhos e rejeitastes Minha ensura e, porausa dessa atitude rebelde, torna-se inevit�avel Me hamardes sem reeber uma resposta. Tendo1576



rejeitado o aminho da vida, v�os podeis busar por Mim om toda a diligênia nos vossos momentosde sofrimento, mas n~ao ireis enontrar-Me".5. Aqueles que querem reeber miseri�ordia devem demonstrar ter miseri�ordia; n~ao julgueispara n~ao serdes julgados. Com o mesmo esp��rito que julgardes os outros, tamb�em sereis julgados.A miseri�ordia n~ao abole totalmente a justi�a do universo. Ao �nal, a verdade seguinte �ar�ademonstrada: \Aquele que feha os ouvidos ao grito do pobre, tamb�em ele algum dia lamar�apor ajuda, e ningu�em o ouvir�a". A sineridade de qualquer pree �e a erteza de que ser�a ouvida; asabedoria espiritual e a onsistênia universal de qualquer pedido determinam o tempo, a maneira e ograu da resposta. Um pai s�abio n~ao responde literalmente aos pedidos tolos dos seus �lhos ignorantese inexperientes, n~ao obstante as rian�as possam sentir um grande prazer e uma satisfa�~ao real naalma, ao fazerem pedidos absurdos.6. Quando vos tornardes inteiramente dediados a fazer a vontade do Pai no �eu, a respostaa todos os vossos pedidos ser�a onedida porque as vossas prees estar~ao de pleno aordo om avontade do Pai, e a vontade do Pai manifesta-se sempre em todo o seu vasto universo. Aquilo queo verdadeiro �lho deseja e que �e da vontade do Pai in�nito, �E. Uma pree feita desse modo n~aopode permaneer sem resposta, e possivelmente nenhuma outra esp�eie de pedido pode ser atendidaintegralmente.7. O apelo do justo �e o ato de f�e do �lho de Deus, que abre a porta das reservas de bondade,verdade e miseri�ordia do Pai; e essas boas d�adivas têm, h�a muito, estado �a espera da aproxima�~aodo �lho, para que ele aproprie-se pessoalmente delas. A pree n~ao muda a atitude divina para omo homem, mas muda a atitude do homem para om o imut�avel Pai. �E o motivo da pree o que d�aa ela o direito de aesso ao ouvido divino, n~ao �e a posi�~ao soial, eonômia ou religiosa, exterior,daquele que faz a pree.8. A pree n~ao deve ser empregada para evitar as demoras no tempo, nem para transender aslimita�~oes do espa�o. A pree n~ao �e algo omo uma t�enia destinada ao engrandeimento do eu, nemdeve ser feita para onseguir vantagens injustas sobre o semelhante. Uma alma totalmente ego��sta�e inapaz de fazer uma pree, no sentido verdadeiro da palavra. Disse Jesus: \Que o vosso deleitesupremo exista, segundo o ar�ater de Deus, e Ele ertamente vos oneder�a os desejos sineros dovosso ora�~ao". \Comprometais o vosso aminho om o Senhor; on�ai Nele, e Ele agir�a." \Pois oSenhor ouve o apelo do neessitado, e Ele onsiderar�a a pree dos desamparados."9. \Eu vim do Pai; e, portanto, se v�os alguma vez estiverdes sem saber o que pedir ao Pai,pedi em meu nome e eu apresentarei o vosso pedido, de aordo om as vossas reais neessidades edesejos e de aordo om a vontade do meu Pai." Protegei-vos ontra o grande perigo de tornar-vosautoentrados nas vossas prees. Evitai orar demasiadamente para v�os pr�oprios; orai mais para oprogresso espiritual dos vossos semelhantes. Evitai a pree materialista; orai em esp��rito e para aabundânia das d�adivas do esp��rito.10. Quando orardes pelos doentes e aigidos, n~ao espereis que os vossos pedidos oupem o lugardas ministra�~oes amorosas e inteligentes a serem dadas por v�os �as neessidades desses aigidos. Oraipelo bem-estar das vossas fam��lias, dos amigos e dos semelhantes, mas orai espeialmente por aquelesque vos amaldi�oam, e fazei, om amor, pedidos por aqueles que vos perseguem. \Sobre quando orar,entretanto, disso eu nada digo. O esp��rito que reside em v�os, s�o ele pode levar-vos a formular asprees que expressam as vossas rela�~oes internas om o Pai dos esp��ritos".11. Muitos reorrem �a pree apenas quando est~ao em di�uldades. Essa pr�atia �e imprudentee enganosa. �E bem verdade que fazeis bem em orar quando estiverdes atormentados, mas deveistamb�em vos lembrar de falar ao Pai, enquanto �lhos, mesmo quando tudo vai bem om a vossa alma.Que as vossas prees verdadeiras sejam sempre feitas em segredo. Que os homens n~ao ou�am asvossas prees pessoais. As prees de a�~ao de gra�as s~ao apropriadas para os grupos de adoradores,mas a pree da alma �e um assunto pessoal. Existe apenas uma forma de pree que �e apropriada para1577



todos os �lhos de Deus, e esta �e: \Apesar de tudo, seja feita a vossa vontade".12. Todos que areditam neste evangelho deveriam orar sineramente para a expans~ao do Reinodo �eu. De todas as prees das esrituras dos hebreus, ele omentou om mais aprova�~ao a preedo salmista: \Criai em mim um ora�~ao puro, �o Deus, e renovai em mim o meu esp��rito de retid~ao.Purgai-me de peados seretos e mantende este vosso servo afastado de transgress~oes presun�osas".Jesus omentou delongadamente sobre a rela�~ao da pree om as palavras desleixadas e ofensivas,itando: \Coloai uma vigia, �o Senhor, na minha boa; tomai onta da porta dos meus l�abios". \Al��ngua humana", disse Jesus, \�e um membro que pouos podem dominar, mas o esp��rito interior podetransformar esse membro desregrado em uma voz suave de tolerânia e em um ministro inspirado demiseri�ordia".13. Jesus ensinou que a pree para hamar pelo guiamento divino, na trajet�oria da vida terrena,tem quase tanta importânia quanto a pree que invoa o onheimento da vontade do Pai. Narealidade isso signi�a uma pree para atingir a sabedoria divina. Jesus nuna ensinou que o onhe-imento humano e as habilidades espeiais poderiam ser onquistadas por meio da pree. Ele ensinou,ontudo, que a pree �e um fator na expans~ao da apaidade, que se tem, para reeber a presen�ado esp��rito divino. Quando Jesus ensinou aos seus agregados a orar em esp��rito e em verdade, eleexpliou que se referia a orar om sineridade e de aordo om o pr�oprio eslareimento, a orar detodo o ora�~ao de um modo inteligente, honesto e onstante.14. Jesus preveniu aos seus seguidores ontra o pensamento de que as suas prees �ariam maise�azes se feitas om repeti�~oes rebusadas, e por meio de uma onstru�~ao mais eloq�uente para afrase, o jejum, a penitênia ou os sarif��ios. Mas exortou os seus rentes a empregar a pree omo ummeio para que eles sejam onduzidos, pelo agradeimento, �a verdadeira adora�~ao. Jesus deploravaque t~ao pouo do esp��rito da a�~ao de agradeimento estivesse presente nas prees e na adora�~aodos seus seguidores. Ele itou as esrituras, nessa oasi~ao, dizendo: \�E uma oisa boa agradeer aoSenhor e antar louvores em nome do Alt��ssimo, em reonheimento do seu amor e bondade a adamanh~a, e todas as noites, �a sua �delidade, pois Deus me fez alegre por interm�edio do seu trabalho.Em tudo e por tudo eu agradeerei de aordo om a vontade de Deus".15. E ent~ao Jesus disse: \N~ao sejais t~ao onstantemente preoupados om as vossas neessidadesomuns. N~ao �queis apreensivos a respeito dos problemas da vossa existênia terrena, mas em todasessas oisas, pela ora�~ao e pela s�uplia, om o esp��rito de um agradeimento sinero, deixai as vossasneessidades expostas diante do vosso Pai que est�a no �eu". E ent~ao itou das esrituras: \Eulouvarei o nome de Deus om uma an�~ao e O exaltarei om o meu agradeimento. E isso ir�a agradarao Senhor, mais do que o sarif��io de um boi ou um touro om hifres e asos".16. Jesus ensinou aos seus seguidores que, ap�os fazerem as suas prees ao Pai, eles deveriam per-maneer durante um momento em atitude de reeptividade sileniosa para dar, ao esp��rito residente,uma oportunidade melhor de falar �a alma atenta. O esp��rito do Pai fala melhor ao homem, quando amente humana est�a em uma atitude de verdadeira adora�~ao. N�os adoramos a Deus, gra�as �a ajudado esp��rito residente do Pai e �a ilumina�~ao da mente humana, por meio da ministra�~ao da verdade.A adora�~ao, omo ensinada por Jesus, faz o adorador ada vez mais semelhante ao ser adorado. Aadora�~ao �e uma experiênia de transforma�~ao, por meio da qual o �nito aproxima-se gradualmente,para alan�ar, em ultimidade, a presen�a do In�nito.E Jesus falou aos seus ap�ostolos de muitas outras verdades sobre a omunh~ao do homem omDeus, mas n~ao foram muitos os que puderam ompreender plenamente o seu ensinamento.
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146.3 A Parada em Ram�aEmRam�a, Jesus teve o debate memor�avel om um �l�osofo grego idoso, ujos ensinamentos mostravamque a iênia e a �loso�a eram su�ientes para satisfazer as neessidades da experiênia humana. Compaiênia e ompaix~ao, Jesus ouviu esse eduador grego reonheer a verdade de muitas oisas queele dissera; mas Jesus apontou, quando o �l�osofo terminou, na sua argumenta�~ao sobre a existêniahumana, que ele havia deixado de expliar \de onde, para onde e o porque", e aresentou: \Ondev�os terminais �e que n�os ome�amos. A religi~ao �e uma revela�~ao �a alma do homem, que lida om asrealidades espirituais, que a mente em si n~ao poderia jamais desobrir, nem sondar integralmente. Osesfor�os inteletuais podem revelar os fatos da vida, mas o evangelho do Reino desvela as verdadesdo ser. V�os abordastes as sombras materiais da verdade; ser�a que podereis agora esutar o que eutenho para falar-vos, sobre as realidades eternas e espirituais que projetam, em sombras temporaistransit�orias, os fatos materiais da existênia mortal?" E, por mais de uma hora, Jesus ensinou aesse grego sobre as verdades salvadoras do evangelho do Reino. O velho �l�osofo foi sens��vel ao modode abordagem adotado pelo Mestre, e, sendo honesto, sinero e de ora�~ao aberto, ele rapidamenteareditou nesse evangelho da salva�~ao.Os ap�ostolos �aram um pouo desonertados om o modo frano segundo o qual Jesus aquieseuquanto a muitas das proposi�~oes do grego, mas Jesus disse a eles, depois, em partiular: \Meus�lhos, n~ao vos admireis de que eu tenha sido tolerante om a �loso�a do grego. A erteza interiorverdadeira e genu��na n~ao teme, nem um pouo, uma an�alise exterior; a verdade tamb�em n~ao seressente de nenhuma r��tia honesta. V�os n~ao dever��eis, nuna, esqueer-vos de que a intolerânia�e uma m�asara a enobrir as d�uvidas seretas, alimentadas quanto �a verdade da pr�opria ren�a.Nenhum homem �e perturbado, em momento algum, pela atitude do seu semelhante quando tem umaon�an�a perfeita na verdade daquilo em que aredita, de todo o ora�~ao. A oragem �e a on�an�adaqueles que têm uma honestidade a toda prova quanto �as oisas que professam areditar. Os homenssineros s~ao destemidos quanto a um exame r��tio das suas verdadeiras onvi�~oes e dos seus ideaisnobres".Na segunda noite em Ram�a, Tom�e fez a Jesus esta pergunta: \Mestre, omo um novo rente dosseus ensinamentos pode saber realmente, e sentir-se seguro sobre a verdade dessas boas-novas doReino?"E Jesus disse a Tom�e: \Tua erteza de haveres entrado na fam��lia do Reino do Pai e de quesobreviver�as eternamente, junto om os �lhos do Reino, �e totalmente uma quest~ao de experiêniapessoal - de f�e na palavra verdadeira. A seguran�a espiritual orresponde �a tua experiênia religiosapessoal om as realidades eternas da verdade divina, a qual, por outro lado, se equivale ao enten-dimento inteligente que tens das realidades da verdade, somado �a tua f�e espiritual e diminu��do dastuas d�uvidas sineras.\O Filho �e naturalmente dotado om a vida do Pai. Tendo sido dotados om o esp��rito vivo doPai, v�os sois, portanto, �lhos de Deus. Sobrevivereis depois da vossa vida no mundo material daarne, porque estais identi�ados om o esp��rito vivo do Pai, a d�adiva da vida eterna. Muitos, defato, tinham esta vida antes de eu ter vindo do Pai, e muitos mais têm reebido este esp��rito porqueeles areditaram na minha palavra; mas eu delaro que, quando eu voltar ao Pai, Ele enviar�a o Seuesp��rito aos ora�~oes de todos os homens.\Ainda que n~ao possais observar o esp��rito divino trabalhando nas vossas mentes, h�a um m�etodopr�atio para desobrir o n��vel at�e o qual onseguistes manter o ontrole dos poderes da vossa alma,sob o ensinamento e o guiamento desse esp��rito interior residente do Pai eleste: �e a medida doamor pelo vosso semelhante. Esse esp��rito do Pai ompartilha do amor do Pai e, �a propor�~ao quedomina o homem, leva infalivelmente na dire�~ao da adora�~ao divina e da onsidera�~ao amorosa pelosemelhante. Areditastes, iniialmente, que sois �lhos de Deus, porque o meu ensinamento tornou-vos mais onsientes da ondu�~ao interna da presen�a residente do Pai; todavia, em breve o Esp��rito1579



da Verdade ser�a vertido sobre toda a arne, viver�a entre os homens e ensinar�a a todos os homens, domesmo modo que vivo agora onvoso e vos digo as palavras da verdade. E este Esp��rito da Verdade,falando a todos os dons espirituais nas vossas almas, ajudar-vos-�a a saber que sois realmente �lhosde Deus. E dar�a um testemunho infal��vel, junto om a presen�a residente do Pai, o vosso esp��rito;assim, pois, esse esp��rito residente do Pai, a partir de ent~ao, passar�a a estar em todos os homens,omo agora reside apenas em alguns, e ir�a dizer a ada um de v�os que, em realidade, sois �lhos deDeus.\Todo �lho terreno, que aeitar a ondu�~ao desse esp��rito, onheer�a �nalmente a vontade deDeus, e aquele que se entregar �a vontade do meu Pai viver�a eternamente. O aminho da vida terrenaat�e o estado eterno n~ao vos foi laramente desrito. No entanto h�a um aminho, sempre houve, eeu vim para fazer dele um aminho novo e vivo. Aquele que entra no Reino tem j�a a vida eterna- n~ao pereer�a jamais. Mas v�os ompreendereis melhor uma grande parte de tudo isso quando eutiver voltado para o Pai e quando, ent~ao, vos tornareis apaitados para ver as vossas experiêniasem retrospe�~ao".E todos aqueles que ouviram essas palavras aben�oadas �aram grandemente satisfeitos. Osensinamentos judeus, a respeito da sobrevivênia dos justos, haviam sido onfusos e inertos; e foireanimador e inspirador para os seguidores de Jesus ouvirem essas palavras, bastante preisas epositivas, de promessa sobre a sobrevivênia eterna de todos os rentes verdadeiros.Os ap�ostolos ontinuaram a pregar e a batizar os rentes e, ao mesmo tempo, mantiveram apr�atia de visitar asa por asa, onfortando os abatidos e ministrando aos doentes e aigidos. Aorganiza�~ao apost�olia estava expandida, pois ada um dos ap�ostolos de Jesus agora tinha um dosap�ostolos de Jo~ao omo olaborador; Abner era o olaborador de Andr�e; e esse plano prevaleeu at�eque desessem a Jerusal�em para a pr�oxima P�asoa.A instru�~ao espeial, dada por Jesus, durante a permanênia deles em Zebulom, tinha a verprinipalmente om as novas disuss~oes sobre as obriga�~oes re��proas no Reino, e abrangia umensinamento destinado a tornar laras as diferen�as entre a experiênia religiosa pessoal e as amizadese as obriga�~oes religiosas soiais. Esta foi uma das pouas vezes em que o Mestre falou sobre osaspetos soiais da religi~ao. Durante toda a sua vida terrena, Jesus deu pouqu��ssimas instru�~oes aosseus seguidores a respeito da soializa�~ao da religi~ao.Em Zebulom, a popula�~ao era de uma ra�a mista, meio judia e meio gentia, e pouos deles real-mente areditavam em Jesus, n~ao obstante terem ouvido sobre as uras dos doentes em Cafarnaum.146.4 O Evangelho em IromEm Irom, omo em muitas das aldeias menores da Galil�eia e da Jud�eia, havia uma sinagoga e, duranteos tempos iniiais das ministra�~oes de Jesus, era ostume que ele falasse nessas sinagogas, no diade s�abado. Algumas vezes, ele falara no servi�o da manh~a, e Pedro, ou um dos outros ap�ostolos,pregava na reuni~ao da tarde. Jesus e os ap�ostolos freq�uentemente tamb�em ensinavam e pregavamem assembl�eias noturnas, durante a semana, na sinagoga. Embora os l��deres religiosos de Jerusal�em,ada vez mais se opusessem a Jesus, eles n~ao exeriam nenhum ontrole direto sobre as sinagogasde fora dessa idade. N~ao foi sen~ao mais tarde, durante a ministra�~ao p�ublia de Jesus, que foramapazes de riar, de um modo t~ao abrangente, um tal sentimento ontra ele a ponto de provoar ofehamento quase universal das sinagogas aos seus ensinamentos. Nessa �epoa, todas as sinagogasda Galil�eia e da Jud�eia ainda estavam abertas para ele.Irom era o loal de muitas minas importantes para a �epoa e, j�a que Jesus nuna havia partiipadoda vida dos mineiros, ele passou a maior parte do seu tempo nas minas, durante sua permanêniaem Irom. Enquanto os ap�ostolos visitavam as asas e pregavam nas pra�as p�ublias, Jesus labutava1580



nas minas om esses trabalhadores subterrâneos. A fama das uras de Jesus havia-se espalhado at�eessa aldeia remota, e muitos doentes e aitos busaram ajuda pelas suas m~aos, e v�arios deles foramgrandemente bene�iados pela sua ministra�~ao de ura. Mas, em nenhum desses asos, o Mestreefetuou um hamado milagre de ura, exeto no aso da lepra.No �nal da tarde do tereiro dia em Irom, quando Jesus retornava das minas e dirigia-se ao seualojamento, por aaso passou em uma estreita rua lateral. Ao aproximar-se da abana esqu�alidade um erto leproso, o homem aigido, tendo ouvido sobre a fama das suas uras, teve a oragemde abord�a-lo, quando ele passou pela sua porta, e, ajoelhado diante dele foi dizendo: \Senhor, seapenas quisesses, tu poderias limpar-me. Ouvi a mensagem dos teus instrutores, e gostaria de entrarno Reino, se eu pudesse ser puri�ado". E o leproso falou desse modo porque, entre os judeus, osleprosos haviam sido proibidos at�e mesmo de freq�uentar a sinagoga ou aderir �a adora�~ao p�ublia.Esse homem realmente areditava que n~ao poderia ser reebido no Reino vindouro, a menos quepudesse enontrar a ura para a sua lepra. E Jesus viu a ai�~ao dele, ouviu aquelas palavras de f�eaferrada e o seu ora�~ao humano foi toado e a mente divina foi movida pela ompaix~ao. E, quandoJesus pousou seus olhos sobre ele, o homem aiu om o rosto no h~ao em adora�~ao. Ent~ao, o Mestreestendeu a sua m~ao e, toando-o, disse: \Sim, eu quero - sejas puri�ado". E, imediatamente, ele foiurado; a lepra n~ao mais o aigia.Coloando o homem de p�e, Jesus ordenou-lhe: \Toma uidado para n~ao dizer a nenhum homemsobre a tua ura, vai uidar em silênio das tuas oisas, mostra-te ao saerdote e oferee os sarif��iosomo foram mandados por Mois�es, omo testemunho da tua puri�a�~ao". Mas esse homem n~aofez omo Jesus havia instru��do que �zesse. Em vez disso, ome�ou a tornar p�ublio, para todos naidade, que Jesus tinha urado a sua lepra e, omo ele era onheido de todos da aldeia, o povopodia ver laramente que ele havia sido urado da sua doen�a. E ele n~ao foi aos saerdotes, omoJesus havia aonselhado que �zesse. A onseq�uênia de ter tornado p�ublia a nova de que Jesus ohavia urado, foi o Mestre ser t~ao atropelado pelos doentes que se viu for�ado a levantar-se edo,no dia seguinte, e deixar a aldeia. Embora Jesus n~ao haja entrado de novo na aldeia, permaneeudois dias nos seus arredores, perto das minas, ontinuando a instruir os mineiros rentes a respeitodo evangelho do Reino.Essa ura do leproso foi o primeiro assim hamado milagre feito de modo intenional e deliberadopor Jesus, at�e esse momento. E era esse um aso verdadeiro de lepra.De Irom, eles foram para Gisala, prolamando o evangelho durante dois dias e ent~ao partirampara Corazim, onde passaram quase uma semana pregando as boas-novas. Em Corazim, ontudo,eles n~ao puderam onquistar muitos rentes para o Reino. Em nenhum outro lugar onde ensinara,Jesus havia enontrado uma rejei�~ao t~ao geral �a sua mensagem. A permanênia em Corazim foimuito deprimente para a maioria dos ap�ostolos; Andr�e e Abner tiveram muita di�uldade em mantera oragem dos seus ondis��pulos. E ent~ao, passando tranq�uilamente por Cafarnaum, eles foram paraa aldeia de Madom, onde tiveram um pouo mais de êxito. Nas mentes da maioria dos ap�ostolos,prevaleeu a id�eia de que o pouo êxito obtido nas idades visitadas mais reentemente era devido �ainsistênia de Jesus para que eles se abstivessem, nos seus ensinamentos e prega�~oes, de referir-se aele omo um urador. Como eles almejavam que Jesus puri�asse ainda mais um outro leproso ouque, de algum outro modo, manifestasse o seu poder para atrair a aten�~ao do povo! Mas o Mestrepermaneeu impass��vel ante os seus pedidos fervorosos.146.5 De volta a Can�aO grupo apost�olio �ou bastante ontente quando Jesus anuniou: \Amanh~a vamos a Can�a". Todoseles sabiam que teriam uma audiênia simp�atia em Can�a, pois Jesus era bem onheido l�a. Elesestavam indo bem no trabalho de atrair o povo para o Reino, quando, ao tereiro dia, Tito, um1581



idad~ao proeminente de Cafarnaum, hegou em Can�a; ele era apenas meio rente, e o seu �lho estavaseriamente doente. Ao tomar onheimento de que Jesus estava em Can�a, ele apressou-se a ir at�e l�apara vê-lo. Em Cafarnaum, todos os ��eis pensavam que Jesus podia urar qualquer doen�a.Quando esse nobre loalizou Jesus em Can�a, supliou-lhe que se apressasse a ir at�e Cafarnaum paraurar o seu �lho doente. Enquanto os ap�ostolos aguardavam om a respira�~ao presa na expetativa,Jesus, olhando para o pai do menino doente, disse: \Por quanto tempo serei tolerante onvoso? Opoder de Deus est�a no meio de v�os, mas, a menos que possais ver os sinais e preseniar prod��gios,vos reusais a areditar". Todavia, o nobre implorou a Jesus, dizendo: \Meu Senhor, eu reio, masvem antes que o meu �lho fale�a, pois quando eu o deixei ele j�a estava a ponto de morrer". E depoisde ter abaixado a abe�a, por um momento, em uma medita�~ao sileniosa, Jesus subitamente falou:\Retorna �a tua asa; o teu �lho viver�a". Tito areditou na palavra de Jesus e apressou-se a voltarpara Cafarnaum. Ao retornar, os seus servos sa��ram para enontr�a-lo, dizendo: \Rejubila-te, pois oteu �lho melhorou - ele vive". Ent~ao Tito perguntou a eles sobre a hora em que o menino ome�araa melhorar, e quando os servos responderam: \Ontem por volta das sete horas a febre o deixou", opai lembrou-se de que tinha sido por volta dessa hora que Jesus dissera: \O teu �lho viver�a". E apartir da�� Tito areditou, de ora�~ao, e toda a sua fam��lia tamb�em areditou. Esse �lho tornou-se umpoderoso ministro do Reino e, mais tarde, sari�ou a sua vida junto om aqueles que padeeram emRoma. Embora toda a riadagem de Tito, os seus amigos e, at�e mesmo, os ap�ostolos onsiderassemesse epis�odio omo um milagre, na verdade n~ao o foi. Pelo menos n~ao foi um milagre de ura dedoen�a f��sia. Foi apenas um aso de pr�e-iênia a respeito do urso da lei natural, exatamente aqueleonheimento ao qual Jesus freq�uentemente reorreu, depois do seu batismo.E novamente Jesus foi obrigado a apressar-se para sair de Can�a, por ausa da aten�~ao indevida-mente atra��da pelo segundo epis�odio dessa esp�eie, que aonteia �a sua ministra�~ao nessa aldeia. Oshabitantes da aldeia lembraram-se da �agua e do vinho e, agora que se supunha que ele havia urado o�lho do nobre, a uma distânia t~ao grande, vinham at�e ele, n~ao apenas trazendo os doentes e aitos,mas, tamb�em, enviando mensageiros om a soliita�~ao de que ele urasse sofredores �a distânia. Equando Jesus perebeu que toda a regi~ao estava mobilizada, ele disse: \Vamos para Naim".146.6 Naim e o Filho da Vi�uvaNos sinais, essa gente areditava; eram pessoas de uma gera�~ao �a espera de prod��gios. Nessa alturados aonteimentos, os habitantes do entro e do sul da Galil�eia possu��am a mente voltada semprepara os milagres quando pensavam em Jesus e na ministra�~ao pessoal dele. Dezenas, entenas depessoas sineras, que sofriam de desordens puramente nervosas, e aitos, om dist�urbios emoionais,vinham �a presen�a de Jesus e ent~ao voltavam para as suas asas anuniando aos seus amigos queJesus as tinha urado. E esse povo ignorante e de mente simples onsiderava esses asos de uramental omo sendo de uras f��sias miraulosas.Quando Jesus tentou deixar Can�a e ir para Naim, uma multid~ao grande de rentes e uriosos oseguiu. Eles estavam inlinados a ver milagres e prod��gios, e n~ao se deixariam deepionar. QuandoJesus e os seus ap�ostolos se aproximaram do port~ao da idade, depararam-se om o ortejo de umfuneral, a aminho de um emit�erio vizinho dali, levando o �unio �lho de uma m~ae vi�uva de Naim.Essa mulher era muito respeitada; e metade da aldeia seguia os que arregavam o esquife desse rapaz,que se supunha estar morto. Quando o funeral passou por Jesus e os seus seguidores, a vi�uva e osseus amigos, reonheendo o Mestre, supliaram que ele trouxesse o �lho dela de volta �a vida. Aexpetativa que eles tinham de milagres havia sido elevada at�e um ponto t~ao alto que imaginaramJesus omo algu�em apaz de urar qualquer doen�a humana. E por que esse urador n~ao poderiaat�e mesmo ressusitar os mortos? Jesus, assim importunado, deu um passo adiante e, levantandoo tampo do esquife, examinou o rapaz. Desobrindo que o mo�o n~ao estava realmente morto, eleperebeu a trag�edia que a sua presen�a podia evitar; assim, voltando-se para a m~ae, Jesus disse:1582



\N~ao hores. O teu �lho n~ao est�a morto; ele dorme. E te ser�a devolvido". E ent~ao, tomando o jovempela m~ao, ele disse: \Aorda e levanta". E o jovem, que se supunha estar morto, logo se assentou eome�ou a falar, e Jesus os mandou de volta para as suas asas.Jesus empenhou-se em aalmar a multid~ao e tentou, em v~ao, expliar que o jovem n~ao estava mortorealmente, que ele n~ao o havia trazido de volta da morte, mas foi in�util. A multid~ao que o seguia, etoda a aldeia de Naim, foram levadas ao ponto alto de um frenesi emoional. Muitos foram tomadospelo medo, outros pelo pânio, enquanto outros ainda a��ram em pree e nas lamenta�~oes dos pr�opriospeados. E s�o muito depois do air da noite �e que a multid~ao lamorosa onseguiu dispersar-se. E,laro est�a, n~ao obstante a a�rma�~ao feita por Jesus de que o rapaz n~ao estava morto, todos insistiamque um milagre tinha aonteido. Que at�e mesmo um morto tinha sido ressusitado. Embora Jesustivesse dito a eles que o rapaz estava meramente em um sono profundo, eles justi�aram-se dizendoser este o seu modo de falar, hamando a aten�~ao para o fato de que Jesus, sempre na sua grandemod�estia, tentava esonder os pr�oprios milagres.E assim, por toda a Galil�eia e pela Jud�eia, espalhou-se a nova de que Jesus havia ressusitadodos mortos o �lho da vi�uva, e muitos que ouviram esse relato areditaram nele. Jesus nuna foiapaz de fazer nem mesmo om que os seus ap�ostolos ompreendessem inteiramente que o �lho davi�uva n~ao estava realmente morto quando ele o havia onvoado a aordar e levantar-se. Todavia, eleos onveneu, o su�iente para que o epis�odio �asse suprimido de todos os registros subseq�uentes,exeto do de Luas, que o registrou omo o epis�odio lhe havia sido ontado. E, de novo, Jesus foit~ao assediado omo m�edio que partiu bem edo no dia seguinte para En-dor.146.7 Em En-dorEm En-dor Jesus esapou, por uns pouos dias, do lamor das multid~oes em busa de uras f��sias.Durante a permanênia deles, nesse lugar, o Mestre narrou novamente, para instruir os ap�ostolos, ahist�oria do rei Saul e da bruxa de En-dor. Jesus expliou laramente aos seus ap�ostolos que os seresintermedi�arios extraviados e rebeldes, que tantas vezes haviam personi�ado os supostos esp��ritosdos mortos, seriam em breve oloados sob ontrole, de tal modo que n~ao mais pudessem fazer essasoisas estranhas. Ele disse aos seus seguidores que, depois que ele voltasse para o Pai, e depoisque o Pai e ele tivessem vertido o esp��rito Deles sobre toda a arne, esses seres semi-espirituais - osonsiderados esp��ritos impuros - n~ao mais poderiam possuir os mortais de inteligênia mais d�ebil oude mente perversa.Jesus expliou ainda, aos seus ap�ostolos, que os esp��ritos de seres humanos j�a mortos n~ao retornamao mundo da sua origem, para omuniar-se om os seus semelhantes vivos. Apenas depois de haverpassado uma era dispensaional �e que seria poss��vel ao esp��rito, em avan�o, do homem mortal,retornar �a Terra e, ainda assim, s�o em asos exepionais e omo parte da administra�~ao espiritualdo planeta.Ap�os dois dias de repouso, Jesus disse aos seus ap�ostolos: \Retornemos amanh~a a Cafarnaum para�armos l�a e ensinarmos, enquanto o interior do pa��s se aalma. Nas suas asas, depois de passadoesse tempo, todos �ar~ao reuperados desse tipo de agita�~ao".
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Cap��tulo 147O Interl�udio da Visita a Jerusal�emJESUS e os ap�ostolos hegaram a Cafarnaum na quarta-feira, 17 de mar�o, e passaram duas semanasna sua sede-alojamento, em Betsaida, antes de partir para Jerusal�em. Nessas duas semanas, osap�ostolos ensinaram ao povo, perto do mar, enquanto Jesus passou muito tempo a s�os, nas olinas,uidando dos assuntos do seu Pai. Durante esse per��odo, Jesus, aompanhado por Tiago e Jo~aoZebedeu, fez duas viagens seretas a Tiber��ades, onde se enontraram om os rentes e instru��ram-nos sobre o evangelho do Reino.Muitos daqueles empregados que uidavam da asa de Herodes areditavam em Jesus e ompa-reiam a esses enontros. Foi a inuênia desses rentes, sobre a fam��lia o�ial de Herodes, queajudou a diminuir a inimizade do governante para om Jesus. Esses rentes de Tiber��ades haviamexpliado muito bem a Herodes que o \Reino", prolamado por Jesus, tinha natureza espiritualn~ao tendo nenhum fundo pol��tio. Herodes preferiu areditar nesses membros da sua pr�opria asa,n~ao se permitindo �ar indevidamente alarmado om a ampla divulga�~ao a respeito das uras e dosensinamentos de Jesus. Ele n~ao fazia obje�~oes nem ao trabalho de ura de Jesus, nem �a sua obraomo Mestre religioso. N~ao obstante a atitude favor�avel de muitos dos onselheiros de Herodes, e at�emesmo a do pr�oprio Herodes, existia um grupo de subordinados seus que era bastante inueniadopelos l��deres religiosos de Jerusal�em, a ponto de permaneerem inimigos amargos e amea�adores deJesus e dos ap�ostolos; e estes, mais tarde, muito �zeram para obstruir as atividades p�ublias deles.O maior perigo para Jesus estava nos l��deres religiosos de Jerusal�em, e n~ao em Herodes. E foi poressa mesma raz~ao que Jesus e os ap�ostolos passaram tanto tempo na Galil�eia e �zeram a maioria dasprega�~oes p�ublias na Galil�eia, mais do que em Jerusal�em e na Jud�eia.147.1 O Servo do Centuri~aoNo dia anterior aos preparativos da festa de P�asoa em Jerusal�em, para onde Jesus iria, Mangus, umenturi~ao, ou apit~ao da guarda romana aquartelada em Cafarnaum, foi at�e os dirigentes da sinagogae disse: \O meu �el ordenan�a est�a doente a ponto de morrer. Poder��eis v�os, desse modo, da minhaparte, ir at�e Jesus e implorar a ele que ure o meu servo?" O apit~ao romano fez isso pensandoque os l��deres judeus pudessem ter inuênia junto a Jesus. E ent~ao os ani~aes foram ver Jesus, e oporta-voz deles disse: \Instrutor, n�os te pedimos sineramente que v�a at�e Cafarnaum e salve o servofavorito do enturi~ao romano, que se faz digno da tua aten�~ao, porque ele ama a nossa na�~ao e at�enos onstruiu aquela mesma sinagoga onde tantas vezes tu falaste".E, depois de ouvi-los, Jesus disse: \Eu irei onvoso". E foi om eles at�e a asa do enturi~ao; e estesoldado romano havia enviado os amigos para reeberem Jesus, antes de entrar na asa, instruindo-ospara que lhe dissessem: \Senhor, n~ao te inomodes de entrar na minha asa, pois n~ao sou digno deque estejas sob o meu teto. Nem me julguei digno de ir at�e a ti; motivo pelo qual eu enviei os ani~aes1585



do teu pr�oprio povo at�e a ti. Mas sei que podes dizer uma palavra, de onde est�as, e o meu servoser�a urado. Pois estou eu pr�oprio sob as ordens de outros e, tendo soldados sob as minhas ordens,quando eu digo a este que v�a, ele vai, e se a outro digo que venha, ele vem, e aos meus servos digoque fa�am isso ou aquilo, e eles fazem".E quando Jesus ouviu essas palavras, voltou-se e disse aos seus ap�ostolos e �aqueles que estavamom eles: \Estou admirado om a ren�a do gentio. Em verdade, em verdade, eu vos digo que n~aoenontrei uma f�e t~ao grande assim, n~ao nos de Israel". E, afastando-se da asa, Jesus disse: \Vamosembora, ent~ao". E os amigos do enturi~ao foram at�e a asa e ontaram a Mangus o que Jesus haviadito. E, a partir daquela hora, o servo ome�ou a melhorar, at�e voltar �a sa�ude e apaidade normais.Mas n�os nuna soubemos o que aonteeu nessa oasi~ao. Isso �e simplesmente o que est�a registrado;se os seres invis��veis ministraram a ura ao servo do enturi~ao ou n~ao, isso n~ao foi revelado �aquelesque aompanhavam Jesus. Sabemos apenas do fato da reupera�~ao ompleta do servo.147.2 A Viagem a Jerusal�emCedo, na manh~a de ter�a-feira, 30 de mar�o, Jesus e o grupo dos ap�ostolos iniiaram a sua viagema Jerusal�em, para a P�asoa, indo pela estrada do vale do Jord~ao. Chegaram na tarde de sexta-feira,2 de abril, e estabeleeram o seu entro de opera�~oes em Betânia, omo de ostume. Passando porJeri�o, eles pararam para desansar, enquanto Judas fez um dep�osito de algumas das eonomiasomuns, no bano de um amigo da sua fam��lia. Essa foi a primeira vez que Judas havia levado umaquantidade exedente de dinheiro; e esse dep�osito foi deixado intato, at�e que eles passassem porJeri�o novamente, quando daquela �ultima viagem, heia de aonteimentos, at�e Jerusal�em, pouoantes do julgamento e da morte de Jesus.O grupo fez uma viagem sem inidentes a Jerusal�em, mas, mal se haviam instalado em Betânia,quando, vindos de perto e de longe, ome�aram a reunir-se todos aqueles que prouravam uras paraos seus orpos, onforto para as mentes angustiadas e a salva�~ao para as suas almas. E o n�umerodestes reseu tanto que pouo tempo teve Jesus para desansar. E ent~ao o grupo armou as barraasno Getsêmani; e o Mestre ia de Betânia ao Getsêmani e voltava, para evitar as multid~oes, que t~aoonstantemente assediavam-no. O grupo dos ap�ostolos passou quase três semanas em Jerusal�em,mas Jesus onlamou-os a n~ao fazer prega�~oes p�ublias que ensinassem apenas em partiular e pormeio do trabalho pessoal.Em Betânia, eles elebraram a P�asoa sem estardalha�o. E essa foi a primeira vez em que Jesuse todos os doze partilharam de uma festa de P�asoa, sem derramamento de sangue. Os ap�ostolos deJo~ao n~ao earam om Jesus e os ap�ostolos, na P�asoa; eles elebraram a festa om Abner e muitosdos antigos rentes das prega�~oes de Jo~ao. Essa era a segunda P�asoa que Jesus observava, juntoom os seus ap�ostolos, em Jerusal�em.Quando Jesus e os doze partiram para Cafarnaum, os ap�ostolos de Jo~ao n~ao foram om eles. Soba dire�~ao de Abner, permaneeram em Jerusal�em e nas vizinhan�as, trabalhando sileniosamentepara a expans~ao do Reino; enquanto Jesus e os doze retornaram para trabalhar na Galil�eia. Nunamais, os vinte e quatro estiveram juntos, at�e um pouo antes da esolha e do envio dos setentaevangelistas. Todavia, os dois grupos ooperaram entre si e, n~ao obstante as diferen�as de opini~aoentre eles, prevaleeu o melhor dos sentimentos.147.3 Na Pisina de BetsaidaNa tarde do segundo s�abado em Jerusal�em, pouo antes de os ap�ostolos e o Mestre iniiarem asua partiipa�~ao nos servi�os do templo, Jo~ao disse a Jesus: \Vem omigo, quero mostrar-te uma1586



oisa". Jo~ao levou Jesus at�e um dos port~oes de Jerusal�em, onde havia uma pisina de �agua hamadaBetsaida. Em volta dessa pisina havia uma estrutura de ino aradas, sob as quais um grande grupode doentes aguardava a ura. Tratava-se de uma fonte uja �agua quente avermelhada borbulhava emintervalos irregulares, por ausa do a�umulo de g�as nas avernas de roha, por baixo da pisina. Talaltera�~ao peri�odia, nas �aguas quentes, era onsiderada por muitos omo sendo devida a inuêniassobrenaturais. E era uma ren�a popular que a primeira pessoa a entrar na �agua, depois daqueleborbulhamento, seria urada de qualquer enfermidade.Os ap�ostolos �aram um tanto desassossegados sob as restri�~oes impostas por Jesus, e Jo~ao, o maisjovem dos doze, estava espeialmente irrequieto em vista dessa restri�~ao. Ele havia levado Jesus at�ea pisina, pensando que a vis~ao dos doentes reunidos �zesse um tal apelo �a ompaix~ao que ele fosseinduzido a realizar um milagre de ura e, pois, assim, toda Jerusal�em �aria maravilhada e em breveseria levada a rer no evangelho do Reino. Disse Jo~ao a Jesus: \Mestre, vê todos esses sofredores;n~ao h�a nada que possamos fazer por eles?" E Jesus respondeu: \Jo~ao, por que tu me trazes essatenta�~ao para que eu me desvie do aminho que esolhi? Por que ontinuar desejando substituir aprolama�~ao do evangelho da verdade eterna, pela realiza�~ao de prod��gios e ura de doentes? Meu�lho, posso n~ao hegar a fazer o que desejas, mas re�une esses doentes e aigidos para que eu possadizer umas palavras de novo ânimo e onforto eterno a eles".Diante dos que l�a estavam, Jesus disse: \Muitos de v�os, doentes e aigidos, estais aqui por ausados vossos longos anos de vida errônea. Alguns sofrem em vista de aidentes do tempo, outros emonseq�uênia de erros dos seus anestrais, enquanto alguns de v�os lutais ontra as limita�~oes dasondi�~oes imperfeitas da vossa existênia temporal. Mas o meu Pai tudo faz e tamb�em eu gostariade trabalhar para melhorar o vosso estado terreno, mas, mais espeialmente para assegurar-vos ovosso estado omo seres eternos. Nenhum de n�os nada mais pode fazer, para mudar as di�uldadesda vida, a menos que desubramos que o Pai no �eu quer assim. A�nal, estamos destinados a fazertodos a vontade do Eterno. Se pud�esseis, todos, ser urados das vossas ai�~oes f��sias, v�os todos, defato, �ar��eis maravilhados, por�em, mais importante ainda �e que sejais todos puri�ados de quaisquerdoen�as espirituais e que vos vejais urados de quaisquer enfermidades morais. Sois todos �lhos deDeus; sois �lhos do Pai eleste. Os elos do tempo podem pareer aigir-vos, mas o Deus da eternidadevos ama. E, quando a hora do julgamento tiver hegado, n~ao temais, v�os todos enontrareis, n~aoapenas a justi�a, mas uma abundânia em miseri�ordia. Em verdade, em verdade, eu vos digo:Aquele que ouve o evangelho do Reino e rê nesse ensinamento de �lia�~ao a Deus, tem a vida eterna;e os rentes, assim, j�a est~ao passando do julgamento e da morte para a luz e a vida. E a hora est�ahegando em que mesmo aqueles que est~ao nas sepulturas esutar~ao a voz da ressurrei�~ao".E, muitos dos que ouviram, areditaram na boa-nova do Reino. Alguns dos aitos sentiram-se t~aoinspirados e t~ao revivi�ados espiritualmente, que sa��ram prolamando tamb�em haver sido uradosdas suas indisposi�~oes f��sias.Um homem que tinha estado deprimido e gravemente aigido, por muitos anos, om as enfermida-des da sua mente perturbada, rejubilou-se om as palavras de Jesus e, reolhendo o seu leito, foi paraa sua asa, mesmo sendo dia de s�abado. Esse homem aito havia esperado, durante muitos anos, poralgu�em que o ajudasse; era uma v��tima do sentimento de seu pr�oprio desamparo, que nuna sequerhavia onebido a id�eia de ajudar a si pr�oprio; e �ou demonstrado que a �unia oisa que tinha afazer para reuperar-se de fato era pegar o seu leito e andar.Ent~ao disse Jesus a Jo~ao: \Partamos, antes que os saerdotes mais importantes e os esribasvenham a n�os e se ofendam, porque eu disse palavras de vida a esses aitos". E voltaram ao templopara unir-se aos seus ompanheiros; e logo todos partiram om o objetivo de passar a noite emBetânia. Mas Jo~ao nuna disse aos outros ap�ostolos sobre essa visita, dele e de Jesus, �a pisina deBetsaida naquele s�abado �a tarde.
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147.4 A Regra de ViverNa noite desse mesmo s�abado, em Betânia, enquanto Jesus, os doze e um grupo de rentes estavamreunidos em volta do fogo, no jardim de L�azaro, Natanael fez esta pergunta a Jesus: \Mestre, emboratenhas ensinado a n�os a vers~ao positiva da velha regra de viver, instruindo-nos para que fa�amos aosoutros do modo omo gostar��amos que �zessem a n�os, eu n~ao sei exatamente omo podemos estarsempre obedeendo a essa injun�~ao. Deixa-me ilustrar a minha pergunta, itando o exemplo de umhomem heio de desejo sensual, que vê, assim, em peado, a sua futura onsorte. Como podemosensinar a esse homem, de m�as inten�~oes, que ele deveria fazer aos outros o que gostaria que �zessema si?"Ao ouvir a pergunta de Natanael, imediatamente Jesus oloou-se de p�e e, om o dedo apontadopara o ap�ostolo, disse: \Natanael, Natanael! Que modo de pensar este que aontee no teu ora�~ao?Tu reebes os meus ensinamentos omo algu�em que naseu do esp��rito? Tu n~ao ouves a verdadeomo faz um homem de sabedoria e de ompreens~ao espiritual? Quando te aonselhei a fazer aosoutros do mesmo modo omo gostarias que �zessem a ti, referia-me a homens de ideais elevados, n~ao�aqueles que seriam tentados a distorer os meus ensinamentos a ponto de transform�a-los em umalien�a para enorajar m�as a�~oes".Depois que o Mestre falou, Natanael levantou-se e disse: \Mestre, mas tu n~ao devias pensar queeu aprovo uma tal interpreta�~ao para o teu ensinamento. Eu �z essa pergunta porque julguei quemuitos homens poderiam julgar assim erradamente o teu onselho, e esperava que tu fosses gostar dedar-nos mais instru�~oes a respeito dessas quest~oes". E, ent~ao, quando Natanael de novo sentou-se,Jesus ontinuou falando: \Eu bem sei, Natanael, que essa id�eia do mal n~ao enontra aprova�~ao natua mente; mas estou desapontado pelo fato de que todos v�os, t~ao freq�uentemente, deixais de daruma interpreta�~ao genuinamente espiritual aos mais omuns dos meus ensinamentos, �as instru�~oesque vos dou em linguagem humana e do modo omo falam os homens. Ent~ao me deixa agora ensinara respeito dos n��veis diferentes de signi�ados ligados �a interpreta�~ao dessa regra de viver, desseonselho de `fazer aos outros o que desejais que seja feito a ti':\1. No n��vel da arne. Essa interpreta�~ao puramente ego��sta e heia de desejo sensual seria bemexempli�ada om a suposi�~ao da tua pergunta.\2. No n��vel dos sentimentos. Esse plano �e um n��vel mais elevado do que o da arne e implia quea ompaix~ao e a piedade elevem a nossa interpreta�~ao dessa regra de viver.\3. No n��vel da mente. Agora, vêm �a a�~ao a raz~ao da mente e a inteligênia da experiênia. Obom julgamento dita que essa regra de viver deveria ser interpretada em onsonânia om o idealismomais elevado, inorporado na nobreza do auto-respeito profundo.\4. No n��vel do amor fraterno. Ainda mais elevado desobrimos ser o n��vel da devo�~ao n~ao-ego��staao bem-estar do nosso semelhante. Nesse plano mais elevado, do servi�o soial sinero, que nase daonsiênia da paternidade de Deus e do reonheimento onseq�uente da irmandade entre os homens,�e desoberta uma interpreta�~ao nova e muito mais bela dessa regra b�asia para viver.\5. No n��vel moral. E ent~ao, quando alan�ardes os n��veis �los�o�os verdadeiros de interpreta�~ao,quando tiverdes o verdadeiro disernimento do erto e do errado, quando pereberdes a eterna ade-qua�~ao das rela�~oes humanas, ome�areis a ver tal problema de interpreta�~ao omo se vos imagin�asseisomo uma tereira pessoa, de mente elevada, idealista, s�abia e imparial, a ver e interpretar essainjun�~ao, enquanto apliada aos vossos problemas pessoais de ajustamentos �as situa�~oes da vossavida.\6. No n��vel espiritual. E ent~ao alan�amos �nalmente o mais elevado de todos, o n��vel dodisernimento do esp��rito e das interpreta�~oes espirituais que nos impelem a reonheer, nessa regrade viver, o omando divino para tratar a todos os homens omo onebemos que Deus os trataria.Esse �e o ideal universal nas rela�~oes humanas. E essa ser�a a vossa atitude para om todos esses1588



problemas, quando o vosso desejo supremo hegar a ser sempre o de fazer a vontade do Pai. Eugostaria, pois, que �z�esseis a todos os homens aquilo que v�os sabeis que eu faria a eles, nas mesmasirunstânias".Nada que Jesus disse aos ap�ostolos, at�e este momento, os havia espantado mais. Eles ontinuarama disutir as palavras do Mestre, at�e muito depois de Jesus haver sa��do. Embora Natanael tenhasido lento para reuperar-se da sua suposi�~ao de que Jesus n~ao havia ompreendido bem o esp��ritoda sua pergunta, os outros estavam mais do que agradeidos pelo fato de que o �los�o�o ap�ostolo,ompanheiro deles, tinha tido a oragem de fazer uma pergunta t~ao estimulante ao pensamento.147.5 A Visita a Sim~ao, o FariseuEmbora Sim~ao n~ao fosse um membro do sin�edrio judeu, ele era um fariseu inuente em Jerusal�em.Era um rente pouo fervoroso e, ainda que pudesse ser ritiado severamente por isso, ele ousouonvidar Jesus e os seus olaboradores pessoais, Pedro, Tiago e Jo~ao, para um banquete soial na suaasa. Sim~ao vinha j�a observando o Mestre, h�a longo tempo, e estava bastante bem impressionadoom os seus ensinamentos e mais ainda om a sua pessoalidade.Os fariseus rios eram dados a prestar assistênia aos mendigos, e n~ao evitavam a publiidade dada�a sua �lantropia. Algumas vezes faziam at�e soar as trombetas, quando estavam para oneder algumaaridade a algum mendigo. Era ostume desses fariseus, ao ofereerem banquetes para onvidadosdistintos, deixarem abertas as portas da asa, para que at�e mesmo os mendigos das ruas pudessementrar e, permaneendo perto das paredes da sala, atr�as dos sof�as dos que se banqueteavam, �avamem posi�~ao de reeber as por�~oes de omida que lhes eram lan�adas pelos onvivas.Nessa oasi~ao, em partiular, na asa de Sim~ao, entre aqueles que vieram das ruas, estava umamulher de reputa�~ao duvidosa, que reentemente havia tornado-se uma rente das boas-novas doevangelho do Reino. Essa mulher era bem onheida de toda a Jerusal�em omo sendo a antiga donade um dos hamados bord�eis de alta lasse, loalizado bem perto da pra�a dos gentios no templo.Tinha ela, ao aeitar os ensinamentos de Jesus, fehado o seu depravado loal de neg�oios e haviainduzido a maioria das mulheres ligadas a ela a aeitarem o evangelho e a mudarem os seus meios devida; n~ao obstante isso, os fariseus ainda mantinham por ela um grande desd�em, e ela era obrigadaa usar os seus abelos soltos para baixo - o que era um estigma da prostitui�~ao. Essa mulher, denome n~ao revelado, havia trazido onsigo um grande fraso de ung�uento perfumado e, permaneendopor tr�as de Jesus, enquanto assentado ele tomava a refei�~ao, ome�ou a ungir os seus p�es, ao mesmotempo em que tamb�em umedeia os p�es dele om as suas l�agrimas de gratid~ao, enxugando-os om opr�oprio abelo. E quando aabou essa un�~ao, ela ontinuou horando e beijando os seus p�es.Quando Sim~ao viu tudo isso, disse para si pr�oprio: \Se esse homem fosse um profeta, teriaperebido que esp�eie de mulher �e essa, que toa nele desse modo, pois �e uma peadora not�oria". EJesus, sabendo o que se passava na mente de Sim~ao, manifestou-se, dizendo: \Sim~ao, tenho algo quegostaria de dizer a ti". Sim~ao respondeu: \Mestre, dize, pois, o que �e". Jesus ent~ao disse: \Um ertohomem rio, que emprestava dinheiro, possu��a dois devedores. Um devia-lhe quinhentos den�ariose o outro inq�uenta. Ora, nenhum dos dois possu��a om que pagar; e ele perdoou a ambos. Qualdos dois, Sim~ao, sup~oes que o amar�a mais?" Sim~ao respondeu: \Suponho que seja aquele a quemele perdoou a maior quantia". E Jesus disse: \Tu julgaste erto" e, apontando para a mulher, eleontinuou: \Sim~ao, d�a uma boa olhada nesta mulher. Eu entrei na tua asa omo um onvidado,mas tu n~ao me deste nenhuma �agua para os meus p�es. Essa mulher agradeida lavou os meus p�esom l�agrimas e enxugou-os om os pr�oprios abelos. Tu n~ao me deste nenhum beijo de aolhimentoamistoso, mas essa mulher, desde que veio at�e aqui, n~ao essou de beijar os meus p�es. Tu n~ao ungistea minha abe�a, mas ela ungiu os meus p�es om lo�~oes preiosas. E qual o signi�ado de tudo isso?Simplesmente que os seus muitos peados lhe foram perdoados, e isso levou-a a um grande amor.1589



Mas aqueles que n~ao reeberam sen~ao um pouo de perd~ao, algumas vezes n~ao amam sen~ao muitopouo". E voltando-se para a mulher, tomou-a pela m~ao e, levantando-a, disse: \Tu de fato tearrependeste dos teus peados, e eles te foram perdoados. N~ao �ques desenorajada om a atitudeimpensada e pouo gentil dos teus semelhantes, vai no j�ubilo e na liberdade do Reino do �eu".Quando ouviram essas palavras, Sim~ao e os seus amigos, assentados �a mesa para banquetear-se,�aram ainda mais atônitos e ome�aram a sussurrar entre si: \Quem �e esse homem, que hega mesmoa ousar perdoar peados?" Quando os ouviu murmurando assim, Jesus voltou-se para despedir-se damulher, dizendo: \Mulher, vai em paz; a tua f�e te salvou".Ao levantar-se om os seus amigos, a �m de imediatamente sa��rem, Jesus voltou-se para Sim~ao edisse: \Conhe�o o teu ora�~ao, Sim~ao, sei o quanto est�as dilaerado entre a f�e e as d�uvidas, o quantoest�as tomado pelo medo e perturbado pelo orgulho; mas eu oro para que possas alan�ar a luz e paraque experimentes apenas transforma�~oes de mente e de esp��rito, durante o teu per��odo de vida, t~aograndiosas que possam ser ompar�aveis �as tremendas mudan�as que o evangelho do Reino j�a fez noora�~ao dos teus onvidados intrusos e que n~ao foram bem-vindos. E eu delaro a todos v�os que o Paiabriu as portas do Reino eleste para que entrem todos os que têm f�e, e nenhum homem, ou grupode homens, pode fehar essas portas, nem mesmo para a alma mais humilde, nem para aquele quefor supostamente o mais agrante peador na Terra, se tal peador busar entrar om sineridade".E Jesus, levando Pedro, Tiago e Jo~ao onsigo, deixaram aquele an�tri~ao indo juntar-se ao restantedos ap�ostolos, no aampamento, no jardim do Getsêmani.Naquela mesma noite Jesus fez, aos ap�ostolos, o disurso, que �aria por tanto tempo na mem�oriade todos, a respeito do valor relativo do estado do homem perante Deus e do progresso na sua asens~aoeterna ao Para��so. Jesus disse: \Meus �lhos, se existe uma onex~ao viva e verdadeira entre o �lhoe o Pai, o �lho pode estar seguro de progredir ontinuamente na dire�~ao dos ideais do Pai. �E bemverdade que o �lho pode iniialmente ser lento no seu progresso, mas nem por isso o progresso deixade ser seguro. A oisa importante n~ao �e a rapidez do vosso progresso mas, antes, a sua seguran�a. Avossa realiza�~ao fatual n~ao �e t~ao importante quanto o fato de que a dire�~ao do vosso progresso sejano sentido de Deus. Aquilo em que vos estais transformando, dia ap�os dia, �e de uma importâniain�nitamente maior do que o que sois hoje.\Essa mulher transformada, a quem alguns de v�os hoje vistes na asa de Sim~ao, enontra-seneste momento vivendo em um n��vel muito abaixo daquele de Sim~ao e seus ompanheiros bem-intenionados; mas, enquanto esses fariseus oupam-se om um progresso falso, na ilus~ao de atravessarilos enganosos de servi�os erimoniais sem signi�ado, essa mulher ome�ou, levando muito as�erio, a longa e �ardua busa de Deus; e o seu aminho na dire�~ao do �eu n~ao est�a bloqueado peloorgulho espiritual nem pela auto-satisfa�~ao moral. Humanamente falando, essa mulher est�a muitomais distante de Deus do que Sim~ao, mas sua alma enontra-se em um movimento progressivo noaminho da meta eterna. Essa mulher tem presentes em si imensas possibilidades espirituais parao futuro. Alguns de v�os podeis n~ao estar em n��veis fatuais elevados de alma e esp��rito, mas estaisfazendo progressos di�arios, no aminho vivo e aberto para ima, por interm�edio da f�e, at�e Deus. H�apossibilidades imensas em ada um de v�os, para o futuro. De longe, �e melhor ter uma f�e pequena,mas viva, e em resimento, do que estar possu��do por um grande inteleto, om os seus estoquesmortos de sabedoria temporal e de inredulidade espiritual."Jesus, ontudo, advertiu sineramente os seus ap�ostolos ontra a tolie do �lho de Deus que passaa vangloriar-se do amor do Pai. Ele delarou que o Pai eleste n~ao �e um Pai lasso, frouxo ou tolo, naindulgênia; que est�a sempre pronto a perdoar os peados e relevar as negligênias. Ele preveniu aosseus ouvintes para n~ao apliarem de modo errado os seus exemplos sobre o pai e o �lho, a ponto defazer pareer que Deus �e omo alguns pais ultra-indulgentes e pouo s�abios, que onspiram, om ostolos da Terra, para aeitar a ru��na moral dos seus �lhos imprudentes e que, om isso, ontribuem,om erteza e diretamente, para a delinq�uênia e a desmoraliza�~ao prematura da sua pr�opria progênie.Jesus disse: \O meu Pai n~ao feha os seus olhos, om indulgênia, para os atos dos seus �lhos e para1590



as suas pr�atias autodestrutivas ou suiidas ontra o resimento moral e o progresso espiritual. Essaspr�atias peaminosas s~ao uma abomina�~ao aos olhos de Deus".Jesus ompareeu a muitos outros enontros semiprivados, om os poderosos e os humildes, os riose os pobres de Jerusal�em, antes que ele e os seus ap�ostolos �nalmente partissem para Cafarnaum.E muitos, de fato, tornaram-se rentes no evangelho do Reino e foram posteriormente batizados porAbner e pelos seus ondis��pulos, que permaneeram em Jerusal�em e nas suas vizinhan�as, om ointuito de despertar o interesse para o Reino.147.6 Retornando a CafarnaumNa �ultima semana de abril, Jesus e os doze partiram do seu entro em Betânia, perto de Jerusal�em,e ome�aram a sua viagem de volta para Cafarnaum, pelo aminho de Jeri�o e do Jord~ao.Os saerdotes prinipais e os l��deres religiosos dos judeus tiveram muitos enontros seretos om oprop�osito de deidir o que fazer om Jesus. Eles onordavam que alguma oisa deveria ser feita, paraoloar um ponto �nal nos ensinamentos de Jesus, mas n~ao onseguiam hegar ao onsenso quantoao m�etodo. Eles haviam esperado que as autoridades ivis dessem a ele um destino, da mesma formaque Herodes havia posto um �m em Jo~ao, mas desobriram que Jesus estava onduzindo a sua obrade um modo que os o�iais romanos n~ao �assem muito alarmados om as suas prega�~oes. Dessamaneira, em um enontro que aonteeu no dia antes da partida de Jesus para Cafarnaum, �oudeidido que ele teria de ser apreendido sob uma ausa�~ao religiosa e ser julgado pelo sin�edrio. Poressa raz~ao, uma omiss~ao de seis espi~oes seretos �ou enarregada de seguir Jesus e observar assuas palavras e os seus atos; e, quando houvesse reunido evidênias su�ientes de atos ontra a leie blasfêmias, devia retornar a Jerusal�em om um relat�orio. Esses seis judeus alan�aram o grupoapost�olio, em n�umero aproximado de trinta pessoas, em Jeri�o; e, om o pretexto de desejaremtornar-se dis��pulos, vinularam-se �a fam��lia de seguidores de Jesus, permaneendo om o grupo at�ea �epoa do in��io da segunda viagem de prega�~ao na Galil�eia; depois do que, três deles retornarama Jerusal�em para submeterem o seu relat�orio ao dirigente dos saerdotes e ao sin�edrio.Pedro pregou �a multid~ao reunida na travessia do Jord~ao e, na manh~a seguinte, eles seguiramrio aima, at�e Amatos. Eles queriam prosseguir direto at�e Cafarnaum, mas, ajuntou-se ali uma talmultid~ao, que permaneeram l�a por três dias, pregando, ensinando e batizando. Eles s�o se desloaramna dire�~ao de asa no s�abado, edo, o primeiro dia de maio. Os espi~oes de Jerusal�em estavam ertosde assegurarem, ent~ao, a sua primeira ausa�~ao ontra Jesus - a de n~ao guardar o dia de sabat -, pois eles presumiram ter ele ome�ado a sua viagem no dia de s�abado. Mas estavam fadados aodesapontamento porque, pouo antes da sua partida, Jesus hamou Andr�e �a sua presen�a e, diantedeles todos, instruiu Andr�e a ontinuar at�e uma distânia de apenas mil metros, a aminhada m�aximapermitida, segundo a lei judaia, a uma viagem feita no dia do sabat.Mas os espi~oes n~ao tiveram que esperar muito por uma oportunidade para ausar Jesus e os seusseguidores de n~ao guardarem o sabat. Quando o grupo passava por uma estrada estreita, na qualo trigo tremulava maduro, em ambos os lados e ao alane das m~aos, alguns dos ap�ostolos estandofamintos, arranaram o gr~ao maduro e omeram. Era ostumeiro entre os viajantes servir-se dogr~ao ao passarem pela estrada; e, portanto, nenhum pensamento de estar fazendo algo errado ligava-se a tal onduta. Contudo, os espi~oes apegaram-se a isso omo um pretexto para injuriar Jesus.Quando viram Andr�e esfregando nas m~aos os gr~aos, foram at�e ele e disseram: \N~ao sabes que �eilegal olher e triturar o gr~ao no dia de sabat?" Ao que Andr�e respondeu: \Mas estamos famintos etrituramos apenas o su�iente para as nossas neessidades. E desde quando se tornou peado omergr~ao no s�abado?" E os fariseus responderam: \Nada de mal, em omer, mas tu est�as ontra a leiquando arranas e trituras o gr~ao entre as m~aos; o teu Mestre ertamente n~ao aprovaria tais atos".E ent~ao Andr�e disse: \Mas se n~ao �e errado omer o gr~ao, erto �e que o esfregar, entre as nossas1591



m~aos, di�ilmente �e mais trabalho do que mastigar o gr~ao; e isso �e permitido. Qual motivo vosleva a preouparem om tais min�uias de poua importânia?" Quando Andr�e sugeriu que estavamapegando-se a piuinhas, eles �aram indignados e, orrendo at�e onde Jesus aminhava, falando omMateus, eles protestaram: \Olhai, Instrutor, os teus ap�ostolos fazem o que est�a fora da lei, no s�abado;eles arranam, amassam e omem o gr~ao. Estamos seguros de que tu ir�as mandar que eles parem".E ent~ao Jesus disse aos ausadores: \V�os sois de fato zelosos om a lei, e fazeis bem em lembrarque deveis manter santi�ado o dia de sabat. Todavia, nuna lestes nas esrituras que, num dia emque Davi estava faminto, ele e aqueles que o aompanhavam entraram na asa de Deus e omeram op~ao das oferendas, das quais n~ao seria legal que ningu�em omesse, a n~ao ser os saerdotes? E Davitamb�em deu desse p~ao �aqueles que estavam om ele. E n~ao lestes na vossa lei, que temos o direitode fazer muitas oisas que s~ao impresind��veis, no s�abado? E n~ao vos verei, antes do dia terminar,omendo aquilo que trouxestes para as neessidades desse dia? Meus bons homens fazeis bem emserdes zelosos om o dia de s�abado, mas far��eis melhor se guard�asseis a sa�ude e o bem-estar dos vossossemelhantes. Eu delaro que o s�abado foi feito para o homem e n~ao o homem para o s�abado. E, seestais presentes aqui onoso, para guardar as minhas palavras, ent~ao eu prolamarei abertamenteque o Filho do Homem �e senhor at�e mesmo do s�abado".Os fariseus �aram atônitos e onfundidos om aquelas palavras de disernimento e de sabedoria.Pelo restante do dia, mantiveram-se s�os e n~ao ousaram fazer mais perguntas.O antagonismo de Jesus ontra as tradi�~oes e os erimoniais judaios esravizadores era semprepositivo. Consistia no que ele fazia e no que ele a�rmava. O Mestre pouo gastou do seu tempo emden�unias negativas. Ele ensinou que aqueles que onheem a Deus podem gozar da liberdade deviver sem enganarem-se a si pr�oprios sobre as lien�as do peado. Disse Jesus aos seus ap�ostolos:\Homens, se fordes eslareidos pela verdade e se realmente souberdes o que estais fazendo, sereisaben�oados; mas se n~ao onheeis o aminho divino, v�os sereis infelizes e violadores da lei".147.7 Em CafarnaumQuando Jesus e os doze hegaram em Betsaida, de baro, passando por Tariqu�eia, j�a era o meio-diada segunda-feira, 3 de maio. Atravessaram de baro para desviar daqueles que iam atr�as deles. Nodia seguinte, todavia, os outros, inluindo os espi~oes o�iais de Jerusal�em, haviam alan�ado Jesusde novo.Na ter�a-feira �a noite, Jesus estava dando uma das suas palestras ostumeiras, na forma de per-guntas e respostas, quando o l��der dos seis espi~oes disse a ele: \Hoje, onversei om um dos dis��pulosde Jo~ao, que se enontra aqui ouvindo ao teu ensinamento, e n�os n~ao onseguimos ompreender porque tu nuna mandas aos teus dis��pulos que jejuem e orem omo n�os fariseus jejuamos e omo Jo~aoprolamava aos seus seguidores que o �zessem". E Jesus, referindo-se ao que tinha sido a�rmado porJo~ao, respondeu ao seu interloutor: \Aaso os aompanhantes nupiais do noivo jejuam, quando onoivo est�a om eles? Enquanto o noivo permanee om eles mal eles podem jejuar. Mas �e hegado otempo em que o noivo deve afastar-se e, durante esses tempos, os aompanhantes do noivo, �a âmaranupial, sem d�uvida jejuar~ao e orar~ao. Orar �e natural para os �lhos da luz, mas jejuar n~ao �e umaparte do evangelho do Reino do �eu. Lembrai-vos de que um alfaiate s�abio n~ao ostura um peda�ode teido novo e bem passado em uma roupa velha, para, ao ser molhado, o teido n~ao enolher nemausar um rasgo pior. E os homens tamb�em n~ao oloam o vinho novo em odres velhos, para que ovinho novo n~ao rompa a pele do odre, fazendo om que estraguem tanto o vinho quanto o odre. Ohomem s�abio p~oe o vinho novo em odres de peles novas. E, portanto, os meus dis��pulos demonstrama sabedoria de n~ao trazer muito da velha ordem para o ensinamento novo do evangelho do Reino.Para v�os, que perdestes o vosso instrutor, pode justi�ar-se que jejuem por um determinado tempo.O jejum pode ser uma parte apropriada da Lei de Mois�es, mas no Reino vindouro os �lhos de Deuster~ao a experiênia de serem livres do medo e de rejubilarem-se no esp��rito divino". Ao ouvirem es-1592



sas palavras os dis��pulos de Jo~ao �aram onfortados, ao passo que os pr�oprios fariseus tornaram-seainda mais onfusos.Ent~ao o Mestre prosseguiu, advertindo os seus dis��pulos para que n~ao nutrissem a no�~ao de quetodos os velhos ensinamentos devem ser inteiramente substitu��dos por novas doutrinas. Disse Jesus:\Aquilo que �e velho, mas que �e tamb�em verdade deve permaneer. Do mesmo modo, aquilo que �enovo, mas que �e falso, deve ser rejeitado. Contudo, deveis ter a f�e e a oragem para aeitar aquiloque �e novo e que tamb�em �e verdadeiro. Lembrai-vos do que est�a esrito: `N~ao abandoneis um velhoamigo, pois o novo n~ao �e ompar�avel a ele. Um novo amigo �e omo um vinho novo; se envelheer,v�os bebereis dele om mais ontentamento' ".147.8 A Festa da Bondade EspiritualNaquela noite, at�e bem ap�os os ouvintes habituais haverem-se retirado, Jesus ontinuou a ensinaraos seus ap�ostolos. E ome�ou essa instru�~ao espeial itando do profeta Isa��as:\`Por que jejuastes? Qual o motivo ent~ao para aigirdes vossas almas, se ontinuais a ter prazerna opress~ao e a deliiar-vos na injusti�a? Vede, jejuais para poderdes ontestar e disutir e para vosinamar om os punhos da maldade. Contudo, n~ao deveis jejuar desse modo, se tendes o intuito defazer vossas vozes serem ouvidas no alto.\`Teria sido esse o jejum que eu esolhi - um dia, para um homem aigir a sua alma? �E neess�arioque ele inline a sua abe�a omo o juno, vestindo-se de saos e obrindo-se de inzas? Ousareishamar a isso de jejum e de um dia aeit�avel, perante os olhos do Senhor? N~ao �e esse o jejum que eudeveria esolher: o de romper as orrentes da maldade, desfazer os n�os das argas pesadas, libertaro oprimido e arrebentar om todo o jugo? N~ao �e para eu partilhar o meu p~ao om os famintos elevar �a minha asa aqueles que s~ao pobres, e que n~ao têm teto? E, quando eu vir aqueles que est~aodespidos, oloarei roupa neles.\`Ent~ao a vossa luz irromper�a, omo a manh~a, e a vossa sa�ude aorar�a rapidamente. A vossaretid~ao hegar�a antes de v�os, enquanto a gl�oria do Senhor manter�a a vossa retaguarda. Ent~aoapelareis ao Senhor e Ele responder�a; gritareis, e Ele dir�a: Aqui estou Eu. E tudo isso Ele far�a sevos abstiverdes da opress~ao, da ondena�~ao e da vaidade. O Pai deseja, mais, que sejais pr�odigosde ora�~ao para om os famintos, e que ministreis �as almas aigidas; ent~ao a vossa luz brilhar�ana esurid~ao, e as vossas trevas ser~ao mesmo omo a luz do meio-dia. Ent~ao o Senhor guiar-vos-�aontinuamente, satisfazendo a vossa alma e renovando a vossa for�a. Vos transformareis em umjardim bem irrigado, omo uma fonte ujas �aguas n~ao faltam. E, aqueles que fazem essas oisas,restaurar~ao as gl�orias enfraqueidas; eles erigir~ao as funda�~oes para muitas gera�~oes; ser~ao hamadosos reonstrutores das paredes derrubadas, os restauradores dos aminhos seguros nos quais residir'". E ent~ao, at�e tarde da noite, Jesus expôs aos seus ap�ostolos a verdade de que a pr�opria f�e, mantidapor eles, era o que os deixava seguros quanto ao reino do presente e o Reino do futuro, e n~ao asua ai�~ao de alma, nem o jejum para o orpo. Ele exortou os ap�ostolos a viver ao menos �a alturadas id�eias do antigo profeta e expressou a esperan�a de que eles iriam progredir muito, �a frente at�emesmo dos ideais de Isa��as e dos profetas mais antigos. As �ultimas palavras dele, naquela noite,foram: \Cresei em gra�a, por meio da f�e viva que leva �a ompreens~ao do fato de que sois �lhos deDeus e que, ao mesmo tempo, vos faz reonheer em ada homem um irm~ao".Quando Jesus terminou de falar j�a eram mais de duas horas da manh~a e todos se reolheram paradormir.
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Cap��tulo 148Preparando os Evangelistas em BetsaidaDESDE o dia 3 de maio at�e o dia 3 de outubro do ano 28 d.C., Jesus e o grupo apost�olio permanee-ram na residênia de Zebedeu em Betsaida. Durante esse per��odo de ino meses na esta�~ao da sea,um aampamento enorme foi mantido �a beira-mar, perto da residênia de Zebedeu, a qual havia sidobastante ampliada para aomodar a sempre resente fam��lia de Jesus. Esse aampamento �a beira-mar, oupado por uma popula�~ao de busadores da verdade, de andidatos �a ura e de fervorosos dauriosidade, os quais se alternavam sempre, abrigava de quinhentas a mil e quinhentas pessoas. Essaidade de tendas estava sob a supervis~ao geral de Davi Zebedeu, ajudado pelos gêmeos Alfeus. Oaampamento era um modelo de higiene, de ordem e administra�~ao geral. Doentes de tipos variados�avam separados e sob a supervis~ao de um rente m�edio, um homem s��rio hamado Elman.Durante esse per��odo, os ap�ostolos iam pesar pelo menos uma vez por semana, vendendo a Davio que pegavam, para o onsumo do aampamento �a beira-mar. Os fundos reebidos iam para aseonomias do grupo. Aos doze era permitido passar uma semana por mês om as suas fam��lias ouamigos.Enquanto Andr�e ontinuava omo enarregado geral das atividades apost�olias, Pedro �ava en-arregado inteiramente da esola dos evangelistas. Cada um dos ap�ostolos tinha a sua parte no ensinoaos grupos de evangelistas, todas as manh~as e, tanto os instrutores quanto os alunos ensinavam aopovo durante as tardes. Depois da refei�~ao da noite, ino noites por semana, os ap�ostolos dirigiamhoras de perguntas e respostas para aprimorar os evangelistas. Uma vez por semana Jesus presidiaessa hora de perguntas, respondendo �as quest~oes n~ao respondidas nas sess~oes anteriores.Durante ino meses, milhares de pessoas vieram a esse aampamento e partiram. Pessoas interes-sadas, de todas as partes do imp�erio romano e das terras no leste do Eufrates, formavam a audiêniafreq�uente. Esse foi o per��odo estabeleido e bem organizado mais longo de ensinamento do Mestre.A fam��lia pessoal de Jesus passou a maior parte desse per��odo em Nazar�e ou em Can�a.O aampamento n~ao era dirigido omo uma omunidade de interesses omuns, omo o era a fam��liaapost�olia. Davi Zebedeu administrava essa grande idade feita de tendas, de um modo tal que elase tornou uma empresa auto-sustentada, mas nem por isso ningu�em jamais foi rejeitado l�a. Esseaampamento, ujos residentes estavam sempre mudando, representava um aspeto indispens�avel daesola de aperfei�oamento evang�elio de Pedro.148.1 Uma Nova Esola para ProfetasPedro, Tiago e Andr�e formavam o omitê indiado por Jesus para admitir os andidatos �a esola dosevangelistas. Todas as ra�as e naionalidades do mundo romano, do leste e do oeste, mesmo de umlugar t~ao distante quanto a �India, estavam representadas entre os estudantes nessa nova esola de1595



profetas. Era uma esola dirigida �a atividade do aprender e do fazer. O que os estudantes aprendiamdurante a manh~a, eles ensinavam aos que se reuniam �a tarde, �a beira-mar. Depois do almo�o elesdisutiam informalmente tanto o aprendizado da parte da manh~a quanto o que haviam ensinado �atarde.Cada um dos professores apost�olios ensinava segundo a pr�opria vis~ao do evangelho do Reino.Nenhum esfor�o era feito para ensinarem de um modo uniforme; n~ao havia uma formula�~ao padroni-zada, nem dogmatizada das doutrinas teol�ogias. Embora todos eles ensinassem a mesma verdade,ada ap�ostolo apresentava a sua pr�opria interpreta�~ao pessoal do ensinamento do Mestre. E Jesusaprovava tais apresenta�~oes diversas, de experiênias pessoais om as oisas do Reino, e oordenandoinfalivelmente e harmonizando tais vis~oes m�ultiplas e divergentes do evangelho, durante as horassemanais nas quais dava as respostas. N~ao obstante esse alto grau de liberdade pessoal em rela�~ao�as quest~oes a serem ensinadas, Sim~ao Pedro tinha a tendênia de dominar a teologia da esola dosevangelistas. Depois de Pedro, Tiago Zebedeu exeria a maior inuênia pessoal.Os mais de em evangelistas treinados durante esses ino meses �a beira-mar representavam oorpo do qual (exeto Abner e os ap�ostolos de Jo~ao) foram retirados os futuros setenta eduadorese pregadores do evangelho. A esola de evangelistas n~ao teve tudo em omum e no mesmo grau queos doze tiveram.Esses evangelistas, embora ensinassem e pregassem o evangelho, n~ao batizavam os rentes antesque fossem designados e ordenados por Jesus omo os setenta mensageiros do Reino. Apenas sete, dogrande n�umero daqueles que haviam sido urados ao entardeer naquele loal, enontravam-se entreesses estudantes evang�elios. O �lho do nobre de Cafarnaum era um dos treinados para o servi�o doevangelho na esola de Pedro.148.2 O Hospital de BetsaidaLigado ao aampamento �a beira-mar e om a assistênia de um orpo de vinte e ino jovens mu-lheres e de vinte homens, Elman, o m�edio s��rio, organizou e onduziu durante quatro meses o quedeveria ser onsiderado omo o primeiro hospital do Reino. Nessa enfermaria, loalizada a uma urtadistânia ao sul da prinipal idade das tendas, eles tratavam os doentes de aordo om os m�etodosmateriais onheidos e tamb�em segundo as pr�atias espirituais de enorajamento pela ora�~ao e pelaf�e. Jesus visitava os doentes desse aampamento nada menos do que três vezes por semana e faziaontato pessoal om ada um dos sofredores. At�e onde sabemos, nenhum hamado milagre de urasupranatural oorreu entre as mil pessoas aigidas e doentes que sa��ram bem melhores ou mesmouradas, dessa enfermaria. Contudo, a grande maioria desses indiv��duos bene�iados n~ao parou deprolamar que Jesus os havia urado.Muitas das uras efetuadas por Jesus, ligadas �a sua ministra�~ao aos paientes de Elman, de fato,assemelhavam-se a milagres, ontudo foi indiado a n�os que se tratava apenas de transforma�~oesda mente e do esp��rito, tais omo as que podem oorrer na vivênia de pessoas em expetativa, edominadas pela f�e, quando est~ao sob a inuênia imediata e inspiradora de uma pessoalidade forte,positiva e ben�e�a, uja ministra�~ao expulsa o medo e p~oe �m �a ansiedade.Elman e os seus ompanheiros esfor�aram-se para ensinar a esses doentes a verdade sobre a\possess~ao pelos maus esp��ritos", mas tiveram pouo êxito. A ren�a de que a doen�a f��sia e odesarranjo mental poderiam ser ausados pela presen�a de esp��ritos hamados impuros, na mente ouno orpo da pessoa aigida, era quase universal.Em todo esse ontato om os doentes e aigidos, quando se tratava da t�enia de tratamento ou darevela�~ao de ausas desonheidas para a doen�a, Jesus n~ao desonsiderou as instru�~oes de Emanuel,o seu irm~ao do Para��so, dadas antes de ter embarado na aventura da enarna�~ao de Urantia. N~ao1596



obstante isso, aqueles que ministravam aos doentes aprenderam muitas li�~oes �uteis, observando omodo pelo qual Jesus inspirava f�e e on�an�a nos doentes e nos sofredores.O aampamento dispersou-se pouo antes que se aproximasse a esta�~ao na qual oorrem as epi-demias de resfriados e febres.148.3 Os Assuntos do PaiDurante esse per��odo, Jesus onduziu por doze vezes ao menos os servi�os p�ublios no aampamentoe falou apenas uma vez na sinagoga de Cafarnaum, no segundo s�abado antes da partida deles juntoom os evangelistas re�em-treinados para a segunda viagem de prega�~ao p�ublia na Galil�eia.Desde o seu batismo, o Mestre n~ao passara tanto tempo na solid~ao quanto neste per��odo do aam-pamento de aperfei�oamento dos evangelistas, em Betsaida. Quando um dos ap�ostolos aventurava-sea perguntar a Jesus por que ele havia-se afastado de todos por tanto tempo, ele responderia invaria-velmente que estava \uidando dos neg�oios do Pai".Durante esses per��odos de ausênia, Jesus estivera aompanhado apenas por dois dos ap�ostolos.Ele havia liberado Pedro, Tiago e Jo~ao temporariamente do ompromisso de aompanhantes pessoaispara que eles pudessem partiipar tamb�em do trabalho de aperfei�oamento dos novos andidatosevangelistas, ujo n�umero era aima de em. Quando o Mestre desejava ir para as olinas uidardos assuntos do Pai, ele hamava para aompanh�a-lo qualquer um dos ap�ostolos que estivesse livre.Desse modo todos os doze desfrutaram de uma oportunidade de liga�~ao reservada e de ontato direto��ntimo om Jesus.N~ao foi revelado, aos prop�ositos deste registro, mas n�os fomos levados a inferir que, durante muitasdessas permanênias solit�arias nas olinas, o Mestre tenha estado em ontato direto e em liga�~ao,para �ns organizadores, om os seus prinipais diretores de assuntos do universo. Desde o tempo doseu batismo, aproximadamente, o Soberano enarnado do nosso universo tornava-se ada vez maisativo e onsiente na dire�~ao de determinados assuntos da administra�~ao do universo. E n�os temossempre sustentado a opini~ao de que, de algum modo n~ao revelado aos seus olaboradores imediatos,durante essas semanas de menor partiipa�~ao nos assuntos da Terra, ele pudesse estar empenhado nadire�~ao daquelas altas inteligênias espirituais, enarregadas de dirigir um vasto universo. E o Jesushumano esolheu ent~ao denominar essas suas atividades omo sendo \os assuntos do meu Pai".Muitas vezes, quando Jesus estava sozinho durante horas e aonteia que dois dos seus ap�ostolos seenontravam por perto, eles observavam as suas fei�~oes passarem por altera�~oes r�apidas e numerosas,embora eles n~ao o esutassem dizendo nenhuma palavra. E tamb�em eles n~ao observavam nenhumamanifesta�~ao vis��vel de seres elestes que poderiam ter estado em omunia�~ao om o seu Mestre,omo aquelas que alguns deles testemunharam em oasi~ao posterior.148.4 O Mal, o Peado e a Iniq�uidadeEra h�abito de Jesus manter uma onversa espeial, por duas noites a ada semana, om indiv��duosque desejavam falar om ele, em um erto anto isolado e abrigado do jardim de Zebedeu. Numadessas onversas noturnas em partiular, Tom�e fez ao Mestre esta pergunta: \Por que �e neess�ariopara os homens naserem do esp��rito para entrar no Reino? O renasimento �e neess�ario para esapardo ontrole do maligno? Mestre, o que �e o mal?" Quando ouviu essas perguntas, Jesus disse a Tom�e:\N~ao ometas o erro de onfundir o mal om o maligno, a quem, mais orretamente, hamaremosde in��quo. Aquele a quem tu hamas de maligno �e �lho do amor-pr�oprio, �e o alto administrador quedeliberadamente entrou em rebeli~ao onsiente ontra o governo do meu Pai e seus Filhos leais. Mas1597



eu j�a triunfei sobre esses rebeldes peadores. Que �que laro, na tua mente, omo s~ao diferentes aatitudes para om o Pai e o seu universo. Nuna te esque�as dessas leis de rela�~ao om a vontade doPai:\O mal �e a transgress~ao inonsiente ou n~ao intenional da lei divina, a vontade do Pai. O mal �e,do mesmo modo, a medida da imperfei�~ao da obediênia �a vontade do Pai.\O peado �e a transgress~ao onsiente, onsabida e deliberada da lei divina, a vontade do Pai. Opeado �e a medida da falta de vontade de ser onduzido divinamente e dirigido espiritualmente.\A iniq�uidade �e a transgress~ao volunt�aria, determinada e persistente da lei divina, a vontade doPai. A iniq�uidade �e a medida da rejei�~ao ontinuada do plano de amor do Pai para a sobrevivêniada pessoalidade e da ministra�~ao miseriordiosa de salva�~ao do Filho.\Por natureza, antes do renasimento do esp��rito, o homem mortal �a sujeito a tendênias ine-rentes para o mal, mas tais imperfei�~oes naturais de omportamento n~ao s~ao peado, nem iniq�uidade.O homem mortal est�a apenas ome�ando a sua longa asens~ao at�e a perfei�~ao do Pai no Para��so.Ser imperfeito ou parial, por limita�~ao dos dons naturais, n~ao �e peaminoso. O homem est�a defato sujeito ao mal, mas ele n~ao �e, em nenhum sentido, um �lho do maligno, a menos que ele tenhaonsiente e deliberadamente esolhido os aminhos do peado e da vida da iniq�uidade. O mal �einerente �a ordem natural deste mundo, mas o peado �e uma atitude de rebeli~ao onsiente que foitrazida a este mundo por aqueles que a��ram da luz espiritual entrando em trevas espessas.\Tom�e, est�as onfuso por ausa das doutrinas dos gregos e dos erros dos persas. N~ao ompreendesas rela�~oes entre o mal e o peado porque visualizas a humanidade omo tendo ome�ado na Terra,om um Ad~ao perfeito que se degenerou rapidamente, por peado, at�e o estado deplor�avel atual dohomem. Mas por que te reusas a ompreender o signi�ado do registro que revela que Caim, �lho deAd~ao, foi para a terra de Nod e l�a tomou uma mulher omo esposa? E por que te reusas a interpretaro signi�ado do registro que retrata os �lhos de Deus enontrando esposas para si pr�oprios entre as�lhas dos homens?\Os homens, de fato, s~ao maus por natureza; mas n~ao neessariamente peadores. O novo nasi-mento - o batismo do esp��rito - �e essenial para a liberta�~ao do mal e neess�ario para a entrada noReino do �eu; mas nada disso ontradiz o fato de o homem ser �lho de Deus. E a inerente presen�a,em potenial, do mal, n~ao signi�a que o homem esteja, de um modo misterioso, apartado do Pai do�eu, de uma maneira tal que, omo se fora um estranho e um forasteiro, ou um �lho adotado, devabusar a ado�~ao legal do Pai, de algum modo. Todas essas no�~oes nasem, em primeiro lugar, do teuentendimento errado do Pai e, em segundo lugar, da tua ignorânia da origem, natureza e destinodo homem.\Os gregos e outros povos ensinaram a ti que o homem desende da melhor perfei�~ao, tendo a��dodiretamente no olvido ou destrui�~ao; eu vim para mostrar-te que, om a entrada no Reino, o homemest�a asendendo segura e ertamente at�e Deus e a perfei�~ao divina. Qualquer ser que, de algumamaneira, n~ao alan�a os ideais divinos e espirituais da vontade do Pai eterno �e potenialmente mau,mas tais seres n~ao s~ao, em nenhum sentido, peadores e menos ainda in��quos.\Tom�e, j�a n~ao leste sobre isso nas esrituras? Onde est�a esrito: `V�os sois �lhos do Senhor o vossoDeus'. `Eu serei o seu Pai e ele ser�a o meu �lho.' `Eu o esolhi para ser o meu �lho - eu serei o seuPai.' `Trazei os meus �lhos e as minhas �lhas de longe, dos on�ns da Terra; e at�e mesmo a todos osque s~ao hamados pelo meu nome, pois eu os riei para a minha gl�oria.' `V�os sois os �lhos do Deusvivo.' `Aqueles que têm o esp��rito de Deus de fato s~ao os �lhos de Deus.' Conquanto haja uma partematerial do pai humano no �lho natural, h�a uma parte espiritual do Pai eleste em todos os �lhos,pela f�e, do Reino".Tudo isso e muito mais Jesus disse a Tom�e, e os ap�ostolos ompreenderam grande parte de tudo;no entanto, Jesus lhe advertiu para \n~ao falar aos outros desses assuntos antes que eu tenha retornadopara o Pai". E Tom�e s�o menionou essa entrevista depois que o Mestre havia j�a partido deste mundo.1598



148.5 O Prop�osito da Ai�~aoNuma outra dessas entrevistas partiulares no jardim, Natanael perguntou a Jesus: \Mestre, emboraeu esteja ome�ando a entender por que tu te reusas a pratiar indisriminadamente a ura, euainda n~ao onsigo ompreender por que o Pai eleste, heio de amor, permite que tantos dos seus�lhos na Terra sofram de tamanhas ai�~oes". O Mestre respondeu a Natanael, dizendo:\Natanael, tu e muitos outros est~ao perplexos assim porque tu n~ao ompreendes omo a ordemnatural deste mundo tem, por tantas vezes, sido desorganizada pelas aventuras peaminosas dealguns traidores rebeldes para om a vontade do Pai. E eu vim para ome�ar a oloar essas oisasem ordem. Mas muitas idades ser~ao neess�arias para reorientar e devolver esta parte do universo aoaminho anterior e, assim, libertar os �lhos dos homens das argas adiionais vindas do peado e darebeli~ao. A presen�a do mal por si s�o �e um teste su�iente para a asens~ao do homem - o peadon~ao �e essenial �a sobrevivênia.\No entanto meu �lho, deverias saber que o Pai n~ao aige aos seus �lhos propositalmente. Ohomem traz ai�~oes desneess�arias a si pr�oprio, em vista da sua reusa persistente de onduzir-se dentro dos melhores aminhos da vontade divina. A ai�~ao existe potenialmente no mal, masgrande parte dela foi produzida pelo peado e pela iniq�uidade. Muitos eventos inomuns tiveramlugar neste mundo; n~ao �e estranho que todos os homens que pensam aabem perplexos om asenas de sofrimento e de ai�~ao que testemunham. Mas de uma oisa tu podes estar erto: O Pain~ao envia a ai�~ao omo uma puni�~ao arbitr�aria para o erro. As imperfei�~oes e as limita�~oes domal s~ao inerentes ao mesmo; as puni�~oes para o mal s~ao inevit�aveis; as onseq�uênias destrutivas dainiq�uidade s~ao inexor�aveis. O homem n~ao deveria ulpar a Deus por essas ai�~oes, que s~ao o resultadonatural da vida que ele esolhe viver; nem deveria o homem relamar das experiênias que s~ao parteda vida omo �e vivida neste mundo. A vontade do Pai �e que o homem mortal devesse trabalhar ompersistênia, e oerentemente, no sentido da melhora do seu estado na Terra. O empenho inteligenteapaitaria o homem a superar grande parte da sua mis�eria terrena.\Natanael, parte da nossa miss~ao �e ajudar os homens a resolverem os seus problemas espirituaise, desse modo, vivi�ar as suas mentes de um modo tal que eles possam estar mais bem preparados einspirados para resolver os seus m�ultiplos problemas materiais. Eu sei da tua onfus~ao quando lesteas esrituras. Muito freq�uentemente tem prevaleido a tendênia de atribuir a Deus a responsabili-dade por tudo o que a ignorânia do homem n~ao o deixa ompreender. O Pai n~ao �e pessoalmenterespons�avel por tudo aquilo que n~ao podes ompreender. N~ao duvides do amor do Pai apenas poraonteer que alguma lei justa e s�abia, ordenada por Ele, aabe aigindo-te talvez por teres, inoenteou deliberadamente, transgredido a essa ordem divina.\No entanto, Natanael, h�a muitas oisas nas esrituras que te teriam servido de instru�~ao, seas tivesses lido om disernimento. N~ao te lembras de que est�a esrito: `Meu �lho, n~ao desprezeso astigo do Senhor, nem te aborre�as om a Sua orre�~ao, pois o Senhor orrige �aquele a quemama, do mesmo modo que o Pai orrige o �lho em quem Se ompraz'. `O Senhor n~ao tem inten�~aode aigir.' `Antes de ser aigido, eu me desviei, mas agora observo a lei. A ai�~ao foi ben�e�a,para que eu pudesse aprender os estatutos divinos'.`Conhe�o os vossos sofrimentos. O Deus eterno �evosso ref�ugio, enquanto embaixo mant�em os Seus bra�os eternos'. `O Senhor �e tamb�em um ref�ugiopara os oprimidos, um anoradouro de desanso nos tempos de omplia�~oes'. `O Senhor fortaleer�aquem que ai no leito da ai�~ao; o Senhor n~ao esqueer�a os doentes'. `Como um pai demonstraompaix~ao pelos seus �lhos, tamb�em o Senhor �e ompassivo para om aqueles que O temem. Eleonhee vosso orpo; lembra-Se de que sois p�o'. `Ele ura os ora�~oes partidos, e feha as feridas'.`Ele �e a esperan�a do pobre, a for�a do neessitado, na sua ang�ustia, um Ref�ugio na tempestadee uma Sombra em um alor devastador'. `Ele d�a poder aos fraos; daqueles que n~ao têm nenhumpoder, Ele aumenta as for�as'. `Ele n~ao quebrar�a uma ana j�a lasada, e a �bra em hama Elen~ao apagar�a'. `Quando passares pelas �aguas da ai�~ao, Eu estarei ontigo e, quando os rios da1599



adversidade te submergirem, Eu n~ao te abandonarei'. `Ele enviou-me para fehar as feridas noteu ora�~ao alquebrado, para prolamar a liberdade aos ativos, e para onfortar a todos os quepranteiam'. `A orre�~ao aompanha o sofrimento; a ai�~ao n~ao brota do p�o' ".148.6 O Mal-entendido do Sofrimento - O Disurso sobreJ�oNessa mesma noite em Betsaida, Jo~ao tamb�em perguntou a Jesus por que tantas pessoas aparente-mente inoentes sofriam de tantas doen�as e passavam por tantas ai�~oes. Ao responder �as perguntasde Jo~ao, entre muitas outras oisas, o Mestre disse:\Meu �lho, tu n~ao ompreendes o signi�ado da adversidade nem a miss~ao do sofrimento. Tu n~aoleste aquela obra-prima da literatura semita - a hist�oria das ai�~oes de J�o nas esrituras? Tu n~ao telembras que essa par�abola maravilhosa ome�a om o reital da prosperidade material do servo doSenhor? Tu te lembras bem de que J�o era aben�oado om �lhos, sa�ude, dignidade, posi�~ao, riqueza etudo o mais que os homens valorizam nesta vida temporal. De aordo om os ensinamentos, h�a tantotempo respeitados, dos �lhos de Abra~ao, a prosperidade material seria uma evidênia, su�iente porsi mesma, do favoreimento divino. No entanto as posses materiais e a prosperidade temporal n~aoindiam nenhum favoreimento de Deus. Meu Pai do �eu ama os pobres tanto quanto os rios; Elen~ao faz aep�~ao de pessoas, n~ao tem preferênias por ningu�em.\Embora a transgress~ao da lei divina seja, mais edo ou mais tarde, seguida da olheita da puni�~aoe, onquanto os homens ertamente olham o que semeiam, tu ainda devias saber que o sofrimentohumano nem sempre �e uma puni�~ao por um peado anterior. Tanto J�o, quanto os seus amigos, n~aoonseguiram enontrar a verdadeira resposta para o motivo das pr�oprias perplexidades. E, om a luzde que agora tu desfrutas, di�ilmente poderias atribuir, seja a Sat~a, seja a Deus, os pap�eis que elestêm nessa par�abola singular. Embora J�o n~ao tenha enontrado, por meio do sofrimento, a solu�~aodos seus problemas inteletuais, nem a resolu�~ao para as suas di�uldades �los�o�as, ele onseguiugrandes vit�orias; e, mesmo diante do desmoronamento das suas defesas teol�ogias, ele asendeu at�eaquelas alturas espirituais, de onde ele podia dizer sineramente: `eu abomino a mim pr�oprio'; ent~aofoi onedida a ele a salva�~ao de ter uma vis~ao de Deus. E assim, por meio de um sofrimentoinompreendido, J�o asendeu a um plano supra-humano de ompreens~ao moral e de disernimentoespiritual interno. Quando o servidor que sofre onsegue ter uma vis~ao de Deus, segue-se uma pazde alma que ultrapassa toda a ompreens~ao humana.\O primeiro dos amigos de J�o, Elifas, exortou-o omo sofredor a demonstrar, durante suas ai�~oes,a mesma fortaleza que ele havia indiado aos outros durante os dias de sua prosperidade. Esse falsoonfortador disse: `Con�a na tua religi~ao, J�o; lembra-te de que �e o perverso e n~ao o justo que sofre.Tu deves mereer esse astigo, ou ent~ao n~ao estarias aigido. Tu bem sabes que nenhum homem podeser reto aos olhos de Deus. Tu sabes que o perverso nuna realmente prospera. De qualquer modo,o homem paree estar predestinado a ter problemas e talvez o Senhor esteja apenas astigando-tepara teu pr�oprio bem'. N~ao �e de espantar que o pobre J�o n~ao tivesse onseguido nenhum onfortoom essa interpreta�~ao para o problema do sofrimento humano.\Mas o onselho de seu segundo amigo, Bildad, foi mais deprimente ainda, n~ao obstante suaintegridade, do ponto de vista da ent~ao aeita teologia. Disse Bildad: `Deus n~ao pode ser injusto. Osteus �lhos devem ter sido peadores j�a que faleeram; e tu deves estar ometendo algum erro, poisde outro modo n~ao estarias t~ao aigido. E, se de fato �es reto, Deus ertamente ir�a libertar-te dasai�~oes. Deverias aprender, da hist�oria das rela�~oes de Deus om o homem, que o Todo-Poderosoapenas destr�oi os malvados'.\E, ent~ao, tu te lembras omo J�o respondeu aos amigos, dizendo: `Eu bem sei que Deus n~ao me1600



ouve lamando por ajuda. Como pode Deus ser justo e, ao mesmo tempo, desonsiderar ompleta-mente minha inoênia? Estou aprendendo que n~ao posso ter nenhuma satisfa�~ao apelando para oTodo-Poderoso. Aaso n~ao podeis disernir que Deus tolera a persegui�~ao que os malvados fazemaos bons? E, j�a que o homem �e t~ao frao, om que possibilidade ele onta para ter onsidera�~ao nasm~aos de um Deus onipotente? Deus me fez omo eu sou e, quando Ele volta-se assim ontra mim,�o indefeso. E por que Deus me teria riado, apenas para sofrer desse jeito miser�avel?'\E quem pode objetar-se �a atitude de J�o, em fae do onselho dos seus amigos e das id�eias errôneassobre Deus, as quais ouparam a sua mente? N~ao vês que J�o aspirava por um Deus humano, quetinha fome de omungar om um Ser divino que onhee o estado mortal do homem e entende queo justo deve sempre sofrer na inoênia, omo uma parte dessa primeira vida da longa asens~ao aoPara��so? E a raz~ao que fez o Filho do Homem vir do Pai, para viver esta vida na arne, �e para queele se torne apaz de onfortar e de soorrer a todos aqueles que devem, doravante, ser hamadospara suportar as ai�~oes de J�o.\Ent~ao o tereiro amigo de J�o, Zofar, pronuniou palavras menos onfortantes ainda, quandodisse: `�E tolie tua pretender que est�as na retid~ao, estando assim t~ao aito. Mas eu admito que �eimposs��vel ompreender os aminhos de Deus. Talvez haja algum prop�osito oulto em todas essasmis�erias'. E, depois de haver esutado todos os três amigos, J�o apelou diretamente a Deus pedindoajuda, advogando que `o homem, nasido de mulher, �e pobre de dias e rio de omplia�~oes'.\E ent~ao ome�ou a segunda sess~ao om seus amigos. Elifas tornou-se mais austero, ausador esar�astio. Bildad �ou indignado om o desprezo de J�o por seus amigos. Zofar reiterou seu onselhomelan�olio. J�o a essa altura havia �ado enojado om tais amigos e apelou de novo para Deus;agora supliava a um Deus justo, em oposi�~ao ao Deus da injusti�a, inorporado na �loso�a de seusamigos e mantido mesmo, em um reli�ario, por sua pr�opria atitude religiosa. Em seguida, J�o busouref�ugio na onsola�~ao de uma vida futura, na qual as injusti�as da existênia mortal pudessem serompensadas om mais equanimidade. O fraasso de reeber a ajuda do homem leva J�o a Deus.E ent~ao aontee, no seu ora�~ao, a grande batalha entre a f�e e a d�uvida. Finalmente, o sofredorhumano ome�a a ver a luz da vida; e sua alma torturada asende a novos n��veis em esperan�a eoragem; ele pode ontinuar sofrendo e mesmo morrer, mas a sua alma agora eslareida profereaquele grito de triunfo: `O meu Reivindiador vive!'\J�o estava totalmente erto quando oloou em d�uvida a doutrina de que Deus aige os �lhos no�to de punir os pais. J�o esteve sempre pronto a admitir que Deus �e reto e justo, mas J�o almejavauma revela�~ao do ar�ater pessoal do Eterno, que satis�zesse a alma. E essa �e a nossa miss~ao naTerra. N~ao mais ser�a negado, aos mortais sofredores, o onforto de onheerem o amor de Deus e deompreenderem a miseri�ordia do Pai que est�a no �eu. Conquanto o disurso de Deus, falando dedentro de uma tempestade, tivesse sido um oneito majestoso, para a �epoa em que foi proferido,v�os j�a aprendestes que o Pai n~ao Se revela desse modo. Ele fala, sim, dentro do ora�~ao humano eom uma voz alma e suave, que diz: `Este �e o aminho; aminhe por ele'. E tu n~ao ompreendesque Deus reside dentro de ti, que Ele transformou-Se no que tu �es, para que Ele possa fazer de ti oque Ele �e".Ent~ao Jesus fez a sua a�rma�~ao �nal: \O Pai no �eu n~ao aige os �lhos dos homens por seu pr�opriodesejo. O homem sofre, em primeiro lugar, por ausa dos aidentes do tempo e das imperfei�~oes domal numa existênia f��sia imatura. Em seguida, ele sofre as onseq�uênias inexor�aveis do peado -a transgress~ao das leis da vida e da luz. E �nalmente o homem faz a olheita da sua pr�opria e in��quapersistênia na rebeli~ao ontra o governo justo do �eu sobre a Terra. Mas as mis�erias do homemn~ao s~ao uma visita�~ao pessoal de julgamento divino. O homem pode fazer, e ir�a fazer, muito, paraminimizar os seus sofrimentos temporais. Mas, de uma vez por todas, libertai-vos da supersti�~aode que Deus aige o homem a omando daquele que �e o maligno. Estudai o Livro de J�o, parasimplesmente desobrirdes quantas id�eias errôneas de Deus podem nutrir at�e mesmo os homens bonse sineros. E, ent~ao, observai omo, at�e mesmo aquele J�o, dolorosamente aigido, enontrou o Deus1601



onfortador e salvador, a despeito dos ensinamentos errôneos. A�nal a sua f�e perfurou as nuvens dosofrimento e diserniu a luz da vida sendo vertida do Pai, omo miseri�ordia de ura e equanimidadeeterna".Jo~ao ponderou sobre essas palavras no seu ora�~ao, durante muitos dias. Toda a sua vida, depoisdisso, foi modi�ada de um modo marante por ausa dessa onversa om o Mestre no jardim; e,posteriormente, ele fez muito para levar os outros ap�ostolos a mudarem os seus pontos de vista arespeito da fonte, da natureza e do prop�osito das ai�~oes humanas omuns. Mas Jo~ao nuna faloudessa onversa, at�e que o Mestre tivesse partido.148.7 O Homem da M~ao DeformadaNo segundo s�abado, antes da partida dos ap�ostolos e do novo orpo de evangelistas para a segundaviagem de prega�~oes na Galil�eia, Jesus falou na sinagoga de Cafarnaum sobre as \Alegrias de umavida de retid~ao". Quando Jesus terminou o seu disurso, um grupo grande de mutilados, oxos,doentes e aigidos amontoou-se em volta dele, em busa de ura. Nesse grupo tamb�em estavam osap�ostolos, muitos dos novos evangelistas e os espi~oes fariseus de Jerusal�em. Para todos os lados queJesus ia (exeto quando estava nas olinas, uidando dos assuntos do Pai), por erto os seis espi~oesde Jerusal�em o seguiriam.O l��der dos espi~oes fariseus, enquanto Jesus estava falando ao povo, induziu um homem om umam~ao murha a aproximar-se Jesus e perguntar-lhe se estaria dentro da lei se ele fosse urado no dia des�abado ou se deveria busar ajuda em um outro dia. Quando viu o homem e ouviu as suas palavras,Jesus perebeu que havia sido enviado pelos fariseus, e disse: \Avan�a um pouo enquanto eu te fa�ouma pergunta. Se tu tivesses uma ovelha e se ela a��sse em um fosso, no dia de s�abado, tu estenderiasa m~ao at�e ela, peg�a-la-ia e a traria para fora? �E da lei fazer tais oisas no dia de s�abado?" E ohomem respondeu: \Sim, Mestre, seria da lei fazer tal bem no dia de s�abado". Ent~ao Jesus falou,dirigindo-se a todos eles: \Eu sei o motivo pelo qual enviastes este homem �a minha presen�a. V�osgostar��eis de ter uma ausa para inulpar-me, se pud�esseis tentar-me a demonstrar miseri�ordia nodia de s�abado. Pelo silênio, todos v�os onordastes que �e da lei tirar a infeliz ovelha para fora dofosso, mesmo no s�abado; e eu vos onlamo a testemunhar que �e legal exibir amor e bondade no diade s�abado, n~ao apenas aos animais, mas tamb�em aos homens. Bastante mais valioso do que umaovelha �e o homem! Eu prolamo que �e leg��timo fazer o bem aos homens, no dia de s�abado". E omoeles permaneiam diante de Jesus em silênio, Jesus, dirigindo-se ao homem om a m~ao inv�alida,disse: \Fia aqui ao meu lado para que todos possam ver-te. E agora, para que todos possais �arsabendo que �e da vontade do meu Pai que v�os fa�ais o bem no dia de s�abado, se tu tiveres a f�e paraseres urado, eu onvoo-te a estiar a tua m~ao".E, quando esse homem estiou a sua m~ao atro�ada, ela tornou-se s~a. O povo havia deidido voltar-se ontra os fariseus, mas Jesus ordenou-lhes que �assem almos, dizendo: \Eu vos disse apenasque �e l��ito fazer o bem no dia de s�abado, salvar a vida, mas eu n~ao vos instru�� a fazer o mal, nem adar vaz~ao ao desejo de matar". Os fariseus enfureidos foram-se dali e, n~ao obstante aquele dia fosseum s�abado, eles apressaram-se a ir at�e Tiber��ades para onversar om Herodes, fazendo tudo o queestava ao alane deles para despertar a preven�~ao dele, om o �to de assegurar os herodianos omoaliados ontra Jesus. Mas Herodes reusou-se a tomar medidas ontra Jesus; e aonselhou-lhes quelevassem as suas queixas a Jerusal�em.Esse �e o primeiro aso de um milagre realizado por Jesus, omo resposta ao desa�o dos seusinimigos. E o Mestre realizou esse hamado milagre, n~ao omo uma demonstra�~ao do seu poderde urar, mas omo um protesto efetivo ontra transformar o desanso religioso do s�abado em umaverdadeira esravid~ao a restri�~oes sem sentido para toda a humanidade. Esse homem retornou parao seu trabalho de pedreiro, dando provas de ser um daqueles uja ura foi seguida de uma vida de1602



agradeimento e de retid~ao.148.8 A �Ultima Semana em BetsaidaNa sua �ultima semana de permanênia em Betsaida, os espi~oes de Jerusal�em estavam divididosquanto �a sua atitude para om Jesus e seus ensinamentos. Três desses fariseus estavam altamentebem impressionados om o que eles tinham visto e ouvido. Nesse meio tempo, em Jerusal�em, Abra~ao,um membro jovem e inuente do sin�edrio, esposou publiamente os ensinamentos de Jesus e foibatizado por Abner na pisina de Silo�e. Toda Jerusal�em �ou interessada por esse aonteimento; emensageiros foram enviados imediatamente para Betsaida hamando de volta os seis espi~oes fariseus.O �l�osofo grego que havia sido onquistado para o Reino, na viagem anterior pela Galil�eia, retornouom uns ertos judeus abastados de Alexandria; e uma vez mais eles onvidaram Jesus para ir �a idadedeles om o prop�osito de implantar uma esola de estudos onjuntos de �loso�a e de religi~ao, bemomo uma enfermaria para os doentes. Mas Jesus delinou o onvite de um modo ortês.Por volta dessa �epoa, hegou ao aampamento de Betsaida um profeta, em estado de transe,vindo de Bagd�a, um erto Kirmet. Esse suposto profeta tinha vis~oes estranhas quando �ava emtranse e sonhava oisas fant�astias quando o seu sono era inomodado. Ele gerou uma perturba�~aoonsider�avel no aampamento; e Sim~ao zelote era mais a favor de negoiar do que de tratar rude-mente o simulador, que se auto-enganava, mas Jesus interveio e permitiu a ele toda a liberdade dea�~ao durante alguns dias. Todos aqueles que ouviram a sua prega�~ao logo reonheeram que o seuensinamento n~ao era sadio, se visto segundo o evangelho do Reino. Em breve ele retornou paraBagd�a, levando onsigo apenas meia d�uzia de almas inst�aveis e err�atias. Mas antes de Jesus terinteredido pelo profeta de Bagd�a, Davi Zebedeu, om a assistênia de um omitê autoonvoado,havia levado Kirmet at�e o lago e, depois de mergulh�a-lo repetidamente na �agua, havia aonselhadoa ele partir logo dali - para organizar e onstruir o seu pr�oprio aampamento.Nesse mesmo dia, Bete-Marion, uma mulher fen��ia, tornou-se t~ao fan�atia que �ou fora de si;depois de quase se afogar, tentando andar sobre as �aguas, foi mandada embora pelos seus amigos.O novo onvertido de Jerusal�em, Abra~ao, o fariseu, deu todos os seus bens terrenos para osfundos apost�olios; e essa ontribui�~ao olaborou muito para possibilitar o envio imediato dos emevangelistas re�em-treinados. Andr�e havia j�a anuniado o �nal do aampamento, e todos j�a estavampreparados para retornar �a asa ou seguir os evangelistas at�e a Galil�eia.148.9 Curando os Paral��tiosNa sexta-feira �a tarde, 1o de outubro, Jesus partiipava do seu �ultimo enontro om os ap�ostolos,evangelistas e outros l��deres do aampamento, que estava sendo desmontado, al�em dos seis fariseusde Jerusal�em assentados na primeira �la nessa reuni~ao na espa�osa e ampliada sala da frente daasa de Zebedeu, quando aonteeu um dos epis�odios mais estranhos e �unios de toda a vida terrenade Jesus. O Mestre estava, nesse momento, falando, na sala grande que havia sido onstru��da paraaomodar essas reuni~oes durante a esta�~ao das huvas. A asa estava inteiramente erada de umagrande multid~ao que for�ava os seus pr�oprios ouvidos para aptar alguma parte das palavras de Jesus.Enquanto, desse modo, a asa estava sendo atropelada pela gente e totalmente erada por ou-vintes �avidos, um homem, h�a muito aigido pela paralisia, veio, de Cafarnaum, em uma adeirinhaarregada pelos seus amigos. Esse paral��tio soubera que Jesus estava para sair de Betsaida e, omoonversara om Aaron, o pedreiro, que havia pouo tempo tinha sido urado, pediu que o arregassemat�e a presen�a de Jesus para busar a ura. Os seus amigos tentaram entrar na asa de Zebedeu, n~aos�o pela porta da frente, mas tamb�em pela dos fundos, mas havia muita gente aotovelando-se ali. No1603



entanto o paral��tio reusou-se a aeitar esse malogro; pediu ent~ao aos seus amigos que busassemesadas, e que subissem por elas ao telhado da sala onde Jesus estava falando. E assim, depois deretirar as telhas, ousadamente eles abaixaram o homem doente no seu assento, suspenso por ordas,at�e que o homem aigido estivesse no h~ao, exatamente na frente do Mestre. Quando Jesus viu oque eles haviam feito, parou de falar, enquanto aqueles que estavam ali na sala �aram maravilhadosom a perseveran�a do doente e dos seus amigos. E o paral��tio disse: \Mestre, n~ao gostaria deinterromper o seu ensinamento, mas estou determinado a ser urado. N~ao sou omo aqueles que re-eberam a ura e esqueeram-se imediatamente dos seus ensinamentos. Gostaria de ser urado paraque possa servir ao Reino do �eu". Ora, n~ao obstante a ai�~ao desse homem ter sido ausada pelasua vida desregrada, Jesus, vendo a sua f�e, disse ao paral��tio: \Filho, n~ao temas; os teus peadosest~ao perdoados. A tua f�e salvar-te-�a".Quando os fariseus de Jerusal�em, junto om outros esribas e advogados, que estavam assentadosom eles, ouviram esse pronuniamento de Jesus, ome�aram a dizer a si pr�oprios: \Como estehomem ousa falar assim? Ser�a que ele n~ao entende que tais palavras s~ao uma blasfêmia? Quem podeperdoar o peado sen~ao Deus?" Jesus perebeu, no seu esp��rito, que eles pensavam assim nas suaspr�oprias mentes e falavam uns om os outros, ent~ao se dirigiu a eles, dizendo: \Por que pensam assimnos vossos ora�~oes? Quem sois para julgar-me? Qual a diferen�a entre eu dizer a este paral��tio,os teus peados est~ao perdoados; ou levanta, pega o seu leito e anda? Mas, ap�os testemunharemtudo isso, para que possais �nalmente saber que o Filho do Homem tem autoridade e poder naTerra para perdoar os peados, eu direi a este homem aigido: Levanta, toma o teu assento e v�apara a tua pr�opria asa". E, depois de Jesus ter falado assim, o paral��tio levantou-se e, �a medidaque lhe davam passagem, ele aminhava para fora perante todos. E aqueles que viram essas oisas�aram assombrados. Pedro dispersou a assembl�eia, enquanto muitos oravam e glori�avam a Deus,onfessando que nuna antes tinham visto aonteimentos t~ao estranhos.E foi nesse momento que os mensageiros do sin�edrio hegaram om o intuito de hamar os seisespi~oes para voltar a Jerusal�em. Quando ouviram essa mensagem, eles entraram em um debate s�erio;e, depois de terem terminado as disuss~oes, o l��der e dois dos seus olaboradores retornaram omos mensageiros para Jerusal�em; enquanto três dos fariseus espi~oes onfessaram a sua f�e em Jesus e,indo imediatamente ao lago, foram batizados por Pedro e reebidos na omunidade pelos ap�ostolosomo �lhos do Reino.
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Cap��tulo 149A Segunda Campanha de Prega�~aoA SEGUNDA viagem de prega�~ao p�ublia pela Galil�eia ome�ou no domingo, 3 de outubro, do ano28 d.C., e ontinuou por quase três meses, terminando no dia 30 de dezembro. Partiipando desseesfor�o estiveram Jesus e os doze ap�ostolos, assistidos pelo orpo de ento e dezessete evangelistasre�em-rerutados; e por numerosas outras pessoas interessadas. Nessa viagem, eles visitaram Gadara,Ptolemais, Ja�a, Dabarita, Megido, Jezrel, Cit�opolis, Tariqu�eia, Hipos, Gamala, Betsaida-J�ulias emuitas outras idades e aldeias.Nesse domingo pela manh~a, antes da partida, Andr�e e Pedro pediram a Jesus para dar as atri-bui�~oes de�nitivas aos novos evangelistas, mas o Mestre eximiu-se de fazer isso dizendo que n~ao eraatribui�~ao sua fazer as oisas que os outros podiam exeutar aeitavelmente. Depois da devida deli-bera�~ao �ou deidido que Tiago Zebedeu administraria essas atribui�~oes. Quando Tiago terminouas suas observa�~oes, Jesus disse aos evangelistas: \Ide fazer o trabalho segundo vos foi atribu��do e,mais tarde, quando tiverdes mostrado que sois ompetentes e ��eis, eu vos darei a ordena�~ao parapregardes o evangelho do Reino".Nessa viagem, apenas Tiago e Jo~ao foram junto om Jesus; Pedro e todos os outros ap�ostoloslevaram onsigo doze evangelistas e mantiveram um ontato estreito om eles, enquanto faziam otrabalho de prega�~ao e de ensinamento. T~ao logo os rentes �avam prontos para entrar no Reino, osap�ostolos ministravam-lhes o batismo. Jesus e os seus dois ompanheiros viajaram bastante duranteesses três meses, visitando freq�uentemente duas idades, a ada dia, om o �to de observar o trabalhodos evangelistas e estimul�a-los nos seus esfor�os de estabeleimento do Reino. Essa segunda viagemde prega�~ao foi prinipalmente um esfor�o para que esse orpo, de ento e dezessete evangelistasre�em-preparados, pudesse adquirir experiênia pr�atia.Durante esse per��odo e, posteriormente, at�e o momento da partida �nal de Jesus e dos doze, paraJerusal�em, Davi Zebedeu manteve, na asa do seu pai, em Betsaida, um entro permanente de apoioao trabalho do Reino. Foi l�a a sede-entral da obra de Jesus na Terra e o entro de revezamentopara o servi�o de mensageiros mantidos por Davi, omposto daqueles que faziam o trabalho emv�arias partes da Palestina e regi~oes adjaentes. Ele fez tudo isso por iniiativa pr�opria, mas om aaprova�~ao de Andr�e. Davi usou entre quarenta e inq�uenta mensageiros nesse servi�o de informa�~aoda obra do Reino, que rapidamente se expandia. Empregando bem o seu tempo, ele ganhava a vidaparialmente, passando uma parte do tempo no antigo trabalho de pesa.149.1 O Renome de JesusNa �epoa em que foi desarmado o aampamento de Betsaida, o renome de Jesus, espeialmenteomo urador, enontrava-se difundido em todas as partes da Palestina e por toda a S��ria e pa��sesvizinhos. Durante semanas, depois de Jesus haver sa��do de Betsaida, os doentes ainda hegavam e,1605



n~ao enontrando o Mestre, ao saberem por meio de Davi onde ele estava, saiam atr�as dele. Nessaviagem, deliberadamente, Jesus n~ao fez nenhum hamado milagre de ura. Contudo, �as dezenas, osaigidos enontraram a restaura�~ao da sua sa�ude e da feliidade, mediante o poder reonstrutivo daf�e intensa que os impelia a busar a ura.Come�ou a surgir, por volta da �epoa dessa miss~ao - ontinuando durante o restante da vida deJesus na Terra - , uma s�erie espeial e inexpliada de fenômenos de ura. No deorrer dessa viagemde três meses, mais de em homens, mulheres e rian�as da Jud�eia, Idum�eia, Galil�eia, S��ria, Tiro eSidom e vindos at�e de al�em do Jord~ao, foram bene�iados por essa ura inonsiente de Jesus e, aoretornarem para as suas asas, aumentaram a elebridade de Jesus. E faziam isso n~ao obstante areomenda�~ao, feita diretamente por Jesus ao bene�i�ario, de \n~ao ontar a ningu�em", sempre queele observava um desses asos de ura espontânea.Nuna nos foi revelado om exatid~ao o que oorreu nesses asos de ura espontânea e inonsiente.O Mestre nuna expliou, aos seus ap�ostolos, omo essas uras foram efetuadas, a n~ao ser dizendomeramente em v�arias oasi~oes: \Eu perebo que uma for�a saiu de mim". Numa oasi~ao ele observou,quando toado por uma rian�a que se urava: \Perebo que um pouo de vida exalou de mim".Na ausênia da palavra direta do Mestre, sobre a natureza desses asos de ura espontânea, seriapresun�oso da nossa parte tentar expliar omo foram realizadas; no entanto, nos ser�a permitidoregistrar a nossa opini~ao sobre tais fenômenos de ura. Areditamos que muitos desses milagresaparentes de ura, aonteidos ao longo da ministra�~ao terrena de Jesus, resultaram da oexistêniadas três seguintes inuênias, poderosas e fortes, em onjunto:1. A presen�a de uma forte f�e, dominante e viva, no ora�~ao do ser humano que busava per-sistentemente a ura; e, junto, o fato de que essa ura estava sendo desejada pelos seus benef��iosespirituais, mais do que pela simples restaura�~ao f��sia.2. A existênia, onomitante om essa f�e humana, da grande simpatia e da grande ompaix~aodo Filho Criador de Deus, enarnado e dominado por uma miseri�ordia que na verdade possu��a, pormeio da sua pessoa, poderes e prerrogativas riativas de ura ilimitados, quase, e fora do tempo.3. Junto om a f�e da riatura e a vida do Criador, deveria ser tamb�em notado que esse Deus-homemera a express~ao personi�ada da vontade do Pai. Quando, durante o ontato entre a neessidadehumana e o poder divino que vai ao enontro dessa neessidade, se a vontade do Pai n~ao tiver sidodiferente, esses dois tornam-se um, e a ura oorre de modo inonsiente para o Jesus de naturezahumana; mas a mesma �e imediatamente reonheida pela sua natureza divina. A explia�~ao, ent~ao,para muitos desses asos de ura deve ser enontrada em uma grande lei h�a muito onheida nossa;a saber: Aquilo que o Filho Criador deseja e que �e da vontade do Pai eterno, �E.A nossa opini~ao, pois, �e de que, na presen�a pessoal de Jesus, algumas formas de profunda f�ehumana ompelem, literal e verdadeiramente, a manifesta�~ao da ura, em ertas for�as e pessoalidadesriativas do universo, as quais estavam, na �epoa, muito intimamente assoiadas ao Filho do Homem.Torna-se, portanto, um fato not�orio que Jesus proporionava aos homens, freq�uentemente, urarema si pr�oprios na presen�a dele, por meio da poderosa f�e pessoal.Muitos outros busaram a ura om prop�ositos puramente ego��stas. Uma vi�uva ria de Tiro, oma sua omitiva, hegou busando ser urada das suas enfermidades, que eram muitas; e, enquantoseguia Jesus por toda a Galil�eia, ela ia ofereendo mais e mais dinheiro, omo se o poder de Deusfosse alguma oisa a ser omprada pela oferta mais elevada. Mas nuna tornou-se interessada noevangelho do Reino; apenas busava a ura dos seus males f��sios.
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149.2 A Atitude do PovoJesus ompreendia as mentes dos homens. Ele sabia o que estava no ora�~ao do homem e, aso osseus ensinamentos tivessem sido mantidos omo ele os apresentou, tendo omo �unio oment�ario ainterpreta�~ao inspirada ofereida pela sua vida terrena, todas as na�~oes e religi~oes do mundo teriammais do que depressa abra�ado o evangelho do Reino. Os esfor�os bem-intenionados dos primeirosseguidores de Jesus, de restabeleer os seus ensinamentos, de modo a torn�a-los mais aeit�aveis paraertas na�~oes, ra�as e religi~oes, apenas resultou em tornar tais ensinamentos menos aeit�aveis paratodas as outras na�~oes, ra�as e religi~oes.Num esfor�o para fazer om que os ensinamentos de Jesus fossem notados, mais favoravelmente,por ertos grupos da sua �epoa, o ap�ostolo Paulo esreveu muitas artas de instru�~ao e de ad-moesta�~ao. Outros instrutores do evangelho de Jesus �zeram tamb�em assim, mas nenhum delesimaginou que alguns desses esritos fossem ser reunidos, subseq�uentemente, por aqueles que iriamapresent�a-los omo inorporados aos ensinamentos de Jesus. E assim, ao mesmo tempo em que o ha-mado ristianismo ont�em mais do evangelho do Mestre do que qualquer outra religi~ao, ele tamb�emont�em muita oisa que Jesus n~ao ensinou. �A parte a inorpora�~ao de diversos ensinamentos vindosdos mist�erios persas e de muitos vindos da �loso�a grega, ao ristianismo primitivo, dois grandeserros foram ometidos:1. O esfor�o para ligar o evangelho diretamente �a teologia judaia, omo ilustrado pelas doutrinasrist~as da expia�~ao - o ensinamento de que Jesus foi o Filho ujo sarif��io satisfaria a justi�a severado Pai e apaziguaria a ira divina. Esses ensinamentos originaram-se em um esfor�o louv�avel de tornaro evangelho do Reino mais aeit�avel aos judeus desrentes. Embora esses esfor�os tenham falhadoem onquistar os judeus, eles n~ao fraassaram em onfundir e alienar muitas almas honestas dasgera�~oes futuras.2. O segundo grande engano dos primeiros seguidores do Mestre, e que todas as gera�~oes poste-riores persistiram em perpetuar, foi organizar os ensinamentos rist~aos t~ao ompletamente sobre apessoa de Jesus. Essa ênfase exagerada da pessoalidade de Jesus, na teologia do ristianismo, ola-borou para obsureer os seus ensinamentos, e tudo isso tornou ada vez mais dif��il para os judeus,os maometanos, os hindus e outros religiosos orientais aeitarem os ensinamentos de Jesus. N~ao �e danossa inten�~ao diminuir o lugar da pessoa de Jesus, em uma religi~ao que poderia levar o seu nome,mas n~ao gostar��amos de possibilitar que essa onsidera�~ao elipsasse a sua vida inspirada nem quesuplantasse a sua mensagem salvadora: A paternidade de Deus e a fraternidade entre os homens.Os instrutores da religi~ao de Jesus deveriam tentar uma aproxima�~ao de outras religi~oes, mais pormeio de um reonheimento das verdades omuns (muitas das quais vieram direta ou indiretamenteda mensagem de Jesus) e abstendo-se de oloar tanta ênfase nas diferen�as.Naquela �epoa em espeial, onquanto o renome de Jesus repousasse prinipalmente na sua ele-bridade omo urador, isso n~ao quer dizer que devesse ontinuar assim. Com o passar do tempo, maise mais ele era prourado para prestar uma ajuda espiritual. Mas foram as uras f��sias que exereramo apelo mais direto e imediato para a gente omum. Jesus ia sendo ada vez mais prourado pelasv��timas da esraviza�~ao moral e problemas mentais e, invariavelmente, ele ensinava-lhes o aminhoda liberta�~ao. Os pais busavam o seu onselho sobre omo administrar a edua�~ao dos �lhos; e asm~aes busavam ajuda para onduzir as �lhas. Aqueles que estavam na esurid~ao vinham a Jesus, eele revelava-lhes a luz da vida. O seu ouvido estava sempre aberto aos sofrimentos da humanidade,e ele sempre ajudou aqueles que busaram a sua ministra�~ao.Quando o pr�oprio Criador estava enarnado na Terra, �a semelhan�a da arne mortal, era inevit�avelque algumas oisas extraordin�arias aonteessem. No entanto, nuna deveis abordar Jesus atrav�esdessas oorrênias, hamadas milagrosas. Aprendei a abordar e a entender o milagre atrav�es deJesus, mas n~ao ometais o erro de tentar ompreender Jesus atrav�es do milagre. E essa advertênia�e justi�ada, n~ao obstante Jesus de Nazar�e ser o �unio fundador, de uma religi~ao, a realizar atos1607



supramateriais na Terra.O mais surpreendente e mais revoluion�ario aspeto da miss~ao de Mihael na Terra foi a suaatitude para om as mulheres. Numa �epoa e gera�~ao em que um homem n~ao devia umprimentarem loal p�ublio nem mesmo a sua pr�opria esposa, Jesus ousou levar mulheres omo instrutoras doevangelho, na sua tereira viagem de ensinamentos na Galil�eia. E teve a oragem onsumada defazer isso, a despeito do ensinamento dos rabinos que dizia: \Melhor que as palavras da lei sejamqueimadas, do que entregues a mulheres".Numa gera�~ao apenas, Jesus retirou as mulheres do esqueimento desrespeitoso e liberou-as dalida esravizadora dos tempos. E uma oisa vergonhosa na religi~ao, a qual presumiu levar o nome deJesus, �e que a ela faltou a oragem moral para seguir esse nobre exemplo, posteriormente, nas suasatitudes para om a mulher.Como Jesus misturava-se ao povo, todos o ahavam inteiramente livre das supersti�~oes daquela�epoa. Ele era livre de preoneitos religiosos e jamais demonstrava intolerânia. Nada havia noseu ora�~ao que se pudesse assemelhar ao antagonismo soial. Conquanto ele se pusesse de aordoom o que era bom na religi~ao dos seus pais, ele n~ao hesitou em desonsiderar as tradi�~oes, riadaspelos homens, da supersti�~ao e da servid~ao. Ele ousou ensinar que as at�astrofes da natureza, osaidentes do tempo e outros aonteimentos alamitosos n~ao s~ao visita�~oes do julgamento divino,nem misteriosas dispensa�~oes da Providênia. Ele denuniou a devo�~ao esravizadora a erimoniaissem signi�ado e denuniou a fal�aia do ulto materialista. Prolamou arrojadamente a liberdadeespiritual do homem e ousou ensinar que os mortais da arne s~ao fatual e verdadeiramente �lhos doDeus vivo.Jesus transendeu a todos os ensinamentos dos seus antepassados quando, orajosamente, subs-tituiu a exigênia de lavar as m~aos, onebendo omo mara da verdadeira religi~ao a limpeza doora�~ao. Ele oloou a realidade no lugar da tradi�~ao e varreu todas as pretens~oes de vaidade ehiporisia. E, ainda, este destemido homem de Deus n~ao deu abertura para a r��tia destrutiva,nem manifestou desonsidera�~ao para om os usos religiosos, soiais, eonômios e pol��tios da sua�epoa. N~ao foi um militante revoluion�ario; foi um evoluionista progressivo. Jesus s�o se lan�ava �adestrui�~ao daquilo que j�a �e quando, simultaneamente, ofereia aos seus semelhantes a oisa superiorque deve ser.Jesus onseguia a obediênia dos seus seguidores sem exigi-la. Apenas três dos homens quereeberam o seu hamamento pessoal reusaram a aeitar o onvite para o disipulado. Ele exeriauma for�a de atra�~ao espeial sobre os homens, sem ser ditatorial. Mereia essa on�an�a, e nenhumhomem jamais se ressentiu de reeber um omando seu. Assumia a autoridade absoluta sobre osseus dis��pulos, sem que ningu�em jamais opusesse obje�~ao a isso. Permitia que os seus seguidores ohamassem de Mestre.O Mestre era admirado por todos que o onheiam, exeto aqueles que alimentavam os preoneitosreligiosos arraigados ou aqueles que julgavam enxergar perigos pol��tios nos seus ensinamentos. Oshomens �avam assombrados om a originalidade e a autoridade da sua instru�~ao. Todos �avammaravilhados om a sua paiênia ao responder aos retr�ogrados e inoportunos. Jesus inspirava aesperan�a e a on�an�a nos ora�~oes de todos aqueles que estavam sob a sua ministra�~ao. Apenasaqueles que n~ao o onheiam, temiam-no; e era odiado apenas por aqueles que o enaravam omoo ampe~ao, o possuidor da verdade que hegaria a derrotar o mal e o erro, os quais eles tinhamesolhido manter nos seus ora�~oes, a qualquer usto.Jesus exereu uma inuênia forte e espeialmente fasinante, tanto sobre os amigos omo sobre osadvers�arios. Multid~oes seguiriam-no durante semanas, apenas para ouvir as suas palavras plenas degra�a e ontemplar a sua vida simples. Homens e mulheres devotados amavam Jesus om um afetoquase supra-humano. E quanto mais o onheiam, tanto mais o amavam. E tudo isso �e ainda puraverdade; ainda hoje, e em todas as idades futuras; quanto mais o homem onhee esse Deus-homem,1608



mais o amar�a e querer�a segui-lo.149.3 A Hostilidade dos L��deres ReligiososN~ao obstante a gente omum haver reebido Jesus e o seu ensinamento, favoravelmente, os l��deresreligiosos em Jerusal�em iam �ando sempre mais alarmados e hostis. Os fariseus obedeiam a umateologia sistem�atia e dogm�atia, j�a formulada. Jesus era um mestre que ensinou segundo a neessi-dade da oasi~ao; ele n~ao era um instrutor sistem�atio. Jesus ensinou mais da vida do que da lei, porpar�abolas. (E quando ele empregava uma par�abola, para ilustrar a sua mensagem, ele se dispunha autilizar apenas um aspeto da hist�oria, om aquele prop�osito. Muitas id�eias erradas envolvendo osensinamentos de Jesus podem resultar de tentativas de teer alegorias envolvendo as suas par�abolas.)Os l��deres religiosos de Jerusal�em estavam �ando desvairados quase por ausa da onvers~aoreente do jovem Abra~ao e om a deser�~ao dos três espi~oes que haviam sido batizados por Pedro, eque agora estavam, junto om os evangelistas, nessa segunda viagem de prega�~oes pela Galil�eia. Osl��deres judeus ada vez mais se egavam, pelo medo e o preoneito; e os seus ora�~oes enontravam-se endureidos pela sua rejei�~ao ontinuada das verdades atraentes do evangelho do Reino. Quandoos homens se feham ao apelo feito ao esp��rito que reside neles, pouo h�a que se possa fazer paramodi�ar a sua atitude.Quando, pela primeira vez, Jesus enontrou-se om os evangelistas, no aampamento de Betsaida,ele disse, ao onluir a sua palestra: \V�os deveis lembrar-vos de que, no orpo e na mente - pelaemo�~ao - , os homens reagem individualmente. A �unia oisa em omum, ou uniforme, que elespossuem �e o esp��rito residente. Embora os esp��ritos divinos possam variar em determinadas oisas,pela natureza e extens~ao da experiênia que têm, eles reagem de um modo uniforme a todos os apelosespirituais. Por interm�edio desse esp��rito e por um apelo a ele, apenas, poder�a a humanidade alan�ara unidade e a irmandade". E muitos dos l��deres dos judeus haviam fehado as portas dos seus ora�~oesao apelo espiritual do evangelho. E n~ao essaram de planejar e de onspirar para a destrui�~ao doMestre. Eles estavam onvenidos de que Jesus deveria ser detido, ondenado e exeutado, omo umtransgressor religioso, um violador dos ensinamentos fundamentais da lei sagrada judaia.149.4 O Desenrolar da Campanha de Prega�~aoPouo trabalho p�ublio Jesus fez, nessa viagem de prega�~oes, mas dirigiu muitas lasses noturnas deinstru�~ao, om os rentes, na maior parte das idades e aldeias onde teve a oportunidade de estaraompanhado de Tiago e Jo~ao. Numa dessas sess~oes noturnas, um dos evangelistas mais jovens feza Jesus uma pergunta sobre a ira, e o Mestre, respondendo, disse, entre outras oisas:\A ira �e uma manifesta�~ao material que, de um modo geral, representa a medida do fraasso danatureza espiritual de onquistar, a um tempo, o ontrole das naturezas inteletual e f��sia. A iraindia a vossa falta de amor fraterno tolerante, somada �a vossa falta de auto-respeito e autoontrole.A ira exaure a sa�ude, degrada a mente e limita a atua�~ao do esp��rito que instrui a alma do homem.N~ao lestes nas esrituras que `a raiva mata o homem tolo'; e que o homem `dilaera-se na pr�opria�olera'? Que `aquele que tem a raiva lenta �e de grande ompreens~ao', ao passo que `aquele que seirrita rapidamente, exalta a louura'? V�os todos sabeis omo `uma resposta suave afasta a �olera';e omo `palavras pesadas estimulam a raiva'. `A prudênia protela a �olera', enquanto `aquele quen~ao tem ontrole algum sobre o seu pr�oprio ego �e omo uma idade sem defesa e sem muros'. `Aira �e ruel e a raiva �e ultrajante'. `Os homens irados p~oem fogo na disuss~ao, enquanto os furiososmultipliam as suas transgress~oes'. `N~ao sejais apressados em esp��rito, pois a ira repousa no seiodos tolos' ". Antes de terminar, Jesus ainda disse: \Deixa o teu ora�~ao ser dominado pelo amor,1609



para que o teu esp��rito-guia tenha pouo trabalho em libertar-te da tendênia de dar vaz~ao �aquelasexplos~oes de f�uria animal, que s~ao inompat��veis om a posi�~ao de �lia�~ao divina".Nessa mesma oasi~ao, o Mestre falou ao grupo sobre qu~ao desej�avel �e ter um ar�ater bem equili-brado. Reonheeu que �e neess�ario, �a maioria dos homens, devotar-se �a maestria de alguma voa�~ao,mas deplorava toda a tendênia �a superespeializa�~ao, que torna a mente pouo aberta e irunsrita�as atividades do ganhar a vida. Chamou a aten�~ao para o fato de que qualquer virtude, se levadaao extremo, pode transformar-se em um v��io. Jesus sempre aonselhava a temperan�a e ensinavauma oerênia - o ajustamento equilibrado aos problemas da vida. Destaou que um exesso deompaix~ao e de piedade pode degenerar-se em uma instabilidade emoional s�eria; que o entusiasmopode onduzir ao fanatismo. Disorreu sobre um dos antigos olaboradores deles, a quem a pr�opriaimagina�~ao tinha levado a empreendimentos vision�arios e imprati�aveis. Ao mesmo tempo preveniua todos ontra os perigos do embotamento na medioridade superonservadora.E ent~ao Jesus disursou sobre os perigos da oragem e da f�e, e omo estas, algumas vezes, levamalmas pouo prudentes at�e a temeridade e �a presun�~ao. E tamb�em mostrou omo a prudênia e adisri�~ao, quando levadas at�e longe demais, hegam at�e a ovardia e ao fraasso. Exortou os seusouvintes a um esfor�o pela originalidade, evitando ao mesmo tempo toda a tendênia �a exentriidade.Ele defendeu a ompaix~ao sem sentimentalismo, a piedade sem santimônia. E ensinou uma reverênialiberta de temores e de supersti�~ao.N~ao era tanto o que Jesus ensinava, sobre o ar�ater equilibrado, que impressionava �aqueles quese ligaram a ele, era mais o fato de a sua pr�opria vida ser um exemplo bastante eloq�uente doseu ensinamento. Ele viveu em meio a uma tens~ao extenuante e em meio ao tumulto, mas nunase deixou inquietar. Os seus inimigos armavam iladas ont��nuas para ele, mas nuna se deixouapanhar. Os s�abios e os instru��dos tentaram fazê-lo trope�ar, mas ele n~ao aiu. Busaram onfundi-lo om o debate; mas as suas respostas eram sempre eslareedoras, ondignas e de�nitivas. Quandoera interrompido, nas suas palestras, om um exesso de perguntas, as suas respostas eram semprerelevantes e onlusivas. Nuna reorreu a t�atias ign�obeis, ao enfrentar a press~ao ont��nua dos seusadvers�arios, que n~ao hesitavam em empregar toda a sorte de modos falsos, injustos e in��quos paraata�a-lo.Ainda que seja verdade que muitos homens e mulheres devam apliar-se assiduamente em algumabusa de�nida de uma voa�~ao, para o sustento pr�oprio, ontudo �e inteiramente desej�avel que osseres humanos ultivem uma gama ampla de onheimentos ulturais, sobre a vida omo �e vividana Terra. As pessoas verdadeiramente instru��das n~ao se satisfazem se permaneerem na ignorâniasobre as vidas e sobre os feitos dos seus semelhantes.149.5 A Li�~ao sobre o ContentamentoCerto dia, quando Jesus estava dando palestra ao grupo de evangelistas, trabalhando sob a supervis~aode Sim~ao zelote, durante a onferênia da tarde, Sim~ao perguntou ao Mestre: \Por que algumaspessoas s~ao muito mais ontentes e felizes do que as outras? O ontentamento �e uma quest~ao ligada�a experiênia religiosa?" Entre outras oisas, em resposta �a pergunta dele, Jesus disse:\Sim~ao, algumas pessoas s~ao naturalmente mais felizes do que outras. E tudo depende muito,bastante mesmo, da disposi�~ao do homem de ser onduzido e dirigido pelo esp��rito do Pai, residentedentro dele. Aaso n~ao lestes nas esrituras as palavras do homem s�abio: `O esp��rito do homem�e a luz da vela do Senhor, persrutando todas partes internas'? E, tamb�em, o que esses mortaisguiados pelo esp��rito dizem: `Os des��gnios a��ram dentro de mim em lugares onvenientes; sim, euherdei uma boa oisa'. `O pouo que um homem reto tenha �e melhor do que as riquezas de muitoshomens maus', pois `um bom homem tirar�a a satisfa�~ao de dentro de si'. `Um ora�~ao feliz faz uma�sionomia alegre e �e uma festa ont��nua. Melhor �e ter s�o um pouo, fazendo reverênia ao Senhor, do1610



que ter um grande tesouro e omplia�~oes junto a Deus. Mais vale uma refei�~ao de legumes e amor,do que um boi gordo e om ele o �odio. Melhor �e o pouo, om justi�a, do que grandes rendimentos,sem retid~ao'. `Um ora�~ao ontente ausa o bem, tanto quanto um mediamento.' `Melhor �e o pouoheio de serenidade do que a superabundânia repleta de tristeza e vexa�~ao de esp��rito.'\Grande parte da tristeza do homem adv�em do desapontamento om suas ambi�~oes e orgulhoferido. Embora os homens tenham, em rela�~ao a si mesmos, o dever de fazer o melhor nas suas vidasna Terra, eles deveriam, assim, havendo-se empenhado sineramente e om ontentamento, aeitaro que lhes abe e voltar �a pureza de tirar o melhor daquilo que lhes aiu nas m~aos. S~ao exessivosos problemas dos homens uja origem �e solo do temor natural dentro dos seus pr�oprios ora�~oes. `Ohomem do mal foge, mesmo quando ningu�em o persegue'.`O perverso �e omo o mar revolto: n~aopode desansar, mas suas �aguas lan�am lama e sujeira; n~ao h�a paz, delara Deus, para os malvados.'\N~ao busqueis, ent~ao, a paz falsa e a alegria transit�oria, mas, antes, busai a erteza da f�e eas seguran�as da �lia�~ao divina, que trazem serenidade, ontentamento e j�ubilo supremo para oesp��rito."Jesus di�ilmente onsiderava este mundo um \vale de l�agrimas". Ele o via mais omo \o vale daedi�a�~ao das almas", a esfera do nasimento dos esp��ritos eternos e imortais de asens~ao ao Para��so.149.6 O \Temor do Senhor"Foi em Gamala, durante uma palestra noturna, que Filipe disse a Jesus: \Mestre, por que as esriturasnos instruem a `temer o Senhor', enquanto tu gostarias que n�os olh�assemos para o Pai do �eu semmedo? Como harmonizar esses ensinamentos?" E Jesus respondeu a Filipe, dizendo:\Meus �lhos, n~ao me surpreendo ao me fazerdes tais perguntas. No ome�o foi apenas por meiodo medo que o homem pôde aprender a revereniar, mas eu vim para revelar o amor do Pai e de ummodo tal que possais sentir-vos voltados para a adora�~ao do Eterno, em vista da atra�~ao exeridapelo reonheimento afetuoso de um �lho e da reiproidade do amor profundo e perfeito do Pai. Eugostaria de libertar-vos da servid~ao que ompele, num medo esravizador, ao servi�o enfadonho deum Deus-Rei iumento e irado. E gostaria de instruir-vos para um relaionamento Pai-�lho, entreDeus e o homem, de modo a poderdes ser onduzidos, om j�ubilo, �a adora�~ao livremente sublime esuperna de um Deus-Pai de amor, justi�a e miseri�ordia.\O `temor ao Senhor' tem tido diferentes signi�ados nas suessivas eras; vindo do medo, pas-sando pela ang�ustia e o pavor, at�e a admira�~ao e a reverênia. E, atualmente, da reverênia eu vosonduziria, por interm�edio do reonheimento, na ompreens~ao e apreia�~ao grata, ao amor. Quandoo homem apenas reonhee as obras de Deus, ele �e levado a temer o Supremo; mas, se o homemome�a a ompreender e experimentar a pessoalidade e o ar�ater do Deus vivo, ele �e induzido a amarada vez mais ao Pai bom e perfeito, universal e eterno. E �e exatamente tal mudan�a, na rela�~ao dohomem om Deus, que onstitui a miss~ao do Filho do Homem sobre a Terra.\O �lho inteligente livra-se do medo de n~ao reeber as boas d�adivas da m~ao desse pai; mas, havendoj�a reebido em abundânia as boas oisas onferidas pelos ditames do afeto do pai pelos �lhos e �lhas,esses �lhos muito amados s~ao levados a amar seu pai, em reonheimento, gratid~ao e orrespondêniaao benef��io generoso. A bondade de Deus onduz ao arrependimento; a bene�ênia de Deus onduzao servi�o; a miseri�ordia de Deus onduz �a salva�~ao; enquanto o amor de Deus onduz �a adora�~aoespontânea e inteligente e de todo o ora�~ao.\Os vossos antepassados temiam a Deus por ele ser poderoso e misterioso. V�os ireis ador�a-loporque ele �e grandioso em amor, abundante em miseri�ordia e glorioso na verdade. O poder deDeus engendra o medo no ora�~ao do homem, mas a nobreza e a retid~ao da Sua pessoalidade leva �areverênia, ao amor e �a adora�~ao volunt�aria. Um �lho afetuoso e respeitoso n~ao teme, nem reeia,1611



mesmo a um pai poderoso e nobre. Eu vim ao mundo para oloar o amor no lugar do medo, o j�ubilono lugar da tristeza, a on�an�a no lugar do reeio, o servi�o amoroso e a adora�~ao agradeida nolugar da servid~ao esrava e das erimônias sem sentido. Todavia, para aqueles que est~ao nas trevas,�e ainda verdade que `o temor do Senhor �e o ome�o da sabedoria'. Mas, quando a luz tiver hegadomais laramente, os �lhos de Deus ser~ao levados a louvar o In�nito pelo que Ele �e, mais do que atemê-Lo pelo que Ele faz.\Quando os �lhos s~ao jovens e despreoupados, eles devem neessariamente ser advertidos a honraros pais; mas quando eles �am mais velhos e tornam-se um tanto mais agradeidos, pelos benef��iosda ministra�~ao e da prote�~ao paterna, por meio de respeito, ompreens~ao e afei�~ao resente, s~aolevados at�e aquele n��vel de experiênia em que de fato amam os seus pais, pelo que s~ao, mais do quepelo que eles �zeram. O pai ama o seu �lho naturalmente, mas o �lho deve desenvolver o seu amorpelo pai, a partir do medo daquilo que o pai possa fazer, a partir do reeio, da dependênia e dareverênia, at�e a onsidera�~ao grata e afetuosa do amor.\J�a vos foi ensinado que dev��eis `temer a Deus e guardar os Seus mandamentos, pois todo o deverdo homem �e esse'. Mas eu vim para dar-vos um mandamento ainda mais elevado. Gostaria deensinar-vos a `amar a Deus e aprender a fazer a vontade Dele, pois �e esse o mais alto privil�egio dos�lhos libertados de Deus'. Aos vossos pais foi ensinado `temer a Deus - o Rei Todo-Poderoso'. Euvos ensino a `Amar a Deus - o Pai todo-miseriordioso'.\No Reino do �eu, que eu vim prolamar, n~ao h�a um rei poderoso no alto; este Reino �e uma fam��liadivina. O entro e a abe�a, universalmente reonheidos e adorados, inondiionalmente, dessa vastairmandade de seres inteligentes �e o meu Pai e o vosso Pai. Eu sou o seu Filho, e v�os tamb�em sois�lhos Dele. E, portanto, �e eternamente verdadeiro que todos somos irm~aos, no dom��nio eleste, e isso�e ainda mais verdadeiro, j�a que n�os nos tornamos irm~aos na arne, nesta vida terrena. Cessai, pois,de temer a Deus omo a um rei ou de servir a Ele omo a um senhor; aprendei a revereni�a-Lo omoo Criador; honrai-O por ser o Pai do vosso jovem esp��rito; amai-O omo um defensor miseriordioso;e en�m adorai-O omo o Pai in�nitamente s�abio da vossa realiza�~ao espiritual mais amadureida egrata.\Dos vossos oneitos errados sobre o Pai no �eu vêm as id�eias falsas sobre a humildade; e grandeparte da vossa hiporisia brota disso. O homem pode ser um verme da terra, por natureza e origem,mas, quando passa a ser residido pelo esp��rito do meu Pai, esse homem torna-se divino pelo seudestino. O esp��rito outorgado do meu Pai ertamente retornar�a para a sua fonte divina e para o seun��vel de origem no universo, e a alma humana do homem mortal que se tornou o �lho renasido desseesp��rito residente ertamente asender�a om o esp��rito divino �a pr�opria presen�a do Pai eterno.\A humildade, de fato, toma o homem mortal quando ele reebe todas essas d�adivas do Pai no�eu, se bem que haja uma dignidade divina ligada a todos os andidatos, pela f�e, �a asens~ao eternado Reino eleste. As pr�atias servis e desprovidas de sentido, om uma humildade falsa e ostentosa,s~ao inompat��veis om a apreia�~ao da fonte da vossa salva�~ao e o reonheimento do destino dasvossas almas nasidas do esp��rito. No fundo dos vossos ora�~oes �e que a humildade diante de Deus�e totalmente apropriada; a mod�estia da mansid~ao diante dos homens �e elogi�avel; mas a hiporisiada humildade falsa ou auto-onsiente, e que lama por aten�~ao, �e infantil e indigna dos �lhoseslareidos do Reino.\Fazei bem em serdes brandos perante Deus e autoontrolados diante dos homens, mas deixai avossa humildade ter origem espiritual e n~ao que seja uma exibi�~ao ilus�oria do sentimento autoonsi-ente de superioridade. O profeta falou de modo ponderado quando disse: `Anda humildemente omDeus', pois, onquanto o Pai do �eu seja In�nito e Eterno, Ele tamb�em reside `om aquele que tem amente ontrita e o esp��rito humilde'. O meu Pai desdenha o orgulho, repugna a hiporisia e abominaa iniq�uidade. E �e para enfatizar o valor da sineridade e da on�an�a perfeita no amparo amorosoe no guiamento �el do Pai eleste, que, freq�uentemente, me re�ro �a rian�a pequenina, para ilustrara atitude da mente e a resposta do esp��rito, que t~ao esseniais se fazem para o ingresso do homem1612



mortal nas realidades espirituais do Reino do �eu.\O profeta Jeremias desreveu bem, a muitos mortais, quando ele disse: `Estais perto de Deus navossa boa, mas estais longe dele no ora�~ao'. E tamb�em n~ao lestes aquele aviso medonho do profetaque disse: `Os saerdotes daqui ensinam por um sal�ario, e os profetas daqui predizem por dinheiro.Ao mesmo tempo, eles professam piedade e prolamam que o Senhor est�a om eles'. N~ao fostes bemprevenidos ontra aqueles que `pregam a paz aos seus semelhantes, om inj�uria nos ora�~oes', aquelesque `elogiam om os l�abios, enquanto o ora�~ao �e dado ao jogo-duplo'? De todas as tristezas de umhomem que on�a, nenhuma �e t~ao terr��vel quanto ser `ofendido na asa de um amigo de on�an�a'".149.7 Retornando a BetsaidaAndr�e, em onsulta om Sim~ao Pedro e om a aprova�~ao de Jesus, instruiu a Davi, em Betsaida,para despahar mensageiros at�e os v�arios grupos de prega�~ao, om instru�~oes para que terminem aviagem e retornem para Betsaida, em algum momento da quinta-feira, 30 de dezembro. Na horado almo�o, naquele dia huvoso, todo o grupo apost�olio e os evangelistas, que estiveram pregando,haviam hegado �a asa de Zebedeu.O grupo permaneeu junto durante o dia de s�abado, �ando aomodado nas asas de Betsaida enas redondezas de Cafarnaum, depois do que, a todos foi onedido um reesso de duas semanas,para que fossem �as suas asas ver as fam��lias, visitar os amigos ou ir pesar. Os dois ou três diasem que estiveram juntos em Betsaida, foram, verdadeiramente, divertidos e inspiradores; mesmo osinstrutores mais velhos �aram edi�ados ao ver os jovens pregadores narrando as suas experiênias.Dos ento e dezessete evangelistas que partiiparam dessa segunda viagem de prega�~ao na Ga-lil�eia, apenas era de setenta e ino sobreviveram ao teste da realidade da experiênia, e �aramdispon��veis para ser designados ao servi�o, no �nal das duas semanas de reesso. Jesus, junto omAndr�e, Pedro, Tiago e Jo~ao permaneeram na asa de Zebedeu e passaram bastante tempo emonversas sobre a prosperidade e a expans~ao do Reino.
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Cap��tulo 150A Tereira Campanha de Prega�~ao�A NOITE no domingo, 16 de janeiro do ano 29 d.C., Abner e os ap�ostolos de Jo~ao hegaram aBetsaida e, no dia seguinte, tiveram uma onversa onjunta om Andr�e e os ap�ostolos de Jesus.Abner e os seus ondis��pulos �zeram de Hebrom o seu ponto entral, e mantiveram o h�abito de vira Betsaida periodiamente para as reuni~oes.Entre as muitas quest~oes onsideradas nessa onferênia onjunta, estava a pr�atia de ungir osdoentes om alguns tipos de �oleo, junto om ora�~oes para a ura. De novo Jesus delinou de partiipardas disuss~oes deles e expressar-se a respeito das onlus~oes tiradas. Os ap�ostolos de Jo~ao haviamsempre usado o �oleo para un�~ao nas suas ministra�~oes aos doentes e aigidos, e, assim, busavamestabeleer uma pr�atia uniforme para ambos os grupos, mas os ap�ostolos de Jesus reusaram aater-se a essas regras.Na ter�a-feira, 18 de janeiro, os vinte e quatro, junto om os setenta e ino evangelistas aprovados,reuniram-se na asa de Zebedeu, em Betsaida, em uma prepara�~ao para serem enviados na sua tereiraviagem de prega�~ao na Galil�eia. Essa tereira miss~ao durou um per��odo de sete semanas.Os evangelistas foram enviados em grupos de ino, enquanto Jesus e os doze viajaram juntos,a maior parte do tempo; os ap�ostolos indo, dois a dois, para batizar os rentes omo era soliitadopela oasi~ao. Por um per��odo de quase três semanas, Abner e os seus ondis��pulos tamb�em traba-lharam om os grupos evang�elios, aonselhando-os e batizando os rentes. Eles visitaram Magdala,Tiber��ades, Nazar�e e todas as prinipais idades e aldeias das partes entral e sul da Galil�eia, foram atodos os loais anteriormente visitados e a muitos outros. Essa foi a sua �ultima mensagem �a Galil�eia,exeto �as suas regi~oes do norte.150.1 O Corpo Evang�elio das MulheresDe todas as oisas ousadas que Jesus fez, na sua arreira terrena, a mais surpreendente foi o seuan�unio s�ubito, na tarde de 16 de janeiro: \Amanh~a pela manh~a n�os seleionaremos dez mulherespara o trabalho de ministra�~ao do Reino". No ome�o do per��odo de duas semanas, durante o qualos ap�ostolos e os evangelistas deviam estar ausentes de Betsaida na sua lien�a, Jesus soliitou aDavi que hamasse os seus pais de volta para a asa deles e que despahasse mensageiros, hamandoa Betsaida dez mulheres devotas que haviam servido na administra�~ao do aampamento anteriore na enfermaria nas tendas. Essas mulheres, todas, tinham ouvido a instru�~ao dada aos jovensevangelistas, mas nuna havia oorreu aos instrutores delas, nem a elas pr�oprias, que Jesus ousariaoloar mulheres na miss~ao de ensinar o evangelho do Reino e ministrar aos doentes. Essas dezmulheres, esolhidas e inlu��das na miss~ao por Jesus, eram: Susana, �lha do antigo hazam dasinagoga de Nazar�e; Joana, mulher de Cuza, amareiro de Herodes Antipas; Isabel, �lha de um riojudeu de Tiber��ades e S�eforis; Marta, irm~a mais velha de Andr�e e Pedro; Raquel, unhada de Jud�a,1615



irm~ao na arne do Mestre; Nasanta, �lha de Elman, m�edio s��rio; Milha, uma prima do ap�ostoloTom�e; Rute, a �lha mais velha de Mateus Levi; Celta, �lha de um enturi~ao romano; e Agaman, umavi�uva de Damaso. Subseq�uentemente, Jesus aresentou mais duas outras mulheres a este grupo -Maria Madalena e Rebea, �lha de Jos�e de Arimat�eia.Jesus autorizou essas mulheres a formarem a sua pr�opria organiza�~ao e instruiu a Judas queprovesse fundos para os seus equipamentos e para animais de arga. As dez elegeram Susana omodirigente e Joana omo a tesoureira. Desse momento em diante, elas proveram os pr�oprios fundos deaixa; e nuna mais reorreram a Judas para sustent�a-las.Muito espantoso foi, naquela �epoa, quando �as mulheres nem era permitido que permaneessem noandar prinipal da sinagoga (�ando on�nadas �a galeria das mulheres), vê-las sendo reonheidasomo instrutoras autorizadas do novo evangelho do Reino. O enargo que Jesus deu a essas dezmulheres, quando as esolheu para ensinar o evangelho e para ministrar, foi o da prolama�~ao daemanipa�~ao que libertava todas as mulheres, para todos os tempos; n~ao mais era para que o homemvisse a mulher omo inferior espiritualmente. Isso foi deididamente um hoque, at�e mesmo paraos doze ap�ostolos. N~ao obstante elas terem muitas vezes ouvido o Mestre dizer que \no Reino do�eu n~ao h�a rio ou pobre, livre ou esravo, masulino ou feminino, todos s~ao igualmente �lhos e�lhas de Deus"; elas �aram literalmente atordoadas, quando ele propôs formalmente dar miss~oes aessas mulheres omo instrutoras religiosas e mesmo permitir que viajassem om eles. Todo o pa��s�ou agitado om esse proedimento, os inimigos de Jesus tiraram um grande partido dessa deis~ao,mas, em todos os lugares, as mulheres rentes nas boas-novas, �aram �rmes em apoio �as suas irm~asesolhidas e exprimiram uma aprova�~ao sem hesita�~ao a esse reonheimento tardio do lugar damulher no trabalho religioso. E essa libera�~ao das mulheres, de dar a elas o devido reonheimento,foi pratiada pelos ap�ostolos imediatamente ap�os a partida do Mestre, embora aabassem voltandoaos velhos ostumes, nas gera�~oes posteriores. Durante os primeiros tempos da igreja rist~a, asmulheres instrutoras e ministras eram hamadas di�aonas e eram dignas do reonheimento geral.Mas Paulo, a despeito do fato de admitir tudo isso em teoria, nuna realmente inorporou nada disso�a sua pr�opria atitude, pois pessoalmente ahava dif��il de ser oloado em pr�atia.150.2 A Parada em MagdalaQuando o grupo apost�olio saiu de Betsaida, as mulheres viajaram na retaguarda. Durante asonferênias sempre se assentavam agrupadas na frente e �a direita do palestrante. E �as mulheres,que ada vez mais se tornavam rentes no evangelho do Reino, sempre que haviam desejado manteruma onversa pessoal om Jesus ou om um dos ap�ostolos, aonteera uma por�~ao de di�uldades eembara�os sem �m. Agora tudo isso estava mudado. Quando qualquer das mulheres rentes desejavaver o Mestre ou onversar om os ap�ostolos, ia at�e Susana e, em ompanhia de uma das doze mulheresevangelistas, iria imediatamente �a presen�a do Mestre ou de um dos seus ap�ostolos.Foi em Magdala que, pela primeira vez, as mulheres demonstraram a sua utilidade e justi�aram asabedoria da sua esolha. Andr�e havia imposto regras bastante estritas aos seus ondis��pulos sobrefazer trabalhos pessoais om as mulheres, espeialmente om aquelas de ar�ater question�avel. Quandoo grupo entrou em Magdala, essas dez mulheres evangelistas foram liberadas para ir aos loais depeado e pregarem as boas-novas diretamente �as residentes dali. E quando visitavam os doentes,essas mulheres podiam hegar at�e muito mais perto, na sua ministra�~ao �as suas irm~as aigidas. Emresultado da ministra�~ao dessas dez mulheres (mais tarde onheidas omo as doze mulheres) nesseloal, Maria Madalena foi onquistada para o Reino. Por meio de uma s�erie de infort�unios e emonseq�uênia da atitude da soiedade bem reputada para om as mulheres que ometem tais errosde julgamento, essa mulher havia ido parar em um desses loais nefandos de Magdala. Foram Martae Raquel que deixaram laro, para Maria, que as portas do Reino estavam abertas mesmo para asque tinham sido omo ela. Maria areditou nas boas-novas e foi batizada por Pedro no dia seguinte.1616



Maria Madalena tornou-se a instrutora mais e�iente do evangelho, desse grupo de doze mulheresevangelistas. Ela foi esolhida para esse servi�o, junto om Rebea, em Jotapata, era de quatrosemanas depois da sua onvers~ao. Maria e Rebea, om outras desse grupo, ontinuaram trabalhando,at�e o �m da vida de Jesus na Terra, �el e e�ientemente, para o eslareimento e a eleva�~ao das suasirm~as oprimidas; e, quando o �ultimo e tr�agio epis�odio no drama da vida de Jesus estava sendodesempenhado, n~ao obstante haverem todos os ap�ostolos fugido, exeto um, essas mulheres todaspermaneeram presentes, nem uma delas sequer o negou ou traiu.150.3 O S�abado em Tiber��adesOs servi�os do grupo apost�olio, para o s�abado, haviam sido oloados, por Andr�e, na m~ao dasmulheres, por instru�~ao de Jesus. Isso signi�ava, laro est�a, que n~ao poderiam ter lugar na novasinagoga. As mulheres esolheram Joana para enarregar-se dessa oasi~ao, e o enontro foi feito nonovo pal�aio de Herodes, na sala de banquetes, Herodes estando ausente da residênia em J�ulias, naPer�eia. Joana leu, das esrituras, a respeito do trabalho das mulheres na vida religiosa de Israel,fazendo referênia a M��riam, D�ebora, Ester e outras.Mais tarde, naquela noite, Jesus fez, om o grupo reunido, uma palestra memor�avel sobre \Magiae Supersti�~ao". Naqueles dias o apareimento de uma estrela brilhante e supostamente nova foienarado omo um sinal indiando que um grande homem havia nasido na Terra. Essa estrela tinhareentemente sido desoberta e Andr�e perguntou a Jesus se essas ren�as eram bem fundadas. Nalonga resposta �a pergunta de Andr�e, o Mestre entrou em um exame profundo sobre toda a quest~ao dasupersti�~ao humana. A exposi�~ao que Jesus fez nessa oasi~ao pode ser resumida, em uma linguagemmoderna, omo �e feito a seguir:1. Os trajetos das estrelas no �eu nada têm, absolutamente, a ver om os aonteimentos da vidahumana na Terra. A astronomia �e uma busa pr�opria da iênia, mas a astrologia �e uma massa deerros superstiiosos, que n~ao tem nenhum lugar no evangelho do Reino.2. O exame dos �org~aos internos de um animal morto h�a pouo, nada pode revelar sobre o tempo,sobre os aonteimentos futuros, nem sobre os resultados vindouros das quest~oes humanas.3. Os esp��ritos dos mortos n~ao voltam para omuniar-se om as suas fam��lias, nem om os antigosamigos, de entre os vivos.4. Os enantos e as rel��quias s~ao impotentes para urar a doen�a, para proteger ontra os desastresou a inuênia de maus esp��ritos; a ren�a de que todo esse material inuenie o mundo espiritual,nada �e sen~ao uma supersti�~ao grosseira.5. Tirar a sorte, embora possa ser uma forma onveniente de deidir sobre di�uldades menores,n~ao �e um m�etodo indiado para desvelar a vontade divina. As onseq�uênias resultam sendo umaquest~ao de aaso material. O �unio meio de omunh~ao om o mundo espiritual est�a ontido nadota�~ao do esp��rito �a humanidade, o esp��rito residente do Pai, junto om o esp��rito efusionado doFilho e a inuênia onipresente do Esp��rito In�nito.6. A adivinha�~ao, a bruxaria e a feiti�aria s~ao supersti�~oes de mentes ignorantes, omo o s~aotamb�em as ilus~oes da magia. A ren�a em n�umeros m�agios, em press�agios de boa sorte e nosarautos da m�a sorte, �e tudo uma pura e infundada supersti�~ao.7. A interpreta�~ao dos sonhos �e um sistema ignorante de espeula�~ao fant�astia, amplamentesuperstiioso e sem base. O evangelho do Reino nada deve ter em omum om os saerdotes-adivinhosda religi~ao primitiva.8. Os esp��ritos do bem ou do mal n~ao podem residir em s��mbolos materiais de argila, madeira oumetal; os ��dolos nada mais s~ao do que o material de que s~ao feitos.1617



9. As pr�atias dos magos, dos bruxos e dos feitieiros derivaram-se das supersti�~oes dos eg��pios,dos ass��rios, dos babilônios e dos antigos ananeus. Os amuletos e todas as esp�eies de enantamentoss~ao in�uteis tanto para ganhar a prote�~ao dos bons esp��ritos, quanto para proteger dos supostosesp��ritos maus.10. Jesus oloou a nu e denuniou as ren�as em feiti�os, ord�alios, despahos, pragas, sinais,mandr�agoras, n�os em ordas e todas as outras formas de supersti�~oes ignorantes e esravizadoras.
150.4 Enviando os Ap�ostolos, Dois a DoisNa noite seguinte, havendo reunido os seus doze ap�ostolos, os ap�ostolos de Jo~ao e o grupo re�em-formado das mulheres, Jesus disse: \Podeis ver, por v�os pr�oprios, que a olheita �e abundante, masos trabalhadores s~ao pouos. Que todos n�os, portanto, oremos ao Senhor das olheitas para queEle nos envie mais trabalhadores ainda, para os Seus ampos. Enquanto permane�o onfortando einstruindo os mais jovens, eu gostaria de enviar os mais antigos, dois a dois, para que possam irrapidamente a toda a Galil�eia pregando o evangelho do Reino, enquanto ainda �e onveniente e tudoainda est�a pa���o". Ent~ao, ele designou os pares de ap�ostolos omo desejava que fossem enviados, eque eram: Andr�e e Pedro, Tiago e Jo~ao Zebedeu, Filipe e Natanael, Tom�e e Mateus, Tiago e JudasAlfeus, Sim~ao zelote e Judas Isariotes.Jesus aertou uma data para enontrar os doze em Nazar�e e, ao partirem, ele disse: \Nessa miss~aon~ao ide a nenhuma idade dos gentios, nem a Samaria, em vez disso, ide busar a ovelha perdidada asa de Israel. Pregai o evangelho do Reino e prolamai a verdade salvadora de que o homem �eum �lho de Deus. Lembrai de que o dis��pulo di�ilmente est�a aima do seu mestre e de que umservo raramente �e maior do que o seu senhor. �E su�iente ao dis��pulo ser igual ao seu mestre eao servo tornar-se semelhante ao seu senhor. Se alguma gente tiver ousado hamar de mestre daasa a um pareiro de Belzebu, tanto mais assim eles onsiderar~ao aqueles que tomam onta da suaasa! Mas v�os n~ao deveis temer esses inimigos desrentes. Eu vos delaro que nada daquilo que est�aenoberto deixar�a de ser revelado; nada h�a esondido, que n~ao ser�a onheido. O que eu vos ensineiem partiular, pregai-o abertamente om sabedoria. O que eu revelei a v�os no interior da vossamorada, ireis prolam�a-lo na hora erta, de ima dos telhados. E vos digo, meus amigos e dis��pulos,n~ao temais aqueles que podem matar o orpo e que, entretanto, n~ao s~ao apazes de destruir a alma;oloai a vossa on�an�a Nele que pode sustentar o orpo e salvar a alma.\Dois pardais n~ao s~ao vendidos por um tost~ao? E ainda eu vos delaro que nenhum deles foiesqueido aos olhos de Deus. N~ao sabeis que os pr�oprios abelos da vossa abe�a est~ao todos ontados?N~ao temais, portanto; v�os sois de mais valor que uma grande quantidade de pardais. N~ao �queisenvergonhados om o meu ensinamento; ide prolamar a paz e a boa vontade, mas n~ao vos enganeis- a paz nem sempre aompanhar�a essa prega�~ao. Eu vim para trazer a paz �a Terra, mas quandoos homens rejeitam a minha d�adiva, o tumulto e a divis~ao advêm. Quando toda a fam��lia reebeo evangelho do Reino, a paz verdadeira reside naquela asa; mas quando alguns da fam��lia entramno Reino e outros rejeitam o evangelho, essa divis~ao s�o pode produzir tristezas e m�agoas. Trabalhaiseriamente para salvar a fam��lia inteira, para que os inimigos do homem n~ao sejam os da sua pr�opriaasa. Mas, quando houverdes feito o vosso m�aximo poss��vel, por todos de ada fam��lia, eu delaroque aquele que ama o pai ou a m~ae mais do que ama esse evangelho, n~ao �e digno do Reino".Depois que os doze ouviram essas palavras, estavam prontos para partir. E n~ao se viram mais, at�eo momento da sua reuni~ao em Nazar�e, para enontrarem-se om Jesus e os outros dis��pulos, omoo Mestre havia marado. 1618



150.5 O Que Devo Fazer para me Salvar?Numa noite em Shunem, depois que os ap�ostolos de Jo~ao haviam retornado a Hebrom e depoisque os ap�ostolos de Jesus haviam sido enviados, dois a dois, e quando o Mestre estava empenhadoem ensinar a um grupo de doze dos evangelistas mais jovens, que trabalhavam juntos om as dozemulheres, sob a dire�~ao de Ja�o, Raquel fez a seguinte pergunta a Jesus: \Mestre, o que devemosresponder quando as mulheres perguntarem a n�os, o que devo eu fazer para me salvar?" Jesus ouviuessa pergunta e respondeu:\Quando homens e mulheres perguntarem sobre o que devem fazer para salvar-se, v�os deveisresponder-lhes: Areditar neste evangelho do Reino e aeitar o perd~ao divino. Reonheer pela f�e oesp��rito de Deus, que est�a dentro de si e uja aeita�~ao faz de v�os um �lho de Deus. N~ao lestes nasesrituras onde diz: `No Senhor tenho a retid~ao e a for�a'? E tamb�em onde o Pai diz: `A Minharetid~ao est�a pr�oxima; a Minha salva�~ao j�a se manifestou, e os Meus bra�os envolver~ao Meu povo'.`A minha alma �ar�a em j�ubilo no amor do meu Deus, pois Ele me agasalhou om as vestes dasalva�~ao e obriu-me om o manto de Sua retid~ao'. Aaso n~ao lestes tamb�em sobre o Pai, que o Seunome `ser�a onheido omo o Senhor da nossa retid~ao'? `Retirai as vestes sujas daquele que s�o a sise onsidera virtuoso; e vesti esse �lho om o manto da retid~ao divina e da eterna salva�~ao'. Parasempre �e verdade que `o justo viver�a na f�e'. A entrada no Reino do Pai �e totalmente livre, mas oprogresso - resimento na gra�a - torna-se essenial para se ontinuar no Reino.\A salva�~ao �e d�adiva do Pai e �e revelada pelos seus Filhos. A aeita�~ao pela f�e, da vossa parte,faz om que ompartilheis da natureza divina, omo um �lho ou uma �lha de Deus. Pela f�e soisjusti�ados; pela f�e sois salvos; e por essa mesma f�e avan�ais eternamente no aminho da perfei�~aoprogressiva e divina. Pela f�e Abra~ao foi justi�ado; e tornou-se sabedor da salva�~ao por meio dosensinamentos de Melquisedeque. Em todas as �epoas, essa mesma f�e salvou os �lhos dos homens,mas agora um �lho veio do Pai para fazer om que a salva�~ao �que mais real e aeit�avel".Quando Jesus terminou de falar, havia um grande j�ubilo entre aqueles que haviam ouvido essaspalavras heias de gra�a e, nos dias que se seguiram, todos foram prolamar o evangelho do Reinoom for�a nova e om energia e entusiasmo renovados. E as mulheres enheram-se de j�ubilo aindamais ao saberem que estavam inlu��das nesses planos para o estabeleimento do Reino na Terra.Resumindo essa a�rma�~ao �nal, Jesus disse: \N~ao podeis omprar a salva�~ao; n~ao podeis adquirira retid~ao. A salva�~ao �e uma d�adiva de Deus, e a retid~ao �e o fruto natural da vida que nase da �lia�~aoao Reino. N~ao sereis salvos porque viveis uma vida na retid~ao; antes deveis viver uma vida na retid~aoporque j�a fostes salvos, porque reonheestes a �lia�~ao omo uma d�adiva de Deus e o servi�o no Reinoomo a suprema del��ia da vida na Terra. Quando os homens areditam neste evangelho, que �e umarevela�~ao da bondade de Deus, eles se onduzir~ao voluntariamente ao arrependimento, de todos ospeados onheidos. A ompreens~ao da �lia�~ao �e inompat��vel om o desejo de pear. Os rentes doReino têm fome de retid~ao e sede da perfei�~ao divina".150.6 As Li�~oes da NoiteNas argumenta�~oes noturnas, Jesus falou sobre muitas quest~oes. Durante o restante dessa viagem- antes de reunirem-se todos em Nazar�e - ele examinou \O Amor de Deus", \Sonhos e Vis~oes",\Mal��ia", \Humildade e Brandura", \Coragem e Lealdade", \M�usia e Adora�~ao", \Servi�o eObediênia", \Orgulho e Presun�~ao", \Perd~ao em Rela�~ao ao Arrependimento", \Paz e Perfei�~ao",\Malediênia e Inveja", \Mal, Peado e Tenta�~ao", \D�uvidas e Desren�a", \Sabedoria e Adora�~ao".Os ap�ostolos mais antigos estando longe, os grupos mais reentes de homens e de mulheres entrarammais livremente nas onversas om o Mestre.Depois de passar dois ou três dias om um grupo de doze evangelistas, Jesus ia juntar-se a ou-1619



tro grupo, sendo informado sobre os loais de permanênia e sobre os movimentos de todos essestrabalhadores por interm�edio dos mensageiros de Davi. Sendo essa a sua primeira viagem, as mu-lheres permaneeram grande parte do tempo om Jesus. Por interm�edio do servi�o dos mensageiros,ada um desses grupos era mantido totalmente informado a respeito do progresso da viagem; e ree-ber novas sobre os outros grupos era sempre uma fonte de enorajamento para esses trabalhadoresespalhados e isolados.Antes da sua separa�~ao �ou marado e arranjado para os doze ap�ostolos, junto om os evangelistase o grupo das mulheres, enontrarem-se em Nazar�e para reunir-se om o Mestre, na sexta-feira, 4de mar�o. E assim, por volta do momento erto, de todas as partes do entro e do sul da Galil�eia,esses v�arios grupos de ap�ostolos e de evangelistas ome�aram a viajar para Nazar�e. Por volta domeio da tarde, Andr�e e Pedro, os �ultimos a hegar, estavam alan�ando o aampamento preparadopor aqueles que hegaram edo, situado nas olinas ao norte da idade. E esta era a primeira vezque Jesus visitava Nazar�e, desde o ome�o da sua ministra�~ao p�ublia.150.7 A Permanênia em Nazar�eNessa sexta-feira �a tarde, Jesus aminhou pela idade de Nazar�e sem ser observado nem reonheido.Passou pela asa da sua infânia e pela o�ina de arpinteiro e permaneeu era de meia hora naolina em que tanto gostava de estar quando era menino. Desde o dia do seu batismo, feito por Jo~aono Jord~ao, o Filho do Homem n~ao tinha um tal uxo de emo�~ao humana mexendo om a sua alma.Enquanto desia a montanha, ele ouviu os sons familiares da trombeta anuniando o pôr-do-sol,exatamente omo havia tantas e tantas vezes ouvido quando era um menino resendo em Nazar�e.Antes de retornar ao aampamento, Jesus aminhou at�e a sinagoga em uja esola havia estudado;e ent~ao permitiu �a sua mente muitas reminisênias dos dias da sua infânia. Naquele dia, bemedo, Jesus havia enviado Tom�e para aertar, om o dirigente da sinagoga, a prega�~ao para Jesus noservi�o do s�abado, pela manh~a.O povo de Nazar�e nuna teve a reputa�~ao de ser pio, nem de ser reto no seu modo de viver. Como passar dos anos, essa aldeia tornou-se ada vez mais ontaminada pelos padr~oes morais baixos davizinha S�eforis. Durante a adolesênia e a juventude de Jesus, muita divis~ao nas opini~oes sobreele aonteera em Nazar�e; houve muito ressentimento quando ele mudou-se para Cafarnaum. Oshabitantes de Nazar�e tanto ouviram sobre as obras do seu antigo arpinteiro, que �aram ofendidosporque ele nuna havia inlu��do a sua pr�opria aldeia de nasimento em qualquer das viagens anterioresde prega�~ao. Haviam de fato ouvido sobre a elebridade de Jesus, mas a maioria dos idad~aos estavazangada porque ele n~ao tinha feito nenhum dos seus grandes trabalhos na idade da sua juventude.Durante meses o povo de Nazar�e disutiu muito sobre Jesus, mas as suas opini~oes, em geral, eramdesfavor�aveis para om ele.Assim, o Mestre enontrou-se em meio, n~ao a uma reep�~ao de boas-vindas �a asa paterna, masdeididamente em meio a uma atmosfera hostil e de muita r��tia. Mas isso n~ao era tudo. Os seusinimigos, sabendo que devia passar esse dia de s�abado em Nazar�e e supondo que ele iria falar nasinagoga, haviam ontratado um bom n�umero de homens grosseiros e rudes para fustig�a-lo e parariarem omplia�~oes de todos os modos poss��veis.Os amigos mais idosos de Jesus, na maior parte, inluindo o hazam j�a aduo, que havia sidoo professor da sua infânia, eram faleidos ou j�a haviam deixado Nazar�e, e a gera�~ao mais jovemestava predisposta a se ressentir da sua elebridade, om muito i�ume. Eles n~ao se lembravam dasua devo�~ao �a fam��lia do seu pai, e eram amargos nas suas r��tias por ausa da negligênia dele emvisitar o seu irm~ao e irm~as asadas que viviam em Nazar�e. A atitude da fam��lia de Jesus para omele gerava tamb�em uma tendênia de fazer aumentar esse sentimento indeliado dos habitantes daidade. Os ortodoxos, entre os judeus, tinham a presun�~ao de at�e mesmo ritiar Jesus por ele haver1620



aminhado muito depressa na dire�~ao da sinagoga, nessa manh~a de s�abado.150.8 O Servi�o do S�abadoEsse s�abado foi um lindo dia, e toda a Nazar�e, amiga e inimiga, apareeu para ouvir esse antigoidad~ao da aldeia falando na sinagoga. Muitos, da omitiva apost�olia, tiveram de permaneer dolado de fora da sinagoga; n~ao havia lugar para todos que haviam vindo para ouvi-lo. Quando aindajovem, muitas vezes, Jesus havia tido a palavra nesse lugar de adora�~ao; e, nessa manh~a, quando odirigente da sinagoga passou a ele o rolo das esrituras sagradas, de onde leria a li�~ao da esritura,nenhum dos presentes pareia lembrar-se de ser esse o mesmo manusrito om o qual ele haviapresenteado a essa sinagoga.Os servi�os nesse dia foram onduzidos exatamente omo, quando ainda menino, Jesus assistiraa eles. Ele subiu no estrado dos oradores, om o dirigente da sinagoga, e o servi�o teve in��io oma reita�~ao de duas ora�~oes: \Aben�oado �e o Senhor, Rei do mundo, que forma a luz e que ria astrevas, O qual faz a paz e ria tudo; que, na miseri�ordia, d�a luz �a Terra e �aqueles que residem nelae que, na Sua bondade, dia ap�os dia, e todos os dias, renova as obras da ria�~ao. Aben�oado �e oSenhor nosso Deus, para a gl�oria das obras da Sua m~ao e pela luz que ilumina e que Ele riou parao Seu louvor. Sel�a. Aben�oado �e o Senhor nosso Deus, que riou as luzes".Depois de um momento de pausa eles oraram novamente: \Com um grande amor, o Senhor nossoDeus nos amou e, om uma piedade transbordante, Ele teve piedade de n�os, nosso Pai e nosso Rei,em nome dos nossos pais que on�aram Nele. V�os ensinastes a eles os estatutos da vida; tendemiseri�ordia de n�os e ensinai-nos. Eslareei os nossos olhos para a lei; levai os nossos ora�~oes aaderir aos Vossos mandamentos; uni os nossos ora�~oes para amar e temer o Vosso nome, e n�os n~aoseremos expostos �a vergonha neste mundo sem �m. Pois sois o Deus que prepara a salva�~ao, e a n�osesolhestes, entre todas as na�~oes e l��nguas, e na verdade V�os nos trouxestes para perto do Vossogrande nome - sel�a - , para que possamos louvar a Vossa unidade om amor. Aben�oado �e o Senhor,que no amor esolheu o seu povo em Israel".A ongrega�~ao reitou ent~ao o Shema, o redo da f�e judaia. Esse ritual onsistia em repetirin�umeras passagens da lei e indiava que os adoradores tomavam a si o jugo do Reino do �eu, etamb�em o jugo dos mandamentos, omo apliados ao dia e �a noite.E ent~ao se seguiu a tereira ora�~ao: \Verdade �e que tu �es Yav�e, o nosso Deus e o Deus dos nossospais; o nosso Rei e o Rei dos nossos pais; o nosso Salvador e o Salvador dos nossos pais; o nossoCriador e o rohedo da nossa salva�~ao; a nossa Ajuda e o nosso Libertador. O Vosso nome �e o doeterno, e n~ao h�a Deus al�em de V�os. Uma nova an�~ao os libertados �zeram em Vosso nome, �a beirado mar; e, juntos, todos Vos louvaram e reonheeram-Vos omo Rei e dizem: Yav�e reinar�a nessemundo sem �m. Aben�oado �e o Senhor que salva Israel".O dirigente da sinagoga ent~ao oupou o seu lugar diante da ara, ou ofre, ontendo as esriturassagradas e ome�ou a reitar as dezenove ora�~oes do euol�ogio, ou as bendi�~oes. Mas, nessa oasi~ao,era desej�avel enurtar o servi�o para que o ilustre onvidado pudesse ter mais tempo para pregar;desse modo, apenas a primeira e a �ultima das bendi�~oes foram reitadas. A primeira foi: \Aben�oado�e o Senhor nosso Deus, e o Deus dos nossos pais, o Deus de Abra~ao, e o Deus de Isaa, e o Deus deJa�o; o grande, o poderoso e o terr��vel Deus, que demonstra miseri�ordia e bondade, que ria todasas oisas, que lembra as promessas graiosas dos pais e que traz um salvador para os �lhos dos seus�lhos e, na ausa do pr�oprio nome, no amor. �O Rei, nossa ajuda, salva�~ao e prote�~ao! Aben�oadosois V�os, �o Yav�e, esudo protetor de Abra~ao".Ent~ao se seguiu a �ultima bendi�~ao: \ �O, onedei ao Vosso povo de Israel uma grande paz parasempre, pois V�os sois o Rei e o Senhor de toda a paz. E �e bom aos Vossos olhos aben�oar Israel em1621



todos os tempos e a toda hora om a paz. Aben�oado sois V�os, Yav�e, que aben�oais o povo de Israelom a paz". A assembl�eia n~ao olhava para o dirigente quando ele reitava as bendi�~oes. Em seguida�as bendi�~oes ele ofereeu uma pree informal adequada para a oasi~ao e, quando esta foi onlu��da,todos juntos disseram am�em.Nesse momento o hazam foi at�e a ara e trouxe o rolo, que passou a Jesus, para que ele pudesseler a li�~ao da esritura. Era ostume hamar sete pessoas para ler nuna menos do que três versosda lei, mas essa pr�atia foi posta de lado, nessa oasi~ao em que o visitante poderia ler a li�~ao dasua pr�opria esolha. Jesus, tomando o rolo, levantou-o e ome�ou a ler no Deuteronômio: \Pois estemandamento que eu vos dou neste dia n~ao est�a oulto para v�os, nem distante de v�os. N~ao est�a no�eu, de modo que v�os possais dizer quem ir�a at�e o �eu l�a em ima, em nosso nome, para trazê-loat�e aqui at�e n�os, de modo que possamos ouvi-lo e umpri-lo? Nem est�a mais longe do que o mar,para que possais dizer quem ir�a at�e o mar trazer o mandamento at�e n�os, para que possamos ouvi-loe umpri-lo? N~ao, a palavra da vida est�a muito perto de v�os, est�a mesmo na vossa presen�a e novosso ora�~ao, para que possais onheê-la e obedeê-la".E, depois de parar de ler a palavra da lei, ele prourou Isa��as e ome�ou a ler: \O esp��rito doSenhor est�a em mim porque Ele ungiu-me para pregar as boas-novas aos pobres. Ele enviou-me,para prolamar a liberdade aos ativos e a reupera�~ao da vista aos egos, para oloar em liberdadeos que est~ao feridos e prolamar o ano das boas-vindas ao Senhor".Jesus fehou o livro e, depois de entreg�a-lo de volta ao dirigente da sinagoga, sentou-se e ome�ou aprega�~ao ao povo. Come�ou por dizer: \Hoje estas esrituras est~ao umpridas". E ent~ao Jesus faloudurante quase quinze minutos sobre \Os Filhos e Filhas de Deus". Muitas, dentre aquelas pessoas,�aram ontentes om o que ouviram, e maravilharam-se om a gra�a e a sabedoria de Jesus.Era h�abito, na sinagoga, depois da onlus~ao do servi�o formal, que o orador permaneesse l�a, demodo que aqueles que estivessem interessados pudessem fazer-lhe perguntas. E, desse modo, nessamanh~a de s�abado, Jesus deseu at�e a multid~ao que se omprimia na frente para fazer perguntas. Eentre eles estavam muitos indiv��duos agitadores ujas mentes estavam voltadas para a inj�uria e, emmeio a essa multid~ao, irulavam aqueles homens de baixo al~ao, que tinham sido ontratados parariar problemas para Jesus. Muitos dos dis��pulos e dos evangelistas, que haviam permaneido fora,estavam agora sendo omprimidos para dentro da sinagoga e logo se apereberam de que aonteeriamomplia�~oes. Eles prouraram tirar o Mestre dali, mas Jesus n~ao quis ir om eles.
150.9 A Rejei�~ao de Nazar�eJesus viu-se erado, na sinagoga, por uma grande multid~ao de inimigos seus misturados a uns pouosdentre os seus pr�oprios seguidores e, em resposta �as perguntas grosseiras e, aos es�arnios sinistros, elerepliou, n~ao sem uma leve ponta de humor: \Sim, sou o �lho de Jos�e; sou o arpinteiro, e n~ao estousurpreso de que me fazeis lembrar do prov�erbio `m�edio, ura a ti mesmo', e que v�os me desa�ais afazer em Nazar�e o que ouvistes que �z em Cafarnaum; mas eu vos onvoo a testemunhar que at�emesmo as esrituras delaram que `um profeta pode ter honrarias, mas n~ao na sua pr�opria terra,nem entre os do seu pr�oprio povo' ".Mas eles o aotovelaram e, apontando-lhe dedos ausadores, disseram: \Ahas que �es melhor queo povo de Nazar�e; tu te afastaste de n�os, mas o teu irm~ao �e um trabalhador omum, e as tuasirm~as ainda vivem entre n�os. Conheemos a tua m~ae, Maria. Onde est~ao eles hoje? Ouvimos oisasimportantes sobre ti, mas perebemos que n~ao fazes nenhum prod��gio quando voltas aqui". Jesusrespondeu a eles: \Eu amo o povo que reside na idade onde eu resi; e eu me rejubilaria de ver todosv�os entrando no Reino do �eu, mas n~ao sou eu quem determina as obras de Deus. As transforma�~oesfeitas pela gra�a vêm em resposta �a f�e viva daqueles que s~ao os seus bene�i�arios".1622



Jesus teria ontrolado, om benevolênia, a multid~ao e teria efetivamente desarmado at�e aosinimigos violentos, n~ao fosse por um erro t�atio de um dos seus pr�oprios ap�ostolos, Sim~ao zelote,que, om a ajuda de Nahor, um dos evangelistas mais jovens, nesse meio tempo, havia reunido umgrupo de amigos de Jesus no meio da multid~ao e, assumindo uma atitude beligerante, havia noti�adoaos inimigos do Mestre para irem-se dali. Jesus havia, muitas vezes, ensinado aos ap�ostolos que umaresposta suave afasta a ira, mas os seus seguidores n~ao estavam aostumados a ver o seu amadoinstrutor, a quem om t~ao boa vontade hamavam de Mestre, ser tratado om tanta desortesiae desd�em. Era demais para eles; e, ent~ao, se viram dando vaz~ao a ressentimentos apaixonados eveementes, todos os quais apenas serviam para alevantar os ânimos da multid~ao, nesse ajuntamentomals~ao e rude. E assim, sob a lideran�a dos meren�arios, esses ru�~oes apoderaram-se de Jesus eempurraram-no para fora da sinagoga, at�e a beira de um preip��io, em uma olina pr�oxima, ondeeles tinham a inten�~ao de empurr�a-lo da borda, para que morresse na queda. Mas no momento emque estavam para dar-lhe o empurr~ao para beirada ��ngreme abaixo, Jesus voltou-se subitamente paraos seus aptores e, enarando-os, almamente dobrou os bra�os. Ele nada disse, mas os seus amigos�aram mais do que atônitos quando, �a medida que ele andava para a frente, a multid~ao abria-se epermitia que ele passasse sem ser molestado.Jesus, seguido dos seus dis��pulos, rumou para o aampamento, onde tudo isso foi ontado a todos.E eles aprontaram-se, naquela noite, para voltar para Cafarnaum, bem edo na manh~a seguinte, omomandado por Jesus. Esse �nal turbulento da tereira viagem p�ublia de prega�~ao teve um efeito demodera�~ao sobre todos os seguidores de Jesus. Eles ome�avam a ompreender o signi�ado de algunsdos ensinamentos do Mestre; e despertavam-se para o fato de que o Reino viria somente ap�os muitatristeza e desapontamentos amargos.Deixaram Nazar�e nesse domingo pela manh~a e, viajando por estradas diferentes, todos �nalmentese reuniram em Betsaida, ao meio-dia, na quinta-feira, 10 de mar�o. Reuniram-se mais omo umgrupo moderado, s�erio e sem ilus~oes, de pregadores do evangelho da verdade e n~ao omo um bandode ruzados entusiasmados e triunfantes, que a tudo quisesse onquistar.
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Cap��tulo 151Os Ensinamentos e a Permanênia �aBeira-MarPOR VOLTA de 10 de mar�o todos os grupos de prega�~ao e ensinamento estavam ongregados emBetsaida. Na quinta-feira �a noite e na sexta-feira, muitos deles sa��ram para pesar; j�a no dia des�abado eles foram �a sinagoga para ouvir um judeu idoso de Damaso disursar sobre a gl�oria do paiAbra~ao. Jesus passou a maior parte desse s�abado a s�os nas olinas; e �a noite, desse dia, o Mestrefalou aos grupos reunidos, por mais de uma hora, sobre \A miss~ao da adversidade e o valor espiritualdo desapontamento". Essa foi uma oasi~ao memor�avel, e os seus ouvintes nuna esqueeram a li�~aoque ele lhes ministrou.Jesus ainda n~ao se havia reuperado totalmente da m�agoa da reente rejei�~ao que tivera em Nazar�e;os ap�ostolos sabiam que uma tristeza evidente misturava-se ao seu omportamento geralmente alegre.Tiago e Jo~ao aompanhavam-no a maior parte do tempo; Pedro estava mais do que oupado om asmuitas responsabilidades que tinham a ver om a dire�~ao e o bem-estar do novo orpo de evangelistas.As mulheres passaram esse tempo de espera, antes de partirem para a P�asoa em Jerusal�em, indode asa em asa, ensinando o evangelho, visitando e ministrando aos doentes em Cafarnaum e nasidades e aldeias vizinhas.151.1 A Par�abola do SemeadorNaquela �epoa, e pela primeira vez, Jesus ome�ara a utilizar o m�etodo da par�abola, para ensinar�as multid~oes que t~ao freq�uentemente se ajuntavam em volta dele. Posto que Jesus havia onversadoom os ap�ostolos, e om outros, at�e tarde da noite, nesse domingo pela manh~a pouqu��ssimos dogrupo estavam de p�e para o desjejum; assim, ele foi para a beira-mar e assentou-se a s�os no baro,o velho baro de pesa de Andr�e e Pedro, que permaneia sempre �a disposi�~ao dele; e ent~ao Jesuspôde meditar sobre o pr�oximo passo a ser dado na obra de expandir o Reino. Todavia, o Mestre n~ao�ou s�o por muito tempo. Logo, o povo de Cafarnaum e das aldeias pr�oximas ome�ou a hegar e, �asdez horas, naquela manh~a, quase mil pessoas se viram reunidas, na praia, perto do baro de Jesus,e lamavam pela aten�~ao dele. Pedro, que agora j�a estava de p�e, hegando ao baro, disse a Jesus:\Mestre, devo falar a eles?" E Jesus respondeu: \N~ao, Pedro, eu vou ontar-lhes uma hist�oria". EJesus ent~ao ome�ou a ontar a par�abola do semeador, uma das primeiras de uma longa s�erie depar�abolas om as quais ele ensinou �as multid~oes que o seguiam. Esse baro tinha um assento elevado,no qual ele assentou-se (pois era ostume �ar assentado, enquanto se ensinava) para falar �as pessoasreunidas ao longo da praia. Pedro falou umas pouas palavras e em seguida Jesus disse:\Um semeador saiu para semear, e aonteeu que, ao semear, algumas sementes a��ram �a beira doaminho, onde seriam pisadas ou devoradas pelos p�assaros do �eu. Outras sementes a��ram em loais1625



rohosos, onde havia poua terra, e brotaram imediatamente, dada a poua profundidade no solo;todavia o sol veio logo e elas murharam, pois n~ao possu��am ra��zes om as quais absorver a umidade.Outras sementes a��ram entre os espinhos e, quando os espinhos reseram, �aram estranguladas,de modo a nada produzirem. Outras sementes, ainda, a��ram em solo bom e, resendo, produziramtrinta gr~aos, algumas outras, sessenta, e outras, em gr~aos". E, quando Jesus terminou de ontaressa par�abola, disse �a multid~ao: \Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ou�a".Os ap�ostolos e aqueles que estavam junto, quando ouviram Jesus ensinando ao povo daquele modo,�aram bastante perplexos; e, depois de muito onversarem, entre si, naquela noite, no jardim deZebedeu, Mateus disse a Jesus: \Mestre, qual �e o signi�ado das palavras obsuras que tu apresentaste�a multid~ao? Por que falas por meio de par�abolas �aqueles que busam a verdade?" E Jesus respondeu:\Eu vos tenho instru��do om paiênia durante todo esse tempo. A v�os vos �e dado onheer osmist�erios do Reino do �eu, mas, para a multid~ao, que n~ao sabe disernir, e, para aqueles que busam anossa destrui�~ao, de agora em diante, os mist�erios do Reino ser~ao apresentados em par�abolas. Assimn�os faremos para que aqueles que realmente desejem entrar no Reino possam disernir o signi�ado doensinamento e dessa forma enontrar a salva�~ao; ao passo que aqueles que nos estiverem esutando,apenas para nos pegar de surpresa, aabar~ao �ando mais onfundidos, pois ver~ao sem nada ver eouvir~ao sem nada ouvir. Meus �lhos, n~ao onheeis a lei do esp��rito a qual dereta que, �aquele quetem, ser�a dado, de um tal modo que ele ter�a em abundânia; mas, �aquele que n~ao tem, ser�a tomadoat�e mesmo o que ele tem. Por isso, de agora em diante, eu falarei muita oisa ao povo, por meiode par�abolas, para que os nossos amigos e aqueles que desejarem saber a verdade possam enontraro que prouram, enquanto os nossos inimigos e aqueles que n~ao amam a verdade possam ouvir sementender. Muitos, dessa gente, n~ao est~ao no aminho da verdade. O profeta de fato desreveu todasessas almas sem disernimento, quando ele disse: `Pois o ora�~ao desse povo tornou-se fehado eduro, e os seus ouvidos, embotados, e n~ao esutam, e os seus olhos, eles os feharam para n~ao ver averdade e para n~ao a ompreender nos seus ora�~oes".Os ap�ostolos n~ao entenderam totalmente o signi�ado das palavras do Mestre. Enquanto Andr�e eTom�e onversavam mais om Jesus, Pedro e os outros ap�ostolos retiraram-se para uma outra partedo jardim, onde iniiaram uma disuss~ao verdadeira e prolongada.151.2 A Interpreta�~ao da Par�abolaPedro e o grupo �a sua volta hegaram �a onlus~ao de que a par�abola do semeador era uma alegoria,e que ada aspeto possu��a um sentido oulto e, sendo assim, deidiram ir a Jesus e pedir umaexplia�~ao. E, desse modo, Pedro aproximou-se do Mestre, dizendo: \N�os n~ao somos apazes depenetrar no signi�ado dessa par�abola, e, estamos desejando que tu a expliques para n�os, j�a quedisseste que a n�os nos �e dado onheer os mist�erios do Reino". E, depois de ter ouvido isso, Jesusdisse a Pedro: \Meu �lho, n~ao desejo esonder nada de ti, mas, primeiro, que tal se disseres a mimsobre o que aabastes de onversar; qual a tua interpreta�~ao da par�abola?"Ap�os um momento de silênio, Pedro disse: \Mestre, n�os falamos muito a respeito da par�abola, ea interpreta�~ao pela qual eu optei �e a seguinte: O semeador �e o pregador do evangelho; a semente �ea palavra de Deus. A semente, que ai �a beira do aminho, representa aqueles que n~ao ompreendemo ensinamento do evangelho. Os p�assaros, apanhando as sementes que aem no h~ao endureido,representam Sat~a, ou o maligno, que rouba aquilo que foi semeado nos ora�~oes dos ignorantes. Asemente que aiu nos loais rohosos e que brotam muito subitamente representam aquelas pessoassuper�iais e irreexivas que, ao ouvirem as boas-novas, reebem a mensagem om j�ubilo mas, omoa verdade n~ao tem nenhuma raiz real no seu entendimento mais profundo, a sua devo�~ao tem vidaurta diante da atribula�~ao e da persegui�~ao. Quando hegam as di�uldades, esses rentes trope�am,e suumbem quando tentados. A semente que aiu entre os espinhos representa todos aqueles que1626



ouvem a palavra om boa vontade, mas permitem que as preoupa�~oes do mundo e a naturezaenganadora das riquezas as�xiem o mundo da verdade, de tal modo que as verdades se tornaminfrut��feras. Agora, as sementes que a��ram no bom solo, e que reseram, at�e darem, algumastrinta, outras sessenta e outras at�e em gr~aos, representam aqueles que, ap�os haverem ouvido averdade, reebem-na em v�arios n��veis de entendimento - devido aos seus dons inteletuais diferentes- e, por isso, manifestam esses v�arios graus de experiênia religiosa".Ap�os haver ouvido a interpreta�~ao de Pedro, para a par�abola, Jesus perguntou aos outros ap�ostolosse eles tamb�em possu��am sugest~oes a ofereer. A esse onvite apenas Natanael respondeu. Disse ele:\Mestre, ainda que eu reonhe�a muitas oisas boas na interpreta�~ao que Sim~ao Pedro d�a �a par�abola,n~ao onordo totalmente om ele. A minha id�eia sobre essa par�abola seria: A semente representandoo evangelho do Reino, enquanto o semeador signi�ando os mensageiros do Reino. A semente que aiu�a margem do aminho, na parte endureida do solo, representa aqueles que n~ao ouviram sen~ao pouodo evangelho e, tamb�em, aqueles que s~ao indiferentes �a mensagem e endureeram os seus ora�~oes. Osp�assaros do �eu, que levam as sementes a��das �a beira do aminho, representam os h�abitos da nossavida, a tenta�~ao do mal e os desejos da arne. A semente a��da na roha representa aquelas almasemoionais que s~ao r�apidas para reeber os ensinamentos novos, mas tamb�em s~ao igualmente r�apidaspara desistir da verdade, quando enfrentam as di�uldades e realidades para viver de aordo om essaverdade, a elas faltando a perep�~ao espiritual. A semente, que aiu entre os espinhos, representaos que s~ao atra��dos para as verdades do evangelho; eles têm a inten�~ao de seguir os ensinamentos,mas s~ao impedidos pelo orgulho da vida, o i�ume, a inveja e as ansiedades da existênia humana. Asemente que aiu em bom solo, e reseu at�e dar, algumas trinta, algumas sessenta e outras at�e emgr~aos, representa os graus de apaidade natural e vari�avel para ompreender a verdade e responderaos seus ensinamentos espirituais, que têm os homens e as mulheres, pois possuem dons diferentesde ilumina�~ao de esp��rito".Quando Natanael terminou de falar, os ap�ostolos e os seus ompanheiros entraram em uma dis-uss~ao s�eria e mesmo em um debate profundo, alguns sustentando a orre�~ao da interpreta�~ao dePedro; e um n�umero quase igual deles tentava defender a explia�~ao de Natanael para a par�abola.Nesse ��nterim, Pedro e Natanael haviam-se retirado para a asa, onde se envolveram em um esfor�ovigoroso e determinado para onvener e mudar a id�eia, um ao outro.O Mestre permitiu que essa onfus~ao ultrapassasse o limite da sua express~ao mais intensa; ap�oso que ele bateu om as palmas das m~aos a �m de ham�a-los para perto de si. Quando eles estavamtodos reunidos �a sua volta, uma vez mais, disse: \Antes de falar-vos sobre essa par�abola, algum de v�ostem qualquer oisa a dizer?" Depois de um momento de silênio, Tom�e falou: \Sim, Mestre, gostariade dizer umas pouas palavras. Lembro-me de que tu nos aonselhaste, erta vez, para tomarmosuidado exatamente om isso. Ensinaste-nos que, quando us�assemos exemplos nas nossas prega�~oes,dever��amos empregar hist�orias verdadeiras, n~ao f�abulas, e que dever��amos esolher a hist�oria quemelhor se adequasse omo exemplo da verdade entral e vital, a qual gostar��amos de ensinar aopovo; e que, havendo usado a hist�oria, n~ao dever��amos tentar dar um emprego espiritual a todos osdetalhes menores envolvidos na narrativa da hist�oria. Eu sustento que Pedro e Natanael est~ao amboserrados nas suas tentativas de interpretar essa par�abola. Admiro a apaidade deles para essas oisas,mas estou igualmente seguro de que todas as tentativas, omo essas, de fazer uma par�abola naturalproduzir analogias espirituais, em todos os seus aspetos, pode apenas resultar em onfus~ao e emerros s�erios de onep�~ao, sobre o verdadeiro prop�osito da par�abola. E, plenamente provado que eudevo estar erto, est�a, pelo fato de que, se h�a uma hora atr�as omung�avamos de um s�o pensamento,agora estamos divididos em dois grupos separados que sustentam opini~oes diferentes a respeito dessapar�abola e que mantêm tais opini~oes t~ao sineramente a ponto de at�e interferir, na minha opini~ao,om a apaidade de ompreender plenamente a grande verdade que tu tinhas em mente, quandoapresentaste essa par�abola �a multid~ao e quando posteriormente nos pediste para teer oment�ariossobre ela".As palavras ditas por Tom�e tiveram o efeito de aalmar a todos. Ele levou-os a lembrarem-se do1627



que Jesus lhes tinha ensinado em oasi~oes anteriores e, antes que Jesus ontinuasse a falar, Andr�eergueu-se e disse: \Estou persuadido de que Tom�e est�a erto; e gostaria que ele nos ontasse qualsigni�ado ele atribui �a par�abola do semeador". Depois que Jesus aenou para Tom�e falar, ele disse:\Meus irm~aos, eu n~ao gostaria de prolongar essa disuss~ao, mas, se assim o desejardes, direi quepenso que essa par�abola foi ontada para ensinar-nos uma grande verdade. E esta �e a de que nossosensinamentos sobre o evangelho do Reino, n~ao importa qu~ao �el e e�ientemente exeutemos asnossas miss~oes divinas, ser~ao aompanhados por v�arios n��veis de êxito; e que todas essas diferen�as,nos resultados, s~ao devidas diretamente �as ondi�~oes inerentes �as irunstânias da nossa ministra�~ao,ondi�~oes sobre as quais temos pouo ou nenhum ontrole".Quando Tom�e aabou de falar, a maioria dos seus ompanheiros pregadores estava pronta paraonordar om ele e, Pedro e Natanael estavam mesmo, por sua vez, prontos a dirigir-se a ele,quando Jesus levantou-se e disse: \Muito bem, Tom�e; tu diserniste bem o verdadeiro signi�adodas par�abolas; mas Pedro e Natanael, ambos, �zeram a v�os todos um bem igual, pois eles mostraramplenamente o perigo de se tentar fazer uma alegoria das minhas par�abolas. Nos vossos pr�opriosora�~oes, podeis muitas vezes, om proveito, fazer tais vôos de onjetura imaginativa, mas v�osometereis um erro sempre que busardes ofereer onlus~oes omo uma parte do vosso ensinamentop�ublio".Agora, uma vez passada a tens~ao, Pedro e Natanael ongratulavam-se um om o outro pelassuas interpreta�~oes e, �a exe�~ao dos gêmeos Alfeus, ada um dos ap�ostolos aventurava-se a fazeruma interpreta�~ao da par�abola do semeador antes de retirar-se para dormir. At�e mesmo JudasIsariotes ofereeu uma interpreta�~ao bastante plaus��vel. Freq�uentemente, entre si pr�oprios, os dozeiriam tentar imaginar as par�abolas do Mestre, omo haviam feito, por meio de uma alegoria, mas,nuna mais, eles levariam essas espeula�~oes a s�erio. Essa foi uma sess~ao bastante proveitosa paraos ap�ostolos e para seus olaboradores, espeialmente porque, desde ent~ao, e ada vez mais, Jesusempregou par�abolas no seu ensinamento p�ublio.151.3 Mais a Respeito das Par�abolasA mente dos ap�ostolos adaptava-se bem �as par�abolas; tanto assim, que toda a noite seguinte foidediada a mais uma disuss~ao sobre as par�abolas. Jesus iniiou a onferênia da noite dizendo:\Meus amados, v�os deveis sempre amoldar os vossos modos de ensinar, adequando assim a vossaapresenta�~ao da verdade �as mentes e aos ora�~oes que est~ao diante de v�os. Quando estiverdes diantede uma multid~ao de inteletos e de temperamentos v�arios, v�os n~ao podereis falar palavras diferentespara ada tipo de ouvinte, mas podeis ontar uma hist�oria que passe o vosso ensinamento; e adagrupo, ada indiv��duo mesmo, ser�a apaz de dar a sua pr�opria interpreta�~ao �a vossa par�abola, deaordo om os pr�oprios dons inteletuais e espirituais. Deveis deixar a vossa luz brilhar, mas o fa�aisom sabedoria e disri�~ao. Nenhum homem, quando aende uma lâmpada, obre-a om um vasoou p~oe-na debaixo da ama; ele p~oe a sua lâmpada sobre um pedestal, onde todos possam ver aluz. No Reino do �eu, permiti que eu vos diga, nada que, estando esondido, deixar�a de tornar-semanifestado; nem h�a segredo algum que n~ao se far�a a�nal onheido. Finalmente, todas as oisasvir~ao �a luz. N~ao penseis apenas nas multid~oes, e em omo elas ouvem a verdade; prestai aten�~aotamb�em em v�os pr�oprios, em omo esutais. Lembrai-vos do que eu vos disse muitas vezes: Paraaquele que tem, ser�a dado mais; enquanto daquele que n~ao tem, ser�a tomado at�e mesmo aquilo queele pensa que tem".A disuss~ao ont��nua sobre as par�abolas; e as outras instru�~oes para a sua interpreta�~ao podemser resumidas e expressas, em forma moderna, do modo seguinte:1. Jesus preveniu ontra o uso, fosse de f�abulas, fosse de alegorias, para o ensino das verdadesdo evangelho. Ele reomendava o uso livre de par�abolas, espeialmente par�abolas naturalistas. Ele1628



enfatizava o valor de utilizar-se das analogias existentes entre o mundo natural e o mundo espiritual,omo um meio para ensinar-se a verdade. Freq�uentemente fazia alus~ao ao natural, omo sendo \asombra irreal e fugaz das realidades do esp��rito".2. Jesus narrou três ou quatro par�abolas das esrituras dos hebreus, hamando a aten�~ao para ofato de que esse m�etodo de ensinar n~ao era totalmente novo. Contudo, tornou-se quase um m�etodonovo de ensinar, do modo omo ele o empregou, desse momento em diante.3. Ao ensinar aos ap�ostolos o valor das par�abolas, Jesus hamou a aten�~ao para os pontos seguintes:A par�abola tem apelo para v�arios n��veis diferentes, simultaneamente, da mente e do esp��rito. Apar�abola estimula a imagina�~ao, desa�a o senso do disernimento e provoa o pensamento r��tio;ela promove a simpatia, sem despertar antagonismos.A par�abola parte das oisas onheidas e hega ao disernimento do desonheido. A par�abolautiliza o material e o natural, omo um meio de apresentar o espiritual e o supramaterial.As par�abolas favoreem a tomada de deis~oes morais impariais. A par�abola esapa de muitospreoneitos e joga na mente uma nova verdade, de um modo enantador; e a tudo isso ela fazdespertando um m��nimo de autodefesa, de ressentimento pessoal.Rejeitar a verdade ontida na analogia parab�olia requer uma a�~ao inteletual onsiente, quedespreza diretamente o vosso pr�oprio julgamento honesto e a vossa deis~ao equânime. A par�abolaonduz ao esfor�o do pensamento por meio do sentido da audi�~ao.O ensino, sob a forma de par�abola, apaita aquele que ensina a apresentar verdades novas e at�esurpreendentes, e ao mesmo tempo evita amplamente qualquer ontrov�ersia e hoque externo om atradi�~ao e om a autoridade estabeleida.A par�abola tamb�em possui a vantagem de estimular a lembran�a da verdade ensinada, quando asmesmas enas onheidas forem enontradas posteriormente.Desse modo, Jesus busava deixar os seus seguidores inteirados das muitas raz~oes que motivavama sua pr�atia de usar ada vez mais as par�abolas nos seus ensinamentos p�ublios.Mais para o �m da li�~ao da noite, Jesus fez o seu primeiro oment�ario sobre a par�abola dosemeador. Disse que a par�abola referia-se a duas oisas: em primeiro lugar, era um exame da suapr�opria ministra�~ao, at�e aquele momento, e uma previs~ao do que ele teria diante de si, durante orestante da sua vida na Terra. E, em segundo lugar, era tamb�em uma alus~ao ao que os ap�ostolos eos outros mensageiros do Reino poderiam esperar na sua ministra�~ao, de gera�~ao para gera�~ao, omo passar do tempo.Jesus reorreu tamb�em ao uso de par�abolas, omo a melhor refuta�~ao poss��vel do esfor�o estudadodos l��deres religiosos em Jerusal�em, para ensinar que todo o seu trabalho era feito om a assistêniade demônios e do pr��nipe dos diabos. O apelo �a natureza ontradizia esse ensinamento, j�a queo povo daquele tempo enarava todos os fenômenos naturais omo o produto da a�~ao direta deseres espirituais e de for�as sobrenaturais. Ele tamb�em optou por esse m�etodo de ensinar porque oapaitava a prolamar verdades vitais �aqueles que desejavam onheer o melhor aminho, ao mesmotempo, permitindo aos seus inimigos menos oportunidade de terem motivo de ofensa e de ausa�~oesontra ele.Antes de dispensar o grupo naquela noite, Jesus disse: \Agora eu vou ontar-lhes o �nal dapar�abola do semeador. Eu gostaria de test�a-los para saber omo reeber~ao isto: O Reino do �eu �etamb�em omo um homem que joga a boa semente na terra; e, enquanto ele dormiu �a noite, e foiuidar dos seus afazeres do dia, a semente brotou e reseu e, embora ele n~ao soubesse omo aquiloaonteeu, a planta veio a fruti�ar. Primeiro surgiu a folha, depois a espiga e, ent~ao, surgiu o gr~aointeiro na espiga. E, �nalmente, quando o gr~ao estava amadureido, ele passou a foie; e a olheitaterminou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ou�a".1629



Os ap�ostolos repassaram essa parte muitas vezes nas suas mentes, mas o Mestre nuna mais fezoutra men�~ao ao treho adiional da par�abola do semeador.151.4 Mais Par�abolas �a Beira-MarNo dia seguinte, Jesus novamente ensinou ao povo, de dentro do baro, dizendo: \O Reino do�eu �e omo um homem que lan�ou a boa semente no ampo; mas, enquanto dormia, veio o seuinimigo e plantou ervas daninhas em meio ao trigo e foi-se embora rapidamente. Assim, as folhinhassurgiram e estavam para dar fruto quando, mais tarde, apareeram tamb�em as ervas daninhas. Ent~ao,vieram os servos do dono da asa e lhe disseram: `Senhor, n~ao plantaste uma boa semente no teuampo? Ou, ent~ao, de onde ent~ao vieram essas ervas daninhas?' E, assim, respondeu ele aos seusservos: `Um inimigo fez isso'. Nisso, os servos perguntaram ao senhor: `Gostarias que fôssemos l�a earran�assemos essas ervas daninhas?' Mas ele respondeu-lhes, dizendo: `N~ao, para que enquanto asestiverdes ajuntando, n~ao arranques o trigo tamb�em. Melhor ser�a deixar que as duas res�am juntas,at�e a hora da olheita, quando ent~ao eu direi aos eifadores: ajuntai primeiro as ervas daninhas,amarrando-as em feixes para serem queimadas e, depois, ajuntai o trigo que ser�a estoado no meueleiro' ".Ap�os algumas perguntas, feitas pelo povo, Jesus ontou uma outra par�abola: \O Reino do �eu �eomo um gr~ao de semente de mostarda, que um homem semeia no seu ampo. Ora, uma semente demostarda �e o menor dos gr~aos, todavia, quando hega �a plenitude do resimento, torna-se a maiorde todas as ervas e �e omo uma �arvore, de tal modo que os p�assaros do �eu s~ao apazes de vir edesansar nos seus galhos".\O Reino do �eu �e tamb�em omo o fermento, que uma mulher esondeu em três medidas de farinhae, desse modo, aonteeu que toda a farinha �ou fermentada".\O Reino do �eu �e tamb�em omo um tesouro esondido em um ampo, e que um homem desobriu.No seu j�ubilo ele foi vender tudo o que possu��a, para que pudesse ter o dinheiro e omprar o ampo".\O Reino do �eu �e tamb�em omo um merador busando belas p�erolas; e, havendo enontradouma p�erola de grande pre�o, ele saiu e vendeu tudo o que possu��a para poder ser apaz de omprara p�erola extraordin�aria".\E mais: o Reino do �eu �e omo uma rede de arrast~ao que foi lan�ada ao mar; e pegou todaesp�eie de peixes. Ora, quando a rede estava heia, os pesadores puxaram-na at�e a praia, e ali sesentaram e separaram os peixes, ajuntando os bons em vasos, enquanto, os ruins, eles jogaram fora".Muitas outras par�abolas Jesus ontou �a multid~ao. De fato, dessa �epoa em diante, raramente eleensinava �as massas a n~ao ser por esse meio. Depois de falar a uma audiênia p�ublia por meio depar�abolas, durante as instru�~oes da noite, ele gostava de expor mais plenamente e expliitamente osseus ensinamentos aos ap�ostolos e aos evangelistas.151.5 A Visita a QueresaA multid~ao ontinuou a reser durante a semana. No s�abado, Jesus apressou-se a sair para asolinas, mas, quando hegou o domingo de manh~a, as multid~oes retornaram. Jesus falou a elas, naprimeira parte da tarde, depois da prega�~ao de Pedro, e, quando aabou, disse aos seus ap�ostolos:\Estou ansado das multid~oes; atravessemos o lago para que possamos desansar do outro lado, porum dia".No meio da travessia do lago eles depararam-se om uma daquelas tempestades de vento s�ubitase violentas, que s~ao arater��stias do mar da Galil�eia, espeialmente naquela esta�~ao do ano. Essa1630



massa de �agua est�a a mais de duzentos metros abaixo do n��vel dos oeanos e �e erada por margensaltas, espeialmente a oeste. H�a gargantas esarpadas que v~ao do lago �as montanhas e, quando oar aqueido forma uma bolsa sobre o lago, durante o dia, h�a uma tendênia, depois do pôr-do-sol,de que o ar resfriado das gargantas orra sobre o lago. Esses golpes de vento vêm rapidamente ealgumas vezes v~ao embora subitamente tamb�em.Era exatamente uma dessas ventanias noturnas que surpreendeu o baro que levava Jesus aooutro lado, nessa noite de domingo. Três outros baros, levando alguns dos evangelistas mais jovens,estavam atr�as na mesma trilha. Essa tempestade foi severa, n~ao obstante estivesse on�nada a essaregi~ao do lago, n~ao tendo havido nenhuma evidênia de tempestade na margem do lado oeste. Ovento foi t~ao forte que as ondas ome�aram a bater aima do baro. O vento r�apido havia rasgadoa vela, antes que os ap�ostolos a tivessem podido enrolar, e agora eles dependiam totalmente dosseus remos, os quais manejavam vigorosamente para alan�ar a margem a uns três quilômetros dedistânia.Enquanto tudo isso aonteia, Jesus enontrava-se adormeido na popa do baro, sob um pequenoabrigo. O Mestre estava ansado quando eles deixaram Betsaida, e foi para garantir o desansoque tinha pedido aos ap�ostolos para velejar om ele at�e o outro lado. Esses ex-pesadores eramremadores fortes e experientes; mas essa foi uma das piores tempestades que jamais eles haviamenontrado. Embora o vento e as ondas �zessem o baro saudir tal um brinquedo, Jesus n~ao teve oseu sono perturbado. Pedro estava no remo do lado direito, perto da popa. Quando o baro ome�oua enher-se de �agua, ele soltou seu remo e, preipitando-se at�e Jesus, saudiu-o vigorosamente paradespert�a-lo e, quando ele despertou, Pedro disse: \Mestre, n~ao vês que estamos no meio de umatempestade violenta? Se n~ao nos salvares, pereeremos todos".Quando Jesus saiu na huva, primeiro olhou para Pedro e, depois, mirando na esurid~ao para osremadores na luta, ele voltou om o seu olhar de volta em Sim~ao Pedro, que, na sua agita�~ao, n~aotinha ainda voltado para o seu remo, e disse: \Por que estais t~ao heios de medo? Onde est�a avossa f�e? Paz, aalmai-vos". Mal Jesus havia dado essa resposta a Pedro e aos outros ap�ostolos, emal havia pedido a Pedro que busasse a paz om a qual aquietar a sua alma agoniada, quando aatmosfera perturbada restabeleeu o seu equil��brio; e veio a almaria e o tempo �ou estabilizado. Asondas revoltas abaixaram quase que imediatamente, enquanto as nuvens esuras, tendo despejado-se naquela huva urta, desapareeram; e as estrelas do �eu brilharam aima. Tudo isso era umapura oinidênia, pelo que podemos julgar; mas os ap�ostolos, e Sim~ao Pedro em partiular, nunadeixaram de onsiderar o epis�odio omo um milagre da natureza. Era espeialmente f�ail para oshomens daquela �epoa rerem em milagres da natureza, porquanto eles areditavam �rmementeque toda a natureza era um fenômeno diretamente sob o ontrole de for�as espirituais e de seressobrenaturais.Jesus expliou laramente aos doze que ele havia falado aos seus esp��ritos perturbados, e dirigiu-se�as suas mentes dominadas pelo medo, e que n~ao havia omandado os elementos a obedeerem a suapalavra, mas de nada valeu dizer isso. Os seguidores do Mestre persistiram sempre em dar a suapr�opria interpreta�~ao a todos esses aonteimentos oinidentes. Desse dia em diante eles insistiramem onsiderar o Mestre omo tendo poder absoluto sobre os elementos naturais. Pedro nuna seansou de ontar omo \mesmo os ventos e as ondas obedeem a ele".Quando Jesus e os seus ompanheiros hegaram �a margem j�a era tarde da noite e, posto quefosse uma noite alma e bela, todos desansaram nos baros, indo �a praia somente pouo depois doamanheer, na manh~a seguinte. Quando estavam todos reunidos, era de quarenta pessoas ao todo,Jesus disse: \Permane�amos l�a, nas olinas, por uns dias, enquanto ponderamos sobre os problemasdo Reino do Pai".
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151.6 O Lun�atio de QueresaA maior parte das margens vizinhas do lado leste do lago dava aesso �as olinas por meio de rampassuaves, mas nesse ponto do desembarque, em partiular, havia um delive ��ngreme; a margem emalguns lugares a��a de modo bruso at�e o lago. Apontando para o lado da olina pr�oxima, Jesus disse:\Vamos at�e aquela olina para tomarmos o desjejum, desansarmos e onversarmos bem abrigados".Todo esse lado da olina era repleto de avernas que haviam sido lavradas na roha. Muitos dessesnihos eram antigos sepulros. Na metade da subida da olina, em um loal relativamente nivelado,loalizava-se o emit�erio da pequena aldeia de Queresa. Quando Jesus e os seus seguidores passaramperto desse loal de sepulturas um lun�atio que vivia em uma averna, desse lado da olina, orreuat�e eles. Esse homem demente era bem onheido nessas paragens, tendo uma vez sido aprisionadoom algemas e orrentes e on�nado a uma das grotas. Havia j�a algum tempo, ele rompera os grilh~oese agora errava �a vontade pelas tumbas e sepulros abandonados.Esse homem, de nome Am�os, era aigido de forma peri�odia por uma insanidade. Havia longosper��odos em que ele vestia alguma roupa e omportava-se bastante bem entre os ompanheiros.Durante um desses intervalos de luidez, ele havia ido a Betsaida, onde pôde ouvir a prega�~ao deJesus e dos ap�ostolos e, naquele momento, tornou-se meio-rente do evangelho do Reino. Mas logoadveio uma fase tempestuosa do seu problema, e ele fugiu para as tumbas, onde se lamentava, gritavaalto e se onduzia de modo a aterrorizar todos aqueles que aaso o enontrassem.Ao reonheer Jesus, Am�os aiu a seus p�es e exlamou: \Eu te onhe�o, Jesus, mas estou possu��dopor muitos diabos; e suplio-te que n~ao me atormentes". Esse homem realmente areditava que a suaai�~ao mental peri�odia era devido ao fato de que, nesses momentos, os esp��ritos maus ou impurosentravam nele e dominavam sua mente e seu orpo. Os seus problemas eram mais emoionais - o seu�erebro n~ao estava gravemente doente.Jesus, vendo abaixo de si o homem humilhando-se omo um animal a seus p�es, tomou-o pelam~ao, levantou-o e disse a ele: \Am�os, tu n~ao est�as possu��do por nenhum demônio; tu j�a ouviste aboa-nova de que tu �es um �lho de Deus. Eu ordeno que saias desse transe". E, quando Am�os ouviuJesus dizendo essas palavras, oorreu uma tal transforma�~ao no seu inteleto que ele imediatamentevoltou a ter a mente sadia e o ontrole normal das suas emo�~oes. Nesse momento uma multid~aoonsider�avel de uma aldeia pr�oxima estava reunida, e, essa gente, aresida dos pastores de porosdas terras de ima, �ou atônita de ver o lun�atio assentado om Jesus e os seus seguidores, na possede uma mente s~a e onversando livremente om eles.Enquanto os pastores orreram �a aldeia para ontar as novidades do lun�atio domado, os ~aesataaram uma pequena vara de era de trinta poros, levando a maioria deles a um preip��io,aindo no mar. E foi essa oorrênia aidental, ligada �a presen�a de Jesus e �a suposta ura miraulosado lun�atio, que deu origem �a lenda de que Jesus tinha urado Am�os, retirando dele uma legi~ao dedemônios, fazendo om que esses demônios entrassem na vara de su��nos, levando-os, em seguida,a preipitarem-se para a destrui�~ao, no mar abaixo. Antes de terminar o dia, esse epis�odio haviatornado-se p�ublio entre os riadores de poros e toda a aldeia areditou nele. Com toda ertezaAm�os areditou nessa hist�oria, pois viu os poros pulando do imo da olina pouo depois de a suamente perturbada �ar alma, e sempre areditou que eles levaram onsigo os maus esp��ritos, os quais,durante tanto tempo, o haviam atormentado e aigido. E isso tinha muito a ver om a on�rma�~aoda sua ura. �E igualmente verdade que todos os ap�ostolos de Jesus (exeto Tom�e) areditaram queo epis�odio dos poros estava diretamente ligado �a ura de Am�os.Jesus n~ao teve o desanso que busava. Durante a maior parte daquele dia foi atropelado poraqueles que vieram estimulados pela not��ia de que Am�os havia sido urado, e atra��dos pela hist�oriade que os demônios haviam sa��do do lun�atio indo para dentro da vara de poros. E, assim, depoisde s�o uma noite de desanso, edo na manh~a de ter�a-feira, Jesus e os seus amigos foram aordadospor uma delega�~ao de gentios, riadores de poros, que se aproximara para pedir que Jesus fosse1632



embora dali. O porta-voz deles disse a Pedro e a Andr�e: \Pesadores da Galil�eia, ide para longede n�os e levai o vosso profeta onvoso. N�os sabemos que ele �e um homem santo, mas os deusesda nossa terra n~ao o onheem, e n�os �amos amea�ados de perder muitos poros. O medo de v�osdeseu sobre n�os, de modo que oramos para irdes daqui". E, quando os ouviu, Jesus disse a Andr�e:\Retornemos �a nossa asa".Quando eles estavam para partir, Am�os implorou a Jesus que permitisse que ele fosse junto, oMestre n~ao o permitiu, ontudo. Disse Jesus a Am�os: \N~ao esque�as de que �es um �lho de Deus.Volta para o teu pr�oprio povo e mostra a eles as grandes oisas que Deus fez para ti". E Am�osfoi a todos os lugares para tornar p�ublio que Jesus havia expulsado da sua perturbada alma umalegi~ao de demônios, e que esses esp��ritos maus tinham entrado em uma vara de poros, levando-os �adestrui�~ao imediata. E ele n~ao parou, enquanto n~ao foi a todas as idades da De�apolis, delarandoas grandes oisas que Jesus tinha feito por ele.
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Cap��tulo 152Os Aonteimentos que Levaram �a Crisede CafarnaumA HIST�ORIA da ura de Am�os, o lun�atio de Queresa, havia j�a alan�ado Betsaida e Cafarnaum,de modo que uma grande multid~ao estava esperando por Jesus, quando o seu baro aportou naquelater�a-feira pela manh~a. Em meio a essa multid~ao estavam os novos observadores do sin�edrio deJerusal�em, que haviam vindo a Cafarnaum para busar motivo para a apreens~ao e a ondena�~ao doMestre. Enquanto Jesus falava om aqueles que estavam reunidos para umpriment�a-lo, Jairo, umdos hefes da sinagoga, abriu aminho no meio da gente e, aindo a seus p�es, tomou-o pela m~ao eimplorou que Jesus se apressasse dali om ele, dizendo: \Mestre, a minha �lha pequena, �unia �lha,est�a na minha asa a ponto de morrer. Eu suplio-te que venha e que a ure". Ao ouvir o pedidodesse pai, Jesus disse: \Irei ontigo".Jesus foi junto om Jairo; e a grande multid~ao, que havia ouvido o pedido do pai, seguiu-os paraver o que aonteeria. Pouo antes de hegar �a asa de Jairo, apressando-se por um beo estreito,enquanto a multid~ao o abalroava, Jesus parou de s�ubito, exlamando: \Algu�em toou em mim". Equando aqueles que estavam mais por perto negaram que tivessem toado nele, Pedro falou: \Mestre,podes ver que toda essa gente te aperta, amea�ando omprimir-nos, e tu ainda dizes: `algu�em toouem mim'. O que queres dizer?" Ent~ao Jesus disse: \Perguntei quem toou em mim, pois perebi queuma energia de vida emanou de mim". Quando Jesus olhou em volta de si, os seus olhos a��ram sobreuma mulher que estava perto e que, adiantando-se, se ajoelhou aos seus p�es para dizer: \Duranteanos eu tenho sido aigida por uma forte hemorragia. Tenho sofrido bastante nas m~aos de muitosm�edios; gastei todas as minhas posses, mas ningu�em pôde urar-me. Ent~ao eu ouvi falar de ti epensei que se eu pudesse apenas toar a bainha da tua veste, eu seria ertamente urada. E, assim,eu me omprimi entre as pessoas enquanto elas se moviam, at�e que, estando perto de ti, Mestre, eutoquei na borda da tua veste e me tornei urada; sei que fui urada da minha ai�~ao".Quando Jesus ouviu isso, tomou a mulher pela m~ao e, levantando-a, disse: \Filha, a tua f�e teurou; vai em paz". Foi a f�e e n~ao o toar na veste que urou a mulher. E esse aso �e umaboa ilustra�~ao de muitas uras aparentemente miraulosas que aonteeram na arreira terrena deJesus, mas que, em nenhum sentido, resultaram de um desejo onsiente dele. O passar do tempodemonstrou que essa mulher realmente �ou urada da sua doen�a. A sua f�e era daquela naturezaque dispunha diretamente do poder riativo que residia na pessoa do Mestre. Com a f�e que tinha, eraneess�ario apenas aproximar-se da pessoa do Mestre. N~ao seria de todo neess�ario que toasse a suaveste; aquilo era apenas a parte superstiiosa da ren�a dela. Jesus fez vir essa mulher, origin�aria deCesar�eia-Filipe, hamada Verônia, �a sua presen�a, para orrigir dois erros que poderiam ter �adona mente dela, ou que poderiam ter persistido nas mentes daqueles que testemunharam essa ura:Ele n~ao queria que Verônia fosse embora pensando que o seu medo, de tentar apossar-se da pr�opriaura, tivesse tido alguma justi�a�~ao, nem que a sua supersti�~ao de assoiar o toque na roupa dele �a1635



sua ura tivesse tido algum efeito. Jesus desejava que todos soubessem que a f�e, pura e viva, daquelamulher, tinha sido o que havia operado a sua ura.152.1 Na Casa de JairoClaro est�a que Jairo �ou terrivelmente impaiente om a demora para hegar �a sua asa e, por isso,agora eles apressavam-se a passos mais largos. Antes mesmo de entrarem no jardim do dirigenteda sinagoga, um dos seus servos veio para fora, dizendo: \N~ao inomodeis o Mestre; a vossa �lhaest�a morta". Mas Jesus pareeu n~ao dar aten�~ao �as palavras do servo, pois havia voltado a suaaten�~ao para Pedro, Tiago e Jo~ao; e ent~ao ele voltou-se para o pai agoniado: \N~ao temas; apenasrê". Quando entrou na asa, ele j�a enontrou l�a os toadores de auta om as pranteadoras, queestavam fazendo um tumulto inonveniente; os parentes ali horavam e se lamuriavam. Jesus, ent~ao,depois de oloar para fora do quarto todos os lamentadores, entrou om o pai e a m~ae e os seustrês ap�ostolos. Ao dizer aos lamentadores que a menina n~ao estava morta, eles riram dele, omes�arnio. Jesus, agora, voltava-se para a m~ae, dizendo: \A tua �lha n~ao est�a morta; est�a adormeidaapenas". E, quando a asa voltou �a alma, Jesus foi at�e onde estava a rian�a e, tomando-a pela m~ao,disse: \Filha, eu te digo, desperta e levanta-te!" E, ao ouvir essas palavras, a menina imediatamentelevantou-se e aminhou atravessando o quarto. E, em breve, ap�os haver-se reuperado do seu torpor,Jesus aonselhou-os a darem a ela algo para omer, pois a rian�a estivera muito tempo sem alimento.Posto que houvesse bastante agita�~ao em Cafarnaum, ontra Jesus, ele reuniu a fam��lia e expliouque a rian�a havia passado por um estado de oma ap�os uma longa febre, que ele meramente ahavia despertado e que, portanto, n~ao a havia ressusitado dos mortos. A mesma oisa foi expliadaaos seus ap�ostolos, por�em inutilmente; todos areditaram que ele havia trazido a menina de entre osmortos. O que Jesus dizia, para expliar muitos desses milagres aparentes, pouo efeito ausava sobreos seus seguidores. Todos mantinham nas mentes a expetativa de milagres e n~ao perdiam nenhumaoportunidade de atribuir a Jesus qualquer prod��gio. Jesus e os ap�ostolos voltaram para Betsaida,n~ao sem que antes ele houvesse reomendado, espei�amente, a todos eles, que nada dissessem aningu�em sobre isso.Quando saiu da asa de Jairo, dois homens egos, onduzidos por um menino mudo, seguiram-noe gritaram pedindo a ura. Nessa altura, o renome de Jesus omo urador enontrava-se no apogeu.Por todos os loais aonde ia, os doentes e os aitos esperavam por ele. O Mestre agora pareia muitodesgastado, e todos os seus amigos estavam �ando preoupados, temendo que o seu trabalho deensinar e de urar fosse levado at�e um verdadeiro olapso.Os ap�ostolos de Jesus, e a gente omum ainda mais, n~ao podiam entender a natureza e os atributosdesse Deus-homem. Nem qualquer gera�~ao posterior teria sido apaz de avaliar o que aonteera naTerra, om a pessoa de Jesus de Nazar�e. E nuna pôde haver uma oportunidade para a iênia, nempara a religi~ao, de averiguar esses aonteimentos not�aveis, pela simples raz~ao de que uma situa�~aot~ao extraordin�aria n~ao poder�a jamais aonteer novamente, seja neste mundo, seja em qualquer outromundo de N�ebadon. Nuna, de novo, em qualquer mundo, em todo este universo, apareer�a um ser�a semelhan�a da arne mortal, que inorpore ao mesmo tempo todos os atributos de energia riativaombinados aos dons espirituais que transendem o tempo e a maior parte de outras limita�~oesmateriais.Nuna antes, desde que Jesus esteve na Terra, nem depois, foi poss��vel, t~ao direta e vividamente,assegurar os resultados que aompanhavam a f�e viva e forte dos homens e mulheres mortais. Pararepetir esses fenômenos, ter��amos de ir �a presen�a direta de Mihael, o Criador, e enontr�a-lo omo eleera naqueles dias - o Filho do Homem. Do mesmo modo, hoje, quando a ausênia de Cristo-Mihaeln~ao permite essas manifesta�~oes materiais, v�os dever��eis abster-vos de oloar qualquer esp�eie delimita�~ao �a demonstra�~ao poss��vel do seu poder espiritual. Embora o Mestre esteja ausente, omo1636



ser material, est�a presente omo uma inuênia espiritual nos ora�~oes dos homens. Ao ir emboradeste mundo, Jesus tornou poss��vel ao seu esp��rito viver ao lado do esp��rito do seu Pai, que residenas mentes de toda a humanidade.152.2 Alimentando os Cino MilJesus ontinuou a ensinar ao povo durante o dia, enquanto �a noite ele instru��a os ap�ostolos e os evan-gelistas. Na sexta-feira ele onedeu uma lien�a de uma semana, para que todos os seus seguidorespudessem passar uns pouos dias em suas asas ou junto dos seus amigos, antes de se prepararempara ir at�e Jerusal�em preseniar a P�asoa. Todavia, mais da metade dos seus dis��pulos reusou-sea deix�a-lo, e a multid~ao resia diariamente, e, tanto assim que Davi Zebedeu quis montar um novoaampamento, mas Jesus n~ao onsentiu. O Mestre teve t~ao pouo tempo para desansar no s�abadoque, na manh~a de domingo, 27 de mar�o, ele tentou esapar do povo. Alguns dos evangelistas foramdeixados para falar �a multid~ao, enquanto Jesus e os doze planejavam esapar, sem serem notados,para a margem oposta do lago, onde eles se propunham onseguir o desanso t~ao neess�ario, em umbelo parque ao sul de Betsaida-J�ulias. Essa regi~ao era um reanto favorito de passeio para a gentede Cafarnaum; eles todos onheiam bem esses parques da margem leste.Mas o povo n~ao quis entender isso. Eles viram a dire�~ao tomada pelo baro de Jesus e, alugandotodas as embara�~oes dispon��veis, sa��ram atr�as. Aqueles que n~ao puderam onseguir baros foramaminhando a p�e em torno do lago at�e a extremidade.No �nal da tarde, mais de mil pessoas haviam loalizado o Mestre em um dos parques, e ele faloua eles muito brevemente, sendo seundado por Pedro. Muitos, nessa multid~ao, haviam trazido ali-mentos onsigo e, depois de tomarem a refei�~ao da noite, reuniram-se em grupos pequenos, enquantoos ap�ostolos e os dis��pulos de Jesus ensinavam a eles.Na segunda-feira �a tarde, a multid~ao havia aumentado, hegando a mais de três mil pessoas. Eainda - noite adentro - o povo ontinuava a auir, trazendo onsigo todas as esp�eies de doentes.Centenas de pessoas interessadas haviam feito os seus planos de parar em Cafarnaum, ver e ouvirJesus, a aminho da P�asoa; e eles simplesmente se negavam a deepionar-se. Na quarta-feira, porvolta do meio-dia, era de ino mil homens, mulheres e rian�as estavam reunidos ali, naquele par-que ao sul de Betsaida-J�ulias. O tempo permaneia agrad�avel, estando perto do �nal da temporadadas huvas, naquela loalidade.Filipe tinha uma provis~ao de alimento para três dias, para Jesus e os doze, a qual estava sob aust�odia do jovem Maros, o garoto faz-tudo. �A tarde, desse que era o tereiro dia para quase ametade da multid~ao, os alimentos que o povo havia trazido onsigo tinham pratiamente aabado.Davi Zebedeu n~ao ontava ali om nenhuma idade de tendas para aomodar e alimentar as multid~oes.E Filipe tamb�em n~ao tinha feito uma provis~ao de alimentos para um n�umero tal de pessoas. Maso povo, mesmo estando om fome, n~ao ia embora. Estava sendo difundido, reservadamente, queJesus, desejando evitar omplia�~oes, tanto om Herodes, quanto om os l��deres de Jerusal�em, haviaesolhido esse loal sossegado, fora da jurisdi�~ao de todos os seus inimigos, omo sendo o lugaradequado para ser oroado rei. O entusiasmo do povo aumentava a ada momento. Nem umapalavra foi dita a Jesus, embora, est�a laro, ele soubesse de tudo que estava aonteendo. Mesmo osdoze ap�ostolos ainda ahavam-se onfusos sobre essas quest~oes, espeialmente os evangelistas maisjovens. Os ap�ostolos que estavam a favor dessa tentativa de prolamar Jesus omo rei eram: Pedro,Jo~ao, Sim~ao zelote e Judas Isariotes. Aqueles que se opunham ao plano eram: Andr�e, Tiago,Natanael, e Tom�e. Mateus, Filipe e os gêmeos Alfeus n~ao tomaram posi�~ao. Quem liderava essatrama para fazer, de Jesus, um rei, era Joab, um dos jovens evangelistas.Essa era a situa�~ao por volta das ino horas, na quarta-feira �a tarde, quando Jesus pediu aTiago Alfeus para onvoar Andr�e e Filipe. Disse Jesus: \O que faremos om a multid~ao? Eles1637



est~ao onoso j�a h�a três dias, e muitos deles est~ao famintos. E n~ao têm alimentos". Filipe e Andr�etroaram olhares, e ent~ao Filipe respondeu: \Mestre, tu deverias mandar essa gente embora, paraque todos possam ir �as aldeias pr�oximas omprar alimentos". E Andr�e, temendo que aquela tramada oroa�~ao do rei se tornasse real, aderiu prontamente a Filipe e disse: \Sim, Mestre, aho que�e melhor que tu despe�as a multid~ao, para que ada um possa seguir o seu aminho e ompraralimentos, enquanto tu te assegurar�as um desanso por um per��odo". Nessa altura, outros dos dozehaviam aderido �a onversa. Ent~ao, disse Jesus: \Mas n~ao desejo mand�a-los embora, est~ao famintos;n~ao podeis aliment�a-los?" Isso era demais para Filipe, e ele logo respondeu: \Mestre, neste loal dointerior, onde poderemos omprar p~ao para toda essa gente? O equivalente a duzentos den�arios emp~ao ainda n~ao daria nem para o almo�o".Antes que os ap�ostolos tivessem a oportunidade de expressar-se, Jesus voltou-se para Andr�e eFilipe, dizendo: \Eu n~ao quero mandar essa gente embora. Aqui est~ao eles, omo ovelhas semum pastor. Eu gostaria de aliment�a-los. Que alimentos temos onoso?" Enquanto Filipe estavaonversando om Mateus e Judas, Andr�e prourou o menino Maros para erti�ar-se de quantoainda tinham de provis~oes. Ele voltou a Jesus, dizendo: \O garoto s�o tem mais ino p~aes de evadae dois peixes seos" - e Pedro prontamente aresentou: \E n�os ainda temos de omer esta noite".Por um momento Jesus permaneeu em silênio. Os seus olhos mostravam que estava distante.Os ap�ostolos nada disseram. Jesus subitamente voltou-se para Andr�e e disse: \Traze-me os p~aes e ospeixes". E, depois que Andr�e havia trazido a esta a Jesus, o Mestre disse: \Instrui ao povo para quese assente na relva, divididos em grupos de em, e que apontem um l��der para ada grupo, enquantoir�as trazer todos os evangelistas at�e aqui, para junto de n�os".Jesus tomou os p~aes nas suas m~aos e, depois de ter agradeido, ele partiu o p~ao e o deu aos seusap�ostolos, que o passaram aos seus ondis��pulos, que por sua vez o levaram �a multid~ao. Do mesmomodo, Jesus partiu e distribuiu os peixes. E essa multid~ao omeu e �ou satisfeita. E, quandoterminaram de omer, Jesus disse aos dis��pulos: \Ajuntai os peda�os remanesentes, para que nadase pera". E, quando eles tinham aabado de reunir os fragmentos, ontavam om doze estas heias.Os que omeram desse banquete extraordin�ario foram era de ino mil homens, mulheres e rian�as.E esse foi o primeiro e o �unio milagre, om a natureza, que Jesus fez depois de um planejamentopr�evio onsiente. �E bem verdade que os seus dis��pulos estavam dispostos a hamar muitas oisasde milagres, oisas que n~ao o eram; essa, por�em, foi uma ministra�~ao sobrenatural genu��na. Nesseaso, e assim nos foi ensinado, Mihael multipliou os elementos da omida, omo ele sempre faz,exeto pela elimina�~ao do fator tempo e do proesso vital visivelmente observ�avel.152.3 O Epis�odio da sua Coroa�~ao omo ReiA alimenta�~ao das ino mil pessoas, por meio de energia sobrenatural, foi um outro desses asos emque a piedade humana somada ao poder riativo haviam levado ao que aonteeu. E, agora, que amultid~ao estava alimentada plenamente e, desde que a fama de Jesus estava, ali e agora, aumentadapor um milagre t~ao estupendo, o projeto de prolamar o Mestre oroando-o omo rei n~ao maisrequeria o omando pessoal de ningu�em. A id�eia pareia espalhar-se na multid~ao, omo uma doen�aontagiosa. Era profunda e irresist��vel a rea�~ao da multid~ao a esse suprimento s�ubito e espetaulardas suas neessidades f��sias. Por um longo tempo, havia sido ensinado aos judeus que o Messias, o�lho de Davi, quando viesse, faria uir de novo da terra o leite e o mel, e que o p~ao da vida seriaonedido a eles omo o man�a do �eu, o mesmo que supostamente teria vindo para os seus anestraisno deserto. E toda essa expetativa agora n~ao havia sido umprida bem diante dos olhos de todos?Quando essa multid~ao faminta e subnutrida havia terminado de fartar-se om o alimento milagroso,n~ao houve sen~ao uma rea�~ao unânime: \Aqui est�a o nosso rei". O ser milagroso, o libertador deIsrael havia hegado. Aos olhos desse povo de mente simples, o poder de alimentar trazia onsigo1638



o direito de governar. N~ao �e de se estranhar, ent~ao, que a multid~ao, depois de haver terminado obanquete, se levantasse omo um s�o homem e gritasse: \Fa�amos dele um rei!"Esse grito poderoso entusiasmou a Pedro e aos ap�ostolos mantendo mais ainda a esperan�a dever Jesus reivindiar o seu direito de governar. Mas essas esperan�as falsas n~ao durariam muito.Tal grito poderoso da multid~ao mal havia aabado de reverberar nas rohas pr�oximas, quando Jesussubiu em uma pedra imensa e, levantando a sua m~ao direita para hamar a aten�~ao, disse: \Meus�lhos, a vossa inten�~ao �e boa, mas tendes uma vis~ao urta e uma mente material". Houve uma brevepausa; e esse galileu inex��vel estava oloado majestosamente ali, sob o brilho enantador daquelerep�usulo oriental. Cada detalhe da sua �gura era o de um rei, enquanto ele ontinuava a falar�a sua multid~ao estupefata: \Gostar��eis de fazer de mim um rei, mas n~ao porque as vossas almasforam iluminadas por uma grande verdade; e sim porque os vossos estômagos foram enhidos dep~ao. Quantas vezes eu n~ao vos disse que o meu Reino n~ao �e deste mundo? Este Reino do �eu, queeu prolamo, �e uma fraternidade espiritual, e nenhum homem governa nele assentado em um tronomaterial. O meu Pai no �eu �e o Soberano in�nitamente s�abio e Todo-Poderoso dessa fraternidadeespiritual dos �lhos de Deus na Terra. Ser�a que eu falhei tanto assim, ao revelar o Pai dos esp��ritosa v�os, a ponto de quererdes fazer um rei deste Filho na arne? Agora todos deveis ir daqui para asvossas asas. Se deveis ter um rei, que o Pai das luzes seja entronizado nos ora�~oes de ada um dev�os, omo o Soberano espiritual de todas as oisas".Essas palavras vindas de Jesus dispersaram a multid~ao, deixando-a atordoada e desalentada.Muitos que haviam areditado nele deram-lhe as ostas e n~ao mais o seguiram a partir daquele dia.Os ap�ostolos �aram sem palavras e, reunidos, permaneeram em silênio, ao lado das doze estasom os restos de alimento; apenas o menino Maros falou: \E ele negou-se a ser o nosso rei". Jesus,antes de retirar-se para �ar a s�os nas olinas, voltou-se para Andr�e e disse: \Leva os teus irm~aos devolta para a asa de Zebedeu e ora om eles, espeialmente pelo vosso irm~ao Sim~ao Pedro".152.4 A Vis~ao Noturna de Sim~ao PedroOs ap�ostolos - por onta pr�opria - , e sem o seu Mestre, entraram no baro e em silênio ome�arama remar para Betsaida, na margem oidental do lago. Nenhum dos doze ahava-se t~ao oprimido eabatido quanto Sim~ao Pedro. Quase nada foi dito; todos pensavam no Mestre, sozinho nas olinas.Teria ele os abandonado? Nuna antes ele os tinha mandado a todos embora e negado-se a ir omeles. O que signi�aria tudo aquilo?A esurid~ao deseu sobre eles e, pois, tinha surgido um vento forte e ontr�ario, que tornava quaseimposs��vel seguir para a frente. Depois que passaram as horas de esurid~ao e de di�uldade de remar,Pedro �ou ansado e aiu em um sono profundo de exaust~ao. Andr�e e Tiago oloaram-no paradesansar no assento de almofada na popa do baro. Enquanto os outros ap�ostolos lutavam ontrao vento e as ondas, Pedro teve um sonho, teve a vis~ao de Jesus vindo a eles, aminhando sobre omar. E quando o Mestre pareia alan�ar o baro, Pedro gritou: \Salva-nos, Mestre, salva-nos".Aqueles que estavam na parte traseira do baro ouviram-no dizendo algumas dessas palavras. Eessa apari�~ao na noite prosseguiu na mente de Pedro; e ele hegou at�e a sonhar om Jesus dizendo:\Tem ânimo; sou eu; n~ao tenha medo". Isso foi omo o b�alsamo de Gilead para a alma perturbadade Pedro; aalmou o seu esp��rito onturbado, e, no seu sonho Pedro gritou para o Mestre: \Senhor,se realmente �es tu, dize-me para que eu v�a e aminhe ontigo sobre as �aguas". E, quando Pedroome�ou a aminhar sobre as �aguas, as ondas impetuosas amedrontaram-no, e ele estava j�a quaseafogando, quando gritou: \Senhor, salva-me!" E muitos dos doze ouviram-no soltar esse grito. Ent~aoPedro sonhou que Jesus o soorria, estendia-lhe a m~ao, tomava-a levantando-o e dizendo: \ �O, tu,que tens poua f�e, por que duvidaste?"Durante a �ultima parte do seu sonho, Pedro levantou-se do assento onde dormia e de fato ami-1639



nhou para fora do baro at�e air na �agua. E despertou do seu sonho quando Andr�e, Tiago e Jo~aoalan�aram-no e tiraram-no do mar.Para Pedro, essa experiênia foi sempre real. Ele areditava sineramente que Jesus veio at�e elesnaquela noite. E onveneu Jo~ao Maros apenas parialmente, o que explia por que Maros deixouuma parte dessa hist�oria de fora da sua narrativa. Luas, o m�edio, que fez uma busa uidadosasobre essas quest~oes, onluiu que o epis�odio fora uma vis~ao de Pedro e, portanto, reusou-se a darlugar a essa hist�oria, quando preparou a sua narrativa.152.5 De volta a BetsaidaNa quinta-feira pela manh~a, antes do dia naser, eles anoraram o seu baro quase na margem,perto da asa de Zebedeu, e prouraram dormir at�e por volta do meio-dia. Andr�e foi o primeiro alevantar-se e, indo para uma aminhada �a beira do mar, enontrou Jesus, em ompanhia do meninoMaros, assentado em uma pedra na borda do mar. N~ao obstante os evangelistas jovens e muitos damultid~ao haverem prourado por Jesus toda a noite e grande parte do dia seguinte, nas olinas dolado oriental, pouo depois da meia-noite, ele e o menino Maros haviam ome�ado a aminhar emtorno do lago e, atravessando o rio, hegaram de volta em Betsaida.Dos ino mil que foram miraulosamente alimentados e que, quando os seus estômagos estavamheios e os seus ora�~oes vazios, queriam fazer de Jesus um rei, apenas quinhentos ontinuaramseguindo-o. Mas, antes que esses �ultimos reebessem a not��ia de que ele estava de volta a Betsaida,Jesus pediu a Andr�e para reunir os doze ap�ostolos e a todos os outros, inluindo as mulheres, dizendo:\Eu desejo falar om eles". E, quando todos estavam prontos, Jesus disse-lhes:\Por quanto tempo devo suportar-vos? Ser�a que todos v�os sois lentos de ompreens~ao espirituale de�ientes de f�e viva? Todos esses meses eu vos ensinei as verdades do Reino e v�os ainda estaisdominados por motivos materiais, em vez de fazerdes onsidera�~oes espirituais. N~ao lestes nas esri-turas que Mois�es exortou os �lhos desrentes de Israel, dizendo: `N~ao temais, permaneei tranq�uilose vede a salva�~ao do Senhor'? E o salmista: `Coloai a vossa on�an�a no Senhor'. `Sede paien-tes, aguardai o Senhor e tende boa oragem. Ele ir�a fortaleer os vossos ora�~oes'. `Deixai a vossaarga nos ombros do Senhor, e Ele vos sustentar�a. Con�ai Nele em todos os momentos, e desabafaios vossos ora�~oes om Ele, pois Deus �e o vosso ref�ugio'. `Aquele que reside no loal sereto doAlt��ssimo, morar�a sob a sombra do Todo-Poderoso'. `�E melhor on�ar no Senhor do que oloar avossa on�an�a em pr��nipes humanos'.\E ainda n~ao onseguistes ver que operar milagres e efetuar prod��gios materiais n~ao �e o queonquistar�a almas para o Reino espiritual? N�os alimentamos a multid~ao, mas isso n~ao levou aspessoas a �arem famintas pelo p~ao da vida, nem terem sede das �aguas da retid~ao espiritual. Quandoa fome �ou satisfeita, n~ao busaram a entrada no Reino do �eu, mas quiseram, antes, prolamarrei ao Filho do Homem, �a maneira dos reis deste mundo, apenas para que ontinuassem a omero p~ao sem ter de trabalhar para tanto. E tudo isso, de que muitos de v�os partiipastes mais oumenos, nada faz no sentido de revelar o Pai do �eu ou que progrida o Seu Reino na Terra. N~ao temosinimigos su�ientes entre os l��deres religiosos da Terra, mesmo sem fazer oisas que nos levem a estaralienados tamb�em para as pr�oprias leis ivis? Eu oro ao Pai, om o intuito de que Ele possa ungirvossos olhos, para que possais ver, e abrir vossos ouvidos para poderdes ouvir e ganhar �nalmenteuma f�e plena no evangelho que vos ensinei".Ent~ao, Jesus anuniou que gostaria de retirar-se por uns pouos dias e desansar om os seusap�ostolos, antes que eles se aprontassem para ir a Jerusal�em para a P�asoa; e proibiu qualquer dosdis��pulos e a multid~ao de segui-lo. E, desse modo, foram de baro para a regi~ao de Genesar�e a �mde ter dois ou três dias de desanso e de sono. Jesus estava preparando-se para a grande rise da suavida na Terra e, por isso, passou muito tempo em omunh~ao om o Pai no �eu.1640



As novidades da alimenta�~ao das ino mil pessoas e da tentativa de fazer de Jesus um rei desper-taram uma uriosidade que se espalhou airrando o medo dos l��deres religiosos e dos governantes ivis,em toda a Galil�eia e na Jud�eia. Conquanto esse grande milagre nada mais tenha feito para promovero evangelho do Reino, junto �as almas de rentes pouo entusiastas e de mentes materiais, ontudo,ele serviu ao prop�osito de levar �a rise �nal toda aquela propens~ao para os milagres e ânsia porum rei, alimentadas pela fam��lia direta dos ap�ostolos e dis��pulos pr�oximos de Jesus. Esse epis�odioespetaular oloou um �m ao per��odo iniial de ensinamentos, aperfei�oamento e ura, preparandodesse modo o aminho para a inaugura�~ao desse �ultimo ano e para a prolama�~ao das fases maiselevadas e mais espirituais do novo evangelho do Reino - a �lia�~ao divina, a liberdade espiritual e asalva�~ao eterna.152.6 Em Genesar�eEnquanto desansava na asa de um rio rente na regi~ao de Genesar�e, Jesus manteve onversasinformais di�arias om os doze, todas as tardes. Os embaixadores do Reino formavam, ent~ao, umgrupo s�erio, s�obrio e moderado de homens desiludidos. Mesmo depois de tudo o que havia aonteidoe, omo os eventos posteriores revelaram, esses doze homens n~ao estavam ainda plenamente libertosdas no�~oes inatas e h�a muito aalentadas sobre a vinda de um messias judeu. Os eventos das semanaspreedentes passaram muito rapidamente para que esses pesadores atônitos pudessem ompreendertoda a sua signi�a�~ao. O tempo se faz neess�ario para que os homens e as mulheres efetuemmudan�as radiais e extensas nos seus oneitos b�asios e fundamentais de onduta soial, de atitudes�los�o�as e de onvi�~oes religiosas.Enquanto Jesus e os doze estiveram desansando em Genesar�e, as multid~oes dispersaram-se, indoalguns para as suas asas, e outros a Jerusal�em para a P�asoa. Em menos de um mês, os seguidoresde Jesus, entusiastas e abertos, em um n�umero maior do que inq�uenta mil pessoas, apenas naGalil�eia, minguaram para menos at�e do que quinhentos. Jesus desejava dar aos seus ap�ostolos umaexperiênia da volubilidade da alama�~ao popular, para que n~ao �assem tentados a ontar om essasmanifesta�~oes de histeria religiosa transit�oria, depois que ele os deixasse a s�os no trabalho do Reino;nesse esfor�o, todavia, Jesus obteve um êxito apenas parial.Na segunda noite da permanênia em Genesar�e, o Mestre novamente ontou aos ap�ostolos apar�abola do semeador e aresentou estas palavras: \V�os podeis ver, meus �lhos, que o apelo aossentimentos humanos �e transit�orio e totalmente desapontador; o apelo exlusivo ao inteleto dohomem �e, do mesmo modo, vazio e est�eril; apenas fazendo o vosso apelo ao esp��rito que vive dentro damente humana �e que podereis esperar alan�ar um êxito duradouro e realizar aquelas transforma�~oesmaravilhosas, no ar�ater humano, que s~ao logo mostradas pela olheita abundante de frutos genu��nosdo esp��rito, nas vidas di�arias de todos aqueles que est~ao, assim, libertos da esurid~ao da d�uvida, pelonasimento do esp��rito �a luz da f�e - no Reino do �eu".Jesus ensinou o apelo �as emo�~oes, omo t�enia de prender e de foalizar a aten�~ao inteletual.Ele hamou a mente, assim despertada e vivi�ada, de \o portal da alma", no qual reside aquelanatureza espiritual do homem que deve reonheer a verdade, e responder ao apelo espiritual doevangelho, de modo a proporionar os resultados permanentes das transforma�~oes verdadeiras dear�ater.Jesus, assim, empenhou-se no preparo dos ap�ostolos para o hoque iminente - a rise da atitudep�ublia para om ele, que estava para aonteer dentro de uns pouos dias, apenas. Ele expliou,aos doze, que os hefes religiosos de Jerusal�em onspiravam junto om Herodes Antipas para efetivara destrui�~ao deles. Os doze ome�aram a entender melhor (embora n~ao totalmente) que Jesus n~aoiria assentar-se no trono de Davi. Eles enxergaram mais plenamente que a verdade espiritual n~aose faria avan�ar por meio de milagres materiais. E ome�aram a ompreender que a alimenta�~ao1641



das ino mil pessoas e o movimento popular para fazer de Jesus um rei haviam sido o �apie daexpetativa que o povo tinha de milagres e de prod��gios, e o auge da alama�~ao popular feita aJesus. Eles diserniam vagamente e previam difusamente a aproxima�~ao de tempos de pesadosrivos espirituais e de adversidades ru�eis. Esses doze homens estavam despertando, vagarosamente,para a ompreens~ao da natureza real da sua tarefa omo embaixadores do Reino, e ome�avam apreparar-se para as provas duras e severas do �ultimo ano da ministra�~ao do Mestre na Terra.Antes de deixarem Genesar�e, Jesus instruiu a todos a respeito da alimenta�~ao miraulosa das inomil pessoas, dizendo a eles exatamente por que ele se engajara nessa manifesta�~ao extraordin�aria depoder riativo, assegurando a eles, tamb�em, que ele n~ao onsentira nessa ompaix~ao pela multid~aosem antes se erti�ar de que estava de \aordo om a vontade do Pai".152.7 Em Jerusal�emNo domingo, 3 de abril, aompanhado apenas pelos doze ap�ostolos, Jesus saiu de Betsaida, emaminhada at�e Jerusal�em. Para evitar as multid~oes e para atrair t~ao poua aten�~ao quanto poss��vel,eles tomaram o aminho de Gerasa e da Filad�el�a. Ele os proibiu de fazer qualquer trabalho deprega�~ao p�ublia nessa viagem; nem permitiu a eles ensinar ou pregar enquanto permaneessem emJerusal�em. Chegaram a Betânia, perto de Jerusal�em, tarde na noite de quarta-feira, 6 de abril. Nessanoite alojaram-se na asa de L�azaro, Marta e Maria, mas, no dia seguinte, separaram-se. Jesus, juntoom Jo~ao, permaneeu na asa de um rente hamado Sim~ao, perto da asa de L�azaro, em Betânia.Judas Isariotes e Sim~ao zelote �aram om amigos, em Jerusal�em; enquanto o restante dos ap�ostolospermaneeu, dois a dois, em asas diferentes.Jesus entrou em Jerusal�em apenas uma vez, durante essa P�asoa, e esta se deu durante o grandedia da festa. Muitos dos rentes de Jerusal�em foram trazidos por Abner para onheer Jesus, emBetânia. Durante essa permanênia em Jerusal�em os doze souberam qu~ao amargo estava sendo osentimento, que resia, ontra o seu Mestre. Eles partiram de Jerusal�em areditando, todos, que arise era iminente.No domingo, 24 de abril, Jesus e os ap�ostolos deixaram Jerusal�em indo para Betsaida pelo aminhodas idades osteiras de Jopa, Cesar�eia e Ptolemais. Dali foram por Ram�a e Corazim at�e Betsaida,hegando ali na sexta-feira, 29 de abril. Imediatamente ao hegar em asa, Jesus enviou Andr�e a�m de que fosse pedir permiss~ao junto ao dirigente da sinagoga, para a sua fala no dia seguinte, ums�abado, no servi�o da tarde. E Jesus bem sabia que aquela seria a �ultima vez que lhe seria permitidopregar na sinagoga de Cafarnaum.
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Cap��tulo 153A Crise em CafarnaumNO DIA em que hegaram em Betsaida, sexta-feira �a noite, e no s�abado pela manh~a, os ap�ostolosnotaram que Jesus estava seriamente preoupado om algum problema grave; eles pereberam que oMestre estava dediando, de um modo pouo habitual, o seu pensamento a alguma quest~ao impor-tante. Ele n~ao tomou o desjejum e omeu pouqu��ssimo ao meio-dia. Todo o s�abado, pela manh~a, ena noite anterior, os doze e os ondis��pulos estiveram reunidos em pequenos grupos pela asa, nojardim e na praia. Uma tens~ao de inerteza e uma d�uvida heia de apreens~ao pairavam sobre eles.E quase nada Jesus lhes havia dito desde que deixaram Jerusal�em.Havia meses que n~ao viam o Mestre t~ao preoupado e t~ao pouo omuniativo. At�e Sim~ao Pedroestava deprimido, e abatido mesmo. Andr�e n~ao sabia o que fazer pelos seus ompanheiros desani-mados. Natanael disse que estavam em meio �a \almaria antes da tormenta". Tom�e expressou aopini~ao de que \algo fora do extraordin�ario estava para aonteer". Filipe aonselhou a Davi Ze-bedeu que \esqueesse os planos de alimentar e alojar a multid~ao, at�e que soubessem sobre o queo Mestre anda pensando". Mateus fazia esfor�os renovados para repor as eonomias do fundo deaixa. Tiago e Jo~ao falavam sobre o serm~ao vindouro, na sinagoga, e espeulavam muito quanto �asua natureza prov�avel e o seu alane. Sim~ao zelote expressou a ren�a, uma esperan�a na verdade,de que \o Pai no �eu pudesse vir a intervir de alguma maneira inesperada, para defender e dar apoioao seu Filho", enquanto Judas Isariotes ousava entregar-se ao pensamento de que possivelmenteJesus estivesse oprimido pelo pesar por \n~ao ter tido oragem e arrojo de permitir aos ino mil queo prolamassem rei dos judeus".Do meio desse grupo de seguidores deprimidos e desonsolados, foi que Jesus saiu, na bela tardede s�abado, para pregar o seu serm~ao memor�avel na sinagoga de Cafarnaum. A �unia palavra deenorajamento ou de votos de êxito, de todos os seus seguidores diretos, veio de um dos insuspeitosgêmeos Alfeus, o qual, no momento em que Jesus deixou a asa a aminho da sinagoga, o saudoujovialmente dizendo: \Oramos para que o Pai te ajude, e para que possamos ter multid~oes maioresdo que nuna".153.1 A Prepara�~ao do Cen�arioUma audiênia distinta umprimentou Jesus �as três horas dessa tarde linda de s�abado, na novasinagoga de Cafarnaum. Jairo presidia e passou a Jesus as esrituras para que as lesse. No diaanterior, inq�uenta e três fariseus e sadueus haviam hegado de Jerusal�em; mais de trinta dos l��derese hefes das sinagogas vizinhas tamb�em estavam presentes. Esses l��deres religiosos judeus atuavamdiretamente sob as ordens do sin�edrio de Jerusal�em; e onstitu��am a frente ortodoxa que haviavindo para inaugurar uma guerra aberta a Jesus e seus dis��pulos. Sentados ao lado desses l��deresjudeus, nos assentos de honra da sinagoga, estavam os observadores o�iais de Herodes Antipas, que1643



haviam sido enviados para erti�ar-se da verdade a respeito dos relat�orios perturbadores de que umatentativa havia sido feita, pela popula�~ao, de prolamar Jesus omo o rei dos judeus nos dom��niosde Filipe, irm~ao de Herodes.Jesus ompreendeu que estava enfrentando uma delara�~ao direta de guerra irrestrita e abertada parte dos seus inimigos resentes e, ousadamente, ele esolheu assumir a ofensiva. Durante aalimenta�~ao das ino mil pessoas, Jesus havia desa�ado as id�eias a respeito de um messias material;agora ele esolhia de novo ontestar abertamente o oneito que tinham de um libertador judeu. Essarise, que ome�ou om a alimenta�~ao dos ino mil, e que terminou om esse serm~ao na tarde des�abado, era o reuxo da mar�e do renome e da alama�~ao popular. Daqui por diante, o trabalho doReino deveria �ar ada vez mais voltado �a tarefa, uja importânia era progressiva, de onquistaronvertidos �rmes para a verdadeira fraternidade religiosa de toda a humanidade. Esse serm~ao marauma rise de transi�~ao, do per��odo de disuss~ao, ontrov�ersia e deis~ao, at�e aquele per��odo de guerraaberta, para a aeita�~ao �nal ou a rejei�~ao de�nitiva.O Mestre bem sabia que muitos dos seus seguidores estavam preparando as pr�oprias mentes,vagarosa mas �rmemente, para rejeit�a-lo de modo de�nitivo. E, da mesma forma, sabia que, lentamas seguramente, muitos dos seus dis��pulos estavam passando por aquele aperfei�oamento da mentee por aquela disiplina de alma que os apaitaria a triunfar sobre a d�uvida e a�rmar, orajosamente, asua f�e amadureida no evangelho do Reino. Jesus entendia plenamente omo os homens se preparavampara as deis~oes, numa rise, e omo era o efeito dos atos s�ubitos da esolha orajosa, pelo proessolento da esolha reiterada entre as situa�~oes reorrentes do bem e do mal. Ele submeteu os seusmensageiros esolhidos a repetidas provas de desapontamentos, e proporionou-lhes oportunidadesfreq�uentes e testadoras, para que esolhessem entre o modo erto e o errado de fazer frente �asdi�uldades espirituais. Ele soube que podia ontar om os seus seguidores, quando estivessem noteste �nal, para tomar as suas deis~oes vitais de aordo om as atitudes mentais habituais e as rea�~oesespirituais, j�a observadas anteriormente.Essa rise na vida terrena de Jesus ome�ou om a alimenta�~ao dos ino mil e terminou om esseserm~ao na sinagoga; a rise nas vidas dos ap�ostolos ome�ou om o serm~ao na sinagoga e ontinuoupor todo um ano, terminando apenas om o julgamento e a rui�a�~ao do Mestre.Naquela tarde, quando se sentaram na sinagoga, antes de Jesus ome�ar a falar, havia apenas umgrande mist�erio e s�o uma pergunta suprema, nas mentes de todos. Tanto os seus amigos, quantoos inimigos ponderavam em torno de s�o um pensamento, e que era: \Por que ele pr�oprio, de ummodo t~ao deliberado e efetivo, deu as ostas �a mar�e de entusiasmo popular?" E foi, imediatamenteantes e imediatamente depois desse serm~ao, que as d�uvidas e o desapontamento dos seus adeptosdesontentes reseram at�e a oposi�~ao inonsiente e, �nalmente, se transformaram em �odio de fato.Foi depois desse serm~ao na sinagoga que Judas Isariotes alimentou o seu primeiro pensamentoonsiente de desertar. Mas, efetivamente, naqueles momentos ele ontrolou todas essas inlina�~oes.Todos estavam em estado de perplexidade. Jesus os havia deixado emudeidos e onfundidos.Reentemente, ele havia exeutado a maior demonstra�~ao de poder sobrenatural, que araterizariatoda a sua arreira. A alimenta�~ao dos ino mil era o aonteimento de maior apelo da sua arreira,segundo o oneito de um Messias judeu aguardado. Mas essa extraordin�aria vantagem foi imediatae inexpliadamente posta de lado pela sua reusa, pronta e inequ��voa, de ser feito rei.Na sexta-feira �a noite, e novamente no s�abado pela manh~a, os l��deres de Jerusal�em haviam traba-lhado longa e empenhadamente, junto a Jairo, para impedir que Jesus falasse na sinagoga, mas denada valeu. A �unia resposta de Jairo a todo esse pleito foi: \Eu j�a atendi esse pedido, e n~ao violareia minha palavra".
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153.2 O Serm~ao que Marou uma �EpoaJesus abriu esse serm~ao lendo da lei omo onsta no Deuteronômio: \Mas aonteer�a que, se essepovo n~ao esutar a voz de Deus, as maldi�~oes da transgress~ao por erto o alan�ar~ao. O Senhorvos far�a esmagados pelos vossos inimigos; sereis removidos de todos os reinos da Terra. E o Senhorvos levar�a e levar�a o rei a quem entronizastes �as m~aos de uma na�~ao estranha. Tornar-vos-eis umespanto, sereis omo um prov�erbio, um exemplo entre todas as na�~oes. Os vossos �lhos e �lhasir~ao para o ativeiro. Os estrangeiros subir~ao alto em autoridade no vosso meio, enquanto estareismuito abaixo. E essas oisas air~ao sobre v�os e sobre a vossa semente, para sempre, porque n~aotereis ouvido a palavra do Senhor. E, portanto, servireis aos vossos inimigos, que vir~ao ontra v�os.Passareis fome e sede e vestireis o jugo estrangeiro de ferro. O Senhor, trar�a de longe uma na�~aoontra v�os, dos on�ns da Terra, uma na�~ao uja l��ngua n~ao entendereis, uma na�~ao de rosto duro,de poua onsidera�~ao por v�os. E eles vos erar~ao, em todas as vossas idades, at�e que aiam osmuros altos forti�ados, em que on�astes; e toda a terra air�a nas m~aos deles. E aonteer�a quesereis levados a omer os frutos dos vossos pr�oprios orpos, a arne dos vossos �lhos e �lhas, duranteesse tempo de ero, por ausa da pen�uria om a qual os vossos inimigos vos oprimir~ao".E, quando Jesus aabou essa leitura, voltou-se para os profetas e leu, de Jeremias: \`Se n~aoouvirdes as palavras dos meus servidores, os profetas que eu vos enviei, ent~ao farei desta asa omo emShil�o, e farei desta idade uma maldi�~ao para todas as na�~oes da Terra'. Os saerdotes e instrutoresouviram Jeremias dizer essas palavras na asa do Senhor. E aonteeu que, quando Jeremias haviaaabado de falar tudo aquilo que o Senhor o havia mandado dizer ao povo, os saerdotes e osinstrutores seguraram-no dizendo: `Tu ertamente ir�as morrer'. Assim, todo o povo fez uma multid~aoem torno de Jeremias na asa do Senhor. E, quando ouviram essas oisas, os pr��nipes de Jud�ajulgaram Jeremias. Ent~ao os saerdotes e os instrutores falaram aos pr��nipes e a todo o povo: `Essehomem �e digno de morrer, pois profetizou ontra a nossa idade, e v�os o ouvistes om os pr�opriosouvidos'. Ent~ao, Jeremias falou a todos os pr��nipes e a todo o povo: `O Senhor enviou-me paraprofetizar ontra esta asa e ontra esta idade, om todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto,orrigi os vossos h�abitos e reformai as vossas a�~oes e obedeei a voz do Senhor, vosso Deus, para quepossais esapar do mal que foi pronuniado ontra v�os. Quanto a mim, vede que estou nas vossasm~aos. Fazei omigo omo houverdes por bem e por direito aos vossos olhos. Mas sabeis, por erto,que, se me enviardes para a morte, v�os derramareis sangue inoente sobre v�os pr�oprios e sobre essepovo, pois o Senhor me mandou para a verdade e para dizer todas essas palavras aos vossos ouvidos'.\Os saerdotes e instrutores daqueles tempos tentaram matar Jeremias, mas os ju��zes n~ao on-sentiram; embora, pelas suas palavras de aviso, o tivessem obrigado a deser por meio de ordasat�e uma masmorra imunda para que afundasse na lama at�e �as axilas. Foi isso o que esse povo fezao profeta Jeremias, por ele haver obedeido �a ordem do Senhor, de prevenir seus irm~aos sobre aiminente queda pol��tia deles. Hoje desejo perguntar-vos: O que ir~ao os saerdotes, os hefes e osl��deres religiosos desse povo, fazer om o homem que ousa avisar sobre o dia da vossa ondena�~aoespiritual? V�os tamb�em busareis levar �a morte o instrutor que ousa prolamar a palavra do Senhore n~ao teme mostrar omo estais reusando aminhar no aminho da luz que leva �a entrada do Reinodo �eu?\O que busais omo evidênia da minha miss~ao na Terra? N�os vos deixamos tranq�uilamente nasvossas posi�~oes de inuênia e poder, enquanto pregamos as boas-novas aos pobres e aos desterrados.N~ao �zemos nenhum ataque hostil �aquilo a que mantendes reverênia, mas antes prolamamos umanova liberdade para a alma do homem, oprimida pelo medo. Eu vim ao mundo para revelar o meuPai e para estabeleer na Terra a fraternidade espiritual dos �lhos de Deus, o Reino do �eu. E,n~ao obstante, por tantas vezes, eu haver-vos relembrado de que o meu Reino n~ao �e deste mundo,ainda meu Pai onedeu-vos muitas manifesta�~oes de milagres materiais, al�em de transforma�~oes eregenera�~oes espirituais evidentes. 1645



\Que novo sinal busai de minhas m~aos? Eu delaro que j�a tendes evidênias su�ientes parapoderdes formular a vossa deis~ao. Em verdade, em verdade, eu digo, a todos que se sentam diantede mim neste dia, que estais frente �a neessidade de esolher qual aminho tomareis; e vos digo, omoJoshua disse aos vossos anestrais: `Esolhei, neste dia, a quem servireis'. Hoje, muitos de v�os estaisna enruzilhada dos aminhos.\Quando n~ao pudestes enontrar-me, depois do banquete da multid~ao, no outro lado do lago,alguns de v�os alugastes baros de pesa em Tiber��ades os quais, uma semana antes, estavam sobum abrigo por perto durante uma tempestade, para sa��rem �a minha proura, e para quê? N~ao parabusar a verdade e a retid~ao nem para que pud�esseis melhor saber omo servir e ministrar aos vossossemelhantes! N~ao, mas antes, para que tiv�esseis mais do p~ao pelo qual n~ao trabalhastes. N~ao foi parapreenher vossas almas om a palavra da vida, mas apenas para que pud�esseis enher o ventre om op~ao da failidade. E, h�a muito, vos foi ensinado que, quando o Messias viesse, faria aqueles prod��giosque tornariam a vida agrad�avel e f�ail para todo o povo esolhido. N~ao �e, pois, de se estranhar quev�os, que fostes eduados assim, almej�asseis os p~aes e os peixes. Mas eu vos delaro que essa n~ao �e amiss~ao do Filho do Homem. Eu vim para prolamar a liberdade espiritual, para ensinar a verdadeeterna e dar alento �a f�e viva.\Meus irm~aos, n~ao ansieis pelo alimento que peree, mas busai o alimento espiritual que nutreat�e �a vida eterna; e esse �e o p~ao da vida, que o Filho d�a a todos que o tomarem e o omerem, poiso Pai deu, sem medidas, essa vida ao Filho. E quando me perguntastes: `O que devemos fazer, paraexeutar a obra de Deus?' Eu simplesmente vos disse: `Esta �e a obra de Deus: que arediteis naqueleque Ele enviou' ".E ent~ao disse Jesus, apontando o desenho de um vaso de man�a que deorava o lintel dessa novasinagoga, e que era deorado om ahos de uva: \V�os pensastes que os vossos antepassados nodeserto omeram man�a - o p~ao do �eu - , mas eu vos digo que esse p~ao era da terra. Embora Mois�esn~ao tenha dado aos vossos pais o p~ao do �eu, o meu Pai agora est�a pronto para dar-vos o verdadeirop~ao da vida. O p~ao do �eu �e aquele que vem de Deus e que d�a a vida eterna aos homens do mundo.E quando me disserdes: Da-nos este p~ao vivo; eu responderei: eu sou este p~ao da vida. Aquele quevem a mim n~ao ter�a fome, e aquele que aredita nuna ter�a sede. V�os me vistes, vivestes omigo eontemplastes as minhas obras; e ainda n~ao areditais que tenha eu vindo do Pai. Mas aqueles queareditam - que n~ao temam. Todos aqueles que s~ao onduzidos pelo Pai vir~ao a mim e aquele quevem a mim de nenhum modo ser�a rejeitado.\E deixai-me agora delarar, de uma vez por todas, que eu desi �a Terra, n~ao para fazer a minhapr�opria vontade, mas a vontade Dele que me enviou. E a vontade �nal Daquele que me enviou �e ade que eu n~ao pera um s�o dentre aqueles que a mim foram dados. E esta �e a vontade do Pai: Quetodo aquele que vê o Filho, e que aredita nele, ter�a a vida eterna. Ainda ontem eu vos alimenteiom p~ao para os vossos orpos; hoje eu vos ofere�o o p~ao da vida para as vossas almas famintas. E,agora, reebereis o p~ao do esp��rito om a mesma vontade om que omestes o p~ao deste mundo?"E, quando Jesus parou por um momento para olhar a assistênia, um dos instrutores de Jerusal�em(um membro do sin�edrio) levantou e perguntou: \Devo entender que dizes que tu �es o p~ao que vemdo �eu, e que o man�a que Mois�es deu aos nossos pais no deserto n~ao o era?" E Jesus respondeu aofariseu: \Compreendeste erto". Ent~ao disse o fariseu: \Mas n~ao �es Jesus de Nazar�e, o �lho de Jos�e,o arpinteiro? O teu pai e a tua m~ae, tanto quanto os teus irm~aos e irm~as, n~ao s~ao bem onheidosde muitos de n�os? Como �e que tu aparees aqui na asa de Deus e delaras haver vindo do �eu?"Nesse momento havia muito murm�urio na sinagoga, e oorria uma tal amea�a de tumulto queJesus levantou-se e disse: \Sejamos paientes, o que �e verdade nuna sofre om um exame honesto.Eu sou tudo o que dizes, e sou mais. O Pai e eu somos um; o Filho apenas faz aquilo que lhe ensinao Pai, e todos aqueles que forem dados ao Filho pelo Pai, o Filho os reeber�a onsigo. J�a lestesonde est�a esrito, nos profetas: `Todos sereis ensinados por Deus'. E que: `Aqueles a quem o Paiensina ouvir~ao tamb�em seu Filho'. Todo aquele que onsente nos ensinamentos do esp��rito residente1646



do Pai, �nalmente vir�a para mim. N~ao que algum homem tenha visto o Pai, mas que o esp��rito doPai vive dentro do homem. E o Filho que deseu do �eu ertamente viu o Pai. E aqueles que de fatoareditam nesse Filho j�a est~ao na vida eterna.\Eu sou este p~ao da vida. Os vossos pais omeram o man�a no deserto e est~ao mortos. Mas essep~ao que dese de Deus, se um homem ome dele, nuna morrer�a em esp��rito. Eu repito, sou eu essep~ao vivo; e toda alma que alan�a a ompreens~ao dessa natureza uni�ada, de Deus e de homem,viver�a para sempre. E esse p~ao da vida, que eu dou a todos que o reeberem, �e a minha pr�opria vidae natureza ombinadas. O Pai, no Filho, e o Filho uno om o Pai - essa �e a revela�~ao que a minhavida d�a ao mundo e a minha d�adiva de salva�~ao a todas as na�~oes".Quando Jesus terminou de falar, o dirigente da sinagoga deu a reuni~ao por terminada, mas ningu�emqueria ir embora. Alguns se amontoaram em torno de Jesus para fazer mais perguntas, enquantooutros murmuravam e disutiam entre si. E esse estado de oisas ontinuou por mais de três horas.Era j�a mais de sete horas quando a audiênia �nalmente dispersou-se.153.3 Ap�os a Reuni~aoMuitas foram as perguntas feitas a Jesus, ap�os a reuni~ao. Algumas provinham dos seus dis��pulosperplexos, mas a maior parte delas vinha de desrentes apiosos, que apenas queriam embara��a-loe teer-lhe armadilhas.Um dos fariseus visitantes, subindo em um pedestal, fez esta pergunta aos berros: \Tu nos dizesque �es o p~ao da vida. Como podes dar-nos a tua arne para omermos ou o teu sangue para bebermos?De que serve o teu ensinamento se ele n~ao pode ser oloado em pr�atia?" E Jesus respondeu a essapergunta, dizendo: \Eu n~ao vos ensinei que a minha arne �e o p~ao da vida nem que o meu sangueseja a �agua da vida. Mas eu disse que a minha vida na arne �e uma outorga do p~ao do �eu. O fatoda Palavra de Deus outorgada �a arne e o fenômeno do Filho do Homem submetido �a vontade deDeus onstituem uma realidade, da experiênia, que �e equivalente ao sustento divino. V�os n~ao podeisomer minha arne nem podeis beber do meu sangue, mas podeis tornar-vos um em esp��rito omigo,do mesmo modo que eu sou uno em esp��rito om o Pai. Podeis ser nutridos pela palavra eterna deDeus, que �e de fato o p~ao da vida, e que foi outorgado �a semelhan�a da arne mortal; e podeis tera vossa alma regada pelo esp��rito divino, que �e verdadeiramente a �agua da vida. O Pai enviou-meao mundo para mostrar omo ele deseja residir nos homens e onduzi-los; e, assim, eu tenho vividoesta vida na arne para inspirar todos os homens a busar onheer tamb�em a vontade do Pai elesteresidente e fazer a Sua vontade".Ent~ao, um dos espi~oes de Jerusal�em, havendo observado Jesus e os seus ap�ostolos, disse: \No-tamos que nem tu, nem os teus ap�ostolos lavais as vossas m~aos apropriadamente, antes de omero p~ao. Deveis saber muito bem que essa pr�atia de omer om as m~aos sujas, e sem lav�a-las, �euma transgress~ao da lei dos mais velhos. E as vossas x��aras e os vasilhames, tamb�em n~ao os la-vais apropriadamente. Por que demonstrais tal desrespeito pelas tradi�~oes dos pais e pelas leis dosnossos ani~aes?" Quando Jesus o ouviu dizendo isso, respondeu: \Por que �e que v�os transgredis osmandamentos de Deus, segundo as leis da vossa tradi�~ao? Os mandamentos dizem: `Honrai o vossopai e a vossa m~ae'. E mandam que ompartilheis om eles os vossos reursos, se neess�ario; mas v�osaprovastes uma lei de tradi�~ao que permite que os �lhos desobedientes digam que o dinheiro om oqual os pais poderiam ser assistidos foi `dado a Deus'. A lei dos ani~aes desobriga assim esses �lhosastuiosos da sua responsabilidade, n~ao obstante os �lhos usarem, posteriormente, todo esse dinheiropara o seu pr�oprio onforto. Por que esvaziais assim o mandamento da vossa pr�opria tradi�~ao? Bemfez a profeia de Isa��as sobre todos v�os, hip�oritas, dizendo: `Esse povo me honra om os seus l�abios,mas o seu ora�~ao est�a longe de mim. Em v~ao eles me adoram, ensinando os preeitos humanos omose fossem doutrinas'. 1647



\Podeis ver omo v�os estais desertando os mandamentos quando vos apegais �as tradi�~oes doshomens. Estais totalmente dispostos a rejeitar a palavra de Deus ao manterdes as vossas tradi�~oes.E, de muitos outros modos, ousais estabeleer os vossos pr�oprios ensinamentos aima da lei e dosprofetas".Jesus ent~ao dirigiu as suas observa�~oes a todos os presentes. Ele disse: \Mas ouvi a mim, todosv�os. N~ao �e aquilo que entra na boa o que suja espiritualmente o homem, mas mais aquilo queproede da boa e do ora�~ao". Mas mesmo os ap�ostolos n~ao ompreenderam o signi�ado das suaspalavras, pois Sim~ao Pedro tamb�em lhe perguntou: \Para que alguns dos teus ouvintes n~ao sejamdesneessariamente ofendidos, gostar��eis de expliar-nos o signi�ado dessas palavras?" E ent~ao disseJesus a Pedro: \Tamb�em para ti �e dif��il ompreender? N~ao sabes que toda planta que o meu Paieleste n~ao tiver plantado ser�a arranada? Volta a tua aten�~ao para aqueles que querem onheer averdade. Tu n~ao podes obrigar os homens a amarem a verdade. Muitos desses instrutores s~ao guiasegos. E tu sabes que, se um ego guia outro ego, ambos aem no fosso. Mas ouve enquanto eute digo a verdade a respeito dessas oisas que sujam moralmente e que ontaminam espiritualmenteos homens. Eu delaro que n~ao �e o que entra no orpo pela boa, ou o que tem aesso �a mente pormeio dos olhos e ouvidos, que suja o homem. O homem s�o se suja por aquele mal que se originadentro do ora�~ao, e que tem express~ao nas palavras e feitos de tais pessoas ��mpias. N~ao sabes que�e do ora�~ao que saem os maus pensamentos, os projetos perversos de assassinato, de roubo, e osadult�erios, junto om o i�ume, o orgulho, a ira, a vingan�a, as inj�urias e o testemunho falso? E s~aoessas as oisas que sujam os homens, e n~ao que eles omam o p~ao om m~aos que n~ao foram lavadassegundo o erimonial".Os omiss�arios fariseus do sin�edrio de Jerusal�em estavam agora quase onvenidos de que Jesusdeveria ser apreendido sob a ausa�~ao de blasfêmia ou de insultar a lei sagrada dos judeus; e da�� osesfor�os deles para envolvê-lo na disuss~ao e lev�a-lo a um poss��vel ataque �as tradi�~oes dos ani~aese �as hamadas leis orais da na�~ao. N~ao importa qu~ao esassa a �agua pudesse estar, esses judeustradiionalmente esravizados nuna deixariam de ir adiante om a lava�~ao das m~aos que era requeridapela erimônia, antes de todas as refei�~oes. Era a sua ren�a de que \�e melhor morrer do quetransgredir os mandamentos dos ani~aes". Os espi~oes �zeram essa pergunta porque havia sido desritoque Jesus dissera que: \A salva�~ao �e uma quest~ao mais de ora�~oes limpos do que de m~aos limpas".Mas essas ren�as, quando se tornam uma parte da religi~ao, passa a ser dif��il esapar delas. Muitosanos, mesmo, depois desse dia o ap�ostolo Pedro ainda estava preso pelas algemas do medo, de muitasdessas tradi�~oes, sobre as oisas limpas e sobre as impuras, sendo �nalmente libertado apenas quandoexperieniou um sonho extraordin�ario e v��vido. Tudo isso pode ser mais bem ompreendido quando�e lembrado que esses judeus viam om a mesma gravidade o omer om as m~aos n~ao lavadas e ointerâmbio om uma prostituta, e que ambos os atos eram igualmente pun��veis om a exomunh~ao.Assim o Mestre esolheu disutir e expor a tolie de todo o sistema rab��nio de regras e regula-menta�~oes, que era representado pela lei oral - as tradi�~oes dos ani~aes, toda ela onsiderada omosendo mais sagrada e mais obrigat�oria para os judeus, at�e mesmo mais do que os ensinamentos dasesrituras. E Jesus falou om menos reserva porque ele sabia que a hora havia hegado em que nadamais ele podia fazer para impedir uma ruptura aberta de rela�~oes om esses l��deres religiosos.153.4 �Ultimas Palavras na SinagogaEm meio �as disuss~oes ap�os essa reuni~ao, um dos fariseus de Jerusal�em trouxe a Jesus um jovemdemente que estava possu��do por um esp��rito indisiplinado e rebelde. Conduzindo esse meninodemente at�e Jesus, ele disse: \O que podes fazer em uma ai�~ao omo esta? Tu podes expulsaros demônios?" E, quando olhou para o jovem, o Mestre �ou omovido de ompaix~ao e, fazendoum sinal para que o jovem viesse at�e ele, tomou-o pela m~ao e disse: \Tu sabes quem eu sou; saidele; e eu enarrego um dos teus ompanheiros leais de provideniar para que tu n~ao voltes". E1648



imediatamente o jovem �ou normal e om a sua mente urada. E esse �e o primeiro aso em queJesus realmente expulsa um \esp��rito mau" de um ser humano. Todos os asos anteriores eram apenasde supostas possess~oes do demônio; mas esse era um aso genu��no de possess~ao demon��aa, omoos que algumas vezes oorreram naqueles dias e antes do Dia de Penteostes, quando o esp��rito doMestre foi efusionado sobre toda a arne, tornando para sempre imposs��vel que esses pouos rebeldeselestes tirassem essa vantagem de ertos tipos inst�aveis de seres humanos.Quando viu o povo maravilhado, um dos fariseus levantou-se e ausou Jesus de poder fazer essasoisas porque estava em alian�a om os demônios; pois ele admitia que, na sua linguagem paraexpulsar esse demônio, eram onheidos um do outro; e esse fariseu ontinuou, a�rmando que osl��deres e instrutores religiosos em Jerusal�em haviam deidido que Jesus fazia todos esses hamadosmilagres pelo poder de Belzebu, o pr��nipe dos demônios. Disse ainda: \N~ao tenhais nada a ver omesse homem; ele est�a de pareria om Sat~a".E ent~ao Jesus disse: \Como pode Sat~a expulsar Sat~a? Um reino dividido ontra si pr�oprio n~aosobrevive; se uma asa for dividida ontra ela pr�opria, ela ser�a logo levada �a ru��na. Pode uma idadesuportar o ero se n~ao estiver unida? Se Sat~a expulsa Sat~a, ele est�a dividido ontra si pr�oprio; omoent~ao o seu reinado se mant�em? E devias saber que ningu�em pode entrar na asa de um homem fortee despoj�a-lo dos seus bens, a menos que, antes, se haja dominado e aorrentado aquele forte homem.E assim, se eu, pelo poder de Belzebu, expulso demônios, por quem os vossos �lhos os expulsam? E �epor isso que eles ser~ao os vossos ju��zes. Mas se eu, pelo esp��rito de Deus, expulso os demônios, ent~aoo Reino de Deus realmente veio at�e v�os. Se n~ao estiv�esseis egos pelo preoneito e orrompidospelo medo e o orgulho, ter��eis failmente perebido que um que �e maior do que os demônios est�a novosso meio. V�os me obrigais a delarar que aquele que n~ao est�a omigo est�a ontra mim, e aqueleque n~ao se ongrega a mim dispersa-se. Deixai-me fazer um aviso solene a v�os, que, om os vossosolhos abertos, e om mal��ia premeditada, tendes a presun�~ao de ousar atribuir a obra de Deus aosdemônios! Em verdade, em verdade, eu vos digo, todos os vossos peados ser~ao perdoados, e mesmoas vossas blasfêmias, mas aquele que blasfemar ontra Deus om delibera�~ao e om m�a inten�~aonuna ter�a o perd~ao. J�a que esses trabalhadores das iniq�uidades n~ao busar~ao nem reeber~ao jamaiso perd~ao, eles s~ao ulpados do peado de rejeitar eternamente o perd~ao divino.\Muitos de v�os, neste dia, hegastes �a enruzilhada dos aminhos; v�os ome�astes a fazer a esolhainevit�avel entre a vontade do Pai e o aminho das trevas esolhido por v�os pr�oprios. E o queesolherdes agora, assim �nalmente v�os sereis. Deveis fazer om que a �arvore seja boa e que os frutosda �arvore sejam bons, ou ent~ao a �arvore se orromper�a, assim omo os seus frutos. Eu delaro que,no Reino eterno do meu Pai, uma �arvore �e onheida pelos seus frutos. Mas alguns de v�os sois omov��boras; e omo podeis, tendo j�a esolhido o mal, gerar bons frutos? A�nal, as vossas boas falampela abundânia do mal nos vossos ora�~oes".Ent~ao se levantou um outro fariseu que disse: \Instrutor, gostar��amos que nos desses um sinalpredeterminado, que, onordar��amos, fosse o estabeleedor da tua autoridade e do teu direito deinstruir. Tu onordar�as om esse arranjo?" E quando Jesus ouviu isso, ele disse: \Essa gera�~ao semf�e, e �a proura de um sinal, busa uma prova, mas nenhum sinal vos ser�a dado a n~ao ser aqueles quev�os j�a tendes, e aqueles que vereis quando o Filho do Homem partir de entre v�os".E, quando aabou de falar, os seus ap�ostolos eraram-no e onduziram-no para fora da sinagoga.Em silênio foram om ele para a asa em Betsaida. Estavam todos pasmos e tomados pelo terror,de um erto modo, por ausa da s�ubita mudan�a na t�atia de ensinamento do Mestre. Eles estavamtotalmente desaostumados a vê-lo atuar de um modo t~ao ombativo.
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153.5 Na Noite de S�abadoJesus, a todo momento, quebrava em pedainhos as esperan�as dos seus ap�ostolos; repetidamente eledestru��a as expetativas mais bem aalentadas deles, mas nenhum momento de desapontamento, nemtristeza, igualara-se aos que agora os surpreendiam. E, tamb�em, havia, agora, misturado �a depress~aodeles, um medo real pela pr�opria seguran�a. E estavam todos surpreendentemente assustados oma s�ubita e ompleta deser�~ao da popula�~ao. Eles estavam tamb�em um tanto amedrontados e des-onertados om a ousadia inesperada e om a determina�~ao agressiva demonstrada pelos fariseus,que haviam vindo de Jerusal�em. Mas, mais que tudo, estavam desnorteados om a s�ubita mudan�ade t�atia de Jesus. Sob irunstânias normais eles teriam dado boas-vindas ao apareimento dessaatitude mais militante; ontudo, vinda omo veio, junto om tanta oisa inesperada, ela assustava-os.E agora, al�em de todas essas preoupa�~oes, quando eles hegaram em asa, Jesus negava-se aomer. Durante horas ele isolou-se em um dos quartos do andar de ima. Era quase meia-noite quandoJoab, o l��der dos evangelistas, retornou om a not��ia de que era de um ter�o dos ondis��puloshavia desertado a ausa. Durante toda a tarde, os dis��pulos leais tinham vindo e ido, para informarque o reuo de sentimentos para om o Mestre era geral em Cafarnaum. Os l��deres de Jerusal�em n~aotinham sido lentos em alimentar esse sentimento de desafeto e, em todos os sentidos poss��veis, embusar promover o movimento de afastamento de Jesus e seus ensinamentos. Durante essas horasde prova�~ao, as doze mulheres enontravam-se em uma reuni~ao na asa de Pedro. Elas estavamfortemente transtornadas, mas nenhuma delas desertou.Era pouo mais de meia-noite quando Jesus deseu do quarto de ima e �ou entre os doze e osseus ompanheiros, que eram trinta pessoas ao todo. Ele disse: \Eu reonhe�o que essa separa�~ao noReino vos angustia, mas �e inevit�avel. E ainda, ap�os toda a prepara�~ao e aperfei�oamento que tivestes,houve alguma boa raz~ao para trope�ardes nas minhas palavras? Por que �ais heios de medo e deonsterna�~ao ao verdes o Reino sendo despojado dessas multid~oes desinteressadas e desses dis��pulosom t~ao poua disposi�~ao? Por que lamentais, quando nasendo est�a o novo dia do resplandeer deuma nova gl�oria de ensinamentos espirituais do Reino do �eu? Se julgastes dif��il resistir a esse teste,o que fareis, ent~ao, quando o Filho do Homem retornar ao Pai? Quando e omo ireis preparar-vospara quando eu asender ao loal de onde eu vim para este mundo?\Meus amados, deveis lembrar-vos de que �e o esp��rito que vivi�a; a arne, e tudo o que a ela �epertinente, �e de pouo proveito. As palavras que eu vos falei s~ao esp��rito e vida. Tende ânimo! Eun~ao os desertei. Muitos ofender-se-~ao om as a�rma�~oes franas desses dias. V�os j�a soubestes quemuitos dos meus dis��pulos j�a reuaram; e j�a n~ao aminham mais omigo. Desde o prin��pio eu sabiaque esses rentes de ora�~ao frouxo airiam pelo aminho. Eu n~ao vos esolhi, e vos separei omodoze homens para serem embaixadores do Reino? E agora, em um momento omo este, v�os tamb�emdesertar��eis? Que ada um de v�os examine a pr�opria f�e, pois um de v�os orre um grave perigo."E, quando Jesus aabou de falar, Sim~ao Pedro disse: \Sim, Senhor, estamos tristes e perplexos,mas nuna te abandonaremos. Tu nos ensinaste as palavras da vida eterna. N�os areditamos emti e seguiremos junto ontigo todo o tempo. N~ao reuaremos, pois sabemos que foste enviado porDeus". E, quando Pedro parou de falar, todos eles, em um s�o aorde, aenaram em aprova�~ao a essapromessa de lealdade.Ent~ao disse Jesus: \Ide desansar, pois tempos pesados est~ao para vir; temos dias de muita a�~aopela frente".
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Cap��tulo 154Os �Ultimos Dias em CafarnaumNA AGITADA noite de s�abado, 30 de abril, enquanto Jesus proferia suas palavras de onforto ede enorajamento aos seus tristes e desnorteados dis��pulos, reunia-se, em Tiber��ades, om HerodesAntipas, o onselho de um grupo de omiss�arios espeiais, representando o sin�edrio de Jerusal�em.Esses esribas e fariseus soliitavam insistentemente que Herodes prendesse Jesus; e deram o melhorde si para onvenê-lo de que Jesus estava initando a popula�~ao �a dis�ordia e mesmo �a rebeli~ao.Mas Herodes negou-se a tomar posi�~ao ontra Jesus, omo transgressor pol��tio. Os onselheiros deHerodes haviam informado om exatid~ao sobre o epis�odio oorrido no lago; que o povo havia tentadoprolamar Jesus omo rei, e que essa proposta foi reusada por ele.Um dos membros da fam��lia dos o�iais de Herodes, Cuza, uja mulher pertenia ao orpo mi-nistrante de mulheres, havia assegurado junto a Herodes que Jesus n~ao se propunha imisuir-se nosassuntos do governo terreno; que estava oupado apenas om o estabeleimento da fraternidade es-piritual dos seus rentes; e a essa fraternidade ele denominava o Reino do �eu. Herodes on�avanos relatos de Cuza, e tanto assim que n~ao quis interferir nas atividades de Jesus. Nessa �epoa,Herodes se deixava tamb�em inueniar, nas suas resolu�~oes sobre Jesus, pelo medo superstiioso deJo~ao Batista. Herodes era um daqueles judeus ap�ostatas que, ao mesmo tempo em que em nadaareditava, a tudo temia. Tendo a onsiênia pesada por haver mandado exeutar Jo~ao, n~ao queriaenvolver-se nessas intrigas ontra Jesus. Sabia de muitos asos de doen�a que, aparentemente, haviamsido urados por Jesus e o onsiderava mais omo um profeta ou um fan�atio religioso relativamenteinofensivo.Quando os judeus amea�aram relatar a C�esar que ele estava dando obertura a um s�udito traidor,Herodes expulsou-os da âmara de onselho. Assim, as quest~oes aalmaram-se por uma semana e,durante esse tempo, Jesus preparou os seus seguidores para a dispers~ao iminente.154.1 Uma Semana de Reomenda�~oesDe primeiro a 7 de maio, Jesus manteve reuni~oes de aonselhamentos ��ntimos aos seus seguidores, naasa de Zebedeu. Apenas os dis��pulos ��eis e de on�an�a foram admitidos nessas onferênias. Nessa�epoa, havia apenas era de em dis��pulos que tinham oragem moral para afrontar a oposi�~ao dosfariseus e para delarar abertamente a sua lealdade a Jesus. Com esse grupo ele mantinha reuni~oespela manh~a, �a tarde e �a noite. Pequenos grupos reuniam-se todas as tardes, �a beira-mar; faziamperguntas, e um dos evangelistas ou ap�ostolos falava a eles. Esses grupos raramente ontavam ommais de inq�uenta pessoas.Na sexta-feira dessa semana foi tomada a medida o�ial, pelos hefes da sinagoga de Cafarnaum,de fehar a asa de Deus, para Jesus e todos os seus seguidores. Tal medida foi tomada sob instiga�~aodos fariseus de Jerusal�em. Jairo renuniou da sua posi�~ao de dire�~ao e abertamente alinhou-se om1651



Jesus.O �ultimo dos enontros �a beira-mar foi realizado no s�abado �a tarde, 7 de maio. Jesus faloupara menos de ento e inq�uenta pessoas que se haviam reunido naquela oasi~ao. A noite desses�abado assinalou o momento de maior baixa da mar�e de onsidera�~ao popular para om Jesus e osseus ensinamentos. Da�� em diante, houve um progresso dos sentimentos favor�aveis a Jesus, mas deum modo lento, se bem que ont��nuo, e mais saud�avel e on��avel; um novo grupo de seguidoresformou-se, e este estava mais bem anorado na f�e espiritual e na verdadeira experiênia religiosa.Chegava de�nitivamente ao �m o est�agio de transi�~ao, omposto e omprometido, mais ou menos,entre os oneitos materialistas do reino, mantidos pelos seguidores do Mestre, e aqueles oneitosmais idealistas e espirituais, ensinados por Jesus. De agora em diante havia uma prolama�~ao maisaberta do evangelho do Reino, em seu alane mais amplo e om implia�~oes espirituais mais vastas.154.2 Uma Semana de DesansoNo domingo, 8 de maio, do ano 29 d.C., em Jerusal�em, o sin�edrio aprovou um dereto fehandotodas as sinagogas, na Palestina, para Jesus e os seus seguidores. Esta foi uma nova usurpa�~ao daautoridade, e sem preedentes, da parte do sin�edrio de Jerusal�em. At�e ent~ao ada sinagoga haviaexistido, e funionado, omo uma ongrega�~ao independente de adoradores, �ando sob a dire�~ao ehe�a da sua pr�opria junta de governantes. Apenas as sinagogas de Jerusal�em tinham estado sujeitas�a autoridade do sin�edrio. Essa a�~ao sum�aria do sin�edrio foi seguida pela ren�unia de ino dos seusmembros. Cem mensageiros foram imediatamente despahados para transmitir e para impor essedereto. Dentro do urto prazo de duas semanas todas as sinagogas na Palestina haviam-se dobradoa essa manifesta�~ao do sin�edrio, exeto a sinagoga de Hebrom. Os hefes da sinagoga de Hebromreusaram-se a reonheer o direito do sin�edrio de exerer tal jurisdi�~ao sobre a sua assembl�eia. Essarejei�~ao, de aeitar o dereto de Jerusal�em, baseou-se na argumenta�~ao da autonomia da ongrega�~ao,mais do que na simpatia �a ausa de Jesus. Pouo depois, a sinagoga de Hebrom foi destru��da pelofogo.Nesse mesmo domingo, pela manh~a, Jesus delarou uma semana de folga, soliitando a todos osseus dis��pulos que retornassem aos seus lares ou aos seus amigos, para desansar as suas almasperturbadas e para que dissessem palavras de enorajamento aos seres amados. Ele disse: \Ideaos seus v�arios loais queridos, para folgar ou pesar, ao mesmo tempo em que deveis orar para aexpans~ao do Reino".Essa semana de repouso apaitou Jesus a visitar muitas fam��lias e grupos �a beira-mar. Eletamb�em foi pesar om Davi Zebedeu, em v�arias oasi~oes, e, onquanto tenha ido a s�os muitas dasvezes, havia sempre, espreitando por perto, dois ou três dos mensageiros mais on��aveis de Davi,que haviam reebido ordens muito laras do seu dirigente sobre a salvaguarda de Jesus. N~ao houvenenhum ensinamento p�ublio de qualquer esp�eie durante essa semana de desanso.Essa foi a semana em que Natanael e Tiago Zebedeu sofreram de uma doen�a um pouo maiss�eria. Por três dias e noites foram aigidos agudamente por uma perturba�~ao digestiva dolorosa. Natereira noite Jesus disse a Salom�e, a m~ae de Tiago, que desansasse e �ou ele pr�oprio ministrandoaos seus ap�ostolos que sofriam. Evidentemente que Jesus poderia ter, instantaneamente, urado essesdois homens, todavia, esse n~ao �e nem o m�etodo do Filho, nem o do Pai, de lidar om tais di�uldadese ai�~oes omuns dos �lhos dos homens nos mundos evoluion�arios do tempo e do espa�o. Nem poruma vez, durante toda a sua movimentada vida na arne, Jesus fez qualquer esp�eie de ministra�~aosobrenatural, em benef��io de qualquer membro da sua fam��lia terrena ou de qualquer dos seusseguidores diretos.As di�uldades no universo devem ser enfrentadas, omo tamb�em devem ser defrontados osobst�aulos planet�arios, tal omo uma parte da experiênia de aperfei�oamento proporionada para1652



o resimento e o desenvolvimento, em perfei�~ao progressiva, das almas em evolu�~ao das riaturasmortais. A espiritualiza�~ao da alma humana requer experiênia ��ntima om uma solu�~ao eduaionalpara uma gama ampla de problemas reais do universo. A natureza animal e as formas inferioresde riaturas volitivas n~ao progridem favoravelmente em meio a failidades ambientais. As situa�~oesproblem�atias, ombinadas om est��mulos �a a�~ao, onspiram para produzir as atividades da mente,da alma e do esp��rito, que ontribuem poderosamente para a realiza�~ao de metas valiosas para oprogresso mortal e para que se atinjam n��veis mais elevados no destino espiritual.154.3 A Segunda Conferênia em Tiber��adesAos 16 de maio, foi realizada a segunda onferênia em Tiber��ades, entre as autoridades de Jerusal�eme Herodes Antipas. Presentes estiveram os l��deres religiosos e pol��tios de Jerusal�em. Os l��deresjudeus puderam reportar a Herodes que pratiamente todas as sinagogas, da Galil�eia e igualmenteda Jud�eia, estavam fehadas para os ensinamentos de Jesus. E um novo esfor�o foi feito para queHerodes oloasse Jesus na pris~ao, mas ele negou-se a atender esse pedido. Aos 18 de maio, ontudo,Herodes onordou om o plano de permitir �as autoridades do sin�edrio que apturassem Jesus e queo levassem a Jerusal�em, para ser julgado sob ausa�~oes religiosas, desde que o governador romanoda Jud�eia estivesse de aordo om esse arranjo. Nesse meio tempo, os inimigos de Jesus espalhavam,industriosamente, por toda a Galil�eia, o rumor de que Herodes havia-se tornado hostil a Jesus, e queiria exterminar todos aqueles que areditassem nos ensinamentos dele.No s�abado �a noite, 21 de maio, hegou a Tiber��ades a not��ia de que as autoridades ivis emJerusal�em n~ao opunham obje�~ao ao aordo entre Herodes e os fariseus, de que Jesus fosse apreendidoe levado a Jerusal�em, para julgamento diante do sin�edrio, sob ausa�~oes de esarneer das leis sagradasda na�~ao judaia. E assim, pouo antes da meia-noite desse dia, Herodes assinou o dereto queautorizava os o�iais do sin�edrio a prender Jesus, nos dom��nios de Herodes, e a lev�a-lo �a for�a aJerusal�em, para julgamento. Uma forte press~ao de muitos lados foi exerida sobre Herodes, antesque ele desse a permiss~ao; e bem sabia ele que Jesus n~ao podia esperar um julgamento justo, diantedos seus inimigos impla�aveis em Jerusal�em.154.4 S�abado �a Noite em CafarnaumNesse mesmo s�abado �a noite, em Cafarnaum, um grupo de inq�uenta idad~aos importantes reuniram-se na sinagoga para disutir sobre a quest~ao momentosa: \O que faremos om Jesus?" Eles falarame debateram at�e depois da meia-noite, mas n~ao onseguiram nenhum ponto omum para um aordo.�A parte umas pouas pessoas, inlinadas �a ren�a de que Jesus poderia ser o Messias, ou ao menosum homem santo, ou talvez um profeta, a reuni~ao �ou dividida em quatro grupos quase iguais quesustentavam, respetivamente, os seguintes pontos de vista sobre Jesus:1. Que ele era um fan�atio religioso, iludido e inofensivo.2. Que ele era um agitador perigoso e astuto, que poderia initar a rebeli~ao.3. Que ele estava aliado a demônios, que poderia mesmo ser um pr��nipe dos demônios.4. Que ele estava fora de si, que estava louo, mentalmente desequilibrado.Muito se disse, sobre as doutrinas pregadas por Jesus, que eram inquietadoras para a gente omum;os seus inimigos sustentavam que os ensinamentos dele eram imprati�aveis, que tudo ruiria se todos�zessem um esfor�o honesto para viver de aordo om as suas id�eias. E homens de muitas gera�~oessubseq�uentes disseram as mesmas oisas. Muitos homens inteligentes e bem-intenionados, mesmo na�epoa mais eslareida dessas revela�~oes, sustentavam que a iviliza�~ao moderna n~ao poderia ter sido1653



edi�ada sob os ensinamentos de Jesus - e, parialmente, eles est~ao ertos. No entanto, todos esses�etios esqueem-se de que uma iviliza�~ao muito melhor poderia ter sido edi�ada om os mesmosensinamentos, e o ser�a, em alguma �epoa. Esse mundo nuna tentou seriamente oloar em pr�atiaos ensinamentos de Jesus, em ampla esala, n~ao obstante terem oorrido tentativas aanhadas, deseguir as doutrinas do hamado ristianismo.154.5 A Aidentada Manh~a de DomingoFoi um dia movimentado na vida de Jesus, o 22 de maio. Nessa manh~a de domingo, antes daaurora, um dos mensageiros de Davi hegou, muito apressado, de Tiber��ades, trazendo a not��iade que Herodes havia autorizado, ou estava para autorizar, que Jesus fosse preso pelos o�iais dosin�edrio. O reebimento da not��ia sobre esse perigo iminente levou Davi Zebedeu a despertar os seusmensageiros e a envi�a-los a todos os grupos loais de dis��pulos, onvoando-os para um onselho deemergênia, �as sete horas naquela manh~a. Quando a unhada de Jud�a (o irm~ao de Jesus) ouviu essainforma�~ao alarmante, ela apressou-se a pass�a-la a todos da fam��lia de Jesus, que residiam por perto,hamando-os para reunirem-se, sem demora, na asa de Zebedeu. E, respondendo a essa hamadaapressada, em breve estavam l�a reunidos Maria, Tiago, Jos�e, Jud�a e Rute.Na reuni~ao, feita de manh~a edo, Jesus deu as suas instru�~oes de despedida aos dis��pulos presentes;isto �e, ele despediu-se irunstanialmente, sabendo muito bem que eles logo seriam dispersados deCafarnaum. E instruiu-os, a todos, que prourassem a orienta�~ao de Deus e que ontinuassem otrabalho do Reino, independentemente das onseq�uênias. Os evangelistas deveriam trabalhar omomelhor lhes pareesse, at�e o momento em que fossem hamados. Ele seleionou doze dos evangelistaspara aompanh�a-lo; instruiu os doze ap�ostolos para que permaneessem om ele, n~ao importando oque aonteesse. �As doze mulheres, ele as instruiu para que permaneessem na asa de Zebedeu e naasa de Pedro, at�e que ele mandasse bus�a-las.Jesus onsentiu que Davi Zebedeu ontinuasse o seu servi�o de mensageiros por todo o pa��s e, aodar ao Mestre a sua despedida, Davi disse: \Vai em frente om a tua obra, Mestre. N~ao deixes osfan�atios te pegarem, e nuna duvides de que os mensageiros te seguir~ao. Os meus homens nunaperder~ao o ontato ontigo e, por interm�edio deles, tu saber�as do Reino em outros lugares, assimomo n�os todos saberemos de ti. Nada que me possa aonteer interferir�a nesse servi�o, pois eu j�aapontei o primeiro l��der e o segundo, e mesmo um tereiro. N~ao sou nem um instrutor, nem umpregador, mas est�a no meu ora�~ao fazer isso, e ningu�em pode parar-me".Por volta das sete horas e trinta minutos dessa manh~a, Jesus ome�ou a sua alou�~ao para osquase em rentes, que tinham entrado na asa para ouvi-lo. Essa foi uma oasi~ao solene, paratodos os presentes, e Jesus pareia estar espeialmente alegre; novamente ele estava omo semprefora. Aquela seriedade, das �ultimas semanas, havia desapareido e ele inspirava a todos, om as suaspalavras de f�e, esperan�a e oragem.154.6 Chega a Fam��lia de JesusAproximadamente �as oito horas, nesse domingo de manh~a, ino membros da fam��lia terrena de Jesusali hegaram, respondendo �a hamada urgente da unhada de Jud�a. Apenas um membro de toda asua fam��lia na arne, Rute, areditava de ora�~ao e ontinuamente na divindade da miss~ao de Jesus naTerra. Jud�a e Tiago e, mesmo, Jos�e ainda mantinham grande parte da sua f�e em Jesus, mas haviampermitido que o orgulho interferisse sobre o melhor do seu julgamento e sobre as suas inlina�~oesespirituais reais. Maria estava, do mesmo modo, dividida entre o amor e o medo, entre o amor dem~ae e o orgulho de fam��lia. Embora ela estivesse atormentada pelas d�uvidas, nuna pôde esqueer1654



inteiramente a visita de Gabriel, antes de Jesus naser. Os fariseus haviam envidado esfor�os parapersuadir Maria de que Jesus estava demente, fora de si. Eles initaram-na a ir om os seus �lhostentar dissuadi-lo de fazer esfor�os maiores no ensinamento p�ublio. Eles asseguraram a Maria quelogo a sa�ude de Jesus n~ao resistiria e que apenas a desonra e a desgra�a viriam, sobre toda a fam��lia,em onseq�uênia de permitir que ele ontinuasse. E, assim, quando hegou a not��ia da unhada deJud�a, todos os ino partiram imediatamente para a asa de Zebedeu, tendo estado juntos na asade Maria, onde enontraram-se om os fariseus, na noite anterior. Eles haviam onversado om osl��deres de Jerusal�em, at�e alta noite, e todos estavam mais ou menos onvenidos de que Jesus estavaagindo estranhamente, que ele vinha agindo assim desde algum tempo. Embora Rute n~ao pudesseexpliar toda a onduta dele, ela insistia em a�rmar que ele havia sempre tratado a sua fam��lia omequanimidade e se reusava a onordar om o plano de tentar dissuadi-lo de ontinuar om a suaobra.A aminho da asa de Zebedeu eles onversaram sobre essas oisas e onordaram entre si queiriam tentar persuadir Jesus a vir para asa om eles; e, assim sendo, Maria falou: \Eu sei que poderiainueniar o meu �lho se apenas ele pudesse vir para asa e me esutar". Tiago e Jud�a haviam ouvidorumores a respeito dos planos de prender Jesus e lev�a-lo a Jerusal�em para julgamento. Eles tamb�emtemiam pela pr�opria seguran�a. Enquanto Jesus tinha sido uma �gura querida aos olhos do p�ublio,a sua fam��lia permitiu que as oisas ontinuassem, mas agora que o povo de Cafarnaum e os l��deres deJerusal�em haviam subitamente se voltado ontra ele, ome�aram todos a sentir fortemente a press~aoda suposta desgra�a de uma situa�~ao embara�osa.Eles esperavam enontrar Jesus, ham�a-lo de lado e pression�a-lo a ir para asa om eles. Eleshaviam pensado em assegurar-lhe de que esqueeriam que ele os havia negligeniado - eles perdoariame esqueeriam - se apenas Jesus desistisse da tolie de tentar pregar uma nova religi~ao, que apenastraria omplia�~oes para ele pr�oprio e a desonra para a sua fam��lia. A tudo isso Rute apenas diria:\Vou dizer ao meu irm~ao que aho que ele �e um homem de Deus, e que eu espero que ele estejadisposto a morrer antes de permitir que esses fariseus perniiosos ponham um �m �a sua prega�~ao".Jos�e prometeu manter Rute em silênio, enquanto os outros estivessem insistindo om Jesus.Quando hegaram �a asa de Zebedeu, Jesus estava exatamente no meio das suas palavras de des-pedida aos dis��pulos. Eles tentaram entrar na asa, mas estava transbordando de gente. Finalmenteeles se estabeleeram na porta dos fundos e mandaram o reado a Jesus, de pessoa a pessoa, demodo que �nalmente foi sussurrado a ele, por Sim~ao Pedro, que interrompeu a sua palestra om esseprop�osito, e disse: \L�a fora, Mestre, est~ao a tua m~ae e os teus irm~aos, ansiosos para falar ontigo".Ora, n~ao oorreu �a sua m~ae o qu~ao importante era a mensagem de despedida aos seus seguidores, nemsabia ela que essa despedida estava para ser interrompida a qualquer momento om a hegada dosseus aptores. Ap�os uma desaven�a aparente t~ao longa, e por ausa do fato de que ela e os irm~aosdele houvessem reebido a gra�a de vir de fato at�e ele, ela realmente hegou a pensar que Jesuspararia de falar e viria a eles, no momento mesmo em que soubesse que eles o estavam esperando.E foi s�o mais uma dessas instânias em que a sua fam��lia terrena n~ao pôde ompreender que eledevia uidar dos assuntos do seu Pai. E, assim, Maria e os irm~aos de Jesus �aram profundamentemagoados quando, n~ao obstante ter ele parado a sua fala para reeber a mensagem, em vez de aorrerat�e l�a para saud�a-los, ele falou om a sua voz musial em volume mais elevado: \Dize a minha m~aee aos meus irm~aos que eles n~ao deveriam temer por mim. O Pai, que me enviou ao mundo, n~aome abandonar�a; nem mal nenhum vir�a sobre a minha fam��lia. Pede-lhes para que tenham muitaoragem e que ponham a sua on�an�a no Pai do Reino. Mas, a�nal, quem �e minha m~ae e quems~ao meus irm~aos?" E estendendo as pr�oprias m~aos para todos os seus dis��pulos reunidos na sala,ele disse: \Eu n~ao tenho m~ae; n~ao tenho irm~aos. Eis a minha m~ae e eis os meus irm~aos! Pois todoaquele que umpre a vontade do meu Pai, que est�a no �eu, este �e a minha m~ae, o meu irm~ao e aminha irm~a".E, quando Maria ouviu essas palavras, ela desmaiou nos bra�os de Jud�a. Eles arregaram-na1655



at�e o jardim, para reaviv�a-la, enquanto Jesus dizia as palavras de onlus~ao da sua mensagem departida. E ent~ao, ele teria ido ter om a sua m~ae e om os seus irm~aos, n~ao fosse um mensageirohaver hegado, �as pressas, de Tiber��ades, trazendo a not��ia de que os o�iais do sin�edrio estavam aaminho, om autoridade para prender Jesus e lev�a-lo a Jerusal�em. Andr�e reebeu essa mensageme, interrompendo Jesus, transmitiu-a a ele.Andr�e n~ao se lembrou que Davi havia oloado umas vinte e ino sentinelas em volta da asa deZebedeu, e que ningu�em os tomaria de surpresa; e assim ele perguntou a Jesus o que deveria ser feito.O Mestre permaneia l�a, em silênio; enquanto a sua m~ae aabara de ouvir: \Eu n~ao tenho m~ae". Eela �ou no jardim, reuperando-se do hoque ausado por essas palavras, quando, exatamente nessemomento, uma mulher na sala levantou-se e exlamou: \Aben�oado seja o ventre que te onebeu, eaben�oados sejam os seios que te amamentaram". Jesus voltou-se de lado e, por um momento, saiuda sua onversa om Andr�e para responder a essa mulher, dizendo: \N~ao, mais aben�oado �e aqueleque ouve a palavra de Deus e que ousa obedeê-la".Maria e os irm~aos de Jesus pensaram que Jesus n~ao os entendera, que ele havia perdido o interessepor eles, mal entendendo que haviam sido eles que n~ao ompreenderam Jesus. Jesus ompreendeuplenamente qu~ao dif��il �e, para os homens, romper om o pr�oprio passado. E sabia omo os sereshumanos �am diante da eloq�uênia do pregador, a onsiênia respondendo ao apelo emoional,tanto quanto a mente responde �a l�ogia e �a raz~ao; todavia, ele tamb�em sabia qu~ao mais dif��il �epersuadir os homens a renuniar ao passado.�E para sempre erto que todos os que se julgam inompreendidos, ou n~ao apreiados, têm emJesus um amigo ompassivo e um onselheiro ompreensivo. Ele havia advertido aos seus ap�ostolosque os inimigos de um homem podem estar na sua pr�opria asa, mas n~ao havia imaginado qu~aopr�oxima tal predi�~ao estaria de ser apliada �a sua pr�opria experiênia. Jesus n~ao abandonou suafam��lia terrena para fazer a obra do seu Pai - sua fam��lia o abandonou. Mais tarde, depois da mortee da ressurrei�~ao do Mestre, quando Tiago tornou-se ligado aos prim�ordios do movimento rist~ao, elesofreu imensamente em onseq�uênia de ter deixado de fazer proveito do onv��vio iniial om Jesuse os seus dis��pulos.Ao passar por esses aonteimentos, Jesus esolheu ser guiado pelo onheimento limitado dasua mente humana. Ele desejava submeter-se �a experiênia om os seus olaboradores, omo ummero ser humano. E estava na mente humana de Jesus ver a sua fam��lia antes de partir. Ele n~aoqueria parar no meio do seu disurso e assim transformar o primeiro enontro deles, depois de tantotempo de separa�~ao, em um assunto t~ao p�ublio. A sua inten�~ao era aabar a sua fala e, ent~ao, teruma onversa om eles antes de partir dali; mas esse plano foi frustrado por uma onspira�~ao dosaonteimentos que se seguiram imediatamente.A pressa da fuga deles foi aumentada pela hegada de um grupo de mensageiros de Davi, pela portados fundos da asa de Zebedeu. O tumulto produzido por esses homens amedrontou os ap�ostolos,levando-os a pensar que poderiam ser aqueles que vieram prendê-los e, de medo de serem imediata-mente presos, eles se preipitaram, pela entrada da frente, para o baro que esperava. E tudo issoexplia por que Jesus n~ao viu a sua fam��lia que o esperava na entrada dos fundos.Contudo, na pressa da fuga, Jesus disse, a Davi Zebedeu, quando entrou no baro: \Dize �aminha m~ae e aos meus irm~aos que agrade�o por terem vindo, e que eu tinha a inten�~ao de vê-los.Reomenda-lhes que n~ao se ofendam omigo, mas que busquem onheer a vontade de Deus e quetenham a gra�a e a oragem de fazer essa vontade".
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154.7 A Fuga ApressadaE, assim, foi nessa manh~a de domingo, 22 de maio, do ano 29 d.C., que Jesus, om os seus dozeap�ostolos e os doze evangelistas, empreendeu essa fuga apressada, dos o�iais do sin�edrio que estavama aminho de Betsaida, om a autoriza�~ao de Herodes Antipas para prendê-lo e lev�a-lo at�e Jerusal�em,a julgamento, sob as ausa�~oes de blasfêmia e outras viola�~oes das leis sagradas dos judeus. Era quaseoito horas e meia de uma bela manh~a, quando esse grupo de vinte e ino homens manejou os remosna dire�~ao da margem oriental do mar da Galil�eia.Uma outra embara�~ao menor seguia o baro do Mestre, levando seis dos mensageiros de Davi,os quais traziam instru�~oes para manter ontato om Jesus e os seus seguidores e uidar de que ainforma�~ao sobre o seu paradeiro e seguran�a fosse transmitida om regularidade para a asa deZebedeu, em Betsaida; esta mesma asa serviu de entro de opera�~oes para o trabalho do Reinodurante algum tempo. Mas nuna mais, novamente, Jesus faria, da asa de Zebedeu a sua asa.De agora em diante, pelo restante da sua vida na Terra, o Mestre verdadeiramente \n~ao tinha ondereostar a sua abe�a". Nuna mais ele teve uma morada �xa, nem mesmo algo semelhante a isso.Eles remaram at�e perto da aldeia de Queresa, oloaram o baro sob a ust�odia de amigos, eome�aram as peregrina�~oes desse movimentado �ultimo ano da vida do Mestre na Terra. Duranteum erto per��odo eles permaneeram nos dom��nios de Filipe, indo de Queresa a Cesar�eia-Filipe e, del�a, tomando o aminho da osta da Fen��ia.A multid~ao demorou-se ainda, na asa de Zebedeu, olhando os dois baros atravessarem o lago at�ea margem oriental; e eles j�a estavam bem longe quando os o�iais de Jerusal�em hegaram e iniiarama sua busa indo atr�as de Jesus. Eles se reusavam a areditar que Jesus lhes tinha esapado e,enquanto Jesus e os seus estavam viajando na dire�~ao norte, j�a passando por Batanea, os fariseus eos seus assistentes passaram quase toda uma semana prourando em v~ao por ele, nas eranias deCafarnaum.A fam��lia de Jesus voltou para a sua asa em Cafarnaum e passou quase uma semana falando,debatendo e orando. Eles estavam heios de onfus~ao e de onsterna�~ao. Eles n~ao tiveram paz mentalat�e quinta-feira �a tarde, quando Rute retornou de uma visita �a asa de Zebedeu, onde ela soube, porDavi, que o seu pai-irm~ao estava a salvo e om boa sa�ude e a aminho da osta fen��ia.
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Cap��tulo 155A Esapada pelo Norte da Galil�eiaLOGO depois de aportar perto de Queresa, nesse domingo agitado, Jesus e os vinte e quatro rumaramum pouo para o norte, onde passaram a noite em um belo parque ao sul de Betsaida-J�ulias. Estavamambientados om esse loal de aampamento, tendo estado l�a em dias passados. Antes de se retirarpara dormir, o Mestre reuniu os seus seguidores em torno de si e disutiu om eles sobre os planospara o projeto da ampanha que fariam em Batanea, pelo norte da Galil�eia e pela osta fen��ia.155.1 Por que os Pag~aos se Enfureem?Disse Jesus: \Dever��eis todos lembrar de omo o salmista falou dessas �epoas, dizendo: `Por que seenfureem os pag~aos e os povos onspiram em v~ao? Os reis da Terra oroam-se a si pr�oprios; e osgovernantes do povo fazem onselhos, entre si, ontra o Senhor e seus onsagrados, dizendo: Fa�amosas orrentes da miseri�ordia em peda�os e livremo-nos dos la�os do amor'.\Hoje vedes que isso se umpre, diante dos vossos olhos. Mas n~ao vereis umprido o restante daprofeia do salmista, pois ele manteve id�eias errôneas sobre o Filho do Homem e sua miss~ao na Terra.O meu Reino funda-se no amor, �e prolamado na miseri�ordia e �e estabeleido por meio do servi�on~ao-ego��sta. Meu Pai n~ao se assenta no �eu, rindo em menosprezo dos pag~aos. Ele n~ao �a irado, noseu grande desprazer. Verdadeira �e a promessa de que o Filho ter�a por heran�a todos os hamadospag~aos (na realidade os seus irm~aos ignorantes e sem instru�~ao). E eu reeberei esses gentios om osbra�os abertos, heios de miseri�ordia e afeto. Toda a bondade amorosa ser�a mostrada aos hamadospag~aos, n~ao obstante a infeliz delara�~ao registrada que insinua que o Filho triunfante `quebr�a-los-�aom um ilindro de ferro e os deixar�a em peda�os omo a um vaso de argila'. O salmista exortou-vosa `servir ao Senhor om temor' - e eu vos onlamo a aeitar os privil�egios elevados da �lia�~ao divinapor meio da f�e; ele vos omanda que rejubileis om tremores; eu vos onlamo a rejubilar-vos naerteza. Ele diz: `Beijai o Filho, para que ele n~ao �que om raiva, e para que n~ao pere�ais quandoa sua ira for inamada'. E v�os que vivestes omigo, bem sabeis que a raiva e a ira n~ao s~ao umaparte do estabeleimento do Reino do �eu, nos ora�~oes dos homens. Mas o salmista aperebeu-seda verdadeira luz quando, ao terminar a sua exorta�~ao, disse: `Aben�oados aqueles que p~oem a suaon�an�a neste Filho' ".Jesus ontinuou a ensinar aos vinte e quatro, dizendo: \Os pag~aos n~ao �am sem uma desulpa,quando se enfureem onoso. Sendo pequeno e estreito, o seu ponto de vista leva-os a serem apazesde onentrar as suas energias entusiastiamente. A sua meta est�a bem pr�oxima deles e �e maisou menos vis��vel, raz~ao pela qual os seus esfor�os s~ao valentes e a sua exeu�~ao �e e�iente. V�os,que tendes professado a entrada no Reino do �eu, sois de todo vailantes demais, e inde�nidos, aoonduzirdes os vossos ensinamentos. Os pag~aos d~ao golpes diretos para onseguir os seus objetivos;v�os sois ulpados por possu��rem demasiadas aspira�~oes rônias. Se desejardes entrar no Reino, por1659



que n~ao o tomar em um assalto espiritual, tal omo os pag~aos tomam uma idade �a qual eles sitiam?Di�ilmente sereis dignos do Reino se o vosso servi�o onsistir t~ao primariamente em uma atitude delamentar o passado, em queixumes quanto ao presente e em esperan�as v~as para o futuro. Por queos pag~aos se enfureem? Porque n~ao onheem a verdade. E v�os, por que enlaguesei-vos em desejosf�uteis? Porque n~ao sabeis obedeer �a verdade. Cessai om os vossos anseios in�uteis e ide em frente,om braveza, fazendo aquilo que diz respeito ao estabeleimento do Reino.\Em tudo que �zerdes, n~ao vos torneis nuna unilaterais nem exessivamente espeializados. Osfariseus busam verdadeiramente a nossa destrui�~ao, om isso pensam estar fazendo o servi�o de Deus.E tornaram-se estreitos, por tradi�~ao, tanto que est~ao egos pelo preoneito e endureidos pelo medo.Considerai os gregos, eles têm uma iênia sem religi~ao, enquanto os judeus �am om uma religi~aodesprovida de iênia. E, se os homens agem assim, aeitando erroneamente uma desintegra�~aoestreita e onfusa da verdade, a sua �unia esperan�a de salva�~ao �e tornarem-se oordenados fae �averdade - onvertendo-se.\Deixai que eu a�rme enfatiamente a verdade eterna seguinte: Se v�os, por uma oordena�~ao oma verdade, aprenderdes a dar o exemplo, nas vossas vidas, dessa magn���a integridade de retid~ao, osvossos semelhantes humanos, ent~ao, vos seguir~ao para poder obter o que v�os adquiristes desse modo.A medida pela qual os busadores da verdade s~ao atra��dos para v�os representa a medida do vossodom de verdade, a vossa retid~ao. A esala, na qual v�os tendes de vos delongar na vossa mensagemao povo, de um erto modo, �e a medida da vossa inapaidade de viver a vida reta e ��ntegra, a vidaoordenada em rela�~ao �a verdade".E muitas outras oisas o Mestre ensinou aos seus ap�ostolos e evangelistas, antes que eles lhe dessemboa-noite e fossem desansar nos seus travesseiros.
155.2 Os Evangelistas em CorazimNa segunda-feira, 23 de maio pela manh~a, Jesus ordenou a Pedro que fosse a Corazim om os dozeevangelistas; nisso, junto om os outros onze, partiram todos para Cesar�eia-Filipe, pelo aminhodo Jord~ao, pela via Damaso-Cafarnaum, e dali para o nordeste, at�e a jun�~ao om a estrada deCesar�eia-Filipe, e ent~ao, entrando naquela idade, l�a permaneeram ensinando por duas semanas.Ali hegaram durante a tarde de ter�a-feira, 24 de maio.Pedro e os evangelistas permaneeram em Corazim por duas semanas, pregando o evangelhodo Reino a um pequeno, mas fervoroso, grupo de rentes. Por�em, eles n~ao se viram apazes deonquistar muitos novos onvertidos. Nenhuma idade em toda a Galil�eia rendeu t~ao pouas almaspara o Reino, quanto Corazim. De aordo om as instru�~oes de Pedro, os doze evangelistas pouomenionaram sobre as uras - e as oisas f��sias - pois pregavam e ensinavam mais vigorosamente asverdades espirituais do Reino do �eu. Nessas duas semanas Corazim onstituiu-se em um verdadeirobatismo na adversidade para os doze evangelistas, pois foi o per��odo mais dif��il e improdutivo dassuas arreiras at�e esse momento. Estando assim privados da satisfa�~ao de onquistar almas para oReino, ada um deles, mais sinera e honestamente, avaliou-se dentro da pr�opria alma on�ando noseu progresso no aminho espiritual da nova vida.Quando pareia que ningu�em mais estava disposto a prourar entrar no Reino, na ter�a-feira,7 de junho, Pedro reuniu os ondis��pulos e partiu para Cesar�eia-Filipe no intuito de juntar-se aJesus e aos ap�ostolos. Eles hegaram por volta do meio-dia, na quarta-feira, e passaram toda a noiteontando sobre as experiênias om os inr�edulos de Corazim. Durante as onversas dessa noite Jesusfez outra referênia �a par�abola do semeador e ensinando a eles, om isso, bastante sobre o signi�adodos aparentes fraassos nos empreendimentos da vida.1660



155.3 Em Cesar�eia-FilipeEmbora Jesus n~ao haja feito nenhum trabalho p�ublio durante essas duas semanas de permanêniaperto de Cesar�eia-Filipe, os ap�ostolos tiveram numerosos enontros almos, �a noite, na idade, emuitos dos rentes vieram at�e o aampamento, para falar om o Mestre. Pouqu��ssimas almas foramaresentadas ao grupo de rentes em onseq�uênia dessa visita. Jesus falava om os ap�ostolos todosos dias, e eles diserniram om mais lareza que uma nova fase do trabalho de prega�~ao do Reino do�eu agora estava tendo in��io. Eles estavam ome�ando a ompreender que o \Reino do �eu n~ao �eomer e beber, mas, sim, realizar a alegria espiritual da aeita�~ao da divina �lia�~ao".A permanênia em Cesar�eia-Filipe foi um teste real para os onze ap�ostolos; foi um per��odo dif��il,de duas semanas, que viveram. Eles estavam ainda deprimidos, sentindo falta do est��mulo peri�odioda pessoalidade entusi�astia de Pedro. Nesses momentos, era verdadeiramente uma grande aventurade prova�~oes areditar em Jesus e ontinuar seguindo-o. Embora tenham onvertido pouas pessoasdurante essas duas semanas, eles aprenderam muitas oisas que seriam de bastante proveito, dasonferênias di�arias om o Mestre.Os ap�ostolos aprenderam que os judeus estavam espiritualmente estagnados e moribundos, porqueeles haviam ristalizado a verdade em um redo; pois, quando a verdade �e formulada omo sendo umalinha limite de exlusividade, �util para que uns se onsiderem mais virtuosos do que os outros, emvez de servir omo uma indiadora de norteamento para o progresso espiritual, esses ensinamentosperdem seu poder riativo e provedor da vida e passam a ser meramente onservadores da fossiliza�~ao.Cada vez mais, de Jesus, eles aprendiam a olhar as pessoalidades humanas em termos das suaspossibilidades no tempo e na eternidade. Eles aprendiam que muitas almas poder~ao ser levadas amelhor amar a um Deus n~ao vis��vel se lhes for ensinado primeiro a amar os seus irm~aos, os quais elespodem ver. E foi em rela�~ao a isso que um novo signi�ado tornou-se ligado ao pronuniamento doMestre a respeito do servi�o n~ao-ego��sta para o semelhante: \Na mesma medida, o que �zerdes aomenor dos meus irm~aos, a mim �e que o fareis".Uma das grandes li�~oes dessa estada em Cesar�eia teve a ver om a origem das tradi�~oes religiosas,om o grave perigo de permitir o senso do sagrado de tornar-se vinulado a oisas n~ao sagradas,�as id�eias omuns, ou aos aonteimentos otidianos. Convitos �aram todos, depois de uma ertaonferênia, om o ensinamento sobre a verdadeira religi~ao, de que esta �e, para o homem, a lealdadesinera �as suas onvi�~oes mais elevadas e verdadeiras.Jesus advertiu aos seus rentes de que, se as suas aspira�~oes religiosas fossem apenas materiais, umonheimento resente da natureza iria, por um desloamento progressivo da origem sobrenaturaldas oisas, em �ultima instânia, priv�a-los da sua f�e em Deus. Mas que, se a sua religi~ao fosseespiritual, nuna, o progresso da iênia f��sia perturbaria a sua f�e oloada nas realidades eternas enos valores divinos.Eles aprenderam que, quando a religi~ao tem motivos totalmente espirituais, ela faz toda a vidamelhor e mais digna de ser vivida, preenhendo-a om prop�ositos elevados, digni�ando-a om va-lores transendentes, inspirando-a om motivos magn���os e, ao mesmo tempo, onfortando a almahumana om uma esperan�a sublime e sustentadora. A verdadeira religi~ao destina-se a diminuir asfor�as extenuantes da existênia; ela libera a f�e e a oragem para a vida otidiana e para o servi�on~ao-ego��sta. A f�e fomenta a vitalidade espiritual e a feundidade da retid~ao.Jesus ensinou repetidamente aos seus ap�ostolos que nenhuma iviliza�~ao poderia sobreviver pormuito tempo �a perda do melhor na sua religi~ao. E ele nuna se ansou de apontar aos doze o grandeperigo de se aeitar s��mbolos e erimônias religiosas em lugar da experiênia religiosa. Toda a suavida terrena foi devotada onsistentemente �a miss~ao de reaqueer as formas ongeladas de religi~ao,emprestando-lhes as liberdades l��quidas da �lia�~ao eslareida.1661



155.4 A Caminho da Fen��iaNa quinta-feira, 9 de junho pela manh~a, ap�os reeber a not��ia a respeito dos progressos do Reino,trazida pelos mensageiros de Davi vindos de Betsaida, esse grupo, de vinte e ino instrutores daverdade, deixou Cesar�eia-Filipe para iniiar a sua viagem �a osta fen��ia. Eles ontornaram a partepantanosa pelo aminho de Luz, at�e o ponto de jun�~ao om a trilha de Magdala-monte L��bano, e da��seguiram para o ruzamento om a estrada que leva a Sidom, hegando l�a na sexta-feira �a tarde.Enquanto paravam para o almo�o, �a sombra de uma saliênia de roha, perto de Luz, Jesus fezum dos pronuniamentos mais not�aveis que os seus ap�ostolos jamais haviam ouvido durante todos osanos da sua liga�~ao om ele. T~ao logo se sentaram para partir o p~ao, Sim~ao Pedro perguntou a Jesus:\Mestre, j�a que o Pai no �eu sabe de todas as oisas, e j�a que o esp��rito Dele �e a nossa sustenta�~ao,no estabeleimento do Reino do �eu na Terra, por que �e que estamos fugindo das amea�as dos nossosinimigos? Por que nos negamos a onfrontarmo-nos om os inimigos da verdade?" Mas antes de Jesusiniiar a sua resposta �a pergunta de Pedro, Tom�e irrompeu, perguntando: \Mestre, eu realmentegostaria de saber o que h�a exatamente de errado om a religi~ao dos nossos inimigos em Jerusal�em.Qual �e a diferen�a real entre a religi~ao deles e a nossa? Por que �e que temos essa divergênia deren�a quando todos n�os professamos servir ao mesmo Deus?" E quando Tom�e terminou, Jesusdisse: \Conquanto n~ao queira eu ignorar a pergunta de Pedro, sabendo muito bem qu~ao f�ail seriainterpretar mal as minhas raz~oes para evitar um onito aberto om os hefes dos judeus, nestemomento, ainda assim, revelar-se-ia de maior ajuda para todos se eu esolhesse responder �a perguntade Tom�e. E �e isso que farei assim que tiverdes terminado o vosso almo�o".155.5 O Disurso sobre a Verdadeira Religi~aoEsse disurso memor�avel sobre a religi~ao, resumido e reformulado em linguagem moderna, deu ex-press~ao �as verdades seguintes:As religi~oes do mundo têm duas origens - a natural e a da revela�~ao - em qualquer �epoa e emmeio a qualquer povo podem ser enontradas três formas distintas de devo�~ao religiosa. E estas trêsmanifesta�~oes do impulso religioso s~ao:1. A religi~ao primitiva. O impulso seminatural e instintivo de temer as energias misteriosas e deadorar as for�as superiores; prinipalmente em uma religi~ao da natureza f��sia; �e a religi~ao do medo.2. A religi~ao da iviliza�~ao. Os oneitos e as pr�atias religiosas, em avan�o, das ra�as ivilizadas -a religi~ao da mente - , a teologia inteletual uja autoridade �e a tradi�~ao religiosa j�a preestabeleida.3. A verdadeira religi~ao - a religi~ao da revela�~ao. A revela�~ao dos valores supranaturais, umavis~ao om um disernimento parial das realidades eternas, um vislumbre da bondade e da belezado ar�ater in�nito do Pai no �eu - a religi~ao do esp��rito, tal omo �a demonstrada na experiêniahumana.O Mestre reusou-se a depreiar a religi~ao dos sentidos f��sios e dos medos superstiiosos do homemnatural, embora deplorasse o fato de que tanto dessa forma primitiva de adora�~ao perdurasse nasformas de religi~oes das ra�as mais inteligentes da humanidade. Jesus deixou laro que a grandediferen�a entre a religi~ao da mente e a religi~ao do esp��rito �e que, enquanto a primeira �e sustentadapela autoridade elesi�astia, a �ultima �e totalmente baseada na experiênia humana.E, ent~ao, o Mestre, no seu momento de ensinar, ontinuou deixando laras as seguintes verdades:At�e que as ra�as se tornem altamente inteligentes e mais amplamente ivilizadas, persistir~aomuitas dessas erimônias infantis e superstiiosas, que s~ao t~ao arater��stias das pr�atias da religi~aoevoluion�aria dos povos primitivos e retr�ogrados. Enquanto a ra�a humana progride at�e o n��vel de1662



um reonheimento mais elevado e mais geral das realidades da experiênia espiritual, uma grandequantidade de homens e mulheres ontinuar�a a demonstrar uma preferênia pessoal por aquelasreligi~oes autorit�arias, que exigem apenas um onsentimento inteletual. A religi~ao do esp��rito, aoontr�ario, requer uma partiipa�~ao ativa da mente e da alma na aventura da f�e, no orpo a orpoom as realidades rigorosas da experiênia humana progressiva.A aeita�~ao das religi~oes tradiionais, de autoridade, apresenta uma sa��da f�ail para a urgêniaque o homem tem de busar satisfa�~ao para os anseios da sua natureza espiritual. As religi~oesestabeleidas, ristalizadas e bem assentadas na autoridade, proporionam um ref�ugio pronto, paradentro do qual a alma desatenta e perturbada do homem pode esapar, quando fustigada pelo medoe atormentada pela inerteza. Uma tal religi~ao soliita dos seus devotos, omo pre�o a ser pagopelas satisfa�~oes e seguran�as ofereidas, apenas um onsentimento passivo e puramente mental ouinteletual.E por muito tempo ainda viver~ao na Terra, esses indiv��duos temerosos, hesitantes e aomodadosque preferir~ao assegurar assim as suas onsola�~oes religiosas, ainda que, arrisando a sorte omas religi~oes de autoridade, omprometam a soberania da pessoalidade, degradem a dignidade dorespeito pr�oprio e renuniem totalmente ao direito de partiipar da mais emoionante e inspiradorade todas as experiênias humanas poss��veis: A busa pessoal da verdade, a alegria de enarar osperigos da desoberta mental, a determina�~ao para explorar as realidades da experiênia religiosapessoal, a satisfa�~ao suprema de experieniar o triunfo pessoal da realiza�~ao fatual no triunfo daf�e espiritual sobre a d�uvida inteletual, do modo omo honestamente s~ao onquistados na aventurasuprema de toda a existênia humana - o homem busando a Deus, para si pr�oprio e por si pr�oprio,e enontrando-O.A religi~ao do esp��rito signi�a esfor�o, luta, onito, f�e, determina�~ao, amor, lealdade e progresso.A religi~ao da mente - a teologia baseada na autoridade - requer pouo ou nenhum desses exer��iosdos seus rentes formais. A tradi�~ao �e um ref�ugio seguro e um aminho f�ail para as almas temerosase aanhadas, que instintivamente evitam as lutas espirituais e as inertezas mentais assoiadas �asviagens da f�e, �as aventuras ousadas no alto-mar da verdade inexplorada e em busa das margensdistantes de realidades espirituais. Essas realidades espirituais podem ser desobertas pela mentehumana em progresso, e experimentadas pela alma humana em evolu�~ao.E Jesus ontinuou dizendo: \Em Jerusal�em os l��deres religiosos formularam as v�arias doutrinas dosseus instrutores tradiionais e dos profetas de outras �epoas, dentro de um sistema estabeleido deren�as inteletuais, em uma religi~ao autorit�aria. O apelo de todas essas religi~oes dirige-se, sobretudo,�a mente. E, agora, estamos para entrar em um onito mortal om tal religi~ao, pois iremos muito embreve ome�ar a prolama�~ao ousada de uma nova religi~ao - uma religi~ao que n~ao �e uma religi~ao nosentido atualmente dado a essa palavra, uma religi~ao que faz o seu apelo prinipal ao esp��rito divinodo meu Pai, residente na mente do homem; uma religi~ao que tirar�a a sua autoridade dos frutos dasua aeita�~ao; e esses frutos ir~ao ertamente apareer na experiênia pessoal de todos aqueles que,real e verdadeiramente, tornarem-se os apoiadores e rentes das verdades dessa omunh~ao espiritualmais elevada".E, apontando para ada um dos vinte e quatro, e hamando-os pelo nome, Jesus disse: \E, agora,qual de v�os preferiria tomar esse aminho f�ail, onformando-se om uma religi~ao estabeleida e fossi-lizada, omo a que �e defendida pelos fariseus em Jerusal�em, a sofrer as di�uldades e persegui�~oes quevir~ao juntas om a miss~ao de prolamar um aminho melhor de salva�~ao para os homens, podendo,nesse aminho, experimentar a satisfa�~ao de desobrir por v�os mesmos as belezas das realidades deuma experiênia viva e pessoal, as verdades eternas e a grandiosidade suprema do Reino do �eu?Ser�a que sois amedrontados e moles; ser�a que busais oisas f�aeis? Estais om medo de on�ar ovosso futuro nas m~aos do Deus da verdade do qual sois �lhos? Estais deson�ados do Pai, ujos �lhossois v�os? Ser�a que ireis voltar ao aminho f�ail da erteza e da aomoda�~ao inteletual, na religi~aoda autoridade tradiional, ou ireis preparar-vos para ir �a frente omigo, at�e aquele futuro inerto e1663



turbulento, da prolama�~ao das novas verdades da religi~ao do esp��rito, o Reino do �eu nos ora�~oesdos homens?"Todos os vinte e quatro ouvintes puseram-se de p�e, om a inten�~ao de querer dar uma respostaunânime de lealdade, a esse apelo emoional de Jesus, omo jamais o �zera a eles. E Jesus levantoua sua m~ao e impediu-os, dizendo: \Ide agora, ada um por si, ada homem a s�os om o Pai; eenontrai uma resposta n~ao emoional para a minha pergunta e, pois, havendo enontrado umaatitude verdadeira e sinera de alma, dizei a vossa resposta livre e ousadamente ao meu Pai e vossoPai, uja vida in�nita de amor �e o esp��rito mesmo da religi~ao que prolamamos".Os evangelistas e os ap�ostolos separaram-se, por um urto espa�o de tempo. Os seus esp��ritos�aram elevados, as suas mentes inspiradas e as suas emo�~oes tornaram-se poderosamente agitadas,por tudo o que Jesus havia dito. Mas quando Andr�e os hamou para reunirem-se, o Mestre apenasdisse: \Vamos retomar a nossa viagem. Iremos para a Fen��ia, onde permaneeremos um pouo,e todos v�os dever��eis orar para que o Pai transforme as vossas emo�~oes do orpo e da mente, naslealdades mais elevadas da mente e nas experiênias mais satisfat�orias do esp��rito".Quando viajavam estrada abaixo, os vinte e quatro permaneeram em silênio, mas em breveome�aram a falar uns om os outros, e, �as três horas daquela tarde, n~ao onseguindo ir adiante,ent~ao pararam; e Pedro, indo at�e Jesus, disse: \Mestre, tu nos disseste as palavras da vida e daverdade. N�os gostar��amos de ouvir mais; n�os te supliamos que nos fales mais a respeito dessasquest~oes".155.6 O Segundo Disurso sobre a Religi~aoE, assim, enquanto estavam parados �a sombra da enosta, Jesus ontinuou a ensinar-lhes a respeitoda religi~ao do esp��rito, dizendo em essênia:V�os viestes de entre os vossos ompanheiros que esolheram permaneer satisfeitos om umareligi~ao da mente; eles almejam a seguran�a e preferem o onformismo. V�os esolhestes troar ossentimentos, da erteza autorit�aria, pela seguran�a do esp��rito, que vem da f�e heia de aud�aia eprogress~ao. Ousastes protestar ontra a pegajosa pris~ao da religi~ao instituionalizada e rejeitar aautoridade das tradi�~oes esritas, que est~ao agora sendo onsideradas omo a palavra de Deus. Onosso Pai, de fato, falou por interm�edio de Mois�es, Elias, Isa��as, Am�os e Os�eias, mas Ele n~ao essoude ministrar palavras de verdade ao mundo, quando esses profetas antigos oloaram um ponto �nalnas suas a�rma�~oes. Meu Pai n~ao tem preferênias por ra�as, nem por gera�~oes, no sentido de quea palavra da verdade seja ondesendida a uma idade e ontida em uma outra. N~ao ometais alouura de hamar de divino �aquilo que �e totalmente humano, e n~ao deixeis de pereber as palavrasda verdade, ainda que n~ao provindas dos or�aulos tradiionais de suposta inspira�~ao.Eu vos onvoquei a naser de novo, a naser do esp��rito. Eu vos tirei das trevas do autoritarismo,da letargia da tradi�~ao, para a luz transendente da realiza�~ao da possibilidade de fazerdes, parav�os pr�oprios, a maior desoberta que �e poss��vel �a alma humana realizar - a experiênia superna deenontrar Deus para v�os pr�oprios, dentro de v�os pr�oprios e por v�os pr�oprios; e de fazerdes a tudo isso,omo um aonteimento na vossa pr�opria experiênia pessoal. E, assim, podereis passar da mortepara a vida, do autoritarismo da tradi�~ao para a experiênia de onheer a Deus; assim v�os passareisdas trevas �a luz, de uma f�e raial herdada a uma f�e pessoal onquistada pela experiênia real. E, pormeio disso, ireis progredir, de uma teologia da mente, passada a v�os pelos vossos anestrais, a umaverdadeira religi~ao do esp��rito, que ser�a edi�ada nas vossas almas omo um dom eterno.A vossa religi~ao passar�a da mera ren�a inteletual na autoridade tradiional, para a experiêniafatual da f�e viva, apaz de aptar a realidade de Deus e tudo o que est�a relaionado ao esp��ritodivino do Pai. A religi~ao da mente vos vinula irremediavelmente ao passado; a religi~ao do esp��rito1664



onsiste na revela�~ao progressiva e vos onlama a realiza�~oes mais elevadas e mais santi�adas, deideais espirituais e de realidades eternas.Conquanto a religi~ao da autoridade possa omuniar um sentimento presente de seguran�a esta-beleida; por essa satisfa�~ao transit�oria, v�os pagais o pre�o da perda da vossa liberdade espirituale da liberdade religiosa. Meu Pai n~ao exige de v�os, omo pre�o de entrada no Reino do �eu, quedevêsseis for�ar-vos a aeitar uma ren�a em oisas que s~ao espiritualmente repugnantes, profanas en~ao verdadeiras. N~ao �e exigido de v�os que o vosso pr�oprio senso de miseri�ordia, justi�a e verdadedevesse ser ultrajado pela submiss~ao a um sistema de formas religiosas e de erimoniais passadi�os.A religi~ao do esp��rito vos deixa sempre livres para seguir a verdade at�e onde quer que o vosso esp��ritovos possa onduzir. E quem pode julgar isso - talvez esse esp��rito tenha alguma oisa a omuniar aessa gera�~ao, que outras gera�~oes tenham reusado-se a esutar?Que vergonha que aqueles falsos instrutores religiosos arrastem as almas famintas de volta ao pas-sado, distante e obsuro, e que l�a as deixem! E assim essas pessoas desafortunadas �am ondenadasa tornar-se amedrontadas frente a todas as novas desobertas, a desonertar-se om toda a novarevela�~ao da verdade. O profeta que disse: \Aquele uja mente permanee om Deus ser�a mantidoem perfeita paz", n~ao era um mero rente inteletual da teologia autorit�aria. Esse ser humano,onheedor da verdade, havia desoberto a Deus; ele n~ao estava meramente falando de Deus.Eu aonselho-vos a desistir da pr�atia de sempre itar os profetas de outrora e de louvar os her�oisde Israel; em vez disso, aonselho que aspireis a tornar-vos os profetas vivos do Alt��ssimo e her�oisespirituais do Reino que vir�a. Honrar os l��deres onheedores de Deus, do passado, pode de fato valera pena, mas por que, ao fazer isso, deveis sari�ar a experiênia suprema da existênia humana:enontrar Deus por v�os pr�oprios e onheê-Lo dentro das vossas pr�oprias almas?Cada ra�a da humanidade tem a sua pr�opria abordagem mental da existênia humana; e, pois, areligi~ao da mente deve sempre ser �el a esses v�arios pontos de vista raiais. As religi~oes autorit�ariasnuna podem hegar �a uni�a�~ao. A unidade humana e a fraternidade entre os mortais somentepodem ser alan�adas por meio da supradota�~ao dada pela religi~ao do esp��rito. As mentes podemdiferir raialmente, mas toda a humanidade �e residida pelo mesmo esp��rito divino e eterno. Aesperan�a da irmandade humana s�o pode ser realizada quando, e �a medida que, as religi~oes mentaisautorit�arias divergentes tornarem-se impregnadas e ofusadas pela religi~ao uni�adora e enobreedorado esp��rito - a religi~ao da experiênia espiritual pessoal.As religi~oes da autoridade s�o podem dividir os homens e arregiment�a-los em frentes onsientesuns ontra os outros; a religi~ao do esp��rito, progressivamente, ongregar�a os homens e os levar�a atornar-se ompreensivos e ompassivos uns para om os outros. As religi~oes autorit�arias exigem doshomens uniformidade na ren�a, mas isso �e imposs��vel de ser alan�ado no estado presente de oisasno mundo. A religi~ao do esp��rito requer apenas unidade de experiênia - uniformidade de destino -, permitindo a plena diversidade de ren�as. A religi~ao do esp��rito requer uniformidade apenas devis~ao interior, n~ao uniformidade de ponto de vista nem de enfoque. A religi~ao do esp��rito n~ao requeruniformidade de ponto de vista inteletual, requer apenas a unidade dos sentimentos espirituais. Asreligi~oes da autoridade ristalizam-se em redos sem vida; a religi~ao do esp��rito rese em alegria ena liberdade dos feitos enobreedores, no servi�o do amor e na ministra�~ao da miseri�ordia.Contudo, aten�~ao, que nenhum dentre v�os olheis om desd�em aos �lhos de Abra~ao, s�o porque elesa��ram nesses maus tempos de esterilidade tradiional. Os nossos anestrais entregaram-se �a busapersistente e apaixonada de Deus, e eles enontraram-No, omo nenhuma outra ra�a de homensjamais O onheeu desde os tempos de Ad~ao, que sabia muito a esse respeito, pois era ele pr�oprioum Filho de Deus. O meu Pai n~ao deixou de observar a luta longa e inans�avel de Israel, desde osdias de Mois�es, para enontrar e onheer a Deus. Durante muitas gera�~oes os judeus n~ao essaramde trabalhar, de suar, sofrer, penar, suportar os sofrimentos e experimentar as tristezas de um povoinompreendido e desprezado, tudo para que pudessem hegar um pouo mais perto da desobertada verdade sobre Deus. E, n~ao obstante todos os fraassos e fraquezas de Israel, os nossos pais,1665



progressivamente, desde Mois�es aos tempos de Am�os e Os�eias, revelaram ada vez mais, a todo omundo, uma imagem sempre mais lara e mais verdadeira do Deus eterno. E, assim, o aminho foipreparado para a revela�~ao ainda maior do Pai, da qual v�os fostes hamados a ompartilhar.Jamais esque�ais de que s�o h�a uma aventura que pode ser mais satisfat�oria e emoionante do quetentar desobrir a vontade do Deus vivo, e essa �e a experiênia suprema de tentar honestamente fazera vontade divina. E n~ao deixeis de lembrar-vos de que a vontade de Deus pode ser feita, em qualqueroupa�~ao terrena. N~ao h�a voa�~oes que sejam santas e voa�~oes que sejam seulares. Todas asoisas s~ao sagradas, nas vidas daqueles que s~ao guiados pelo esp��rito; isto �e, subordinados �a verdade,enobreidos pelo amor, dominados pela miseri�ordia, e ontrolados pela equanimidade - a justi�a. Oesp��rito que o meu Pai e eu enviaremos ao mundo n~ao �e apenas o Esp��rito da Verdade, mas �e tamb�emo esp��rito da beleza idealista.Deveis essar de busar a palavra de Deus apenas nas p�aginas dos registros antigos de autoridadeteol�ogia. Aqueles, dentre v�os, que naseram do esp��rito de Deus ir~ao, doravante, disernir a palavrade Deus, independentemente de onde ela pare�a ter origem. N~ao h�a que se depreiar a verdade divinapelo fato de ser aparentemente humano o anal usado para a sua apresenta�~ao. Muitos dos vossosirm~aos têm mentes que aeitam a teoria de Deus, enquanto espiritualmente deixam de ompreendera presen�a de Deus. E essa �e exatamente a raz~ao pela qual eu vos tenho t~ao freq�uentemente ensinadoque o Reino do �eu pode ser mais bem ompreendido, se adquirirdes a atitude espiritual sinera deuma rian�a. N~ao �e a imaturidade mental da rian�a o que eu vos reomendo, �e mais a simpliidadeespiritual desse pequeno ser, a sua failidade de rer e a on�an�a plena dele. N~ao �e t~ao importanteque devêsseis onsiderar o fato da existênia de Deus; mais importante �e que res�ais na apaidadede sentir a presen�a de Deus.Quando prinipiardes a enontrar Deus na vossa alma, em breve v�os ome�areis a desobri-Lo nasalmas dos outros homens e, �nalmente, em todas as riaturas e ria�~oes de um poderoso universo.Mas que hane tem o Pai de apareer omo um Deus de lealdades supremas, e de ideais divinos, nasalmas de homens que pouo ou nenhum tempo dediam �a ontempla�~ao reexiva de tais realidadeseternas? Se bem que a mente n~ao seja o assento da natureza espiritual, a mente �e de fato o portalpara essa natureza espiritual.N~ao ometais, ontudo, o erro de tentar provar a outros homens que v�os enontrastes Deus; v�osn~ao podeis onsientemente gerar uma prova v�alida para tal, se bem que existam duas demonstra�~oespositivas e poderosas do fato de que v�os sois onheedores de Deus, e elas s~ao:1. Os frutos do esp��rito de Deus, que se mostram na rotina di�aria da vossa vida.2. O fato de todo o plano da vossa vida forneer uma prova positiva de que v�os tendes, semreservas, arrisado tudo o que sois e que possu��s, na aventura da sobrevivênia ap�os a morte, nabusa da esperan�a de enontrar o Deus da eternidade, uja presen�a v�os provastes anteipadamenteno tempo.Agora, n~ao vos equivoqueis, o meu Pai responder�a sempre �a mais d�ebil hama de f�e. Ele tomanota das emo�~oes f��sias e superstiiosas do homem primitivo. E om essas almas honestas, mastemerosas, uja f�e �e t~ao fraa que n~ao �e sen~ao um pouo mais do que a onformidade inteletual deuma atitude passiva de onsentimento �as religi~oes autorit�arias, o Pai est�a sempre alerta para honrare fomentar at�e mesmo todas essas fraas tentativas de alan��a-Lo. Mas de v�os, que fostes hamados,da esurid~ao para a luz, �e esperado que reiais de todo o ora�~ao; a vossa f�e ir�a dominar as atitudesombinadas do orpo, da mente e do esp��rito.Sois os meus ap�ostolos e, para v�os, a religi~ao n~ao se transformar�a em um abrigo teol�ogio, at�e oqual podeis fugir om medo de enfrentar as duras realidades do progresso espiritual e da aventuraidealista; mas a vossa religi~ao ir�a transformar-se, mais, no fato da experiênia real a testi�ar queDeus vos enontrou, vos idealizou, vos enobreeu e vos espiritualizou, e que vos alistastes j�a naaventura eterna de enontrar esse mesmo Deus, que j�a vos enontrou e vos �liou.1666



E quando Jesus terminou de falar, fez um sinal a Andr�e e, apontando para o oeste, para a Fen��ia,disse: \Sigamos, pois, o nosso aminho".
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Cap��tulo 156A Estada em Tiro e SidomNA SEXTA-FEIRA, 10 de junho �a tarde, Jesus e os seus olaboradores hegaram aos arredores deSidom, e l�a se hospedaram em asa de uma pr�ospera senhora, que havia sido paiente do hospitalde Betsaida durante a �epoa em que Jesus estava no auge da predile�~ao popular. Os evangelistas eos ap�ostolos �aram alojados om os amigos dela, na vizinhan�a pr�oxima, e desansaram durante os�abado nesse ambiente repousante. Passaram quase duas semanas e meia em Sidom e nas redondezas,antes de prepararem-se para visitar as idades da osta, ao norte.Esse s�abado, em junho, foi um dia de muita almaria. Os evangelistas e os ap�ostolos todos �aramabsorvidos, nas suas medita�~oes sobre os disursos do Mestre a respeito da religi~ao, que eles haviamesutado a aminho de Sidom. Todos eles haviam sido apazes de apreiar um pouo daquilo quelhes havia sido dito, mas nenhum deles aptara totalmente a importânia desse ensinamento.156.1 A Mulher S��riaPerto da asa de Karuska, onde o Mestre estava hospedado, vivia uma mulher s��ria que muito haviaouvido falar de Jesus, das suas grandes uras e ensinamentos e, nesse s�abado �a tarde, ela veio at�eele trazendo a sua �lha pequena. A rian�a, de era de doze anos de idade, estava aigida por umadesordem nervosa grave, araterizada por onvuls~oes e outras manifesta�~oes extenuantes.Jesus havia reomendado aos seus seguidores para que n~ao dissessem a ningu�em sobre a suapresen�a na asa de Karuska, expliando que desejava desansar. Eles obedeeram �as instru�~oes doMestre, mas o servi�al de Karuska foi at�e a asa dessa mulher s��ria, Norana, e informou-lhe que Jesusestava hospedado na asa da sua patroa e estimulou essa m~ae ansiosa a trazer a sua �lha aigidapara a ura. A m~ae, evidentemente, areditava que a sua �lha estava possu��da por um demônio, umesp��rito impuro.Quando Norana hegou om a sua �lha, os gêmeos Alfeus expliaram-lhe, por meio de umint�erprete, que o Mestre estava desansando e que n~ao devia ser inomodado; e a isso Norana repliouque ela e a sua �lha permaneeriam ali at�e que o Mestre terminasse o seu desanso. Pedro tamb�emtentou argumentar om ela e persuadi-la a voltar para a sua asa. Expliou que Jesus estava ansadode tantos ensinamentos e uras, e que ele tinha vindo �a Fen��ia para um per��odo de alma e dedesanso. Mas foi in�util; Norana n~ao iria embora. �A soliita�~ao de Pedro ela apenas respondeu: \Eun~ao irei embora, n~ao antes de ver o teu Mestre. Eu sei que ele pode expulsar o demônio da minha�lha, e eu n~ao irei antes desse urador uidar da minha �lha".Ent~ao Tom�e prourou mandar a mulher embora, mas n~ao obteve êxito. A ele, ela redarg�uiu: \Eutenho f�e na apaidade que possui o vosso Mestre de poder expulsar esse demônio que atormenta aminha �lha. Ouvi falar do poder dos seus trabalhos na Galil�eia, e aredito nele. O que aonteeu a1669



v�os, dis��pulos dele, que mandais embora �aqueles que vêm prourar a ajuda do vosso Mestre?" E,quando Tom�e ouviu-a dizer isso, ele retirou-se.E ent~ao Sim~ao zelote adiantou-se para argumentar om Norana. Disse Sim~ao: \Mulher, tu �esuma gentia de fala grega. N~ao seria justo que esperasses que o Mestre tomasse do p~ao destinado aos�lhos da asa favoreida, e que o atirasse aos ~aes". Norana, ontudo, se negou a sentir-se ofendidaom a arremetida de Sim~ao. Ela apenas disse: \Sim, professor, eu ompreendi as tuas palavras. Eusou apenas um ~ao, aos olhos dos judeus, mas, no que diz respeito ao teu Mestre, eu sou um ~aoque rê. Estou determinada a esperar que ele veja a minha �lha, pois estou onvenida de que, seapenas olhar para ela, ele ir�a ur�a-la. E nem mesmo tu, meu bom homem, ousarias privar os ~aes doprivil�egio de obter as migalhas que por aaso aem da mesa das rian�as".E exatamente nesse momento a pequenina foi tomada de uma onvuls~ao violenta, diante de todos,e a m~ae gritou: \A�� est�a, podeis ver que a minha rian�a est�a possu��da por um esp��rito impuro.A nossa neessidade n~ao vos impressiona, mas ertamente impressionar�a ao vosso Mestre, pois fuiinformada que ele ama a todos os homens e que ousa urar at�e mesmo aos gentios, quando eles rêem.N~ao sois dignos de ser dis��pulos dele. Eu s�o irei quando a minha �lha estiver urada".Jesus, que havia ouvido toda essa onversa por meio de uma janela aberta, agora sa��a, para asurpresa de todos, e dizia: \ �O mulher, grande �e a tua f�e, t~ao grande que n~ao onsigo impedir o quedesejas; toma o teu aminho em paz. A tua �lha j�a est�a urada". E a menina �ou boa a partirdaquele momento. Quando Norana e a rian�a estavam saindo, Jesus soliitou a todos que nadadissessem a ningu�em, sobre esse aonteimento; e, onquanto os seus seguidores viessem a atenderesse pedido, a m~ae e a rian�a n~ao essariam de prolamar o fato da ura da menina por toda a regi~aoe at�e mesmo em Sidom, tanto assim que Jesus julgou aonselh�avel mudar de alojamento, dentro depouos dias.No dia seguinte, ao ensinar aos seus ap�ostolos, omentando sobre a ura da �lha da mulher s��ria,Jesus disse: \E tem sido assim, por todo o aminho; podeis ver por v�os mesmos omo os gentiospodem exerer a f�e salvadora nos ensinamentos do evangelho do Reino do �eu. Em verdade, emverdade, eu vos digo que o Reino do Pai ser�a tomado pelos gentios, se os �lhos de Abra~ao n~aoestiverem dispostos a demonstrar f�e su�iente para entrarem nele".156.2 Ensinando em SidomAo entrar em Sidom, Jesus e os seus olaboradores passaram por uma ponte, a primeira que muitosdeles viam. Quando passavam sobre essa ponte, Jesus, entre outras oisas, disse: \Este mundo �eapenas uma ponte; passai por ele, mas n~ao deveis pensar em onstruir nele um loal de residênia".Quando os vinte e quatro ome�aram os seus trabalhos, em Sidom, Jesus foi instalar-se numa asaao norte da idade, a asa de Justa e da sua m~ae, Berenie. A ada manh~a Jesus dava ensinamentosaos vinte e quatro, na asa de Justa, e eles espalhavam-se por toda a Sidom para ensinar e pregardurante as tardes e noites.Os ap�ostolos e os evangelistas �aram bastante animados pelo modo omo os gentios de Sidomreebiam a mensagem deles; e, durante a sua urta estada ali, muitos foram aresidos ao Reino. Esseper��odo de era de seis semanas na Fen��ia foi um tempo muito frut��fero para o trabalho de onquistaralmas. No entanto os esritores judeus, que mais tarde redigiram os evangelhos, habituaram-se apassar por ima e desonsiderar o registro dessa alorosa reep�~ao aos ensinamentos de Jesus da partedesses gentios, no exato momento em que uma grande parela dos do seu pr�oprio povo enontrava-semobilizada ontra ele.De muitos modos esses rentes gentios apreiaram os ensinamentos de Jesus mais integralmentedo que os judeus. Muitos desses siro-fen��ios de fala grega vieram saber n~ao apenas que Jesus era1670



omo Deus, mas tamb�em que Deus era omo Jesus. Esses hamados pag~aos alan�aram um bomentendimento dos ensinamentos do Mestre, sobre a uniformidade das leis deste mundo e de todoo universo. Eles aptaram o ensinamento de que Deus n~ao tem preferênia por pessoas, ra�as,na�~oes; que n~ao h�a favoritismo om o Pai Universal; que o universo obedee �as leis, para sempre eintegralmente, e que �e tamb�em on��avel. Esses gentios n~ao tinham temor de Jesus; eles ousaramaeitar a sua mensagem. Em todas as idades, os homens n~ao têm sido inapazes de ompreenderJesus; eles têm tido medo de fazê-lo.Jesus deixou laro para os vinte e quatro que ele n~ao havia fugido da Galil�eia porque lhe faltaraoragem para enfrentar os seus inimigos. E eles ompreenderam que n~ao estava pronto para umhoque aberto om a religi~ao estabeleida, que ele n~ao busava tornar-se um m�artir. Durante umadessas onferênias na asa de Justa, o Mestre, pela primeira vez, disse aos seus dis��pulos: \Aindaque passem o �eu e a Terra, as minhas palavras sobre a verdade n~ao passar~ao".O tema das instru�~oes de Jesus durante a estada em Sidom foi a progress~ao espiritual. Ele disse-lhes que n~ao podiam permaneer estagnados; que deviam ir em frente, na retid~ao, ou retroederiamat�e o mal e o peado. Ele advertiu-os a \esqueer aquelas oisas que est~ao no passado, enquanto vosadiantais para abra�ar as realidades maiores do Reino". Ele rogava-lhes que n~ao se ontentassemom a sua infânia no evangelho, mas que lutassem para a realiza�~ao da maturidade plena da �lia�~aodivina, na omunh~ao do esp��rito e na fraternidade dos rentes.Disse Jesus: \Os meus dis��pulos n~ao devem apenas essar de fazer o mal, mas devem aprendera fazer o bem; v�os n~ao deveis apenas ser puri�ados de todos os peados onsientes, mas deveisreusar-vos a dar abrigo at�e mesmo aos sentimentos de ulpa. Se onfessardes os vossos peados, elesestar~ao perdoados; e, assim, deveis ter a onsiênia vazia de ofensas".Jesus tinha um grande prazer om o apurado senso de humor que os gentios demonstravam. Osenso de humor apresentado por Norana, a mulher s��ria, bem omo a sua grande e persistente f�etanto toaram o ora�~ao do Mestre e omo funionaram omo um grande apelo �a sua miseri�ordia.Jesus lamentava grandemente que o seu povo - o judeu - fosse t~ao desprovido de humor. Certa vezdisse a Tom�e: \O meu povo se leva por demais a s�erio; eles s~ao inteiramente desprovidos de qualquerapreia�~ao do senso de humor. A religi~ao pesadona dos fariseus nuna poderia ter tido origem juntoa um povo om algum senso de humor. A eles tamb�em falta oerênia; �am atentos aos mosquitos,mas engolem amelos".156.3 A Jornada Costa AimaNa ter�a-feira, 28 de junho, o Mestre e os seus ompanheiros deixaram Sidom, indo para a osta, at�ePorf��rio e Heldua. Tendo sido bem reebidos pelos gentios, muitos foram aresentados ao Reino,durante essa semana de ensinamento e prega�~ao. Os ap�ostolos pregaram em Porf��rio e os evangelistasensinaram em Heldua. Enquanto os vinte e quatro estavam empenhados assim no seu trabalho, Jesusdeixou-os por um per��odo de três ou quatro dias, fazendo uma visita �a idade osteira de Beirute,onde ele esteve onversando om um s��rio, de nome Malaque, que era um rente e que tinha estadoem Betsaida no ano anterior.Na quarta-feira, 6 de julho, todos retornaram a Sidom e �aram na asa de Justa, at�e o do-mingo pela manh~a, quando partiram para Tiro ao sul, ao longo da osta, passando por Sarepta,hegando a Tiro na segunda-feira, 11 de julho. A essa altura, os ap�ostolos e os evangelistas estavamaostumando-se a trabalhar entre esses hamados gentios que, na realidade, desendiam prinipal-mente das primeiras tribos dos ananeus, de uma origem sem��tia ainda mais primitiva. Todos essespovos falavam a l��ngua grega. Foi uma grande surpresa para os ap�ostolos e os evangelistas obser-var a avidez desses gentios ao ouvir o evangelho, e pereber a prontid~ao om a qual muitos delesareditavam. 1671



156.4 Em TiroDe 11 a 24 de julho, eles ensinaram em Tiro. Cada um dos ap�ostolos fez-se aompanhar de umevangelista e, assim, dois a dois, ensinaram e pregaram em todas as partes de Tiro e nos arredores.A popula�~ao poliglota desse movimentado porto de mar ouviu-os om ontentamento, e muitos forambatizados na fraternidade exterior do Reino. Jesus manteve o seu entro de apoio na asa de umjudeu hamado Jos�e, um rente que vivia a uns ino ou seis quilômetros ao sul de Tiro, n~ao muitolonge da tumba de Hiram, o qual havia sido o rei da idade-estado de Tiro, durante os tempos deDavi e Salom~ao.Diariamente, nesse per��odo de duas semanas, os ap�ostolos e os evangelistas entravam em Tiro,pelo dique de Alexandre, para onduzir pequenas reuni~oes; e todas as noites a maioria deles voltavapara o aampamento na asa de Jos�e, ao sul da idade. Todos os dias vinham rentes da idadepara onversar om Jesus, no seu loal de desanso. O Mestre falou em Tiro apenas uma vez; foi natarde de 20 de julho, quando ensinou aos rentes a respeito do amor do Pai por toda a humanidadee sobre a miss~ao do Filho de revelar o Pai a todas as ra�as de homens. Houve um tal interesse peloevangelho do Reino, entre esses gentios nessa oasi~ao, que as portas do templo de Melquart foramabertas para ele; e �e interessante relembrar que em anos posteriores uma igreja rist~a foi edi�adano mesmo loal desse antigo templo.Muitos dos l��deres na manufatura da p�urpura tireana, a tinta que emprestou a Tiro e a Sidom umafama em todo o mundo, e que ontribuiu tanto para que o seu om�erio fosse mundial e para o seuonseq�uente enriqueimento, areditaram no Reino. Quando, pouo depois disso, o suprimento dosanimais marinhos, que eram a fonte dessa tinta, ome�ou a diminuir, esses fabriantes de tinta foramem busa do novo habitat desses molusos. E, assim, migrando para os on�ns da Terra, levaramonsigo a mensagem da paternidade de Deus e da irmandade dos homens - a boa-nova do evangelhodo Reino.156.5 O Ensinamento de Jesus em TiroNessa quarta-feira �a tarde, durante o seu serm~ao, Jesus antes ontou aos seus seguidores a hist�oriado l��rio brano que levanta a sua abe�a, pura omo a neve, �a luz do sol, enquanto as suas ra��zesest~ao enterradas no lodo e no estero do solo esuro. Disse ele: \Conquanto o homem mortal tenhaas suas ra��zes de origem e de ser no solo animal da natureza humana, ele pode, ainda assim, pelaf�e, elevar a sua natureza espiritual at�e a luz do sol da verdade eleste e oneber, mesmo, os frutosnobres do esp��rito".Foi durante esse mesmo serm~ao que Jesus fez uso da sua primeira e �unia par�abola, que tinha a verom o seu pr�oprio trabalho - a arpintaria. Ao dar o seu onselho para \onstruir bem as funda�~oespara o resimento de um ar�ater nobre em dons espirituais", ele disse: \Para dar os frutos do esp��rito,v�os deveis naser do esp��rito. Deveis deixar-vos ensinar pelo esp��rito e ser onduzidos pelo esp��rito,se quiserdes viver a vida plena do esp��rito entre os vossos semelhantes. Mas n~ao ometais o erro doarpinteiro tolo que passa o seu preioso tempo esquadrinhando, medindo e aplainando a madeiraomida pelos upins e apodreida por dentro, sendo que, depois de todo o seu trabalho em um barrotepodre, ter�a de rejeit�a-lo omo inadequado para fazer parte das funda�~oes da onstru�~ao que serialevantada, devendo suportar os ataques do tempo e das tempestades. Que ada homem erti�que-se de que as funda�~oes inteletuais e morais do ar�ater sejam tais que suportem adequadamente asuperestrutura da natureza espiritual, que se amplia e que enobree, e, assim, deve transformar amente mortal para, ent~ao, em onjun�~ao om essa mente reriada, realizar a evolu�~ao da alma at�e odestino imortal. A vossa natureza espiritual - a alma, onjuntamente riada - �e um desenvolvimentovivo, mas a mente e a moral do indiv��duo s~ao o solo a partir do qual essas manifesta�~oes mais1672



elevadas, do desenvolvimento humano e do destino divino, devem oreser. O solo da alma emevolu�~ao �e humano e material, mas o destino dessa riatura ombinada, de mente e de esp��rito, �eespiritual e divino".Na tarde desse mesmo dia, Natanael perguntou a Jesus: \Mestre, por que oramos para que Deusn~ao nos induza �a tenta�~ao, quando n�os bem sabemos, pela tua revela�~ao do Pai, que Ele nuna faztais oisas?" Jesus respondeu a Natanael:\N~ao me paree estranho que me fa�ais tais perguntas, vendo que todos v�os j�a ome�ais a onheero Pai, omo eu O onhe�o e n~ao omo os profetas hebreus primitivos t~ao vagamente O viam. Bemsabeis que vossos antepassados estavam dispostos a ver Deus em quase tudo o que aonteia. Elesprouravam o toque da m~ao de Deus em todos aonteimentos naturais e em ada epis�odio inusitadoda experiênia humana. Eles assoiavam Deus tanto ao bem quanto ao mal. Eles julgavam que Eleabrandava o ora�~ao de Mois�es e endureia o ora�~ao do Fara�o. Quando o homem estava om umimpulso forte de fazer alguma oisa, boa ou m�a, tinha o h�abito de justi�ar essas emo�~oes inusitadasdizendo: `O Senhor falou omigo assim: faze isso e faze aquilo, ou vai por aqui e por ali'. E, dessemodo, j�a que os homens aem t~ao freq�uente e violentamente em tenta�~ao, tornou-se um h�abito dosnossos anestrais, areditar que Deus os induzia �a tenta�~ao para test�a-los, puni-los ou fortaleê-los.Mas, na verdade, sabeis melhor agora. Sabeis que os homens, muito freq�uentemente, s~ao levados�a tenta�~ao pelos desejos do seu pr�oprio ego��smo e os impulsos da sua natureza animal. Quandosois tentados desse modo, eu vos reomendo que, ao mesmo tempo em que reonhe�ais a tenta�~ao,honesta e sineramente, exatamente pelo que ela �e, que redirijais inteligentemente as energias doesp��rito, da mente e do orpo, que est~ao busando express~ao, para anais mais elevados e para metasmais idealistas. Desse modo v�os podeis transformar as vossas tenta�~oes nos tipos mais elevados deministra�~ao mortal edi�ante, ao mesmo tempo em que evitais quase inteiramente esses onitosdesgastantes e enfraqueedores entre a natureza animal e a natureza espiritual".\Quero prevenir-vos, todavia, ontra a louura que �e o af~a de superar a tenta�~ao por meio doesfor�o de suplantar um desejo, adotando um outro desejo supostamente superior, e fazendo uso damera for�a da vontade humana. Se quiserdes ser verdadeiramente triunfantes sobre as tenta�~oes danatureza inferior, deveis alan�ar aquela posi�~ao de vantagem espiritual por meio da qual, real everdadeiramente, desenvolvestes um interesse e um amor real pelas formas mais elevadas e idealistas,na onduta que a vossa mente deseja oloar no lugar daqueles h�abitos inferiores e menos idealistasde omportamento e que reonheeis omo sendo tenta�~oes. Desse modo, sereis libertados por meioda transforma�~ao espiritual, mais do que sobrearregados ada vez mais om a supress~ao enganosados desejos mortais. O que �e velho e inferior ser�a esqueido no amor do novo e superior. A belezasempre triunfa sobre a fealdade, nos ora�~oes de todos aqueles que s~ao iluminados pelo amor daverdade. H�a um forte poder de elimina�~ao na energia de uma afei�~ao espiritual nova e sinera. E denovo eu vos digo, n~ao vos deixeis vener pelo mal, mas antes triunfai junto om o bem, sobre o mal".Os ap�ostolos e os evangelistas ontinuaram, noite adentro, a fazer perguntas, e, das muitas res-postas, gostar��amos de apresentar os pensamentos seguintes, oloados em uma linguagem moderna:A ambi�~ao impetuosa, o julgamento inteligente e a sabedoria temperada s~ao esseniais ao suessomaterial. A lideran�a depende da habilidade natural, da disri�~ao, da for�a de vontade e da deter-mina�~ao. O destino espiritual depende da f�e, do amor e da devo�~ao �a verdade - a fome e sede deretid~ao - , do desejo de todo o ora�~ao de enontrar Deus e de ser omo Ele.N~ao vos desenorajeis om a desoberta de que sois humanos. A natureza humana pode ter atendênia para o mal, mas n~ao �e inerentemente peadora. N~ao vos deixeis abater, aso n~ao onsigaisesqueer inteiramente algumas das vossas experiênias lament�aveis. Os erros que n~ao onseguirdesesqueer no tempo ser~ao esqueidos na eternidade. Deveis aliviar os fardos da vossa alma adquirindorapidamente uma vis~ao de longa distânia do vosso destino, uma expans~ao da vossa arreira nouniverso. 1673



N~ao ometais o erro de estimar o valor da alma pelas imperfei�~oes da mente, nem pelos apetitesdo orpo. N~ao deveis julgar a alma, nem avaliar o seu destino pelo padr~ao de um �unio epis�odiohumano infeliz. O vosso destino espiritual �e ondiionado apenas pelas vossas aspira�~oes e prop�ositosespirituais.A religi~ao �e a experiênia exlusivamente espiritual da alma imortal, em evolu�~ao, do homemsabedor de Deus; e o poder moral e a energia espiritual s~ao for�as poderosas, que podem ser utilizadaspara lidar om as situa�~oes soiais dif��eis e resolver problemas eonômios intrinados. Esses donsmorais e espirituais enriqueem todos os n��veis do viver humano, tornando-os mais signi�ativos.V�os estais destinados a viver uma vida pequena e med��ore, se apenas amardes �aqueles que vosamam. O amor humano pode de fato ser re��proo, mas o amor divino expande-se em toda asua busa de satisfa�~ao. Quanto menos amor existir na natureza de qualquer riatura, maior �e aneessidade de amor, e tanto mais o amor divino busa satisfazer a essa neessidade. O amor nuna�e ego��sta, e n~ao pode ser dado a si pr�oprio. O amor divino n~ao pode ser autoontido; deve ser dadosem ego��smo.Os rentes do Reino deveriam possuir uma f�e impl��ita, deveriam areditar, om toda a alma,no triunfo erto da retid~ao. Os edi�adores do Reino n~ao devem duvidar da verdade do evangelhoda salva�~ao eterna. Os rentes devem aprender ada vez mais a se oloar �a parte da afoba�~ao davida - esapando dos embara�os da existênia material - , refresando a alma, inspirando a mente erenovando o esp��rito por meio da omunh~ao na adora�~ao.Os indiv��duos sabedores de Deus n~ao se deixam desenorajar pelos infort�unios, nem ser abatidospelo desapontamento. Aqueles que rêem s~ao imunes �a depress~ao onseq�uente de perturba�~oes pura-mente materiais; aqueles que levam uma vida espiritual n~ao se deixam perturbar pelos epis�odios domundo material. Os andidatos �a vida eterna s~ao pratiantes de uma t�enia vivi�ante e onstru-tiva para enfrentar todas as viissitudes e embara�os da vida mortal. A ada dia que um verdadeirorente vive, ele aha mais f�ail fazer a oisa erta.A vida espiritual faz o auto-respeito aumentar vigorosamente. Mas o auto-respeito n~ao �e auto-admira�~ao. O auto-respeito est�a sempre oordenado om o amor e o servi�o ao semelhante. N~ao �eposs��vel respeitar a si pr�oprio mais do que amar ao semelhante, um �e a medida da apaidade parao outro.Com o passar dos dias, todo verdadeiro rente torna-se mais h�abil em onvener os seus semelhantesdo amor pela verdade eterna. V�os n~ao tendes hoje mais reursos para revelar a bondade �a humanidadedo que t��nheis ontem? Neste ano, n~ao estais mais aptos para reomendar a retid~ao do que estivestesno ano passado? A vossa t�enia para onduzir as almas famintas ao Reino espiritual n~ao est�atornando-se ada vez mais uma arte?Os vossos ideais est~ao elevados o su�iente para assegurar a vossa salva�~ao eterna e, ao mesmotempo, as vossas id�eias est~ao t~ao pr�atias a ponto de fazerem de v�os idad~aos �uteis para funionarbem na Terra na vossa assoia�~ao om os semelhantes mortais? Em esp��rito, a vossa idadania est�ano �eu; na arne, sois ainda idad~aos dos reinos da Terra. Dai a C�esar as oisas materiais e a Deusas oisas que s~ao espirituais.A medida da apaidade espiritual da alma em evolu�~ao �e a vossa f�e na verdade e o vosso amorpelo homem, mas a medida da vossa for�a humana de ar�ater �e a vossa apaidade de resistir �a a�~aodos ranores e a vossa apaidade de suportar o aabrunhamento em fae de uma profunda m�agoa.A derrota �e o verdadeiro espelho no qual deveis ver, honestamente, o vosso eu real.�A medida que envelheerdes no tempo e �ardes mais experientes nos assuntos do Reino, estareisadquirindo mais tato para lidar om os mortais importunos, e mais tolerânia para onviver om osondis��pulos teimosos? O tato �e o ponto de apoio da alavana soial, e a tolerânia �e a identi�a�~aode uma grande alma. Se v�os possuirdes esses dons raros e enantadores, om o passar dos dias tornar-vos-eis mais alertas e experientes nos vossos valiosos esfor�os de evitar todos os mal-entendidos soiais1674



desneess�arios. As almas assim s�abias s~ao apazes de evitar muitas das omplia�~oes que ertamentes~ao o quinh~ao de todos aqueles que sofrem da falta de ajustamento emoional, daqueles que sereusam a reser, e daqueles que se reusam a envelheer om galhardia.Evitai a desonestidade e a injusti�a, em todos os vossos esfor�os de pregar a verdade e para pro-lamar o evangelho. N~ao busqueis um reonheimento que n~ao vem do esfor�o e nenhuma ompaix~aoou simpatia imereida. Amai, reebei livremente das fontes divinas e humanas, independentementedo vosso m�erito, e amai livremente em retribui�~ao. Mas em todas as outras oisas relaionadas �ahonra e �a adula�~ao, busai t~ao somente o que honestamente vos ouber.O mortal onsiente de Deus est�a erto da sua salva�~ao; ele �e destemido na sua vida, �e honestoe oerente. Ele sabe omo suportar om bravura os sofrimentos inevit�aveis; n~ao se queixa quandoenfrenta os sofrimentos inesap�aveis.O verdadeiro rente n~ao �a ansado de fazer o bem, apenas porque enontra oposi�~oes. Adi�uldade agu�a o fervor do amante da verdade, e os obst�aulos apenas initam mais o empenhodos onstrutores destemidos do Reino.E muitas outras oisas Jesus ensinou a todos eles, antes de se aprontarem para partir de Tiro.No dia antes de deixar Tiro, e retornar para a regi~ao do mar da Galil�eia, Jesus reuniu os seusompanheiros e ordenou aos doze evangelistas que retornassem por um itiner�ario diferente daqueleque ele e os doze ap�ostolos deviam tomar. E depois que os evangelistas separam-se de Jesus, ali emTiro, nuna mais voltaram a estar t~ao intimamente ligados a ele.156.6 O Regresso da Fen��iaPor volta do meio-dia de domingo, 24 de julho, Jesus e os doze deixaram a asa de Jos�e, no sul deTiro, indo at�e Ptolemais, pela osta. E permaneeram l�a, por um dia, dizendo palavras onfortantesao grupo de rentes residentes naquele loal. Pedro pregou a eles na noite de 25 de julho.Na ter�a-feira, deixaram Ptolemais, indo para o interior a leste at�e perto de Jotapata, pela estradade Tiber��ades. Na quarta-feira, pararam em Jotapata e deram aos rentes novas instru�~oes sobreas oisas do Reino. Na quinta-feira, deixaram Jotapata, indo para o norte, pela trilha de Nazar�e,ao monte L��bano e at�e a aldeia de Zebulom, passando por Ram�a. Realizaram enontros em Ram�a,na sexta-feira, e �aram l�a para o s�abado. Chegaram a Zebulom, no domingo, dia 31, fazendo umareuni~ao nessa noite e partindo na manh~a seguinte.Deixando Zebulom, viajaram para o entronamento om a estrada Magdala-Sidom, perto deGisala, e dali tomaram o aminho de Genesar�e, na osta oeste do lago da Galil�eia, ao sul deCafarnaum, onde haviam marado de enontrar-se om Davi Zebedeu, e onde tinham a inten�~ao deaonselhar-se quanto ao pr�oximo passo a ser dado, no trabalho de pregar o evangelho do Reino.Durante uma breve onversa om Davi eles souberam que muitos l��deres estavam, ent~ao, reunidosno lado oposto do lago, perto de Queresa e, desse modo, naquela mesma tarde, um baro levou-osao outro lado. Por um dia, desansaram tranq�uilamente nas olinas, indo, no dia seguinte, para oparque perto dali, onde o Mestre erta vez havia alimentado ino mil pessoas. Ali, desansarampor três dias e �zeram onferênias di�arias, as quais foram preseniadas pelos inq�uenta homens emulheres remanesentes daquele que havia sido o numeroso grupo de rentes residentes em Cafarnaume arredores.Enquanto Jesus esteve ausente de Cafarnaum e da Galil�eia, no per��odo da estada na Fen��ia, osseus inimigos estimaram que todo o movimento havia sido desmembrado, e, onlu��ram que a pressade Jesus, de retirar-se, indiava que ele estava t~ao profundamente amedrontado que, provavelmente,n~ao voltaria para inomod�a-los. Toda a oposi�~ao ativa aos ensinamentos do Mestre havia diminu��do.1675



Os rentes estavam ome�ando a ter enontros p�ublios novamente, e oorria uma onsolida�~aogradual, mas efetiva, dos sobreviventes verdadeiros, testados na grande �ltragem pela qual os rentesno evangelho tinham aabado de passar.Filipe, irm~ao de Herodes, havia-se tornado um rente, todavia ainda pouo onvito, de Jesus,mas mesmo assim mandou dizer que o Mestre estava livre para viver e trabalhar nos seus dom��nios.O mandado, de fehar as sinagogas do mundo judeu, aos ensinamentos de Jesus e todos os seusseguidores, havia funionado adversamente para os esribas e fariseus. Imediatamente depois queJesus, objeto da ontrov�ersia, havia-se retirado, adveio uma rea�~ao em meio ao povo judeu; surgiuum ressentimento geral ontra os l��deres fariseus e o sin�edrio em Jerusal�em. Muitos dos dirigentes dassinagogas ome�aram sub-reptiiamente a abrir as suas sinagogas para Abner e seus ondis��pulos,alegando que esses instrutores eram seguidores de Jo~ao e n~ao dis��pulos de Jesus.At�e mesmo Herodes Antipas experimentou uma mudan�a de sentimentos, tanto que, ao tomaronheimento de que Jesus permaneia no outro lado do lago, no territ�orio do seu irm~ao Filipe,fez saber a este que, embora houvesse assinado o mandado da pris~ao de Jesus na Galil�eia, n~aohavia omandado a pris~ao dele na Per�eia, indiando assim que o Mestre n~ao seria molestado, sepermaneesse fora da Galil�eia; e omuniou esse mesmo omando aos judeus, em Jerusal�em.E essa era a situa�~ao por volta do dia primeiro de agosto, do ano 29 d.C., quando o Mestreretornou da miss~ao na Fen��ia e ome�ou a reorganiza�~ao das suas for�as desmembradas e exauridas,e provadas, pois, para esse memor�avel �ultimo ano da sua miss~ao na Terra.Os motivos da batalha �am laramente de�nidos, enquanto o Mestre e os seus olaboradorespreparam-se para iniiar a prolama�~ao de uma nova religi~ao, a religi~ao do esp��rito do Deus vivo quereside nas mentes dos homens.
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Cap��tulo 157Em Cesar�eia-FilipeANTES de levar os doze para uma urta estada na vizinhan�a de Cesar�eia-Filipe, Jesus arranjou, pormeio dos mensageiros de Davi, para que fosse a Cafarnaum, no domingo, 7 de agosto, om o prop�ositode enontrar-se om a sua fam��lia. Segundo o ombinado, esse enontro deveria aonteer na o�inade baros de Zebedeu. Davi Zebedeu havia arranjado om Jud�a, irm~ao de Jesus, para que toda afam��lia de Nazar�e estivesse presente - Maria e todos os irm~aos e irm~as de Jesus - , e Jesus foi, omAndr�e e Pedro, ao enontro marado. Certamente era a inten�~ao de Maria e dos seus �lhos mantero ompromisso, mas aonteeu que um grupo de fariseus, sabendo que Jesus estava do lado opostodo lago, nos dom��nios de Filipe, deidiu enontrar-se om Maria para saber tudo o que fosse poss��velsobre o paradeiro dele. A hegada desses emiss�arios de Jerusal�em deixou Maria muito perturbada e,notando a tens~ao e o nervosismo de toda a fam��lia, eles deduziram que uma visita de Jesus deveriaestar sendo esperada. E, desse modo, instalaram-se na asa de Maria e, depois de hamarem porrefor�os, esperaram paientemente pela hegada dele. E isso, na verdade, impediu de�nitivamenteque qualquer membro da fam��lia tentasse ir ao ompromisso marado om Jesus. Por v�arias vezes,durante o dia, tanto Jud�a quanto Rute tentaram iludir a vigilânia dos fariseus, nos seus esfor�os demandar avisar a Jesus, mas esse esfor�o foi em v~ao.Cedo, na parte da tarde, os mensageiros de Davi trouxeram a Jesus a informa�~ao de que os fariseusestavam aampados na porta de entrada da asa da sua m~ae e que, portanto, ele n~ao devia tentarvisitar a sua fam��lia. E assim novamente, se bem que n~ao por ulpa de ningu�em, Jesus e a sua fam��liaterrena deixaram de ter ontato.157.1 O Coletor de Impostos do TemploEnquanto Jesus junto om Andr�e e Pedro permaneiam perto do lago, na o�ina de baros, veio umoletor de impostos do templo e, reonheendo Jesus, hamou Pedro de lado e disse: \O teu Mestren~ao paga o imposto do templo?" Pedro estava inlinado a mostrar indigna�~ao om a sugest~ao deque se esperava que Jesus ontribu��sse para a manuten�~ao das atividades religiosas dos seus inimigosjurados, mas, perebendo uma express~ao peuliar no rosto do oletor, ele aertou em supor que oprop�osito era peg�a-los no ato de reusarem-se a pagar o ostumeiro meio silo para sustentar osservi�os do templo em Jerusal�em. E, desse modo, Pedro respondeu: \Pois n~ao, �e laro que o Mestrepaga a taxa do templo. Espere no port~ao, e logo eu voltarei om o dinheiro do imposto".Ora, Pedro havia falado sem reetir. Judas, que tinha a posse dos fundos, estava do outro ladodo lago. Nem ele, nem o seu irm~ao, nem Jesus haviam trazido qualquer dinheiro onsigo. E sabendoque os fariseus estavam prourando-os, eles n~ao podiam ir a Betsaida para onseguir o dinheiro.Quando Pedro ontou a Jesus sobre o oletor, e que havia prometido o dinheiro a ele, Jesus disse:\Se prometeste, ent~ao devereis pagar. Mas om o que ir�as umprir o prometido? Tu ir�as tornar-te1677



de novo um pesador para poder honrar a tua palavra? Entretanto, Pedro, nestas irunstânias �ebom que paguemos o imposto. N~ao podemos dar a esses homens a oportunidade de se ofenderemom alguma atitude nossa. Esperaremos aqui, enquanto tu vais om o baro, jogar a rede busandoos peixes e, quando os houveres vendido, l�a no merado, pagar�as ao oletor por todos n�os três".Tudo isso tinha sido ouvido pelo mensageiro sereto de Davi que havia �ado por perto, e queent~ao fez um sinal para um ompanheiro, que pesava perto da margem, para que viesse depressa.Quando Pedro estava pronto para sair no baro e pesar, esse mensageiro e o seu amigo pesadorpresentearam-lhe om v�arias estas grandes de peixes e ajudaram-no a arreg�a-las para perto daliat�e o merador de peixes, que os omprou, pagando um valor su�iente para que, om uma ajudado mensageiro de Davi, se pagasse o imposto do templo para os três. O oletor aeitou o dinheiro,anteipando a penalidade pelo pagamento atrasado, por terem estado durante algum tempo ausentesda Galil�eia.N~ao �e de se estranhar que os vossos registros tragam uma ena de Pedro pegando um peixe quetinha um dinheiro na boa. Naqueles dias orriam muitas hist�orias sobre ahar tesouros na boa depeixes; tais lendas de unho quase mirauloso eram omuns. Assim, quando Pedro os deixou parair ao baro, Jesus observou, n~ao sem um erto humor: \Estranho que os �lhos do rei devam pagartributo; em geral �e um estrangeiro que �e taxado para �ar na orte, mas onv�em que n~ao deixemosnada em que as autoridades possam trope�ar. Vai! Talvez tu pegues o peixe om o dinheiro naboa". Jesus teria falado assim, e Pedro, t~ao rapidamente, teria voltado om o dinheiro do imposto;om isso n~ao �e de se surpreender que o epis�odio se tenha espalhado, mais tarde, transformado emum milagre omo est�a registrado pelo esritor do Evangelho Segundo Mateus.Jesus, Andr�e e Pedro esperaram na praia at�e quase o entardeer. Os mensageiros trouxeram-lhesa informa�~ao de que a asa de Maria estava ainda sob vigilânia; portanto, quando esureeu, os trêshomens que esperavam, entraram no baro e remaram lentamente para a margem oriental do marda Galil�eia.157.2 Em Betsaida-J�uliasNa segunda-feira, 8 de agosto, enquanto Jesus e os doze ap�ostolos estavam aampados no parquede Magadam, perto de Betsaida-J�ulias, mais de em rentes, os evangelistas, o orpo de mulherese outros interessados no estabeleimento do Reino vieram de Cafarnaum para uma onferênia. Emuitos dos fariseus, sabendo que Jesus estava l�a, vieram tamb�em. Nessa altura, alguns dos sadueushaviam-se unido aos fariseus no intuito de pegar Jesus em uma ilada. Antes de ir para a onferêniareservada om os rentes, Jesus teve um enontro p�ublio no qual os fariseus estiveram presentes, eeles inomodaram o Mestre om perguntas e prouraram perturbar a assembl�eia de outras maneiras.Disse o l��der dos perturbadores: \Mestre, gostar��amos que nos desse um sinal da autoridade que tenspara ensinar, e, ent~ao, quando esse sinal aonteer, todos os homens venham a saber que tu fosteenviado por Deus". E Jesus respondeu-lhes: \Quando for a tardinha, v�os direis que far�a bom tempo,porque o �eu est�a vermelho; pela manh~a direis que far�a mau tempo, porque o �eu est�a vermelho eque as nuvens abaixaram. Quando virdes uma nuvem subindo a oeste, direis que as huvas vir~ao;quando o vento soprar do sul, direis que vir�a um alor t�orrido. Como �e que sabeis t~ao bem disernira fae dos �eus, se sois t~ao inapazes para disernir os sinais dos tempos? Para aqueles que onheema verdade, j�a foi dado um sinal; mas para uma gera�~ao hip�orita e om a mente heia de maldade,nenhum sinal ser�a dado".E, depois de dizer isso, Jesus retirou-se e preparou-se para a onferênia da noite om os seusseguidores. Nessa onferênia, �ou deidido que seria organizada uma miss~ao uni�ada em todas asidades e aldeias da De�apolis, t~ao logo Jesus e os doze voltassem da visita que fariam a Cesar�eia-Filipe. O Mestre partiipou do planejamento da miss~ao da De�apolis e, ao despedir-se do grupo,1678



falou: \Eu vos digo: tende uidado om a inuênia dos fariseus e dos sadueus. N~ao vos enganeisom a exibi�~ao de um grande saber e a profunda lealdade que demonstram ter �as formas da religi~ao.Preoupai-vos apenas om o esp��rito da verdade viva e om o poder da verdadeira religi~ao. N~ao �eo medo de uma religi~ao morta que vos salvar�a, mas sim a vossa f�e em uma experiênia viva, omas realidades espirituais do Reino. N~ao permitais, a v�os pr�oprios, tornar-vos egos pelo preoneitoe paralisados pelo medo. Nem permitais �a reverênia �as tradi�~oes desvirtuar o vosso entendimentodaquilo que os vossos olhos n~ao vêem e os vossos ouvidos n~ao ouvem. O prop�osito da verdadeirareligi~ao n~ao �e meramente trazer a paz, mas sim assegurar o progresso. E n~ao pode haver paz noora�~ao, nem progresso na mente se n~ao estiverdes amando de todo o ora�~ao a verdade e os ideaisdas realidades eternas. As quest~oes da vida e da morte est~ao sendo oloadas bem diante de v�os - osprazeres peaminosos do tempo ontra as realidades justas da eternidade. E, agora mesmo, dev��eisome�ar a enontrar a liberta�~ao da servid~ao do medo e da d�uvida, ao entrardes na nova vida da f�e eda esperan�a. E, quando os sentimentos do servi�o ao vosso semelhante naserem na vossa alma, n~aoos sufoqueis; quando as emo�~oes do amor pelo vosso semelhante brotarem dentro do vosso ora�~ao,deveis dar express~ao a esses impulsos de afeto, na ministra�~ao inteligente �as neessidades reais dosvossos semelhantes".157.3 A Con�ss~ao de PedroCedo, naquela manh~a de ter�a-feira, Jesus e os doze ap�ostolos sa��ram do parque de Magadam rumoa Cesar�eia-Filipe, a apital de dom��nio do tetrara Filipe. Cesar�eia-Filipe situava-se em uma regi~aode uma beleza magn���a. Estava abrigada em um vale enantador, entre olinas, por onde o Jord~aoorria, saindo de uma grota subterrânea. O imo do monte Hermom proporionava vis~ao plena parao norte, enquanto das olinas ao sul tinha-se uma vista magn���a do alto Jord~ao e do mar da Galil�eia.Jesus havia ido ao monte Hermom nas suas primeiras experiênias om os assuntos do Reino,e, agora que estava entrando na �epoa �nal do seu trabalho, desejava retornar a esse lugar deprova�~oes e de triunfos, onde esperava que os ap�ostolos pudessem ganhar uma nova vis~ao das pr�opriasresponsabilidades e adquirir uma nova for�a, para os per��odos dif��eis que viriam. �A medida queaminhavam, quando passaram ao sul das �Aguas de Merom, os ap�ostolos ome�aram a onversarentre si sobre as suas experiênias reentes na Fen��ia e em outros lugares, e omentaram omo amensagem deles havia sido reebida e omo os diferentes povos onsideravam o seu Mestre.Ao pararem para o almo�o, Jesus subitamente lan�ou, pela primeira vez aos doze, uma perguntatal omo jamais havia feito, a respeito de si pr�oprio. Esta foi a pergunta surpreendente que lhes fezJesus: \Quem os homens dizem que sou?"Jesus passara longos meses treinando esses ap�ostolos, quanto �a natureza e ao ar�ater do Reinodo �eu, sabendo muito bem que havia hegado a �epoa em que devia ome�ar a ensinar a eles maissobre a sua pr�opria natureza e a sua rela�~ao pessoal om o Reino. E agora, om eles assentados sobas amoreiras, o Mestre estava pronto para ter um dos di�alogos mais memor�aveis da sua longa liga�~aoom os ap�ostolos esolhidos.Mais da metade dos ap�ostolos partiipou das respostas �a pergunta de Jesus. Eles disseram queera onsiderado um profeta, ou um homem extraordin�ario, por todos que o onheiam, e que, mesmoos seus inimigos, o temiam muito, expliando os seus poderes por meio da ausa�~ao de que estavaoligado ao pr��nipe dos demônios. Disseram-lhe que algumas pessoas na Jud�eia e em Samaria, quen~ao o haviam onheido pessoalmente, areditavam que ele era Jo~ao Batista ressusitado dos mortos.Pedro expliou que ele havia sido, em v�arias �epoas e por v�arias pessoas, omparado a Mois�es, Elias,Isa��as, e Jeremias. Depois de ouvir tudo isso, Jesus oloou-se sobre os pr�oprios p�es e, olhando paraos doze assentados em volta dele em um semi��rulo, apontou, om ênfase surpreendente, para elesom um gesto expressivo de m~ao, para perguntar: \Mas, e v�os, quem dizeis que eu sou?" Houve1679



um momento de silênio tenso. Nenhum dos doze tirava os olhos do Mestre e, ent~ao, Sim~ao Pedro,oloando-se de p�e brusamente, exlamou: \Tu �es o Libertador, o Filho do Deus vivo". E os outrosonze ap�ostolos assentados levantaram-se e, em uma s�o voz, deram a entender que Pedro havia faladopor todos eles.Depois, Jesus aenou-lhes para que se assentassem de novo, �ando ainda de p�e diante deles, paradizer: \Isso lhes foi revelado pelo meu Pai. �E hegada a hora em que deveis saber a verdade sobremim. Mas por enquanto eu vos pe�o que n~ao digais nada sobre isso a nenhum homem. Vamosembora daqui".E, assim, retomaram a viagem a Cesar�eia-Filipe, hegando tarde naquela noite e parando na asade Celsus, que os aguardava. Os ap�ostolos dormiram pouo naquela noite; demonstravam sentir queum grande fato havia aonteido nas suas vidas de trabalho do Reino.157.4 A Palestra sobre o ReinoDesde as duas oasi~oes, do batismo de Jesus, feito por Jo~ao, e da transforma�~ao da �agua em vinho emCan�a, em v�arios momentos, os ap�ostolos haviam virtualmente aeito Jesus omo o Messias. Duranteurtos per��odos, alguns deles tinham verdadeiramente areditado que era ele o Libertador esperado.Mas mal essas esperan�as surgiam nos seus ora�~oes e o Mestre despeda�ava-as om alguma palavraque os esmagava ou om um feito que os desapontava. Eles haviam estado, h�a algum tempo j�a,fortemente agitados devido ao onito entre o oneito do Messias esperado, que eles aalentavamnas suas mentes, e a experiênia fasinante do onv��vio que vinham tendo om aquele homem tamb�emextraordin�ario, o qual eles mantinham nos seus ora�~oes.Era j�a o �nal da manh~a dessa quarta-feira, quando os ap�ostolos reuniram-se no jardim de Celsuspara a refei�~ao do meio-dia. Durante a maior parte da noite, e desde que eles se tinham levantadonaquela manh~a, Sim~ao Pedro e Sim~ao zelote haviam estado trabalhando sineramente om os seusirm~aos, para trazê-los at�e aquele ponto de aeita�~ao, de todo o ora�~ao, do Mestre, n~ao meramenteomo o Messias, mas tamb�em omo o Filho divino do Deus vivo. Os dois Sim~aos estavam quase deaordo, nas suas onsidera�~oes sobre Jesus, e trabalharam diligentemente para trazer os seus irm~aos�a plena aeita�~ao da vis~ao que eles tinham. Enquanto Andr�e ontinuava omo dirigente geral doorpo apost�olio, o seu irm~ao, Sim~ao Pedro, estava tornando-se, por onsenso geral, ada vez mais,o porta-voz dos doze.Estavam todos assentados no jardim, exatamente ao meio-dia, quando o Mestre apareeu. Elesexibiam express~oes de solenidade digni�ada, e todos se puseram de p�e quando Jesus se aproximoudeles. E Jesus aliviou a tens~ao om aquele sorriso amig�avel e fraterno, t~ao arater��stio dele quandoaonteia que os seus seguidores levavam a si pr�oprios, ou a algum aonteimento ligado a eles,demasiadamente a s�erio. Com um gesto de omando, indiou que deveriam todos se sentar. Nunamais os doze saudaram o seu Mestre levantando-se, quando ele se aproximava. Apereberam-se deque ele n~ao aprovava uma demonstra�~ao t~ao exteriorizada de respeito.Depois de haver ompartilhado a refei�~ao e quando estavam empenhados em disutir os planosda pr�oxima viagem pela De�apolis, Jesus, subitamente olhando-os nos seus rostos, disse: \Agora,que se passou todo um dia, desde que v�os onsentistes na delara�~ao de Sim~ao Pedro a respeitoda identidade do Filho do Homem, eu gostaria de perguntar se ainda vos mantendes ��eis �aquelaonlus~ao?" Ao esutar isso, os doze puseram-se de p�e, e, dando uns passos na dire�~ao de Jesus,Sim~ao Pedro disse: \Sim, Mestre, nos mantemos. N�os remos que tu �es o Filho do Deus vivo". EPedro voltou a assentar-se junto om os seus irm~aos.Jesus ent~ao, ainda de p�e, disse aos doze: \Sois meus embaixadores esolhidos, ontudo, nasirunstânias atuais, sei que n~ao poder��eis hegar a essa ren�a em resultado de um onheimento1680



meramente humano. Esta �e uma revela�~ao do esp��rito do meu Pai ao interior das vossas almas.E, assim, por onfessardes essa onvi�~ao, vinda do disernimento do esp��rito do meu Pai residentedentro de v�os, sou levado a delarar que sobre esse fundamento eu edi�arei a fraternidade do Reinodo �eu. Sobre essa roha de realidade espiritual, edi�arei o templo vivo da fraternidade espiritual,das realidades eternas do Reino do meu Pai. Todas as for�as do mal e as hostes do peado n~aoprevaleer~ao ontra essa fraternidade humana de esp��rito divino. E, enquanto o esp��rito do meu Paifor o guia e o mentor divino de todos que entrarem nos la�os dessa fraternidade do esp��rito, a v�ose aos vossos suessores eu entrego agora as haves do Reino exterior - a autoridade sobre as oisastemporais - , as partes soiais e eonômias esseniais dessa assoia�~ao de homens e mulheres, omoompanheiros neste Reino". E, novamente, ele os inumbiu, por enquanto, de n~ao dizer a ningu�emque era ele o Filho de Deus.Jesus estava ome�ando a ter f�e na lealdade e na integridade dos seus ap�ostolos. O Mestre onebiaque uma f�e que pôde resistir a tudo aquilo pelo qual os seus representantes esolhidos tinham passadoreentemente, sem d�uvida, resistiria �as prova�~oes veementes que tinham pela frente e, pois, que essaf�e emergiria do naufr�agio aparente de todas as esperan�as deles, na nova luz de uma nova dispensa�~aoe, assim, essa f�e seria apaz de ontinuar a iluminar um mundo que permaneia nas trevas. Nessedia, o Mestre ome�ou a rer na f�e dos seus ap�ostolos, exeto na de um deles.E, desde aquele dia, esse mesmo Jesus esteve onstruindo aquele templo vivo sobre aquela mesmafunda�~ao eterna da sua divina �lia�~ao; e, aqueles que, assim, se tornaram os �lhos onsientes deDeus, passaram a ser as pedras humanas a onstituir-se neste templo vivo de �lia�~ao, erigido para agl�oria e a honra da sabedoria e do amor do Pai eterno dos esp��ritos.E, quando terminou de falar, Jesus ordenou aos doze que fossem, a s�os, at�e as olinas, em busade sabedoria, for�a e guiamento espiritual, at�e a hora da refei�~ao da noite. E eles �zeram o que oMestre lhes havia aonselhado.157.5 O Novo ConeitoO aspeto novo e vital da on�ss~ao de Pedro era o reonheimento laro e n��tido de que Jesus era oFilho de Deus, da Sua inquestion�avel divindade. Desde o seu batismo e das bodas em Cana, essesap�ostolos o haviam, de modos variados, onsiderado omo o Messias; ontudo, n~ao fazia parte dooneito judeu do Libertador naional que ele devesse ser divino. Os judeus n~ao haviam ensinadoque o Messias teria uma origem divina; ele deveria ser \o ungido", mas di�ilmente eles o teriamonsiderado omo sendo \o Filho de Deus". Quando da segunda on�ss~ao dos ap�ostolos, foi oloadamais ênfase na natureza ombinada, no fato superno de que ele era o Filho do Homem e o Filho deDeus; e foi nessa grande verdade, da uni~ao da natureza humana om a natureza divina, que Jesusdelarou que ele iria onstruir o Reino do �eu.Jesus havia busado viver a sua vida na Terra e ompletar a sua miss~ao de auto-outorga omoo Filho do Homem. Os seus seguidores estavam dispostos a onsider�a-lo o Messias esperado. Sa-bendo que jamais poderia atender �aquelas expetativas messiânias, Jesus esfor�ou-se para efetuaressa modi�a�~ao no oneito que faziam do Messias, de um modo que o apaitava parialmentea satisfazer as expetativas deles. Agora, entretanto, ele reonheia que um tal plano di�ilmentepoderia ser levado adiante om êxito. E, portanto, esolheu ousadamente revelar o tereiro plano- o de anuniar abertamente a sua divindade, de reonheer a verdade da on�ss~ao de Pedro, e,diretamente, prolamar aos doze que de fato era um Filho de Deus.Durante três anos, Jesus estivera prolamando ser o \Filho do Homem", enquanto, durante essesmesmos três anos, os ap�ostolos haviam insistido ada vez mais no fato de que ele era o esperadoMessias judeu. E, agora, ele revelava ser o Filho de Deus, e, que sobre o oneito da naturezaombinada de Filho do Homem e de Filho de Deus, ele determinara edi�ar o Reino do �eu. Jesus1681



deidira n~ao fazer mais esfor�os para onvenê-los de que n~ao era o Messias. E propunha, agora,ousadamente revelar a eles o que ele �e, e, ent~ao, ignorar a determina�~ao deles de persistir em onsider�a-lo o Messias.157.6 Na Tarde SeguinteJesus e os ap�ostolos permaneeram mais um dia na asa de Celsus, esperando que os mensageirosde Davi Zebedeu hegassem om os fundos. Em seguida ao olapso da popularidade de Jesus junto�as massas, oorreu uma grande queda na reeita. Quando eles hegaram a Cesar�eia-Filipe, o fundode aixa estava esvaziado. Mateus permaneeu relutante em deixar Jesus e os seus irm~aos nessasirunstânias, mas, realmente, n~ao possu��a fundos pr�oprios dispon��veis para passar a Judas, omotantas vezes �zera no passado. Contudo, Davi Zebedeu havia previsto essa prov�avel diminui�~aoda reeita e, por isso mesmo, instruiu aos seus mensageiros para, enquanto perorriam o aminhoda Jud�eia, Samaria e Galil�eia, que atuassem omo oletores de dinheiro, o qual seria enviado aosap�ostolos exilados e ao seu Mestre. E assim, na noite daquele dia, esses mensageiros hegaramde Betsaida trazendo fundos su�ientes para sustentar os ap�ostolos at�e o seu retorno, om o �tode embarar para a ampanha da De�apolis. Mateus esperava ter o dinheiro da venda da sua�ultima propriedade em Cafarnaum naqueles dias, tendo arranjado para que esses fundos fossemanonimamente revertidos para Judas.Nem Pedro, nem os outros ap�ostolos possu��am uma onep�~ao muito adequada da divindadede Jesus. Eles mal divisavam que esse seria o ome�o de um novo per��odo na arreira do seuMestre na Terra, o per��odo em que o instrutor-urador estava tornando-se o Messias reentementeonebido - o Filho de Deus. Desse momento em diante um novo tom surgiu na mensagem doMestre. Doravante, o seu �unio ideal de vida seria a revela�~ao do Pai, enquanto a �unia id�eia do seuensinamento seria apresentar ao seu universo a personi�a�~ao daquela sabedoria suprema que apenaspode ser ompreendida sendo vivida. Ele veio para que todos n�os pud�essemos ter a vida; e tê-la maisabundandemente.Jesus entrava agora no quarto e �ultimo est�agio da sua vida humana na arne. O primeiro est�agiofora o da sua infânia, os anos em que ele era apenas indistintamente onsiente da sua origem,natureza e destino, omo um ser humano. O segundo est�agio foi aquele de uma autoonsiêniaresente, nos anos da sua adolesênia e da sua juventude de homem; e durante o qual ele veio aompreender mais laramente a sua natureza divina e a sua miss~ao humana. Esse segundo est�agioterminou om as experiênias e as revela�~oes ligadas ao seu batismo. O tereiro est�agio da experiêniaterrena do Mestre estendeu-se, do batismo, at�e os anos da sua ministra�~ao omo mestre e urador eat�e a memor�avel hora da on�ss~ao de Pedro em Cesar�eia-Filipe. Esse tereiro per��odo da sua vidaterrena abrangeu os tempos em que os seus ap�ostolos e seguidores imediatos o onheeram omo oFilho do Homem, ainda onsiderando-o o Messias. O quarto e �ultimo per��odo da sua arreira terrenaome�ou aqui, em Cesar�eia-Filipe, e estendeu-se at�e a rui�a�~ao. Esse est�agio da sua ministra�~aofoi araterizado pela sua delara�~ao de divindade e abrange as obras do seu �ultimo ano na arne.Durante o quarto per��odo, enquanto a maioria dos seus seguidores ainda o onsiderava o Messias,Jesus se fez onheer aos ap�ostolos omo o Filho de Deus. A on�ss~ao de Pedro marou o in��iodo novo per��odo; o da ompreens~ao mais ompleta da verdade, omo um Filho auto-outogado emUrantia, mas uja ministra�~ao suprema, de Filho, abrangia um universo inteiro; e pelo reonheimentodesse fato, ainda que nebulosamente, da parte dos seus embaixadores esolhidos.Assim Jesus on�rmou, na sua vida, o que ensinou na sua religi~ao: o resimento da naturezaespiritual pela t�enia do progresso vivo. Ele n~ao oloou ênfase, omo o �zeram os seus seguidoresposteriores, na luta inessante entre a alma e o orpo. E ele ensinou mais, que o esp��rito era failmenteum vitorioso sobre ambos; al�em de ser e�iente na reonilia�~ao proveitosa de grande parte dessabatalha entre o inteleto e o instinto. 1682



Um novo signi�ado aompanha, ent~ao, todos os ensinamentos de Jesus, desse ponto em diante.Antes de Cesar�eia-Filipe ele apresentara o evangelho do Reino omo um mestre-instrutor. Depois deCesar�eia-Filipe ele surgiu, n~ao meramente omo um instrutor, mas omo um representante divino doPai eterno, entro e ��rulo deste Reino espiritual; e foi preiso que ele �zesse tudo isso omo um serhumano, o Filho do Homem.Jesus havia-se esfor�ado sineramente para onduzir os seus seguidores ao Reino espiritual, iniial-mente omo um instrutor e, depois, omo um mestre-urador, mas eles n~ao aeitaram isso. Ele sabiamuito bem que a sua miss~ao terrena n~ao iria, possivelmente, satisfazer �as expetativas messiâniasdo povo judeu; os profetas de outrora haviam retratado um Messias que ele n~ao poderia jamais ser.Jesus busara estabeleer o Reino do Pai omo Filho do Homem, mas os seus seguidores n~ao qui-seram lan�ar-se nessa aventura. Jesus, perebendo isso, ent~ao, esolheu satisfazer parialmente aosseus rentes, e, ao fazer isso, preparou-se abertamente para assumir o papel do Filho auto-outorgadode Deus.E, desse modo, os ap�ostolos ouviram muitas oisas novas, quando Jesus onversou om eles nessedia no jardim. E alguns desses pronuniamentos soaram estranhos, at�e mesmo para eles. Entreoutros an�unios surpreendentes, eles ouviram alguns omo os seguintes:\De agora em diante, se um homem quiser um lugar em nossa fraternidade, que ele assuma asobriga�~oes da �lia�~ao e me siga. E, quando eu n~ao estiver mais onvoso, n~ao penseis que o mundotratar-vos-�a melhor do que o fez ao vosso Mestre. Se v�os me amais, preparai-vos para provar essaafei�~ao om a vossa disposi�~ao de fazer o sarif��io supremo".\E observai as minhas palavras: Eu n~ao vim para hamar os justos, mas os peadores. O Filho doHomem n~ao veio para que se lhe ministrassem; mas, sim, para que ele pr�oprio ministrasse e desse suavida omo d�adiva a todos. Eu delaro-vos que vim para busar salvar aqueles que est~ao perdidos.\Nenhum homem neste mundo agora vê o Pai, exeto o Filho que veio do Pai. Mas, se o Filhofor elevado, ele elevar�a todos homens onsigo e, quem areditar nessa verdade de que a naturezado Filho �e uma ombina�~ao de Pai-Filho, reeber�a o dom de uma vida que transender�a a todas asidades.\Ainda n~ao podemos prolamar abertamente que o Filho do Homem �e o Filho de Deus, mas issofoi revelado a v�os; e �e por isso que eu falo ousadamente a v�os sobre tais mist�erios. Embora eu meapresente diante de v�os por meio desta presen�a f��sia, eu venho de Deus, o Pai. Antes que Abra~aofosse, eu sou. Eu vim do Pai, para este mundo, omo me onheestes; e delaro-vos que, em breve,devo deixar este mundo e retomar o servi�o do meu Pai.\E, agora, em fae das minhas palavras, poder�a a vossa f�e ompreender a verdade sobre a qual euvos estou prevenindo, de que o Filho do Homem n~ao ir�a satisfazer as expetativas dos vossos pais,nem ser o Messias omo eles oneberam? O meu Reino n~ao �e deste mundo. Podeis areditar naverdade a meu respeito, diante do fato de que, embora as raposas tenham toas e os p�assaros do �eutenham ninhos, eu n~ao tenho onde repousar a minha abe�a?\Entretanto, vos digo que o Pai e eu somos Um. Aquele que me tiver visto, ter�a visto o Pai. Omeu Pai est�a trabalhando omigo, em todas estas oisas, e Ele nuna me deixar�a sozinho na minhamiss~ao, do mesmo modo que nuna eu vos abandonarei, quando, em breve, sairdes para prolamareste evangelho pelo mundo.\E agora, eu vos trouxe omigo e, por um momento, vos pe�o que �queis a s�os, para que possaistodos ompreender a gl�oria, e para que diviseis a grandeza da vida para a qual eu vos hamei: aaventura da f�e, do estabeleimento do Reino do meu Pai nos ora�~oes da humanidade; da edi�a�~ao daminha fraternidade de assoia�~ao viva om as almas de todos aqueles que areditam neste evangelho".Os ap�ostolos ouviram essas delara�~oes ousadas e surpreendentes em silênio; e �aram atordoados.E se dispersaram, em grupos pequenos, para disutir e ponderar sobre as palavras do Mestre. Eles1683



haviam onfessado que ele era o Filho de Deus, mas n~ao podiam aptar inteiramente o que signi�avatudo aquilo que tinham sido levados a fazer.157.7 As Palavras de Andr�eNaquela noite Andr�e trouxe para si a tarefa de ter uma palavra pessoal e questionadora om adaum dos seus irm~aos; e teve onversas proveitosas e enorajadoras om todos os ondis��pulos, exetoJudas Isariotes. Andr�e nuna havia tido uma liga�~ao pessoal ��ntima om Judas, omo tivera omos outros ap�ostolos, e assim n~ao havia dado maior importânia ao fato de que Judas nuna serelaionara, on�ante e livremente, om ele omo dirigente do orpo apost�olio. Mas Andr�e estava,agora, t~ao preoupado om a atitude de Judas que, mais tarde naquela noite, ap�os todos os ap�ostolosadormeerem profundamente, prourou Jesus e disse ao Mestre sobre a ausa da sua ansiedade. Jesusdisse-lhe: \N~ao �e inoportuno, Andr�e, que tenhas vindo a mim om essa quest~ao; ontudo, nada maish�a que possamos fazer; apenas ontinue oloando a maior on�an�a poss��vel nesse ap�ostolo. E nadadigas, aos irm~aos dele, a respeito dessa onversa que tiveste omigo".E isso foi tudo o que Andr�e onseguiu extrair de Jesus. Sempre tinha havido alguma estranhezaentre esse judeu e os seus irm~aos galileus. Judas havia �ado hoado om a morte de Jo~ao Batista;�ara severamente magoado om as repreens~oes do Mestre em v�arias oasi~oes; hegara a desapontar-se, quando Jesus se reusou a ser prolamado rei; sentira-se humilhado quando o Mestre fugiu dosfariseus; sentira pesar quando ele n~ao aeitou o desa�o dos fariseus, de dar um sinal; desnorteara-seom a rejei�~ao do Mestre de reorrer a manifesta�~oes de poder e, agora, mais reentemente, estiveradeprimido e, algumas vezes, desanimado om uma tesouraria vazia. E Judas sentia falta do est��mulodas multid~oes.Cada um dos outros ap�ostolos tamb�em se via afetado de algum modo e em graus distintos, poressas mesmas prova�~oes e atribula�~oes; mas eles amavam Jesus. Ou pelo menos deviam ter amado oMestre mais do que Judas, pois eles aompanharam-no at�e o �m amargo.Sendo da Jud�eia, Judas ofendeu-se pessoalmente om o reente aviso de Jesus aos ap�ostolos para\terem uidado om a inuênia dos fariseus"; e tinha a tendênia de onsiderar essa a�rma�~ao omouma referênia velada, a ele pr�oprio. Mas o grande erro de Judas foi que, repetidas vezes, quandoJesus enviava os seus ap�ostolos para irem orar sozinhos, Judas, em vez de entrar em omunh~ao sineraom as for�as espirituais do universo, permitia-se pensamentos de temor humano e, ao mesmo tempo,persistia em alimentar d�uvidas imponder�aveis sobre a miss~ao de Jesus, bem omo em eder �a pr�opriatendênia infeliz de manter sentimentos de vingan�a.E, agora, Jesus gostaria de levar os seus ap�ostolos junto onsigo ao monte Hermom, onde eledeidira inaugurar a sua quarta fase de ministra�~ao, na Terra, omo o Filho de Deus. Alguns delesestavam presentes ao seu batismo, no Jord~ao, e haviam testemunhado o ome�o da sua arreiraomo Filho do Homem; e ele desejava que alguns deles tamb�em estivessem presentes para ouvir aautoriza�~ao que ele reeberia de assumir a nova posi�~ao p�ublia de Filho de Deus. E, desse modo, namanh~a de sexta-feira, 12 de agosto, Jesus disse aos doze: \Cuidai das provis~oes e preparai-vos parair �aquela montanha, onde o esp��rito me diz para ir e reeber a dota�~ao para terminar o meu trabalhona Terra. E eu gostaria de levar junto omigo os meus irm~aos, para que tamb�em eles possam serfortaleidos para os tempos dif��eis durante os quais me aompanhar~ao, at�e o �m desta experiênia".
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Cap��tulo 158O Monte da Trans�gura�~ao�A TARDE da sexta-feira, 12 de agosto do ano 29 d.C., o pôr-do-sol j�a se aproximava, quando Jesuse os seus seguidores hegaram ao p�e do monte Hermom, perto daquele mesmo loal onde o jovemTigl�a erta vez �ou aguardando, enquanto o Mestre sozinho subia a montanha, para estabeleeros destinos espirituais de Urantia e para, teniamente, dar �m �a rebeli~ao de L�uifer. E ali elespermaneeram por dois dias, na prepara�~ao espiritual para os aonteimentos que viriam em breve.De um modo geral, Jesus sabia de antem~ao o que estava para aonteer na montanha, e ele desejavamuito que os seus ap�ostolos pudessem partilhar dessa experiênia. E foi para olo�a-los em ondi�~oesde reeber essa revela�~ao dele pr�oprio, que Jesus �ou parado om eles, ao p�e da montanha. Mas elesn~ao poderiam alan�ar aqueles n��veis espirituais que teriam justi�ado o riso de olo�a-los expostos�a presen�a plena da visita�~ao dos seres elestes que t~ao em breve iriam apareer na Terra. E desdeque n~ao podia levar todos os seus ompanheiros onsigo, ele deidiu levar apenas os três que tinhamo h�abito de aompanh�a-lo nessas vig��lias espeiais. Desse modo, apenas Pedro, Tiago e Jo~ao foramos que ompartilharam de uma parte dessa experiênia �unia om o Mestre.158.1 A Trans�gura�~aoBem edo na manh~a de segunda-feira, 15 de agosto, Jesus e os três ap�ostolos ome�aram a subida domonte Hermom, e isso aonteeu seis dias depois da memor�avel on�ss~ao de Pedro, feita ao meio-dia�a margem da estrada, sob as amoreiras.Jesus havia sido onvoado a subir a montanha separadamente e sozinho, pois iriam ser tratadasquest~oes importantes que tinham a ver om o desenrolar da sua auto-outorga na arne, no que essaexperiênia estava relaionada a todo o universo que ele pr�oprio riara. �E bastante signi�ativo queesse evento extraordin�ario tivesse sido marado para oorrer na hora em que Jesus e os ap�ostolosestavam nas terras dos gentios, e que aonteesse fatualmente em uma montanha dos gentios.Eles hegaram ao destino, a meio aminho da subida da montanha, pouo antes do meio-dia e,durante o almo�o, Jesus ontou aos três ap�ostolos algo da sua experiênia nos montes a leste doJord~ao, pouo depois do seu batismo, e, tamb�em, algo mais da sua experiênia no monte Hermom,quando da sua visita anterior �aquele retiro solit�ario.Quando era um menino, Jesus tinha o h�abito de subir o monte perto da sua asa e sonhar om asbatalhas que tinham sido travadas pelos ex�eritos dos imp�erios nas plan��ies de Esdraelon; agora, elesubia o monte Hermom para reeber o dom que iria prepar�a-lo para deser �as plan��ies do Jord~ao eviveniar as enas �nais do drama da sua auto-outorga em Urantia. O Mestre poderia ter desistidoda luta naquele dia, no monte Hermom, e ter retornado ao governo dos dom��nios do universo,entretanto, n~ao apenas esolheu preenher os quesitos da sua ordem de �lia�~ao divina, ompreendidos1685



no mandado do Filho Eterno do Para��so, omo tamb�em esolheu umprir, na sua totalidade, e at�e o�m, a vontade presente do seu Pai no Para��so. Neste dia de agosto, três dos seus ap�ostolos viram-no reusando-se a ser investido em plena autoridade no universo. Com estupor, eles assistiram aosmensageiros elestes partirem, deixando-o sozinho para onluir a sua vida terrena omo Filho doHomem e Filho de Deus.A f�e dos ap�ostolos atingira um ponto ulminante no momento em que ele alimentou os ino mile, em seguida, aiu at�e um ponto muito baixo. Agora, pelo fato de o Mestre ter admitido a suadivindade, a f�e retardat�aria, dos doze ap�ostolos, voltou ao seu apogeu nas semanas que se seguiram,para, de novo retornar a um novo del��nio progressivo. A tereira revitaliza�~ao dessa f�e oorreriaapenas ap�os o Mestre haver ressusitado.Aproximadamente �as três horas de uma bela tarde Jesus destaou-se dos três ap�ostolos, dizendo:\Vou s�o, durante algum tempo, vou omungar om o Pai e om os Seus mensageiros; pe�o-vosque permane�am aqui e, enquanto aguardam a minha volta, que orem para que a vontade do Paipossa ser feita em toda a vossa experiênia ligada �a ontinua�~ao da miss~ao de outorga do Filho doHomem". E, ap�os dizer-lhes isso, Jesus retirou-se para uma longa onferênia om Gabriel e om oPai Melquisedeque, s�o retornando �as seis horas. Quando Jesus perebeu a ansiedade deles, por ausada sua ausênia prolongada, disse: \Por que �astes om medo? Bem sab��eis que eu devia oupar-medos assuntos do meu Pai; ent~ao, por que duvidais quando n~ao estou onvoso? Agora eu vos delaroque o Filho do Homem deidiu passar o resto da sua vida terrestre em meio a v�os e omo um de v�os.Animai-vos, pois n~ao os deixarei at�e que o meu trabalho tenha hegado ao �m".Enquanto ompartilhavam a refei�~ao frugal da noite, Pedro perguntou ao Mestre: \Por quantotempo permaneeremos nestas montanhas, longe dos nossos irm~aos?" E Jesus respondeu: \At�e quetenhais visto a gl�oria do Filho do Homem e saibais que tudo o que delarei a v�os �e verdadeiro". Eeles onversaram sobre os assuntos da rebeli~ao de L�uifer, assentados em volta das brasas vermelhasdo fogo que haviam aendido, at�e que a esurid~ao hegou, deixando os olhos dos ap�ostolos pesados,pois haviam ome�ado a jornada muito edo naquela manh~a.Depois que os três ap�ostolos j�a estavam dormindo profundamente, por uma meia hora, eles foramsubitamente despertados por um som agudo, em volta deles e, para a sua maravilha e onsterna�~ao,ao olharem em volta, viram Jesus em onversa ��ntima om dois seres brilhantes revestidos pelomanto da luz do mundo elestial. E o rosto e a forma de Jesus resplandeiam om a luminosidadede uma luz eleste. Aqueles três falavam em uma l��ngua estranha, mas, de algumas oisas ditas,Pedro erroneamente onjeturou que os seres om Jesus eram Mois�es e Elias; na realidade, eles eramGabriel e o Pai Melquisedeque. Os ontroladores f��sios haviam provideniado para que os ap�ostolostestemunhassem essa ena, a pedido de Jesus.Os três ap�ostolos �aram t~ao terrivelmente amedrontados que levaram algum tempo para refazer-se, mas Pedro, que havia sido o primeiro a se reuperar, disse, �a medida que a vis~ao deslumbrantedesapareia diante deles e passavam a ver Jesus de p�e, sozinho: \Mestre, Jesus, �e bom estar aqui.Regozijamo-nos de ver essa gl�oria. �E-nos repugnante voltar ao mundo ingl�orio. Se quiseres, n�osmoraremos aqui e erigiremos três tendas, uma para ti, uma para Mois�es, e uma para Elias". E Pedrodisse isso por ausa da sua onfus~ao, e porque nada mais veio �a sua mente naquele momento.Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem prateada aproximou-se deles e envolveu os quatrohomens. Os ap�ostolos agora �aram extremamente amedrontados e, aindo om os rostos no h~ao,em adora�~ao, ouviram uma voz, a mesma que havia falado na oasi~ao do batismo de Jesus, dizendo:\Este �e o Meu Filho amado; dai ouvidos a ele". E, quando a nuvem desapareeu, de novo Jesusestava a s�os om os três e ent~ao se abaixou para toar neles, dizendo: \Levantai-vos e n~ao tenhaismedo; vereis oisas ainda maiores do que esta". Mas os ap�ostolos estavam mesmo om muito medo;e eram três homens pensativos e em silênio quando se prepararam para deser a montanha pouoantes da meia-noite. 1686



158.2 Desendo a MontanhaDurante a metade da desida nem uma palavra foi dita. Jesus ent~ao ome�ou a onversa�~ao, ob-servando: \Assegurai-vos de n~ao falar a nenhum homem, nem mesmo aos vossos irm~aos, sobre oque vistes e ouvistes nesta montanha, at�e que o Filho do Homem tenha ressusitado dos mortos".Os três ap�ostolos �aram hoados e desonertados om as palavras do Mestre: \At�e que o Filhodo Homem tenha ressusitado dos mortos". T~ao reente era a rea�rma�~ao da sua f�e nele omo oLibertador, o Filho de Deus, e, apesar de haverem-no visto trans�gurado em gl�oria diante dos seuspr�oprios olhos, agora ele ome�ava a falar de \ressurrei�~ao de entre os mortos"!Pedro tremia om o pensamento do Mestre morrendo - era uma id�eia por demais desagrad�avel dese alimentar - e, de temor de que Tiago e Jo~ao �zessem alguma pergunta relativa a essa a�rma�~ao,ahou melhor ome�ar uma onversa�~ao para desviar do assunto, mas, n~ao sabendo sobre o que maisfalar, deu express~ao ao primeiro pensamento que veio �a sua mente, que foi: \Mestre, por que �e queos esribas dizem que Elias deve vir antes que o Messias apare�a?" E Jesus, sabendo que Pedrobusava evitar qualquer referênia �a sua morte e ressurrei�~ao, respondeu: \Elias, de fato, deve virprimeiro para preparar o aminho para o Filho do Homem, que deve sofrer muitas oisas e �nalmenteser rejeitado. Mas eu vos digo que Elias j�a veio, e eles n~ao o reeberam bem, �zeram om ele tudo oque quiseram". E, ent~ao, os três ap�ostolos pereberam que ele se referia a Jo~ao Batista omo Elias.Jesus sabia que, j�a que eles insistiam em onsider�a-lo o Messias, ent~ao era neess�ario que Jo~ao fosseo Elias da profeia.Jesus exortou-os a sileniar sobre o que haviam observado, da anteipa�~ao da sua gl�oria p�os-ressurrei�~ao, porque ele n~ao queria estimular neles a no�~ao de que, sendo agora reebido omo oMessias, de qualquer modo ou em qualquer grau, pudesse ele satisfazer aos oneitos errôneos de umlibertador que operava prod��gios. Ainda que Pedro, Tiago e Jo~ao ponderassem sobre tudo isso nassuas mentes, eles n~ao falaram disso a nenhum homem at�e depois da ressurrei�~ao do Mestre.Enquanto ontinuavam a deser a montanha, Jesus disse a eles: \V�os n~ao quisestes reeber-meomo o Filho do Homem, por isso eu onsenti em ser reebido de aordo om a vossa determina�~ao,mas n~ao vos enganeis, a vontade do meu Pai deve prevaleer. Se v�os esolhestes seguir a inlina�~ao dasvossas pr�oprias vontades, ent~ao deveis preparar-vos para sofrer muitas deep�~oes e muitas prova�~oes;mas o aperfei�oamento que eu lhes dei deve ser su�iente para levar-vos em triunfo, mesmo sobreessas tristezas que v�os pr�oprios esolhestes".Jesus levara Pedro, Tiago e Jo~ao onsigo at�e o topo da montanha da trans�gura�~ao, mas n~aoporque eles estivessem, sob algum ponto de vista, mais bem preparados do que os outros ap�ostolos,para testemunhar o que aonteeu, ou porque fossem eles mais adequados espiritualmente para terum privil�egio t~ao raro. De nenhum modo. Ele bem sabia que nenhum dos doze ap�ostolos estavaespiritualmente quali�ado para tal experiênia; e por isso ele levara onsigo apenas os três ap�ostolosque estavam designados para aompanh�a-lo naqueles momentos em que ele desejava estar a s�os paradesfrutar de uma omunh~ao solit�aria.158.3 O Signi�ado da Trans�gura�~aoAquilo que Pedro, Tiago e Jo~ao testemunharam, no monte da trans�gura�~ao, foi apenas um vislumbrefugaz do espet�aulo eleste que aonteeu, na realidade, naquele dia memor�avel no monte Hermom.A trans�gura�~ao foi a oasi~ao em que:1. Houve a aeita�~ao integral da auto-outorga na vida enarnada de Mihael em Urantia, da partedo Filho-M~ae Eterno do Para��so. Jesus tinha agora a erteza de que as exigênias do Filho Eternoestavam satisfeitas, no que lhe onernia. E Gabriel trouxera para Jesus essa on�rma�~ao.1687



2. Houve o testemunho de que, quanto �as exigênias do Esp��rito In�nito, todas estavam satisfeitasplenamente, na outorga feita em Urantia, �a semelhan�a da arne mortal. A representante, nesteuniverso, do Esp��rito In�nito, a oligada e sempre-presente olaboradora imediata de Mihael emS�alvington, nessa oasi~ao falou por interm�edio do Pai Melquisedeque.Jesus reebeu om j�ubilo esse testemunho do êxito da sua miss~ao na Terra, apresentado pelosmensageiros do Filho Eterno e do Esp��rito In�nito; mas ele perebeu que o seu Pai n~ao indiouque a outorga de Urantia estava ompleta; a presen�a n~ao vis��vel do Pai apenas testemunhou, porinterm�edio do Ajustador Pessoalizado de Jesus, dizendo: \Este �e o meu Filho bem amado; esutai-o".E isso foi expresso nas palavras que foram ouvidas tamb�em pelos três ap�ostolos.Depois dessa visita�~ao eleste, Jesus prourou saber qual a vontade do seu Pai e deidiu levar asua outorga mortal at�e o seu �nal natural. Esse foi o signi�ado da trans�gura�~ao para Jesus. Paraos três ap�ostolos foi um aonteimento que marava a entrada do Mestre na fase �nal da sua arreiraterrena omo o Filho de Deus e Filho do Homem.Depois da visita�~ao formal de Gabriel e do Pai Melquisedeque, Jesus manteve uma onversainformal om estes dois Filhos do seu minist�erio, omungando om eles no que dizia respeito aosassuntos do universo.158.4 O Jovem Epil�etioJesus e os seus ompanheiros hegaram no aampamento dos ap�ostolos, na ter�a-feira de manh~a,pouo antes da hora do repasto matinal. Ao aproximarem-se, puderam ver uma multid~ao onsider�avelreunida em torno dos outros ap�ostolos e logo ome�aram a esutar as vozes que se elevavam em umadisuss~ao nas argumenta�~oes de um grupo de era de inq�uenta pessoas, que envolvia os noveap�ostolos e um ajuntamento igualmente dividido entre esribas de Jerusal�em e dis��pulos rentes,que haviam tentado seguir Jesus e os seus ompanheiros desde que haviam partido de Magadam.Embora a multid~ao se dividisse em v�arias disuss~oes, a divergênia prinipal era sobre um ertoidad~ao de Tiber��ades que havia hegado no dia anterior, �a proura de Jesus. Esse homem, Tiagode Safed, tinha um �lho om a idade aproximada de quatorze anos, um �lho �unio que estava sendogravemente aigido pela epilepsia. Al�em dessa doen�a nervosa, esse rapaz estava possu��do por umadessas riaturas intermedi�arias rebeldes, errantes e malevolamente brinalhonas, e sem ontrole, queestava ainda presente na Terra, de modo que o jovem era tanto epil�etio quanto possu��do por umdemônio.Durante quase duas semanas, o pai ansioso, um o�ial subalterno de Herodes Antipas, tinhaperorrido as fronteiras oidentais dos dom��nios de Filipe, prourando Jesus para supliar-lhe queurasse o seu �lho aigido. E ele s�o enontrou o grupo apost�olio por volta das doze horas desse diaem que Jesus esteve na montanha om os três ap�ostolos.Os nove ap�ostolos �aram bastante surpresos e onsideravelmente perturbados quando esse ho-mem, aompanhado por era de mais quarenta pessoas que estavam prourando por Jesus, aproximou-se subitamente deles. Com a hegada desse grupo, os nove ap�ostolos, ou pelo menos a maioria deles,tinham suumbido �a sua antiga tenta�~ao - de disutir sobre quem seria o maior no Reino vindouro-; e estavam disutindo airradamente sobre as prov�aveis posi�~oes que seriam dadas a ada ap�ostoloindividualmente. E simplesmente n~ao podiam livrar-se totalmente de uma id�eia t~ao longamente ali-mentada sobre a miss~ao material do Messias. E agora que o pr�oprio Jesus havia aeitado a on�ss~aodeles, de que era ele realmente o Libertador - ao menos, o fato da sua divindade ele admitira - ,seria muito natural que, durante esse per��odo de separa�~ao do Mestre, eles onverssassem sobre asesperan�as e ambi�~oes t~ao preponderantes nos seus ora�~oes. E, mal haviam eles ome�ado a disutir,quando Tiago de Safed e seus aompanhantes aproximaram-se �a proura de Jesus.1688



Andr�e levantou-se para saudar esse pai e o seu �lho, dizendo: \A quem prourais?" E Tiago disse:\Meu bom homem, prouro o vosso Mestre. Buso a ura para o meu �lho doente. Gostaria queJesus expulsasse o diabo que est�a possuindo o meu �lho". E ent~ao o pai ontinuou a relatar aosap�ostolos que o seu �lho estava t~ao doente que, por v�arias vezes, havia quase perdido a pr�opria vidaem onseq�uênia desses ataques malignos.Enquanto os ap�ostolos esutavam, Sim~ao zelote e Judas Isariotes adiantaram-se at�e o pai dizendo:\Podemos ur�a-lo; n~ao neessitais esperar pelo retorno do Mestre. Somos embaixadores do Reino;n~ao mais temos de manter sigilo sobre essas oisas. Jesus �e o Libertador, e as haves do Reino foramentregues a n�os". Nesse momento Andr�e e Tom�e estavam onversando de um lado. Natanael e osoutros olhavam a ena, pasmos; estavam horrorizados om a aud�aia s�ubita, se n~ao a presun�~ao, deSim~ao e Judas. Ent~ao o pai disse: \Se foi dado a v�os fazer esses trabalhos, eu oro para que v�os digaisas palavras que ir~ao livrar o meu �lho dessa esravid~ao". Sim~ao deu um passo adiante e, oloando asua m~ao na abe�a do garoto, ent~ao, olhou diretamente dentro dos seus olhos e omandou: \Sai dele,esp��rito sujo; em nome de Jesus, obedee-me". Mas o garoto apenas teve mais um violento ataque,enquanto os esribas zombavam dos ap�ostolos om desprezo, e os rentes deepionados sofriam ossarasmos desses r��tios pouo amig�aveis.Andr�e �ou profundamente triste om todo esse esfor�o equivoado e om o fraasso lament�avel.Chamou os ap�ostolos �a parte para uma onversa e uma ora�~ao. Depois de uma medita�~ao, sentindoum remorso agudo pela derrota e perebendo a humilha�~ao que pairava sobre todos eles, Andr�eprourou, em uma segunda tentativa, expulsar o demônio, mas apenas mais um fraasso oroou osseus esfor�os. Andr�e onfessou franamente a derrota e pediu ao pai que permaneesse om eles,durante aquela noite ou at�e o retorno de Jesus, dizendo: \Talvez esse tipo de demônio n~ao saia, an~ao ser pela ordem pessoal do Mestre".E assim, enquanto Jesus desia a montanha om Pedro, Tiago e Jo~ao, bastante exuberantes eenlevados, os seus nove irm~aos estavam tomados mais ainda pela insônia, debatendo-se na onfus~ao eno abatimento da humilha�~ao. Formavam um grupo deprimido e desiludido. Mas Tiago de Safed n~aodesistia. Ainda que n~ao pudessem dar a ele nenhuma id�eia de quando Jesus retornaria, ele deidiupermaneer ali at�e que o Mestre voltasse.158.5 Jesus Cura o JovemQuando Jesus aproximou-se, os nove ap�ostolos �aram mais do que aliviados ao aolhê-lo de volta eheios de alento ao ontemplar o regozijo e o entusiasmo inomum nas express~oes de Pedro, Tiagoe Jo~ao. Eles orreram todos para saudar Jesus e os seus três irm~aos. E, enquanto troavam um-primentos, a multid~ao aproximou-se, e Jesus perguntou: \Sobre o que est�aveis debatendo quandonos aproximamos?" Mas, antes que os ap�ostolos desonertados e humilhados pudessem responder�a pergunta do Mestre, o ansioso pai do garoto aigido adiantou-se e, ajoelhando-se aos p�es de Jesus,disse: \Mestre, tenho um �unio �lho, e ele est�a possu��do por um esp��rito mau. N~ao s�o grita de terrore espuma pela boa, mas ai omo um morto no momento da possess~ao, e, muitas vezes, esse esp��ritomau que o possui leva-o a onvuls~oes e, algumas vezes, joga-o na �agua e mesmo no fogo. De tantoranger de dentes o resultado �e que ele se mahua muito, e assim meu �lho depaupera-se. A sua vida�e pior que a morte; a m~ae dele e eu �amos de ora�~ao triste e esp��rito alquebrado. Ontem, l�a pelomeio-dia, prourando por ti, deparei-me om teus dis��pulos e, enquanto esper�avamos, os ap�ostolostentaram expulsar esse demônio, mas n~ao onseguiram. E agora, Mestre, far�as isso para n�os, urar�aso meu �lho?"Quando Jesus terminou de esutar essas palavras, ele toou o pai que se ajoelhava e rogou-lhe quese levantasse, enquanto dirigia aos ap�ostolos um olhar interrogativo. Ent~ao disse Jesus a todos queestavam �a sua frente: \ �O gera�~ao perversa e sem f�e, at�e quando eu vos suportarei? Por quanto tempo1689



�arei onvoso? Quanto tempo ser�a neess�ario para aprenderdes que as obras da f�e n~ao surgem poruma demanda em desren�a �etia?" E ent~ao, apontando o pai desonertado, Jesus disse: \Trazeaqui o teu �lho". E, quando Tiago trouxe o menino �a sua frente, Jesus perguntou: \Por quantotempo o menino tem sido aigido dessa maneira?" O pai respondeu: \Desde que era uma rian�apequena". E, enquanto falavam, o menino foi tomado por um ataque violento e aiu entre eles,rangendo os dentes e espumando pela boa. Depois de uma suess~ao de onvuls~oes violentas, �ouestendido l�a diante deles omo um morto. E, de novo, o pai ajoelhou-se aos p�es de Jesus implorandoao Mestre, dizendo: \Se puderdes ur�a-lo, eu imploro a v�os que tendes ompaix~ao de n�os e que noslivre dessa ai�~ao". Ao ouvir essas palavras, Jesus abaixou os olhos para ver o rosto ansioso do pai,dizendo: \N~ao oloqueis em d�uvida o poder do amor do meu Pai, mas sim a sineridade e o alaneda vossa pr�opria f�e. Todas as oisas s~ao poss��veis para aquele que realmente rê". E, ent~ao, Tiagode Safed pronuniou estas palavras, que seriam sempre relembradas, de f�e onfundida om a d�uvida:\Senhor, eu reio. Oro para que me ajudeis na minha desren�a".Ao ouvir essas palavras, Jesus deu um passo �a frente e, tomando o menino pela m~ao, disse: \Eufarei isso segundo a vontade do meu Pai e em honra da f�e viva. Meu �lho, te levanta! Sai dele,esp��rito desobediente, e n~ao voltes". E, oloando a m~ao do �lho na m~ao do pai, Jesus disse: \Tomao teu aminho. O Pai onedeu o desejo da tua alma". E todos que estavam presentes, mesmo osinimigos de Jesus, �aram estupefatos om o que viram.De fato, foi uma desilus~ao para os três ap�ostolos, que t~ao reentemente haviam desfrutado doêxtase espiritual das enas e das experiênias da trans�gura�~ao, retornar t~ao edo a essa ena dederrota e frustra�~ao para os seus ompanheiros ap�ostolos. Mas era sempre assim om esses dozeembaixadores do Reino. Eles nuna deixaram de revezar-se entre a exalta�~ao e a humilha�~ao nasexperiênias das suas vidas.Foi uma ura verdadeira para uma ai�~ao dupla, um mal f��sio e uma doen�a do esp��rito. E omenino �ou de�nitivamente urado daquele momento em diante. Quando Tiago partiu om o seu�lho s~ao, Jesus disse: \Agora, vamos para Cesar�eia-Filipe; preparai-vos imediatamente". E eles ent~aoformavam um grupo silenioso nessa viagem para o sul, enquanto a multid~ao seguia atr�as deles.158.6 No Jardim de CelsusEles passaram a noite om Celsus e, naquela tarde no jardim, depois de terem omido e desansado,os doze reuniram-se ao redor de Jesus, e Tom�e disse: \Mestre, n�os �amos para tr�as e ontinuamosainda ignorando o que aonteeu na montanha e que tanto regozijo trouxe aos nossos irm~aos queestiveram ontigo, n�os desejamos ardentemente que nos fales a respeito da nossa derrota e nos instruasobre essas quest~oes, pois vemos que aquelas oisas que aonteeram na montanha n~ao podem serreveladas neste momento".E Jesus respondeu a Tom�e, dizendo: \Tudo de que os vossos irm~aos tomaram onheimento namontanha vos ser�a revelado na hora devida. Contudo, agora, eu mostrarei a ausa da vossa derrotanaquilo que t~ao pouo sabiamente tentastes fazer. Enquanto vosso Mestre e vossos irm~aos, ontem,iam montanha aima para busar um onheimento mais amplo da vontade do Pai e pedir um dommais rio em sabedoria para realizar mais efetivamente a vontade divina, v�os permaneestes aqui devig��lia, om instru�~oes para esfor�ar-vos para adquirir o disernimento espiritual na vossa mente eorar onoso para uma revela�~ao mais plena da vontade do Pai. E, ent~ao, deixastes de manter af�e sobre vosso omando. Em vez disso, edestes �a tenta�~ao e a��stes nas velhas tendênias m�as debusar por v�os pr�oprios os lugares preferidos no Reino do �eu - omo se ele fosse o reino material etemporal que persistis em ontemplar, pois vos apegastes a esses oneitos errôneos a despeito dasminhas delara�~oes reiteradas de que meu Reino n~ao �e deste mundo.\Mal a vossa f�e aaba de aptar a identidade do Filho do Homem e o vosso desejo ego��sta de1690



favoritismos terrestres vos possui novamente e a��s em disuss~oes, entre v�os, sobre quem ser�a o maiorno Reino do �eu, um reino que n~ao existe do modo omo insistis em oneber, nem existir�a jamais. J�an~ao vos disse que quem quiser ser o maior no Reino da irmandade espiritual do meu Pai deve tornar-se pequeno aos seus pr�oprios olhos e assim onverter-se no servidor dos seus irm~aos? A grandezaespiritual onsiste em um amor ompreensivo, que �e semelhante ao amor de Deus, e n~ao em umdesfrute de exer��io do poder material para a exalta�~ao do ego. Naquilo que tentastes e em quefalhastes, t~ao ompletamente, o vosso prop�osito n~ao era puro. O vosso motivo n~ao foi divino. Ovosso ideal n~ao foi espiritual. A vossa ambi�~ao n~ao foi altru��sta. O vosso proedimento n~ao se baseouno amor, e a meta que quer��eis atingir n~ao era a vontade do Pai nos �eus".\Quanto tempo demorar�a at�e aprenderdes que n~ao se pode abreviar o urso estabeleido dosfenômenos naturais, a n~ao ser quando isso estiver de aordo om a vontade do Pai? E que n~ao podeisrealizar obras espirituais sem o poder espiritual. E que n~ao podeis efetivar nenhuma dessas duasoisas, mesmo quando as possibilidades estiverem presentes, sem a existênia daquele tereiro fatorhumano essenial, a experiênia pessoal da posse da f�e viva. E por que quereis ter sempre mani-festa�~oes materiais omo atra�~ao para as realidades espirituais do Reino? N~ao podeis ompreender asigni�a�~ao espiritual da minha miss~ao, sem que haja exibi�~ao vis��vel de obras inusitadas? Quando,a�nal, sereis on��aveis para aderir �as realidades mais elevadas e espirituais do Reino, independente-mente das aparênias externas de quaisquer manifesta�~oes materiais?"Depois de falar assim aos doze, Jesus aresentou: \E agora ide desansar, pois amanh~a retorna-remos edo para Magadam e l�a nos aonselharemos a respeito da nossa miss~ao nas idades e aldeiasda De�apolis. E, na onlus~ao da experiênia deste dia, deixai-me delarar a ada um de v�os so-bre o que falei aos vossos irm~aos na montanha, e que essas palavras enontrem um lugar profundonos vossos ora�~oes: O Filho do Homem entra agora na �ultima fase da sua auto-outorga. Estamospara ome�ar aqueles trabalhos que logo levar~ao todos v�os �a prova, grande e �nal, para a vossa f�e edevo�~ao, quando ent~ao eu serei entregue nas m~aos dos homens que busam a minha destrui�~ao. Elembrai-vos do que vos estou dizendo: O Filho do Homem ser�a levado �a morte, mas ele ressusitar�a".Eles retiraram-se tristemente para dormir. Estavam desnorteados; n~ao podiam ompreender aque-las palavras. E, mesmo havendo �ado om medo de fazer perguntas a respeito do que ele havia dito,eles lembraram-se de tudo depois da sua ressurrei�~ao.158.7 O Protesto de PedroBem edo, na manh~a dessa quarta-feira, Jesus e os doze partiram de Cesar�eia-Filipe para o parque deMagadam, perto de Betsaida-J�ulias. Os ap�ostolos dormiram pouo naquela noite, havendo levantadoedo e logo se aprontado para partir. Mesmo os imperturb�aveis gêmeos Alfeus estavam hoadosom a onversa sobre a morte de Jesus. Indo para o sul, depois das �Aguas de Merom, eles hegaram�a estrada de Damaso; e, para evitar os esribas e os outros, os quais, Jesus sabia, estariam logovindo atr�as deles, ele ordenou que fossem para Cafarnaum, pela estrada de Damaso e que passa pelaGalil�eia. E assim ele o fez porque sabia que aqueles que o seguiam iriam deser a leste da estradado Jord~ao, pois onsideravam que ele e os ap�ostolos temeriam atravessar o territ�orio de HerodesAntipas. Jesus prourou esapar dos seus r��tios e da multid~ao que o seguia, para que pudesse estara s�os om os seus ap�ostolos nesse dia.Eles viajaram pela Galil�eia at�e bem depois da hora do seu almo�o, e pararam em uma sombrapara refresar-se. Depois de ompartilhar a omida, Andr�e, dirigindo-se a Jesus, disse: \Mestre, osmeus irm~aos n~ao ompreendem as tuas palavras profundas. Chegamos a rer plenamente que �es oFilho de Deus, e agora ouvimos essas a�rma�~oes estranhas de que nos deixar�as e de que morrer�as.N~ao ompreendemos o teu ensinamento. Est�as falando-nos por meio de par�abolas? Rogamos-te quefales a n�os diretamente, e sem disfare". 1691



Em resposta a Andr�e, Jesus disse: \Meus irm~aos, porque v�os tendes onfessado que sou o Filhode Deus �e que me sinto obrigado a ome�ar a revelar-vos a verdade sobre o �m da auto-outorga doFilho do Homem na Terra. V�os insistis em apegar-vos �a ren�a de que sou o Messias, e n~ao estaisdispostos a abandonar a id�eia de que o Messias deve assentar-se em um trono em Jerusal�em; e �e porisso que eu insisto em dizer-vos que o Filho do Homem deve ir, em breve, para Jerusal�em, sofrermuitas oisas, ser rejeitado pelos esribas, pelos ani~aes e pelos hefes dos saerdotes, para, depoisde tudo isso, ser morto e ressusitar. E n~ao vos falo por par�abolas; falo a verdade, a v�os, para quepossais estar preparados para esses aonteimentos, quando eles subitamente sobrevierem at�e n�os".E, quando Jesus estava ainda falando, Sim~ao Pedro, irrompendo impetuosamente na dire�~ao dele,oloou as m~aos nos ombros do Mestre e disse: \Mestre, longe de n�os ontradizer-te, mas eu delaroque essas oisas n~ao ir~ao jamais te aonteer".Pedro disse isso porque amava Jesus; mas a natureza humana do Mestre reonheeu nessas pala-vras, de afei�~ao bem-intenionada, uma sugest~ao sutil de tenta�~ao para que ele mudasse a sua pol��tiade prosseguir at�e o �m om a sua miss~ao de outorga terrena, de aordo om a vontade do seu Pai noPara��so. E porque ele detetou o perigo de permitir que as sugest~oes, mesmo a dos seus afei�oadose leais amigos, dissuadissem-no, �e que ele se voltou para Pedro e para os outros ap�ostolos, dizendo:\Fiai para tr�as. Tendes o esp��rito do advers�ario, o tentador. Ao falar desse modo, n~ao estais do meulado, mas do lado do nosso inimigo. Desse modo, do vosso amor por mim, fazeis um obst�aulo aomeu umprimento da vontade do Pai. Importai-vos menos om os aminhos humanos, uidai antesda vontade de Deus".Ap�os reobrarem-se do primeiro hoque da reprimenda pungente de Jesus, e antes de reassumirema sua viagem, o Mestre aresentou ainda: \Se algum homem quiser seguir-me, que esque�a de sipr�oprio, que assuma as suas responsabilidades diariamente e me siga. Pois todo aquele que quisersalvar a sua vida egoistiamente, perdê-la-�a, mas todo aquele que perder a sua vida, por minha ausae por ausa do evangelho, salv�a-la-�a. De que vale a um homem ganhar o mundo inteiro e perder asua pr�opria alma? O que pode um homem dar em troa da vida eterna? N~ao vos envergonheis demim e das minhas palavras em meio a essa gera�~ao peadora e hip�orita, do mesmo modo que n~aoterei vergonha de reonheer-vos quando, em gl�oria, eu apareer diante do meu Pai na presen�a detodas as hostes elestes. Todavia, muitos, dentre os que agora est~ao diante de mim, n~ao ter~ao o gostoda morte, antes de verem esse Reino de Deus hegar om poder".E, assim, Jesus mostrou aos doze o aminho doloroso e onitante que eles deveriam trilhar, sequisessem segui-lo. Que hoque essas palavras ausaram nesses pesadores da Galil�eia, que persistiamem sonhar om um reino na Terra; e om posi�~oes de honra para si pr�oprios! Mas os seus ora�~oesleais enheram-se de emo�~ao om esse apelo orajoso, e nenhum deles teve a id�eia de abandon�a-lo. Jesus n~ao os estava mandando para a luta sozinhos, ele os onduzia. Pedia-lhes apenas que oseguissem om bravura.Devagar, os doze ap�ostolos estavam aptando a id�eia de que Jesus lhes estava ontando algo sobrea possibilidade da sua morte. E, apenas vagamente, eles ompreenderam o que ele havia dito sobre apr�opria morte, enquanto a sua a�rma�~ao sobre ressurgir dos mortos n~ao se registrou absolutamentenaquelas mentes. �A medida que passaram os dias, Pedro, Tiago e Jo~ao, relembrando-se da experiêniapela qual haviam passado no monte da trans�gura�~ao, hegaram a um entendimento mais pleno dealgumas dessas quest~oes.Em toda a liga�~ao dos doze om o seu Mestre, apenas umas pouas vezes eles viram aquele olhorelampejando tanto e ouviram palavras t~ao brusas de repreens~ao, omo as que foram administradas aPedro e ao restante deles nessa oasi~ao. Jesus havia sempre sido paiente om as limita�~oes humanasdeles, mas n~ao tinha sido assim quando oloado de frente a uma amea�a iminente ontra o programade umprir impliitamente a vontade do seu Pai no restante da sua arreira terrena. Os ap�ostolos�aram literalmente assombrados; estavam estupefatos e horrorizados. Eles n~ao podiam enontrarpalavras para exprimir a sua tristeza. Aos pouos ome�aram a ompreender o que o Mestre iria1692



suportar; e que deveriam passar por aquelas experiênias junto om ele, mas n~ao despertaram, paraa realidade desses aonteimentos que se aproximavam, sen~ao muito depois das primeiras sugest~oesda hegada iminente da trag�edia que seriam os �ultimos dias dele.Em silênio, Jesus e os doze partiram para o seu aampamento no parque de Magadam, viajandopelo aminho de Cafarnaum. �A medida que a��a a tarde, embora n~ao falassem om Jesus, muito elesonversaram entre si, enquanto Andr�e dialogava om o Mestre.158.8 Na Casa de PedroChegaram em Cafarnaum durante o rep�usulo e, seguindo por aminhos pouo freq�uentados, foramdiretamente �a asa de Sim~ao Pedro para jantar. Enquanto Davi Zebedeu preparava-se para lev�a-losao outro lado do lago, eles permaneeram na asa de Sim~ao, e Jesus, levantando os olhos at�e Pedroe os outros ap�ostolos, perguntou: \Enquanto aminh�aveis juntos, esta tarde, sobre o que fal�aveist~ao gravemente entre v�os?" Os ap�ostolos �aram alados, porque muitos deles haviam ontinuado adisuss~ao iniiada no monte Hermom, sobre as posi�~oes que eles deveriam ter no Reino que estavapara vir; quem deveria ser o maior, e assim por diante. Jesus, sabendo o que oupara os pensamentosdeles naquele dia, om um gesto hamou um dos pequenos de Pedro e, oloando a rian�a entre eles,disse: \Em verdade, em verdade, eu vos digo, se n~ao mudardes e se n~ao vos tornardes mais omoesta rian�a, pouo progresso fareis no Reino do �eu. Aquele que se humilhar e tornar-se omo estepequeno, vir�a a ser o maior no Reino do �eu. E aquele que reeber este pequeno �e a mim que reebe.E aqueles que reebem a mim reebem tamb�em a Ele que me enviou. Se quiserdes ser os primeirosno Reino, prourai ministrar essas boas verdades aos vossos irm~aos na arne. Mas se algu�em �zer umdestes pequenos trope�ar, seria melhor para ele que uma pedra de moinho lhe fosse atada ao peso�oe que fosse jogado no mar. Se as oisas que �zerdes om as vossas m~aos, ou as oisas que virdesom os vossos olhos ofenderem o progresso do Reino, sari�ai ent~ao esses partes idolatradas, pois �emelhor entrardes no Reino sem muitas das oisas amadas da vossa vida, do que vos apegar a esses��dolos e ver-vos exlu��dos do Reino. Mais do que tudo, entretanto, assegurai-vos de n~ao desprezarnenhum destes pequenos, pois os anjos deles ontemplam sempre as faes das hostes elestes".Quando Jesus aabou de falar, eles entraram no baro e velejaram para o outro lado, at�e Magadam.
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Cap��tulo 159A Campanha na De�apolisQUANDO Jesus e os doze hegaram ao parque de Magadam, enontraram um grupo de quase emevangelistas e dis��pulos aguardando por eles, inluindo o orpo de mulheres; e eles dispuseram-seimediatamente �ando prontos para ome�ar a ampanha de ensinamento e de prega�~ao pelas idadesda De�apolis.Nessa quinta-feira, 18 de agosto pela manh~a, o Mestre reuniu os seus seguidores e ordenou que adaum dos ap�ostolos assoiar-se-ia a um dos doze evangelistas e que, junto ainda om outros evangelistas,deveriam sair em doze grupos para trabalhar nas idades e aldeias da De�apolis. Ele ordenou, aoorpo de mulheres e aos dis��pulos restantes, que permaneessem om ele. Jesus destinou quatrosemanas a essa viagem, instruindo os seus seguidores para que retornassem a Magadam n~ao depoisde sexta-feira, 16 de setembro. Prometeu visit�a-los freq�uentemente durante esse tempo. Duranteesse mês, os doze grupos trabalharam em Gerasa, Gamala, Hipos, Zafom, Gadara, Abila, Edrei,Filad�el�a, Hesbon, Dium, Sit�opolis e muitas outras idades. Durante essa viagem, n~ao aonteeunenhum milagre de ura, nem outros eventos extraordin�arios.159.1 O Serm~ao sobre o Perd~aoCerta noite em Hipos, Jesus ensinou sobre o perd~ao, em resposta a uma pergunta de um dis��pulo.Disse o Mestre:\Se um homem de bom ora�~ao tem em ovelhas e uma delas desvia-se, n~ao deixa de imediato asnoventa e nove e sai em busa daquela que se desviou? E se for um bom pastor, n~ao permaneer�aem busa da ovelha perdida at�e enontr�a-la? E assim, quando o pastor houver enontrado a suaovelha perdida, ele a oloar�a nos ombros e, rejubilante, hamar�a os seus amigos e vizinhos, para`rejubilarem-se omigo, pois eu enontrei minha ovelha que estava perdida'. Eu delaro que h�a maisalegria no �eu, por ausa de um peador que se arrepende, do que por de noventa e nove pessoasorretas que n~ao neessitam de arrependimento. E, ainda assim, n~ao �e da vontade do meu Pai no�eu que nenhuma dessas pequeninas ovelhas se pera e muito menos que pere�a. Na vossa religi~ao,Deus pode reeber os peadores arrependidos; no evangelho do Reino, o Pai sai para enontr�a-los,antes at�e mesmo que eles pensem seriamente em arrependimento.\O Pai do �eu ama os seus �lhos; e, portanto, dever��eis aprender a amar-vos uns aos outros; o Paido �eu perdoa o vosso peado; e, portanto, dever��eis aprender a perdoar-vos uns aos outros. Se ovosso irm~ao pea ontra v�os, ide at�e ele e, om tato e paiênia, mostrai a ele o seu erro. E fazei tudoisso apenas entre v�os e ele, a s�os. Se ele vos esutar, ent~ao onquistastes o vosso irm~ao. Mas se o vossoirm~ao n~ao vos esutar, se ele persistir no aminho do erro, ide novamente a ele, levando onvosoum ou dois amigos omuns, para que possais ter duas, ou mesmo três testemunhas, para on�rmaro depoimento dele e estabeleer o fato de que v�os tratastes om justi�a e om miseri�ordia ao vosso1695



irm~ao que vos ofendeu. E, ainda, se ele se reusa a ouvir os vossos irm~aos, podeis ontar o aso �afraternidade e, ent~ao, se ele se reusar a ouvir a ongrega�~ao, deixai que tomem as providênias quejulgarem s�abias; e deixai que esse membro, obstinado assim, se torne um p�aria deste reino. Emboran~ao possais pretender fazer o julgamento das almas dos vossos semelhantes, e, embora n~ao possaisperdoar peados, nem presumir, de qualquer outro modo, usurpar as prerrogativas dos supervisoresdas hostes elestes, ao mesmo tempo, a v�os foi on�ado manterdes a ordem temporal deste reino daTerra. Apesar de n~ao poderdes interferir nos deretos divinos que dizem respeito �a vida eterna, ireisdeterminar as quest~oes da onduta, no que disserem respeito ao bem-estar temporal da fraternidadena Terra. E assim, em todas essas quest~oes ligadas �a disiplina da irmandade, o que v�os deretardesna Terra ser�a reonheido no �eu. Embora n~ao possais determinar o destino eterno do indiv��duo,podeis legislar a respeito da onduta do grupo, pois, naquilo em que dois ou três de v�os onordardes,a respeito de qualquer dessas oisas e perguntardes a mim, assim ser�a feito para v�os, se o vosso pedidon~ao for inompat��vel om a vontade do meu Pai no �eu. E tudo isso �e, para sempre, a verdade, pois,naquilo em que dois ou três rentes estiverem juntos, l�a eu estarei no meio deles".Sim~ao Pedro era o ap�ostolo enarregado dos trabalhadores em Hipos e quando ouviu Jesus falarassim perguntou: \Senhor, quantas vezes o meu irm~ao pear�a ontra mim, e quantas eu devo perdo�a-lo? At�e sete vezes?" E Jesus respondeu a Pedro: \N~ao apenas sete vezes, mas at�e mesmo setentae sete vezes. E, portanto, o Reino do �eu pode ser omparado a um erto rei que ordenou umaveri�a�~ao �naneira nas ontas dos seus intendentes. E, quando ome�aram a fazer esse examedas ontas, foi trazido diante dele um dos seus prinipais servidores, que onfessava dever dez miltalentos ao seu rei. Ora, esse o�ial da orte do rei, havendo passado por tempos dif��eis, argumentouque n~ao possu��a om que pagar a sua obriga�~ao. Assim, o rei ordenou que a sua propriedade fosseon�sada e que os seus �lhos fossem vendidos para pagar o seu d�ebito. Quando esse servidor ouviu adura senten�a, aiu om o rosto no h~ao, diante do rei, implorando-lhe que tivesse miseri�ordia e lheonedesse mais tempo, dizendo: `Senhor, tem um pouo mais de paiênia omigo, e eu te pagareitudo'. E quando o rei olhou para esse servidor negligente e para a sua fam��lia, �ou omovido deompaix~ao. E ordenou que fosse liberado e que a sua d��vida fosse totalmente perdoada.\E esse importante servidor, tendo assim reebido a miseri�ordia e o perd~ao das m~aos do rei,retornou aos seus afazeres. Depois disso, enontrando um dos seus subordinados que lhe devia amera quantia de em den�arios, aproximou-se dele e, pegando-o pela garganta, disse: `Paga tudo oque me deve'. E, ent~ao, esse servidor aiu aos p�es do seu dirigente e, implorando-lhe, disse: `Tem s�oum pouo de paiênia omigo, e em breve poderei pagar-te'. Mas o servidor dirigente n~ao demonstroumiseri�ordia para om o seu ompanheiro servidor e, ao ontr�ario, mandou-o para a pris~ao, at�e quepagasse o seu d�ebito. Quando os ompanheiros servidores viram o que havia aonteido, �aramt~ao aitos que foram ontar tudo ao senhor e mestre, o rei. Quando o rei ouviu sobre o que o seuservidor dirigente �zera, hamou esse homem ingrato e impla�avel diante de si e disse: `Tu �es umservidor maldoso e indigno. Quando busaste a ompaix~ao, eu te perdoei graiosamente de toda atua d��vida. Por que tu n~ao mostraste miseri�ordia tamb�em para om o teu ompanheiro servidor,do mesmo modo que mostrei miseri�ordia para ontigo?' E o rei �ou om tanta raiva que entregouo servidor ingrato aos soldados, para que eles o prendessem at�e que ele pagasse tudo o que devia.E, desse mesmo modo, o meu Pai eleste mostrar�a a mais abundante miseri�ordia para om aquelesque graiosamente demonstrarem miseri�ordia para om os seus semelhantes. Como podeis v�os vira Deus, pedindo onsidera�~ao pelas vossas faltas, se tendes o h�abito de astigar os vossos irm~aos porserem ulpados dessas mesmas fragilidades humanas? Eu digo a todos v�os: graiosamente reebestesas boas oisas do Reino e, portanto, gratuitamente deveis d�a-las aos vossos ompanheiros na Terra".Assim Jesus ensinou sobre os perigos, e ilustrou a injusti�a que �e fazer um julgamento pessoaldo semelhante. A disiplina deve ser mantida, a justi�a deve ser administrada, mas, em todasessas quest~oes, a sabedoria da fraternidade deve prevaleer. Jesus investiu o grupo om autoridadelegislativa e judii�aria, n~ao o indiv��duo. E mesmo esse investimento de autoridade no grupo, n~aodeve ser exerido om autoridade pessoal. H�a sempre o perigo de que o veredito dado por um1696



indiv��duo possa ser deformado pelo preoneito, ou distorido pela paix~ao. O julgamento grupal�e mais apropriado para remover tais perigos e eliminar as injusti�as da propens~ao pessoal. Jesusbusou sempre minimizar os elementos de injusti�a, de retalia�~ao e de vingan�a.[O uso da express~ao setenta e sete omo uma ilustra�~ao de miseri�ordia e lemênia veio dasesrituras; em uma referênia �a exulta�~ao de Lame, por ausa da arma de metal do seu �lho Tubal-Caim. Ao omparar esses instrumentos superiores om os dos seus inimigos, exlamou: \Se Caim,sem nenhuma arma na sua m~ao, foi vingado sete vezes, eu serei agora setenta e sete vezes vingado".℄159.2 O Estranho PregadorJesus foi a Gamala, para visitar Jo~ao e aqueles que trabalhavam om ele naquela idade. Nessa noite,depois da sess~ao de perguntas e respostas, Jo~ao disse a Jesus: \Mestre, ontem eu fui at�e Astarotpara ver um homem que estava ensinando em teu nome, e at�e mesmo lamando ser apaz de expulsardemônios. Ora, esse homem nuna esteve onoso, nem jamais nos seguiu; por isso eu proibi-o defazer essas oisas". E ent~ao disse Jesus: \N~ao o pro��bas. N~ao perebes que esse evangelho do Reinoem breve ser�a prolamado em todo o mundo? Como podes esperar que todos aqueles que areditamno evangelho �quem sujeitos �a tua dire�~ao? Rejubila-te porque o nosso ensinamento j�a ome�oua manifestar-se para al�em das fronteiras da nossa inuênia pessoal. Aaso tu n~ao vês, Jo~ao, queaqueles que professam fazer grandes trabalhos em meu nome aabar~ao, �nalmente, dando suporte�a nossa ausa? Eles ertamente n~ao se apressar~ao em me maldizer. Meu �lho, em quest~oes dessaesp�eie seria melhor que tu reonheesses que aquele que n~ao est�a ontra n�os, est�a a nosso favor. Nasgera�~oes vindouras, muitos homens que n~ao s~ao integralmente dignos far~ao muitas oisas estranhasem meu nome, mas eu n~ao os proibirei. Eu te digo que, at�e mesmo quando um opo de �agua fordado a uma alma sedenta, os mensageiros do Pai sempre registrar~ao um tal servi�o de amor".Essa instru�~ao deixou Jo~ao bastante desonertado. Ser�a que ele n~ao tinha antes ouvido o Mestredizer: \Aquele que n~ao est�a omigo, est�a ontra mim"? Mas Jo~ao n~ao havia perebido que, nesteaso, Jesus estava referindo-se �a rela�~ao pessoal do homem om os ensinamentos espirituais do Reino;enquanto no outro aso a equipara�~ao havia sido feita om as rela�~oes externas e amplamente soiais,dos rentes, para om as quest~oes do ontrole administrativo e jurisdi�~ao, de um grupo de rentes,sobre o trabalho de outros grupos, os quais �nalmente iriam ompor a fraternidade mundial vindoura.Contudo, muitas vezes Jo~ao relatou essa experiênia, por oasi~ao dos seus trabalhos subseq�uentesem benef��io do Reino. E, om freq�uênia, os ap�ostolos onsideraram omo ofensiva toda a prega�~aodaqueles que deidiram ensinar em nome do Mestre. Sempre lhes pareeu impr�oprio que, aquelesque nuna se sentaram aos p�es de Jesus, ousassem ensinar em nome dele.Esse homem, a quem Jo~ao proibiu de ensinar e trabalhar, em nome de Jesus, n~ao deu aten�~aomaior �a proibi�~ao do ap�ostolo. Ele ontinuou om os seus esfor�os e formou um grupo onsider�avelde rentes, em Canata, antes de ir para a Mesopotâmia. Esse homem, Aden, havia sido levado aareditar em Jesus por meio do testemunho daquele demente a quem Jesus urara, perto de Queresa, eque, om tanta on�an�a, havia areditado que os supostos esp��ritos impuros, que o Mestre expulsaradele, haviam entrado na vara de poros, levando-os todos a se destru��rem, aindo de um preip��io.159.3 O Ensinamento para os Instrutores e para os CrentesEm Edrei, onde Tom�e e os seus ondis��pulos trabalhavam, Jesus passou um dia e uma noite e, nourso da disuss~ao �a noite, deu express~ao aos prin��pios que deveriam guiar aqueles que pregam averdade, e que deveriam dar esse est��mulo a todos que ensinam o evangelho do Reino. Resumido ereformulado, em uma linguagem moderna, eis o que Jesus ensinou:1697



Sempre respeitar a pessoalidade do homem. Uma ausa justa n~ao deveria jamais ser promovidapela for�a; as vit�orias espirituais apenas podem ser ganhas pelo poder espiritual. Essa determina�~aoontra o emprego de inuênias materiais refere-se �a for�a ps��quia, tanto quanto �a for�a f��sia.Os argumentos esmagadores, e a superioridade mental, n~ao devem ser empregados para oagir oshomens e as mulheres a abra�ar o Reino. A mente do homem n~ao deve ser subjugada apenas pelopeso da l�ogia, nem intimidada pela eloq�uênia astuta. Ainda que a emo�~ao, omo um fator paraas deis~oes humanas, n~ao possa ser totalmente eliminada, n~ao deveria ser feito um apelo direto aela, nos ensinamentos dados �aqueles que gostariam de avan�ar na ausa do Reino. Fazei os vossosapelos diretamente ao esp��rito divino que reside no interior das mentes dos homens. N~ao fa�aisapelos ao medo, �a piedade, nem a meros sentimentos. Ao fazer apelos aos homens, sede equânimes;exerei o autoontrole e demonstreis uma reserva devida; demonstrai um respeito oportuno pelaspessoalidades dos vossos dis��pulos. Lembrai-vos de que eu disse: \Vede, eu estou �a porta e bato; ese algu�em abri-la, eu entrarei".Ao trazer os homens para o Reino, n~ao diminuais, nem destruais o seu auto-respeito. Conquantoum exesso de auto-respeito possa destruir a humildade adequada e aabar omo orgulho, a presun�~aoe a arrogânia; muitas vezes a perda do auto-respeito leva �a paralisa�~ao da vontade. O prop�ositodeste evangelho �e restaurar o auto-respeito, para aqueles que o hajam perdido, e restringi-lo paraaqueles que o mantêm. N~ao ometais o engano de ondenar apenas os erros nas vidas dos vossosalunos; lembrai-vos tamb�em de dar um reonheimento generoso a oisas mais dignas de louvor nassuas vidas. N~ao esque�ais de que nada impedir�a que eu busque restaurar o auto-respeito daquelesque o perderam e que realmente desejam reonquist�a-lo.Tomai uidado para que n~ao �rais o auto-respeito das almas t��midas e temerosas. N~ao vos per-mitais ser sar�astios �as ustas dos meus irm~aos de mente simples. N~ao sejais ��nios om os meus�lhos temerosos. A pregui�a �e destrutiva para o auto-respeito; portanto, aonselhai os vossos irm~aosa manterem-se sempre oupados om as tarefas que esolheram, e n~ao poupeis esfor�os para assegurartrabalho �aqueles que se enontram sem emprego.Que v�os n~ao sejais ulpados pelo uso de t�atias indignas, tais omo tentar amedrontar os homense as mulheres para que entrem no Reino. Um pai que ama, n~ao amedronta os seus �lhos para quesejam obedientes �as suas exigênias justas.Os �lhos do Reino aabar~ao por ompreender que os sentimentos fortes de emo�~ao, n~ao s~aoequivalentes �a ondu�~ao do esp��rito divino. Fiar fortemente impressionado e levado a fazer algumaoisa ou a ir a um erto lugar n~ao signi�a neessariamente que tal impulso seja proveniente de umguiamento do esp��rito residente.Preveni a todos os rentes a respeito do n��vel de onito que deve ser enfrentado por todos aquelesque passam da vida, omo �e vivida na arne, para a vida mais elevada, omo �e vivida no esp��rito. Paraaqueles que vivem inteiramente dentro de qualquer dos reinos, h�a um pequeno onito ou onfus~ao,mas todos est~ao fadados a experimentar uma inerteza, maior ou menor, durante os tempos detransi�~ao entre os dois n��veis de vida. V�os n~ao podeis esapar das vossas responsabilidades, nemevitar as obriga�~oes do Reino, ao entrardes nele, mas lembrai-vos: O jugo do evangelho �e f�ail delevar, e o fardo da verdade �e leve.O mundo est�a heio de almas famintas que, mesmo estando em presen�a do p~ao da vida, passamfome; homens morrem �a proura do pr�oprio Deus que vive dentro deles. Homens busam os tesourosdo Reino om os ora�~oes heios de anseio e os p�es ansados; e os tesouros est~ao todos dentro doalane imediato da f�e viva. A f�e �e para a religi~ao o que as velas s~ao para um baro: um ar�esimona for�a, n~ao uma arga a mais na vida. S�o h�a uma luta para aqueles que entram no Reino, e esta �ea boa batalha da f�e. O rente tem apenas uma batalha, e esta �e ontra a d�uvida - a desren�a.Ao pregar o evangelho do Reino, v�os estais simplesmente ensinando a amizade a Deus. E essaamizade �e t~ao atraente para os homens quanto o �e para as mulheres, pois ambos enontrar~ao aquilo1698



que satisfaz, mais verdadeiramente, aos seus desejos arater��stios e ideais. Dizei aos meus �lhosque eu sou, n~ao apenas terno, para om os seus sentimentos, e paiente, om as suas fraquezas, masque sou tamb�em sem piedade, om o peado, e intolerante, om a iniq�uidade. Sou de fato manso ehumilde, na presen�a do meu Pai, mas me torno impla�avel e inexor�avel, na mesma medida, quandoh�a erro deliberado e rebeli~ao peaminosa, ontra a vontade do meu Pai no �eu.N~ao ireis nuna desrever o vosso Mestre omo um homem de pesares. As gera�~oes futurasonheer~ao tamb�em o resplendor do nosso j�ubilo, a alegria da nossa boa vontade e a inspira�~ao donosso bom humor. Prolamamos uma mensagem de boas-novas, que �e ontagiante, pelo seu poderde transforma�~ao. A nossa religi~ao est�a pulsando, om nova vida e novos signi�ados. Aqueles queaeitam esse ensinamento �am repletos de j�ubilo e, nos seus ora�~oes, s~ao levados a rejubilarem-seainda mais. Uma feliidade resente �e a experiênia ont��nua para todos aqueles que est~ao segurosa respeito de Deus.Ensinai todos os rentes a evitar que se ap�oiem nos esteios inseguros da falsa aridade. V�os n~aopodeis desenvolver um ar�ater forte a partir da indulgênia na autopiedade; esfor�ai-vos honestamentepara evitar a inuênia enganosa da mera irmana�~ao na mis�eria. Estendei a vossa ompaix~ao aosvalentes e aos orajosos, ao mesmo tempo, evitando dediar um exesso de piedade �aquelas almasovardes que, apenas frouxamente, se postam diante das prova�~oes da vida. N~ao ofere�ais onsolo�aqueles que aem diante dos pr�oprios problemas, sem uma luta. N~ao dediqueis a vossa ompaix~aoaos vossos semelhantes apenas para que, em retribui�~ao, eles possam simpatizar onvoso.Quando os meus �lhos tornam-se onsientes da seguran�a da divina presen�a, essa f�e expandea mente, enobree a alma, refor�a a pessoalidade, aumenta a feliidade, aprofunda a perep�~aoespiritual e real�a o poder de amar e ser amado.Ensinai a todos os rentes que aqueles que entram no Reino n~ao se tornam, por isso, imunes aosaidentes do tempo, nem �as at�astrofes ordin�arias da natureza. Crer no evangelho n~ao terminar�aom os problemas, mas ir�a assegurar que v�os n~ao tereis medo, quando os problemas baterem �a vossaporta. Se ousardes rer em mim e se, de todo o vosso ora�~ao, ontinuardes a seguir-me, fazendo issov�os ireis, om toda a erteza, entrar no aminho que vos levar�a a di�uldades. Eu n~ao vos prometolivrar-vos das �aguas da adversidade, mas eu vos prometo estar onvoso durante todas elas.E Jesus ensinou muito mais a esse grupo de rentes antes que se preparassem para o sono daquelanoite. E, aqueles que ouviram essas palavras, guardaram-nas no ora�~ao omo um tesouro e, muitasvezes, reitaram-nas para a edi�a�~ao daqueles ap�ostolos e dis��pulos que n~ao estiveram presentesquando elas foram pronuniadas.159.4 A Conversa om NatanaelE ent~ao Jesus tomou o rumo de �Abila, onde Natanael e os seus ompanheiros trabalhavam. Nata-nael andava muito inomodado om alguns dos pronuniamentos de Jesus que pareiam depreiara autoridade das esrituras hebraias reonheidas. E, assim sendo, nessa noite, depois do per��odousual de perguntas e respostas, Natanael levou Jesus para longe dos outros e perguntou: \Mestre,poderias on�ar em mim, a ponto de fazeres om que eu onhe�a a verdade sobre as esrituras? Euobservo que nos ensinas apenas uma parte das esrituras sagradas - a melhor, segundo o que possonotar - e onluo que rejeitas os ensinamentos dos rabinos, que a�rmam que as palavras da lei s~aoas pr�oprias palavras de Deus, que estavam om Deus no �eu antes mesmo dos tempos de Abra~ao eMois�es. Qual �e a verdade sobre as esrituras?" Ao ouvir a pergunta do seu ap�ostolo desnorteado,Jesus respondeu:\Natanael, julgaste erto; n~ao onsidero as esrituras omo os rabinos as onsideram. E falareiontigo sobre essa quest~ao, sob a ondi�~ao de que tu n~ao relates essas oisas aos teus irm~aos, pois1699



nem todos est~ao preparados para reeber esse ensinamento. As palavras da lei de Mois�es, e os ensina-mentos das esrituras, n~ao existiam antes de Abra~ao. Apenas em tempos reentes as esrituras foramformadas, omo agora as onheemos. Embora ontenham o melhor dos pensamentos mais elevados,e das aspira�~oes do povo judeu, elas tamb�em ontêm muita oisa que est�a longe de representar oar�ater e os ensinamentos do Pai, no �eu; e �e por essa raz~ao que eu devo esolher, dentre os melhoresensinamentos, aquelas verdades que devem ser reunidas para o evangelho do Reino.\Essas esrituras s~ao trabalho exeutado por homens; alguns deles santos, outros n~ao o sendototalmente. Os ensinamentos desses ompêndios representam a vis~ao e a extens~ao do eslareimentodos tempos, na �epoa em que tiveram a sua origem. Como revela�~ao da verdade, os �ultimos s~ao maison��aveis do que os primeiros. As esrituras s~ao errôneas e de todo humanas, pela sua origem, masn~ao vos enganeis, elas onstituem a melhor ole�~ao de sabedoria religiosa e verdade espiritual a serenontrada em todo o mundo, neste momento.\Conquanto muitos desses livros n~ao hajam sido esritos pelas pessoas ujos nomes onstam neles,de modo algum, isso pesa em detrimento do valor das verdades que ontêm. Se a hist�oria de Jonas n~aofor um fato, mesmo se Jonas n~ao tiver vivido nuna, ainda assim a profunda verdade da narrativa, oamor de Deus por N��nive e os hamados pag~aos, n~ao seria menos preiosa, aos olhos de todos aquelesque amam os seus semelhantes. As esrituras s~ao sagradas por apresentarem os pensamentos e atosde homens que estavam em busa de Deus e que, por meio desses esritos, deixaram registrados seusoneitos mais elevados de retid~ao, verdade e santidade. As esrituras ontêm muito que �e verdade,entretanto, �a luz dos vossos ensinamentos atuais, podeis entender que esses esritos ontêm tamb�embastante oisa que apenas de um modo falso representa o Pai do �eu, o Deus de amor que eu vimrevelar a todos os mundos.\Natanael, nuna te permita, sequer por um momento, areditar nos registros daquelas esriturasque dizem que o Deus do amor omandou teus antepassados que prosseguissem na batalha at�e matartodos os inimigos - homens, mulheres e rian�as. Alguns registros s~ao palavras vindas de homens,e homens n~ao muito santos, esses, pois, n~ao s~ao a palavra de Deus. As esrituras reetem sempree sempre reetir~ao o status inteletual, moral e espiritual daqueles que as riaram. Aaso n~aoperebeste que os oneitos de Yav�e resem, em beleza e gl�oria, �a medida que os profetas fazem osseus registros, de Samuel a Isa��as? E tu deverias lembrar-te de que as esrituras s~ao destinadas �ainstru�~ao religiosa e ao guiamento espiritual. Elas n~ao s~ao uma obra, nem de historiadores, nem de�l�osofos.\A oisa mais deplor�avel n~ao �e meramente a id�eia errônea da perfei�~ao absoluta dos registros dasesrituras e da infalibilidade dos seus ensinamentos; mas, a interpreta�~ao onfusa e errada que osesribas e os fariseus em Jerusal�em, esravizados �a tradi�~ao, fazem desses esritos sagrados, podeser mais deplor�avel. E agora eles ir~ao empregar a doutrina de que as esrituras s~ao t~ao inspiradasquanto as interpreta�~oes falaiosas que fazem delas, no seu esfor�o determinado para resistir a essesnovos ensinamentos do evangelho do Reino. Natanael, nuna esque�as, o Pai n~ao limita a revela�~aoda verdade a nenhuma gera�~ao, nem a nenhum povo. Muitos busadores honestos da verdade têmsido, e ontinuar~ao a ser, onfundidos e desalentados por essas doutrinas da perfei�~ao das esrituras.\A autoridade da verdade �e o pr�oprio esp��rito que reside nas suas manifesta�~oes vivas, n~ao �ea palavra morta de homens menos iluminados e supostamente inspirados de uma outra gera�~ao. Eainda que esses homens santos de outrora tivessem vivido vidas inspiradas e preenhidas pelo esp��rito,isso n~ao quer dizer que as palavras deles sejam, do mesmo modo, espiritualmente inspiradas. Hoje,deixamos de fazer o registro dos ensinamentos do nosso evangelho do Reino para que, quando eu tiverpartido, n~ao vos torneis rapidamente divididos em v�arios grupos de defensores da verdade, em fun�~aodas diversidades das vossas interpreta�~oes dos meus ensinamentos. Para esta gera�~ao �e melhor queessas verdades sejam vividas, evitando fazer o registro delas por esrito.\Mara bem estas palavras, Natanael: Nada que a natureza humana houver toado pode seronsiderado infal��vel. Por meio da mente do homem, a verdade divina de fato pode resplandeer,1700



mas sempre om uma pureza relativa e om uma divindade parial. A riatura pode almejar ainfalibilidade, no entanto apenas os Criadores a possuem.\O maior dos erros do que se ensina sobre as esrituras, por�em, �e a doutrina de que s~ao livrosselados, em mist�erio e sabedoria, os quais apenas as mentes s�abias da na�~ao ousam interpretar. Asrevela�~oes da verdade divina n~ao s~ao seladas, a n~ao ser pela ignorânia humana, pelo fanatismo e pelaintolerânia da mente estreita. A luz das esrituras �e obsureida apenas pelo preoneito e obliteradaapenas pela supersti�~ao. Um medo falso do sagrado impediu que a religi~ao fosse salvaguardada pelobom senso. O medo da autoridade dos esritos sagrados, do passado, impede efetivamente que asalmas honestas de hoje aeitem a nova luz do evangelho, a luz que os mesmos homens onheedoresde Deus, de outra gera�~ao, t~ao intensamente almejaram ver.\E o aspeto mais triste de tudo �e o fato de que alguns dos instrutores partid�arios da santi-dade desse tradiionalismo onheem a verdade. Eles ompreendem mais ou menos plenamente aslimita�~oes das esrituras, mas eles s~ao ovardes morais e inteletualmente desonestos. Eles sabem daverdade a respeito das sagradas esrituras, mas preferem oultar do povo esses fatos perturbadores.E, assim, desvirtuam e deturpam as esrituras, fazendo delas um guia, heio de detalhes esraviza-dores da vida di�aria e uma autoridade sobre oisas n~ao espirituais, em vez de apelar para os esritossagrados omo um deposit�ario de sabedoria moral, de inspira�~ao religiosa e de ensinamento espiritual,vindos dos homens onheedores de Deus, em outras gera�~oes".Natanael estava eslareido, e hoado, om o pronuniamento do Mestre. E ponderou longamente,sobre essa onversa, nas profundezas da sua alma; mas nada falou, a nenhum homem, a respeito dessedi�alogo, n~ao antes da asens~ao de Jesus; e, mesmo ent~ao, ele temia ontar toda a hist�oria da instru�~aodo Mestre.159.5 A Natureza Positiva da Religi~ao de JesusNa Filad�el�a, onde Tiago estava trabalhando, Jesus ensinou aos dis��pulos a natureza positiva doevangelho do Reino. No deorrer das suas observa�~oes, quando ele insinuou que algumas partes daesritura ontinham mais verdade do que outras e preveniu aos seus ouvintes sobre alimentar as suasalmas om o melhor do alimento espiritual, Tiago interrompeu o Mestre, perguntando: \Mestre, tuserias t~ao bom a ponto de sugerir a n�os omo podemos esolher as melhores passagens, das esrituras,para a nossa edi�a�~ao pessoal?" E Jesus respondeu: \Sim, Tiago, ao leres as esrituras, prouraaqueles ensinamentos eternamente verdadeiros e divinamente belos, tais omo:\Cria em mim um ora�~ao puro, �o Senhor".\O Senhor �e meu pastor; nada me h�a de faltar".\Ama o teu semelhante omo a ti pr�oprio".\Pois eu, o Senhor teu Deus, segurarei a tua m~ao direita, dizendo: n~ao temas; eu ajudar-te-ei".\E as na�~oes n~ao mais far~ao o aprendizado da guerra".E tudo isso se torna ilustrativo do modo omo Jesus, dia a dia, apropriava-se do melhor dasesrituras dos hebreus, para a instru�~ao dos seus seguidores, inluindo o melhor dos ensinamentos nonovo evangelho do Reino. Outras religi~oes haviam sugerido o pensamento de que Deus est�a pr�oximodo homem, mas Jesus transformou o uidado de Deus, para om o homem, na soliitude de umPai heio de amor pelo bem-estar dos �lhos que dele dependem; e, ent~ao, fez desse ensinamento apedra fundamental da sua religi~ao. E, assim, a doutrina da paternidade de Deus torna imperativa apr�atia da fraternidade dos homens. A adora�~ao de Deus e o servi�o do homem tornam-se a soma ea essênia da sua religi~ao. Jesus tomou do melhor da religi~ao judaia, transpondo-o para o quadromais digno dos novos ensinamentos do evangelho do Reino.1701



Jesus oloou o esp��rito da a�~ao positiva nas doutrinas passivas da religi~ao judaia. No lugarda submiss~ao negativa, da submiss~ao �as exigênias erimoniais, Jesus indiou a realiza�~ao positivadaquilo que a sua nova religi~ao exigia daqueles que a aeitavam. A religi~ao de Jesus n~ao onsistiumeramente em areditar, mas, de fato, em fazer todas aquelas oisas que o evangelho exigia. Ele n~aoensinou que a essênia da sua religi~ao onsistia no servi�o soial, mas sim que aquele servi�o soialera um dos efeitos ertos da posse do esp��rito da verdadeira religi~ao.Jesus n~ao hesitou em apropriar-se da melhor metade de uma esritura, repudiando, ao mesmotempo, a parte inferior em onte�udo. A sua grande exorta�~ao: \Ama ao pr�oximo omo a ti mesmo",ele tomou-a das esrituras, onde se lê: \N~ao exerer�as a vingan�a ontra o �lho do teu povo, masamar�as o teu semelhante omo a ti mesmo". Jesus apropriou-se da parte positiva dessa esritura,rejeitando a parte negativa. Ele se opôs at�e mesmo �a n~ao-resistênia negativa ou puramente passiva.Ele disse: \Quando um inimigo te golpear em uma fae, n~ao �ques emudeido e passivo, mas, emuma atitude positiva, d�a-lhe a outra fae; isto �e, faze o melhor poss��vel, ativamente, para onduzir oteu irm~ao errado para longe do aminho do mal, levando-o para os melhores aminhos do viver naretid~ao". Jesus exigiu que os seus seguidores reagissem positiva e dinamiamente a todas as situa�~oesna vida. Dar a outra fae, ou qualquer ato que signi�que isso, tipiamente, demanda iniiativa euma express~ao vigorosa, ativa e orajosa, da pessoalidade daquele que rê.Jesus n~ao preonizava a pr�atia da submiss~ao negativa �as indignidades daqueles que busassempropositalmente impor-se aos pratiantes da n~ao resistênia ao mal, mas, sim, que os seus seguidoresdevessem ser s�abios e alertas para reagir, de modo r�apido e positivo, om o bem para enfrentar omal, om o �to de que pudessem efetivamente vener o mal om o bem. N~ao esque�ais: o bemverdadeiro �e, invariavelmente, mais poderoso do que o mal mais maligno. O Mestre ensinou umrit�erio positivo de retid~ao: \Quem desejar ser meu dis��pulo, que esque�a de si e assuma plenamenteas suas responsabilidades di�arias de seguir-me". E ele pr�oprio dava o exemplo, pois \ele manteve-se no seu aminho, fazendo o bem". E esse aspeto do evangelho �ou bem ilustrado nas muitaspar�abolas que, mais tarde, Jesus ontou aos seus seguidores. Ele nuna exortou os seus seguidoresa suportar paientemente as suas obriga�~oes, mas sim, om energia e entusiasmo, a viver na medidaplena das suas responsabilidades humanas e dos privil�egios divinos, no Reino de Deus.Quando Jesus instruiu os seus ap�ostolos para que, se algu�em lhes tomasse injustamente o agasalho,eles lhe ofereessem um outro agasalho, ele referia-se n~ao tanto a um segundo agasalho literalmente,mas mais �a id�eia de fazer algo positivo para salvar aquele que errou, em lugar do onselho antigo queseria o da retalia�~ao - \um olho por outro olho", e assim por diante. Jesus abominava a id�eia tantoda retalia�~ao, quanto de tornar-se apenas um sofredor passivo ou uma v��tima da injusti�a. Nessaoasi~ao ele ensinou-lhes os três aminhos de lutar e de resistir ao mal:1. Retribuir o mal om o mal - o m�etodo positivo, mas inorreto.2. Sofrer o mal sem queixa e sem resistênia - o m�etodo puramente negativo.3. Retribuir o mal om o bem, de a�rmar a vontade, visando tornar-se o senhor da situa�~ao, devener o mal om o bem - o m�etodo positivo e reto.Um dos ap�ostolos perguntou erta vez: \Mestre, o que eu deveria fazer se um estranho me for�assea arregar a sua arga por uma l�egua?" Jesus respondeu: \N~ao te assentes para suspirar e repreendero estranho. A retid~ao n~ao vem dessas atitudes passivas. Se n~ao onseguires pensar em nada maisefetivamente positivo para fazer, tu podes ao menos arregar o fardo dele por uma segunda l�egua.Isso ir�a sem d�uvida desa�ar o injusto e inr�edulo estranho".Os judeus haviam ouvido falar de um Deus que perdoaria aos peadores arrependidos e que tentariaesqueer os erros deles, mas jamais, antes da vinda de Jesus, os homens ouviram falar de um Deus quetivesse ido �a proura da ovelha perdida e que, assim, tomaria a iniiativa de prourar os peadorese se rejubilaria quando os enontrasse querendo voltar para a asa do Pai. Essa nota positiva, nareligi~ao, Jesus estendeu-a at�e mesmo �as suas ora�~oes. E onverteu a restritiva regra de ouro em uma1702



exorta�~ao positiva em favor da equanimidade humana.Em todos os seus ensinamentos, Jesus fugiu, infalivelmente, dos detalhes que dispersam. Eleevitava a linguagem oreada e as imagens meramente po�etias, omo o jogo de palavras. E, habi-tualmente, punha signi�ados amplos, em express~oes urtas. Com o prop�osito de ilustra�~ao, Jesusalterava o signi�ado orrente de muitos termos, tais omo: sal, fermento, pesar e �lhinhos. Eleempregava muito e�ientemente a ant��tese, omparando o diminuto ao in�nito, e assim por diante.As suas desri�~oes eram surpreendentes: \O ego onduzindo um ego". Todavia, a maior for�aenontrada, no seu ensinamento ilustrativo, foi a da sua naturalidade. Jesus trouxe a �loso�a dareligi~ao, do �eu �a Terra. Ele retratou as neessidades elementares da alma, om uma nova vis~ao dedisernimento interior e dentro de uma nova oness~ao de afeto.159.6 O Retorno a MagadamA miss~ao de quatro semanas, na De�apolis, teve um êxito moderado. Centenas de almas foramreebidas no Reino, os ap�ostolos e os evangelistas tiveram uma experiênia valiosa ao realizar otrabalho, sem a inspira�~ao da presen�a pessoal de Jesus.Na sexta-feira, 16 de setembro, todo o orpo de servidores reuniu-se, omo onvenionado previ-amente, no parque de Magadam. No s�abado foi feito um onselho de mais de em rentes, no qualos planos futuros para expandir o trabalho do Reino foram onsiderados de modo ompleto. Osmensageiros de Davi estiveram presentes e �zeram relatos a respeito do bem-estar dos rentes, emtoda a Jud�eia, Samaria, Galil�eia e nos distritos adjaentes.Pouos dos seguidores de Jesus, nessa �epoa, sabiam apreiar totalmente o grande valor dosservi�os do orpo dos mensageiros. Os mensageiros mantinham n~ao apenas os rentes da Palestinaem ontato uns om os outros, om Jesus e om os ap�ostolos, mas, durante aqueles dias sombrios,tamb�em serviram omo oletores de fundos, tanto para o sustento de Jesus e dos seus ompanheiros,quanto para sustentar as fam��lias dos doze ap�ostolos e dos doze evangelistas.Nessa �epoa, Abner mudou a sua base de opera�~oes, de Hebrom para Bel�em, e este �ultimo loal foitamb�em o entro para os mensageiros de Davi, na Jud�eia. Davi mantinha um servi�o de revezamentode mensageiros, durante a noite inteira, entre Jerusal�em e Betsaida. Esses orredores deixavamJerusal�em todas as noites, revezando-se em Sihar e em Sit�opolis, hegando em Betsaida por voltada hora do desjejum, na manh~a seguinte.Jesus e os seus seguidores agora se preparavam para ter um desanso de uma semana, antesde aprontarem-se para ome�ar a �ultima �epoa de trabalhos em benef��io do Reino. Esse foi o�ultimo desanso deles, pois a miss~ao pereiana transformou-se em uma ampanha de prega�~ao e deensinamento; e se estendeu at�e o momento da hegada deles em Jerusal�em e do desenrolar dosepis�odios �nais da arreira terrena de Jesus.
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Cap��tulo 160Rodam de AlexandriaNO DOMINGO pela manh~a, 18 de setembro, Andr�e anuniou que nenhum trabalho seria programadopara a semana seguinte. Todos os ap�ostolos, exeto Natanael e Tom�e, foram visitar os familiares ouestar om amigos. Nessa semana Jesus desfrutou de um per��odo de desanso quase ompleto, masNatanael e Tom�e estiveram bastante oupados om as suas onversas om um erto �l�osofo grego deAlexandria, hamado Rodam. Esse grego havia-se tornado reentemente um dis��pulo de Jesus, pormeio dos ensinamentos de um dos olaboradores de Abner, o qual havia onduzido uma miss~ao emAlexandria. Rodam estava agora sineramente empenhado na tarefa de harmonizar a sua �loso�ade vida adequando-a aos novos ensinamentos religiosos de Jesus e viera a Magadam esperando que oMestre onversasse om ele sobre essa quest~ao. Tamb�em desejava assegurar uma vers~ao autorizada,do evangelho, em primeira m~ao e diretamente de Jesus ou de um dos seus ap�ostolos. Apesar de oMestre n~ao se ter mostrado inlinado a entrar em tal onferênia om Rodam, reebeu-o amavelmentee imediatamente determinou a Natanael e Tom�e que esutassem tudo o que ele tinha para dizer eque, por sua vez, tratassem om ele sobre todo o evangelho.160.1 A Filoso�a Grega de RodamNo domingo edo, pela manh~a, Rodam deu in��io a uma s�erie de dez disursos para Natanael,Tom�e e um grupo de uns vinte e quatro rentes que se enontravam em Magadam. Essas palestras,ondensadas, ombinadas e relatadas na onstru�~ao moderna de frases, apresentam os seguintespensamentos �a onsidera�~ao:Na vida humana, três grandes impulsos s~ao b�asios: os ��mpetos, os desejos e os anseios. Umar�ater �rme e uma pessoalidade de omando s~ao adquiridos apenas onvertendo os ��mpetos naturaisda vida em arte soial de viver, pela transforma�~ao dos desejos, do instante presente, em anseios maiselevados, que sejam apazes de um alane duradouro; enquanto o anseio lugar-omum da existêniadeve ser transferido das id�eias onvenionais e estabeleidas, para dom��nios mais elevados de id�eiasinexploradas e ideais por serem desobertos.Quanto mais omplexa a iviliza�~ao se torna, mais dif��il �ar�a a arte de viver. Quanto maisr�apidas as mudan�as nos h�abitos soiais, mais ompliada �ar�a a tarefa do desenvolvimento doar�ater. A ada dez gera�~oes a humanidade deve aprender de novo a arte de viver, se �e que oprogresso deva ontinuar. E se o homem torna-se assim t~ao engenhoso, mais rapidamente ele aumentaas omplexidades da soiedade; e a arte de viver neessitar�a ser reformada em menos tempo, talvezmesmo, a ada nova gera�~ao. Se a evolu�~ao da arte de viver fraassar em manter-se �a altura dat�enia da existênia, a humanidade reverter-se-�a rapidamente �a ondi�~ao simples da urgênia nasobrevivênia - a busa da satisfa�~ao dos desejos presentes. E assim a humanidade permaneer�aimatura; e a soiedade fraassar�a no seu resimento at�e a maturidade plena.1705



A maturidade soial �e equivalente ao grau pelo qual o homem est�a disposto a sari�ar a grati-�a�~ao de desejos meramente transit�orios e presentes, e passar a entreter aqueles anseios superiores,uja obten�~ao requer esfor�o, mas que, se atingidos, proporionam satisfa�~oes mais abundantes, e deavan�o mais progressivo, na dire�~ao de metas permanentes. A verdadeira india�~ao de maturidadesoial, entretanto, �e a vontade que um povo tem de renuniar ao direito de viver, pa���a e satisfatori-amente sob padr~oes que promovem a omodidade e sob ren�as estabeleidas e id�eias onvenionais,em troa do anseio, inquietante sim e absorvedor de energia tamb�em, da busa de possibilidadesinexploradas, para atingir metas novas, por desobrir, de realidades espirituais idealistas.Os animais respondem nobremente ao impulso da vida, mas apenas o homem pode alan�ar a artede viver, se bem que a maioria da humanidade apenas experimente o ��mpeto animal da vida. Osanimais onheem apenas essa urgênia ega e instintiva; o homem �e apaz de transender a esses��mpetos da fun�~ao natural. O homem pode optar por uma vida, no plano elevado da arte inteligentee, at�e mesmo, no plano da alegria elestial ou do êxtase espiritual. Os animais nada se perguntamsobre os prop�ositos da vida; e, onseq�uentemente, nuna se preoupam, nem ometem sui��dio. Osui��dio entre os homens atesta que esses seres emergiram do est�agio puramente animal de existêniae subseq�uentemente atesta o fato de que os esfor�os explorat�orios de tais seres humanos falharamem atingir os n��veis art��stios da experiênia mortal. Os animais n~ao onheem o sentido da vida; ohomem n~ao somente possui a apaidade de reonheer os valores e a ompreens~ao dos signi�ados,mas tamb�em �e ônsio do signi�ado dos signi�ados - �e onsiente de um disernimento interior.Quando os homens ousam abandonar uma vida de desejos naturais, por uma vida de aventuras naarte, uja l�ogia �e inerta, eles devem esperar sofrer os aasos onseq�uentes das perdas emoionais -onitos, infeliidade e inertezas - , pelo menos at�e que hegue o tempo de atingir, em algum grau, amaturidade inteletual e emoional. O desenorajamento, a preoupa�~ao e a indolênia s~ao evidêniaslaras de imaturidade moral. A soiedade humana onfronta-se om dois problemas: a maturidadedo indiv��duo, por ser atingida; e a maturidade da ra�a, tamb�em por ser atingida. O ser humanoamadureido logo ome�a a enarar todos os outros mortais om sentimentos de ternura e omemo�~oes de tolerânia. Os homens amadureidos enaram os imaturos om o amor e a onsidera�~aoom que os pais riam os �lhos.Viver om êxito �e, nada mais, nada menos, do que a arte na mestria e no dom��nio das t�eniason��aveis para resolver problemas omuns. O primeiro passo na solu�~ao de qualquer problema �eloalizar a di�uldade, �e isolar o problema e reonheer franamente a sua natureza e gravidade.O grande erro �e que, quando os problemas da vida despertam os nossos medos profundos, n�os nosreusamos a reonheê-los. Da mesma forma, quando o reonheimento das nossas di�uldadesenvolve uma redu�~ao na nossa vaidade, j�a t~ao longamente aalentada, e, uma admiss~ao da inveja ouo abandono de preoneitos j�a profundamente arraigados, o indiv��duo omum prefere apegar-se �asvelhas ilus~oes de imunidade e aos falsos sentimentos de seguran�a, tamb�em aalentados h�a muito.Apenas uma pessoa valente pode estar honestamente disposta a admitir e enarar, destemidamente,o que a sua mente sinera e l�ogia desobre.A solu�~ao s�abia e efetiva de qualquer problema demanda que a mente seja isenta de setarismos,paix~oes e todos os outros ondiionamentos puramente pessoais, que poderiam interferir em umabusa desinteressada dos fatores reais que formam o problema a ser soluionado. A solu�~ao dosproblemas da vida requer oragem e sineridade. Apenas os indiv��duos honestos e valentes s~aoapazes de seguir bravamente, atrav�es do labirinto perturbador e onfuso da vida, indo at�e ondea l�ogia de uma mente destemida pode levar. E essa emanipa�~ao da mente e da alma n~ao podeefetivar-se sem o poder impulsionador de um entusiasmo inteligente, que beira o zelo religioso. Aatra�~ao de um grande ideal �e neess�aria para impulsionar o homem a perseguir uma meta que sejaerada de problemas materiais dif��eis e heia de risos inteletuais m�ultiplos.Ainda que v�os estejais efetivamente equipados para enarar as situa�~oes dif��eis da vida, n~aopodereis esperar ter êxito, a menos que estejais providos daquela sabedoria da mente e enanto da1706



pessoalidade, que vos propiiar~ao obter a oopera�~ao e o apoio sinero dos vossos semelhantes. V�osn~ao podeis esperar obter um suesso em larga esala, seja no vosso trabalho seular, seja no religioso,a menos que tenhais aprendido omo persuadir os vossos semelhantes, omo onvener os homens.Deveis ter tato e tolerânia, simplesmente.O melhor entre todos os m�etodos maiores, na solu�~ao dos problemas, ontudo, eu aprendi omJesus, o vosso Mestre. Estou referindo-me �aquilo que ele t~ao oerentemente pratia e que, om tantaf�e, ensinou a v�os: o isolamento da medita�~ao adoradora. Nesse ostume, que Jesus tem de sair t~aofreq�uentemente e se isolar, para omungar om o Pai do �eu, �e que deve ser enontrada a t�enia,n~ao apenas para reunir as for�as e a sabedoria a �m de lidar om os onitos ordin�arios da vida, mastamb�em para apossar-se da energia neess�aria �a solu�~ao dos mais altos problemas de natureza morale espiritual. Pois, nem mesmo os m�etodos orretos de solu�~ao dos problemas poder~ao reparar osdefeitos inerentes da pessoalidade, nem ompensar a ausênia de fome e sede de retid~ao verdadeira.Considero-me profundamente impressionado om o ostume que Jesus tem de apartar-se e de,sozinho, engajar-se nessas sess~oes de sondagens solit�arias dos problemas da vida; na busa de reservasnovas de sabedoria e energia, para enfrentar as m�ultiplas demandas do servi�o soial; de estimulare aprofundar o prop�osito supremo da vida, ao sujeitar a pessoalidade total �a onsiênia do ontatoom a divindade; de lutar por alan�ar m�etodos novos e melhores de ajustamento �as situa�~oes sempremutantes da existênia nesta vida; de efetuar aquelas reonstru�~oes vitais e os reajustes nas atitudespessoais, que s~ao t~ao esseniais ao disernimento elevado, de tudo o que �e real e que vale a pena; ede fazer tudo isso om olhos apenas na gl�oria de Deus - e respirar om sineridade na ora�~ao favoritado vosso Mestre: \N~ao o meu desejo, mas o Vosso seja umprido".Essa pr�atia integral na adora�~ao, feita pelo vosso Mestre, proporiona aquele relaxamento querenova a mente, aquela ilumina�~ao que inspira a alma, aquela oragem que apaita para enfrentarvalentemente os problemas, aquela ompreens~ao que oblitera o medo debilitador e aquela onsiêniade uni~ao om a divindade que dota o homem om a seguran�a neess�aria para atrever-se a ser omoDeus. O relaxamento gerado na adora�~ao, ou omunh~ao espiritual, omo pratiada pelo Mestre,alivia a tens~ao, elimina os onitos e aumenta poderosamente os reursos totais da pessoalidade. Etoda essa �loso�a mais o evangelho do Reino onstituem a nova religi~ao omo eu a entendo.O preoneito ega a alma para o reonheimento da verdade; o preoneito pode ser removidosomente pela devo�~ao sinera da alma �a adora�~ao de uma ausa que abranja e inlua plenamentetodos os nossos semelhantes. O preoneito est�a indelevelmente vinulado ao ego��smo. O preoneitopode ser eliminado somente se a busa do ego for abandonada e substitu��da pela busa da satisfa�~aopelo servi�o de uma ausa que seja, n~ao apenas maior do que o ego, mas maior at�e do que toda ahumanidade - a busa de Deus, o alane da divindade. Uma evidênia da maturidade da pessoalidadeonsiste na transforma�~ao do desejo humano, pela proura onstante da realiza�~ao desses valores, osmais elevados e os mais divinamente reais.Num mundo em mudan�a ont��nua, em meio a uma ordem soial em evolu�~ao, torna-se imposs��velmanter metas imut�aveis e r��gidas de destino. A estabilidade da pessoalidade somente pode serexperimentada por aqueles que desobriram e abra�aram o Deus vivo, omo meta eterna de alanein�nito. E, assim, transferir a meta do tempo para a eternidade, da Terra para o Para��so, do humanopara o divino, requer que o homem se torne regenerado, onvertido, que nas�a de novo; e que elese transforme na rian�a reriada do esp��rito divino, onquistando assim a entrada na irmandade doReino do �eu. Todas as �loso�as e religi~oes que n~ao hegam a esses ideais s~ao imaturas. A �loso�aque eu ensino, ligada ao evangelho que pregais, representa a nova religi~ao da maturidade, o idealdas gera�~oes futuras. E isso �e verdade porque o nosso ideal �e de�nitivo, infal��vel, eterno, universal,absoluto e in�nito.A minha �loso�a proporiona a mim o impulso de busar as realidades de alane verdadeiro, ameta da maturidade. Todavia esse meu ��mpeto foi impotente; �a minha proura faltava a for�a impul-sionadora; a minha indaga�~ao sofria da ausênia da erteza de direionamento. E essas de�iênias1707



foram abundantemente supridas por este novo evangelho de Jesus, om o seu enalteimento do dis-ernimento interior, da eleva�~ao de ideais e nitidez de metas. Sem d�uvidas e sem apreens~oes, euposso agora, de ora�~ao pleno, entrar na aventura eterna.160.2 A Arte de ViverApenas duas maneiras h�a, por meio das quais os mortais podem viver juntos: a maneira materialou animal e a maneira espiritual ou humana. Pelo uso de sinais e sons, os animais s~ao apazes deomuniarem-se uns om os outros, de um modo limitado. Mas tais formas de omunia�~ao n~aotransmitem signi�ados, valores ou id�eias. Uma distin�~ao entre homem e animal �e que o homempode omuniar-se om os seus semelhantes, por meio de s��mbolos que designam e identi�am, omtoda a erteza, signi�ados, valores, id�eias e mesmo ideais.Posto que os animais n~ao podem omuniar id�eias, uns aos outros, eles n~ao podem desenvolveruma pessoalidade. O homem desenvolve pessoalidade, porque ele pode omuniar-se dessa maneiraom os seus semelhantes, tanto sobre id�eias, quanto sobre ideais.�E essa habilidade de omuniar e ompartilhar signi�ados que onstitui a ultura humana e queapaita o homem, por meio de agrupamentos soiais, a onstruir iviliza�~oes. O onheimento ea sabedoria tornam-se umulativos, por ausa da habilidade que o homem tem de omuniar essasonquistas �as gera�~oes vindouras. E dessa maneira surgem as atividades ulturais da ra�a: a arte, aiênia, a religi~ao e a �loso�a.A omunia�~ao simb�olia entre os seres humanos predetermina o iniiar da existênia de grupossoiais. O mais e�iente de todos os grupos soiais �e a fam��lia, mais partiularmente o grupo dosdois progenitores. O afeto pessoal �e o la�o espiritual que mant�em essas liga�~oes materiais unidas.Uma tal rela�~ao e�az �e tamb�em poss��vel entre duas pessoas do mesmo sexo, omo �e ilustrado t~aoabundantemente pela devo�~ao nas amizades genu��nas.Tais assoia�~oes de amizade e afeto m�utuo s~ao soializantes e enobreedoras, porque enorajam efailitam os seguintes fatores, esseniais ao mais alto n��vel da arte de viver:1. A auto-express~ao e a auto-ompreens~ao m�utuas. Muitos impulsos humanos nobres desapareemporque n~ao h�a ningu�em que esute a sua express~ao. Verdadeiramente, n~ao �e bom para o homem �ars�o. Um erto grau de aprova�~ao e uma erta quantidade de apre�o s~ao esseniais ao desenvolvimentodo ar�ater humano. Sem o genu��no amor de um lar, nenhuma rian�a pode realizar o desenvolvimentopleno de um ar�ater normal. O ar�ater �e algo mais do que a mera moral da mente e mais do que amoralidade. De todas as rela�~oes soiais entabuladas para desenvolver o ar�ater, a mais e�az e ideal�e a amizade afetuosa e ompreensiva entre homem e mulher, no abra�o m�utuo de um matrimôniointeligente. O matrimônio, om as suas rela�~oes m�ultiplas, �e mais bem indiado para estimular osimpulsos preiosos e os motivos mais elevados, indispens�aveis ao desenvolvimento de um ar�ater�rme. Desse modo, n~ao hesito em glori�ar a vida familiar; e o vosso Mestre elegeu sabiamentea rela�~ao pai-�lho omo a pedra angular desse novo evangelho do Reino. E uma omunh~ao t~aoinigual�avel de relaionamento, entre homem e mulher, no abra�o afetuoso dos mais altos ideais dotempo, torna-se uma experiênia t~ao valiosa e satisfat�oria a ponto de valer a pena tê-la a qualquerpre�o, sob pena de qualquer sarif��io, neess�ario para onsegui-la.2. A uni~ao de alma - a mobiliza�~ao da sabedoria. Todo ser humano, mais edo ou mais tarde,adquire um erto oneito deste mundo e uma erta vis~ao do pr�oximo. Pois bem, �e poss��vel, por meioda onjun�~ao de pessoalidades, unir essas vis~oes da existênia temporal e das perspetivas eternas.Assim, a mente de um aumenta os seus valores espirituais ao ganhar muito do disernimento interiordo outro. Dessa forma os homens enriqueem as suas almas, fazendo entre si a uni~ao das suasrespetivas onquistas espirituais. Do mesmo modo, o homem torna-se apaitado para evitar aquela1708



tendênia sempre presente de ser v��tima de uma distor�~ao na sua vis~ao, de ter um ponto de vistapreonebido ou estreiteza de julgamento. O medo, a inveja e a imod�estia somente podem ser evitadospelo estreito ontato om outras mentes. Chamo a vossa aten�~ao para o fato de que o Mestre nunavos envia sozinhos para o trabalho de expans~ao do Reino; ele sempre envia dois a dois. E posto quea sabedoria �e supraonheimento, a onseq�uênia �e que, om a uni~ao de sabedorias, em um gruposoial pequeno ou grande, todo o onheimento �e ompartilhado mutuamente.3. O entusiasmo pela vida. O isolamento tende a exaurir a arga de energia da alma. A assoia�~aoom os semelhantes �e essenial para a renova�~ao do gosto pela vida e �e indispens�avel �a manuten�~ao daoragem para lutar nas batalhas onseq�uentes da asens~ao aos n��veis mais elevados da vida humana.A amizade intensi�a as alegrias e glori�a os triunfos na vida. As liga�~oes humanas de amor eintimidade tendem a aliviar o sofrimento das penas da vida e a di�uldade de muitas amarguras.A presen�a de um amigo aentua toda a beleza e exalta toda a bondade. Por meio de s��mbolosinteligentes, o homem torna-se apaz de vivi�ar e aumentar as apaidades de apreia�~ao dos seusamigos. Uma das gl�orias que oroam as amizades humanas �e esse poder e possibilidade de est��mulom�utuo da imagina�~ao. Um grande poder espiritual �e inerente �a onsiênia da devo�~ao, de todo oora�~ao, a uma ausa omum, �a lealdade m�utua a uma Deidade �osmia.4. O aumento da defesa ontra todo o mal. A assoia�~ao de pessoalidades e o afeto m�utuo s~aouma seguran�a e�iente ontra o mal. As di�uldades, penas, derrotas e desapontamentos s~ao maisdolorosos e desalentadores quando suportadas a s�os. O ompanheirismo n~ao transmuta o mal emretid~ao, mas ontribui muito para a mitiga�~ao do golpe. Disse o vosso Mestre: \Felizes s~ao aquelesque horam" - tendo junto um amigo para onsol�a-los. H�a uma for�a positiva no onheimento deque vivemos para o bem de outros e que esses outros da mesma forma vivem pelo nosso bem-estar eavan�o. O homem de�nha em isolamento. Os seres humanos infalivelmente se tornam desalentadosquando podem visualizar apenas as transa�~oes transit�orias no tempo. O presente, quando divoriadodo passado e do futuro, torna-se exasperadamente trivial. Um vislumbre apenas, do ��rulo daeternidade, pode inspirar o homem a dar o melhor de si; e pode desa�ar esse melhor de si a seultrapassar. E, quando o homem, assim, est�a no melhor de si, ele vive de forma menos egoêntriae pelo bem dos outros, seus ompanheiros de jornada no tempo e na eternidade.E repito: Uma assoia�~ao t~ao inspiradora e enobreedora enontra as suas possibilidades ideaisna rela�~ao humana do matrimônio. �E bem verdade que muito se realiza fora do matrimônio; e quemuitos e muitos asamentos posteriormente fraassam em produzir esses frutos morais e espirituais.Em um n�umero grande de vezes o matrimônio �e adotado por aqueles que prouram outros valores,que s~ao menos elevados que aquelas arater��stias que aompanham a maturidade humana. Omatrimônio ideal deve fundamentar-se em algo mais est�avel do que as utua�~oes do sentimento e doque o mero apriho da atra�~ao sexual; deve ser baseado em devo�~ao pessoal genu��na e re��proa. Eassim, se v�os podeis onstruir essas pequenas unidades e�ientes e plenas de on�abilidade de liga�~aohumana, quando estas forem agrupadas no todo, o mundo ir�a ontemplar uma estrutura soial grandee glori�ada, a iviliza�~ao da maturidade mortal. Tal ra�a poderia ome�ar a realizar algo do idealdo vosso Mestre, de \Paz na Terra aos homens de boa vontade". Ainda que tal soiedade n~ao sejaperfeita, nem inteiramente livre do mal, ao menos aproximar-se-ia da estabiliza�~ao da maturidade.160.3 Os Anseios da MaturidadeO esfor�o na dire�~ao da maturidade exige trabalho; e trabalho requer energia. De onde viria opoder para realizar tudo isso? As oisas materiais poderiam ser visualizadas omo algo garantidoe, sobre isso o Mestre disse bem: \Nem s�o de p~ao vive o homem". Garantida a posse de um orponormal e om sa�ude razoavelmente boa, devemos em seguida prourar pelas atra�~oes que atuar~aoomo est��mulo para despertar as for�as espirituais adormeidas do homem. Jesus ensinou que Deusvive no homem; ent~ao, omo podemos induzir os homens a liberar esses poderes, de divindade e1709



de in�nitude, de dentro das suas almas? Como induzirmos os homens a liberar o Deus de dentrode si, para que possa Ele refresar as nossas pr�oprias almas; e para que, manifestando-se fora den�os, possa Ele, assim, servir ao prop�osito de iluminar, elevar e aben�oar outras inont�aveis almas?Como posso eu, da melhor maneira, despertar tais poderes latentes, adormeidos nas vossas almas,para o bem? De uma oisa estou seguro: a exita�~ao emoional n~ao �e o est��mulo espiritual ideal.A exita�~ao n~ao aumenta a energia; antes exaure os poderes, tanto da mente, quanto do orpo. Deonde vem ent~ao a energia para fazer as grandes oisas? Vede o vosso Mestre. Ainda agora, est�alonge nas montanhas, enhendo-se de energias, enquanto n�os estamos aqui, gastando energia. Osegredo de toda essa quest~ao est�a guardado na omunh~ao espiritual, na adora�~ao. Do ponto de vistahumano, �e uma quest~ao de ombina�~ao entre medita�~ao e relaxamento. A medita�~ao faz o ontatoda mente om o esp��rito; o relaxamento determina a apaidade de reeptividade espiritual. E esseinterâmbio, de for�a por fraqueza, de oragem por medo, da vontade de Deus pela vontade da mentedo ego, onstitui em si a adora�~ao. Pelo menos, esse �e o modo pelo qual o �l�osofo a vê.Quando freq�uentemente repetidas essas experiênias ristalizam-se em h�abitos, h�abitos de forta-leimento na adora�~ao; tais h�abitos formulam ertamente, por si mesmos, um ar�ater espiritual e talar�ater �e �nalmente reonheido pelos semelhantes, omo o de uma pessoalidade amadureida. Essaspr�atias s~ao dif��eis e onsomem tempo, no in��io, mas, quando se tornam habituais, passam a ser,de imediato, restauradoras e permitem poupar tempo. Quanto mais omplexa a soiedade torna-see quanto mais as atra�~oes da iviliza�~ao multipliam-se, mais urgente torna-se a neessidade, nos in-div��duos que onheem a Deus, de transformar essas pr�atias protetoras, ada vez mais, em h�abitosdestinados a onservar e aumentar as suas energias espirituais.Outro quesito para atingir a maturidade �e o ajustamento ooperativo, dos grupos soiais, aoambiente em ont��nua muta�~ao. O indiv��duo imaturo desperta antagonismos nos seus semelhantes;o homem amadureido ganha a oopera�~ao, de ora�~ao aberto, dos seus amigos, multipliando emmuito, desse modo, os frutos dos esfor�os na sua vida.A minha �loso�a me diz que h�a momentos em que devo lutar, se neess�ario for, em defesa domeu oneito de retid~ao, mas n~ao duvido que, om um tipo mais maduro de pessoalidade, o Mestreganhasse om failidade e gra�a uma vit�oria igual, por meio da sua t�enia superior e ativante, detato e tolerânia. Muito freq�uentemente, quando lutamos pelo erto, aontee que ambos, o vitoriosoe o venido s~ao derrotados. Ouvi, ontem mesmo, o Mestre dizer que \o homem s�abio, ao tentarentrar por uma porta fehada, n~ao destruiria a porta, mas busaria antes a have para abri-la". N~aos~ao pouas as vezes em que entramos em uma luta simplesmente para onvener a n�os mesmos deque n~ao temos medo.Esse novo evangelho do Reino presta um grande servi�o �a arte da vida, no sentido de apresentarum inentivo novo e mais rio, para uma vida mais elevada. Apresenta uma nova meta elevada dedestino, om um prop�osito supremo de vida. E esses novos oneitos da meta eterna e divina paraa existênia s~ao, em si mesmos, est��mulos transendentais, que lamam por uma rea�~ao do que h�ade melhor dentro da melhor natureza do homem. No ponto mais elevado do pensamento inteletualdevem ser enontrados: o relaxamento para a mente, a for�a para a alma e a omunh~ao para o esp��rito.Com tantos pontos de vantagem na vida elevada, o homem torna-se apaz de transender as irrita�~oesmateriais dos n��veis mais baixos de pensamento - preoupa�~ao, i�ume, inveja, vingan�a e o orgulho dapessoalidade imatura. Essas almas, que far~ao altas esaladas, libertam-se a si mesmas dos in�umerosonitos triviais e omuns da vida, tornando-se assim livres para dediar as suas onsiênias �asorrentes mais elevadas de oneitos espirituais e de omunia�~ao eleste. Contudo, o prop�osito davida deve ser guardado zelosamente ontra a tenta�~ao de realiza�~oes passageiras e f�aeis de alan�ar;da mesma forma deve ser levado avante esse prop�osito, mas de modo a tornar o homem imune �asamea�as desastrosas do fanatismo.
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160.4 O Equil��brio da MaturidadeConquanto mantendes uma vista voltada mais para alan�ar realidades eternas, deveis tamb�em fazera provis~ao para as neessidades da vida temporal. Enquanto o esp��rito �e a nossa meta, a arne �e umfato. Uma vez ou outra, as oisas que s~ao neess�arias para viver, podem air nas nossas m~aos poraaso; por�em, de forma geral, devemos trabalhar inteligentemente para obtê-las. Os dois maioresproblemas da vida s~ao: uidar da sobrevivênia temporal e realizar a sobrevivênia eterna. E, mesmoa quest~ao da sobrevivênia neessita da religi~ao para a sua solu�~ao ideal. E tais s~ao, ambos, problemasaltamente pessoais. A verdadeira religi~ao, de fato, n~ao funiona separadamente do indiv��duo.Os fatores esseniais da vida temporal, omo os vejo, s~ao:1. A boa sa�ude f��sia.2. O pensar laro e desimpedido.3. A habilidade e a per��ia.4. A riqueza - os bens da vida.5. A apaidade de suportar a derrota.6. A ultura - edua�~ao e sabedoria.At�e mesmo as quest~oes f��sias, de sa�ude e apaidade orp�orea, s~ao mais bem resolvidas quandovistas do ponto de vista religioso dos ensinamentos do nosso Mestre: pois o orpo e a mente dohomem s~ao a morada do dom dos Deuses, o esp��rito de Deus tornando-se o esp��rito do homem. Amente do homem, assim, torna-se a mediadora entre as oisas materiais e as realidades espirituais.Assegurar a nossa parte de oisas desej�aveis na vida, requer inteligênia. �E inteiramente errôneosupor que a �delidade de fazer o nosso trabalho di�ario vai assegurar as reompensas da riqueza.Exe�~ao feita �a aquisi�~ao oasional e aidental de riqueza; as reompensas materiais da vida temporaldevem uir de ertos anais, e somente aqueles que têm aesso a esses anais podem esperar ser bemreompensados pelos seus esfor�os temporais. A pobreza ser�a sempre o quinh~ao de todos os homensque prouram a riqueza em anais isolados e individuais. O planejamento s�abio, por onseguinte,torna-se o �unio elemento essenial �a prosperidade no mundo. O êxito requer n~ao apenas a nossadevo�~ao ao pr�oprio trabalho, mas tamb�em que funionemos omo uma parte de um dos anais dariqueza material. Se n~ao fordes prudentes, podereis entregar uma vida devotada �a vossa gera�~ao, semobter reompensa material; se fordes um bene�i�ario aidental do uir da riqueza, podereis nadar noluxo, ainda que n~ao tenhais feito nada que valha a pena para os vossos semelhantes.Habilidade �e o que herdais, enquanto per��ia �e o que adquiris. A vida n~ao �e real para algu�em quen~ao pode fazer bem - omo um espeialista - ao menos uma oisa. A per��ia �e uma das fontes reais desatisfa�~ao do viver. A habilidade implia o dom de prever, de ver longe. N~ao vos deixeis deepionarpela reompensa tentadora da realiza�~ao desonesta; estejais dispostos a trabalhar arduamente peloretorno futuro inerente �a onduta honesta. O homem s�abio �e apaz de distinguir entre meios e�ns; por�em, algumas vezes, o pr�oprio exesso de planejamento para o futuro derrota-se no seu altoprop�osito. Como um busador de prazeres, dever��eis sempre visar ser tanto um riador quanto umonsumidor.Treinai a vossa mem�oria para manter em lugar sagrado os epis�odios fortaleedores e valiosos davida, dos quais v�os podeis vos lembrar �a vontade para o vosso prazer e edi�a�~ao. Assim, onstruaispara v�os pr�oprios, e em v�os pr�oprios, galerias de reserva de beleza, bondade e grandeza art��stia.E as mem�orias mais nobres de todas s~ao os tesouros guardados na mem�oria tais omo os grandesmomentos de uma amizade magn���a. E todos esses tesouros da mem�oria irradiam as suas maispreiosas e elevadas inuênias sob o toque liberador da adora�~ao espiritual.A vida, ontudo, transformar-se-�a em uma arga existenial, a menos que aprendais omo fraassar1711



airosamente. Existe na derrota uma arte que as almas nobres sempre adquirem; deveis saber omoperder sem perder a alegria; n~ao deveis ter temor ao desapontamento. Nuna hesiteis em admitir ofraasso. N~ao tenteis disfar�ar o fraasso por baixo de sorrisos justi�ativos ou, mesmo, de deep�~aoou de otimismo irradiantes. Soa bem lamarmos pelo suesso, sempre; mas os resultados �nais podemser onsternadores. Tal t�enia leva diretamente �a ria�~ao de um mundo de irrealidade e ao hoqueinevit�avel da desilus~ao �nal.O êxito pode gerar oragem e proporionar autoon�an�a, mas a sabedoria adv�em somente dasexperiênias de ajustamento aos resultados dos fraassos. Os homens que preferem as ilus~oes otimistas�a realidade nuna se tornam s�abios. Somente aqueles que enfrentam de frente os fatos, ajustando-osaos ideais, podem alan�ar a sabedoria. A sabedoria inlui tanto os fatos, quanto o ideal e, poronseguinte, salva os seus devotos dos dois extremos est�ereis da �loso�a - o do homem ujo idealismoexlui os fatos; e o do materialista que �e desprovido de abertura espiritual. As almas t��midas, ques�o mantêm a luta pela vida om a ajuda de falsas ilus~oes ontinuadas de suesso, est~ao fadadas asofrer fraassos e a experimentar a derrota quando, �nalmente, aordarem do mundo de sonhos dasua pr�opria imagina�~ao.E, nesse af~a de enarar os insuessos, e de ajustamento �a derrota, �e que a visualiza�~ao de longadistânia, na religi~ao, exere a sua suprema inuênia. O malogro �e simplesmente um epis�odioeduaional - um experimento ultural na aquisi�~ao da sabedoria - , na experiênia do homem quebusa a Deus e que embarou na aventura eterna da explora�~ao de um universo. Para tais homens aderrota n~ao �e sen~ao um novo instrumento para a realiza�~ao de n��veis mais elevados de realidade nouniverso.A arreira de um homem que busa a Deus pode ser um grande êxito �a luz da eternidade, ainda quetoda a empresa da vida temporal possa pareer um ompleto malogro, ada fraasso na vida deve serolhido omo um omplemento para se alan�ar a ultura da sabedoria e do esp��rito. N~ao ometaiso erro de onfundir onheimento, ultura e sabedoria. Eles est~ao relaionados entre si na vida, masrepresentam valores espirituais bastante diferentes: a sabedoria sempre domina o onheimento esempre glori�a a ultura.160.5 A Religi~ao do IdealTendes dito a mim que o vosso Mestre onsidera a genu��na religi~ao humana omo sendo a experiêniapessoal om as realidades espirituais. Eu tenho onsiderado a religi~ao omo a experiênia humana dereagir a algo que o homem enara omo sendo digno de homenagem e devo�~ao de toda a humanidade.Nesse sentido, a religi~ao simboliza a nossa suprema devo�~ao �aquilo que representa o nosso oneitomais elevado dos ideais de realidade e de alane mais profundo da nossa mente, na dire�~ao daspossibilidades eternas de realiza�~ao espiritual.Quando os homens reagem �a religi~ao no sentido tribal, naional ou raial, �e porque enaram os quen~ao est~ao no seu grupo omo sendo n~ao verdadeiramente humanos. N�os sempre enaramos o objetoda nossa lealdade religiosa omo sendo digno da reverênia de todos os homens. A religi~ao jamaispoder�a ser uma quest~ao de mera ren�a inteletual ou de raio��nio �los�o�o; a religi~ao �e sempre, epara sempre, um modo de reagir �as situa�~oes da vida; �e uma esp�eie de modo de onduta. A religi~aoabrange o pensamento, os sentimentos e os atos, reverentemente, na dire�~ao de alguma realidade quejulgamos ser digna da adora�~ao universal.Se alguma oisa na vossa experiênia transformou-se em religi~ao, �e evidente que j�a vos onvertestesem um evangelho ativo dessa religi~ao, desde que v�os ategorizais o supremo oneito dessa religi~aoomo sendo digno da adora�~ao de toda a humanidade, de todas as inteligênias do universo. Sen~ao sois um evangelho positivo e mission�ario da vossa religi~ao, estareis iludindo-vos om aquilo quehamais de religi~ao; e que �e, pois, apenas uma ren�a tradiional ou um mero sistema de �loso�a1712



inteletual. Se a vossa religi~ao �e uma experiênia espiritual, o vosso objeto de adora�~ao deve ser arealidade do esp��rito universal e ideal de todos os vossos oneitos espiritualizados. Todas as religi~oesbaseadas no medo, na emo�~ao, na tradi�~ao ou na �loso�a, eu as ategorizo omo religi~oes inteletu-ais; enquanto aquelas que s~ao baseadas em verdadeiras experiênias espirituais, eu as denominariareligi~oes verdadeiras. O objeto da devo�~ao religiosa pode ser material ou espiritual, verdadeiro oufalso, real ou irreal, humano ou divino. As religi~oes podem, por onseguinte, ser tanto boas omom�as.Moralidade e religi~ao n~ao s~ao neessariamente a mesma oisa. Um sistema de moral, aso adoteum objetivo de adora�~ao, pode transformar-se em uma religi~ao. Uma religi~ao, ao perder o seu apelouniversal de lealdade e suprema devo�~ao, pode transformar-se em um sistema �los�o�o ou em um�odigo moral. Essa oisa, ser, estado ou ordem de existênia, ou possibilidade de obten�~ao - queonstitui o ideal supremo, digno da lealdade religiosa, e que �e o reept�aulo da devo�~ao religiosadaqueles que adoram, �e Deus. Independentemente do nome dado a esse ideal de realidade espiritual,ele �e Deus.As arater��stias soiais de uma verdadeira religi~ao onsistem no fato de que, invariavelmente,ela proura onverter o indiv��duo e transformar o mundo. A religi~ao implia a existênia de ideaisn~ao desobertos que, de longe, transendem aos padr~oes onheidos da �etia e da moralidade, aindaque inorporados aos mais altos ostumes soiais das institui�~oes mais amadureidas da iviliza�~ao.A religi~ao proura ideais n~ao desobertos, realidades inexploradas, valores supra-humanos, sabedoriadivina e verdadeira realiza�~ao espiritual. A verdadeira religi~ao faz tudo isso; todas as outras ren�asdeixam de ser dignas do nome. N~ao podeis ter uma religi~ao espiritual genu��na, sem o ideal supremo esuperno de um Deus eterno. Uma religi~ao sem esse Deus �e uma inven�~ao do homem, uma institui�~aohumana de ren�as inteletuais, sem vida, e de erimoniais emoionais sem signi�a�~ao. Uma religi~aopoderia alamar, omo objeto da sua devo�~ao, um grande ideal. Tais ideais irreais, ontudo, n~ao s~aoalan��aveis; tal oneito �e ilus�orio. Os �unios ideais susept��veis de serem realizados pelo homem s~aoas realidades divinas de valores in�nitos, que residem na realidade espiritual do Deus eterno.A palavra Deus, a id�eia de Deus, em ontraste om o ideal de Deus, pode tornar-se parte dequalquer religi~ao, n~ao importa qu~ao pueril ou falsa essa religi~ao possa ser. E essa id�eia de Deus podetornar-se qualquer oisa que aqueles que a mantêm esolham fazer dela. As religi~oes menos elevadasmodelam as suas id�eias de Deus de modo a satisfazer o estado natural do ora�~ao do homem; as maiselevadas religi~oes requerem que o ora�~ao humano seja modi�ado para satisfazer as demandas dosideais de uma verdadeira religi~ao.A religi~ao de Jesus transende a todos os nossos oneitos anteriores da id�eia de adora�~ao, n~aoapenas na forma omo ele retrata o seu Pai, omo o ideal da realidade in�nita, mas tamb�em, quandodelara, de forma a�rmativa, que essa fonte divina de valores e entro eterno do universo, �e verdadeirae pessoalmente alan��avel por toda riatura mortal, na Terra, que esolha entrar no Reino do �eu,reonheendo assim a aeita�~ao da sua �lia�~ao a Deus e a sua irmandade om o homem. Admito,esse �e o oneito mais elevado, de religi~ao, que o mundo jamais onheeu, e a�rmo que nuna poder�aexistir, um sequer, mais elevado, j�a que esse evangelho abrange a in�nitude das realidades, a divindadede valores e a eternidade das realiza�~oes universais. Tal oneito onstitui a realiza�~ao da experiêniado idealismo do Supremo e do �Ultimo.Estou, n~ao apenas intrigado pelos ideais onsumados dessa religi~ao do vosso Mestre, mas, forte-mente inlinado a professar a minha ren�a nessa anunia�~ao que ele faz, de que esses ideais dasrealidades do esp��rito sejam alan��aveis; de que v�os podeis entrar, tanto quanto eu, nessa longa eeterna aventura, om a garantia dele, na erteza da nossa hegada �nal aos portais do Para��so. Meusirm~aos, eu sou um rente, eu me entreguei; estou onvoso no aminho dessa aventura eterna. OMestre diz que veio do Pai e que vai mostrar-nos o aminho. Estou plenamente persuadido de queele diz a verdade. Estou �nalmente onvenido de que n~ao h�a ideais ating��veis de realidade, nemvalores de perfei�~ao, fora do Pai Universal e eterno.1713



Venho, ent~ao, adorar, n~ao meramente o Deus das existênias, mas o Deus da possibilidade detodas as existênias futuras. Portanto, a devo�~ao a um ideal supremo, se esse ideal for real, deve sera devo�~ao a esse Deus dos universos passados, presentes e futuros de oisas e seres. E n~ao h�a outroDeus, pois n~ao �e poss��vel existir nenhum outro Deus. Todos os outros deuses s~ao meras ��~oes daimagina�~ao, ilus~oes da mente mortal, distor�~oes de uma l�ogia falsa, ��dolos ilus�orios a deepionar�aqueles que os riaram. Sim, v�os podeis ter uma religi~ao sem esse Deus, mas isso n~ao vai signi�arnada. E, se prourais substituir a palavra Deus pela realidade desse ideal do Deus vivo, tereis apenasenganado a v�os mesmos ao oloar uma id�eia no lugar de um ideal, uma realidade divina. Taisren�as s~ao meramente religi~oes de aspira�~oes fantasiosas.Vejo nos ensinamentos de Jesus a religi~ao na sua melhor express~ao. Esse evangelho nos permitebusar o verdadeiro Deus e enontr�a-Lo. Por�em, estamos dispostos a pagar o pre�o dessa entrada noReino do �eu? Estamos querendo realmente naser outra vez? E nos refazer? Estaremos dispostosa nos sujeitar a esse terr��vel proesso de prova�~ao e destrui�~ao do ego e de reonstru�~ao da alma? OMestre, pois, n~ao disse: \Quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Aaso n~ao vedes que n~ao vimpara vos trazer a paz, que vim mais vos trazer uma batalha da alma?" Em verdade, ap�os pagarmoso pre�o da dedia�~ao �a vontade do Pai, experimentamos uma grande paz, desde que ontinuemos aseguir nesse aminho espiritual de onsagrar a vida.Ora, verdadeiramente abandonamos as atra�~oes da ordem onheida de existênia, ao dediarmo-nos sem reservas �a busa das atra�~oes da ordem desonheida e inexplorada, da existênia de umavida futura de aventura nos mundos do esp��rito, do mais elevado idealismo da realidade divina. Ebusamos aqueles s��mbolos plenos de signi�ado, por meio dos quais podemos transmitir aos nossossemelhantes esses oneitos da realidade, do idealismo da religi~ao de Jesus e n~ao iremos essar de orarpelo dia em que toda a humanidade omover-se-�a om a vis~ao omungada dessa verdade suprema.Agora mesmo, o nosso oneito foalizado do Pai, tal omo o mantemos no fundo do ora�~ao, �e o deque Deus �e esp��rito; e, tal omo o transmitimos aos nossos semelhantes, de que Deus �e amor.A religi~ao de Jesus exige uma experiênia viva e espiritual. Outras religi~oes podem onsistir nasren�as tradiionais; nos envolvimentos emoionais; na onsiênia �los�o�a e em tudo o mais, maso ensinamento do Mestre requer o alane de n��veis de progresso espiritual real.A onsiênia do impulso de ser perfeito omo Deus n~ao �e a verdadeira religi~ao. Os sentimentose a emo�~ao da adora�~ao de Deus n~ao s~ao a verdadeira religi~ao. O onheimento da onvi�~ao deesqueimento do eu, e servi�o a Deus, n~ao �e a verdadeira religi~ao. A sabedoria do pensamento deque uma religi~ao �e a melhor de todas n~ao �e religi~ao em si, omo uma experiênia espiritual pessoal.A verdadeira religi~ao, sim, refere-se ao destino e �a realidade daquilo que se alan�a, assim omotamb�em se refere �a realidade e ao idealismo daquilo que se aeita por meio da f�e, de ora�~ao abertoe pleno. E tudo isso deve ser tornado pessoal para n�os, pela revela�~ao do Esp��rito da Verdade.E assim terminaram as disserta�~oes do �l�osofo grego, um dos maiores da sua ra�a, que se tornouum rente na palavra de Jesus.
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Cap��tulo 161Novas Disuss~oes om RodamNO DOMINGO, 25 de setembro de 29 d.C., os ap�ostolos e os evangelistas reuniram-se em Magadam.Depois de uma longa onferênia, naquela noite, om seus olaboradores, Jesus surpreendeu a todosao anuniar que, no dia seguinte edo, ele e os doze ap�ostolos partiriam para Jerusal�em; e queompareeriam �a Festa de Tabern�aulos. Ele ordenou aos evangelistas que visitassem os rentes naGalil�eia, e que o orpo de mulheres retornasse, por algum tempo, a Betsaida.Quando hegou a hora de partir para Jerusal�em, Natanael e Tom�e ainda estavam no meio dassuas argumenta�~oes om Rodam de Alexandria, e ent~ao eles onseguiram a permiss~ao do Mestre parapermaneer em Magadam por uns pouos dias mais. E assim, enquanto Jesus e os dez enontravam-se a aminho de Jerusal�em, Natanael e Tom�e ontinuavam empenhados em um debate sinero omRodam. Na semana anterior, em que Rodam havia exposto a sua �loso�a, Tom�e e Natanael tinham-se alternado na apresenta�~ao do evangelho do Reino, para o �l�osofo grego. Rodam desobriu que elehavia sido bem instru��do sobre os ensinamentos de Jesus, pelo seu instrutor, em Alexandria, o qualhavia sido um dos antigos ap�ostolos de Jo~ao Batista.161.1 A Pessoalidade de DeusUma quest~ao havia sobre a qual Rodam e os dois ap�ostolos divergiam, e esta era quanto �a pessoalidadede Deus. Rodam aeitou prontamente tudo o que lhe foi apresentado a respeito dos atributos deDeus, argumentava, no entanto, que o Pai no �eu n~ao �e, nem pode ser, uma pessoa omo o homemonebe a pessoalidade. Enquanto os ap�ostolos se viam em di�uldades para tentar provar que Deus�e uma pessoa, Rodam ahava ainda mais dif��il provar que ele n~ao �e uma pessoa.Rodam sustentava que o fato da pessoalidade onsiste na oexistênia de uma omunia�~ao plenae m�utua entre seres iguais, seres que s~ao apazes de uma simp�atia ompreens~ao. Disse Rodam:\Para que seja uma pessoa, Deus deveria ter s��mbolos de omunia�~ao espiritual que O apaitassema tornar-Se plenamente ompreendido por aqueles que fazem ontato om Ele. Mas, posto que Deus,o Criador de todos os outros seres, �e in�nito e eterno, a onseq�uênia, no que diz respeito �a igualdadede seres, �e que Deus est�a s�o no universo. N~ao h�a iguais a Ele; n~ao h�a nenhum ser om quem ele possaomuniar-se omo um igual. Deus, de fato, pode ser a Fonte de toda a pessoalidade, mas, omo tal,Ele transende �a pessoalidade, do mesmo modo que o Criador est�a aima e al�em da riatura".Esse argumento deixou Tom�e e Natanael muito irrequietos; e eles haviam pedido a Jesus que viessesoorrê-los, mas o Mestre negou-se a entrar em tais disuss~oes. Jesus havia dito a Tom�e: \A id�eiaque tu tens do Pai n~ao importa muito, desde que tu sejas sabedor do ideal da natureza in�nita eeterna Dele".A argumenta�~ao de Tom�e era de que Deus omunia-se om o homem e que, portanto, o Pai �e1715



uma pessoa, at�e mesmo segundo a de�ni�~ao de Rodam. E a isso o grego rejeitou, apoiando-se nofato de que Deus n~ao Se revela a Si pr�oprio pessoalmente; de que Ele ainda �e um mist�erio. Ent~aoNatanael apelou para a sua experiênia pessoal om Deus, oisa que Rodam admitiu, a�rmandoque reentemente tivera experiênias semelhantes, mas tais experiênias, argumentou ele, provavamapenas a realidade de Deus, n~ao a Sua pessoalidade.Na segunda-feira �a noite Tom�e desistiu. Na ter�a-feira �a noite, por�em, Natanael levou Rodam aareditar na pessoalidade do Pai; e onseguiu essa mudan�a, na vis~ao do grego, raioinando segundoos passos seguintes:1. O Pai no Para��so desfruta da igualdade de omunia�~ao, pelo menos om dois outros seres,que s~ao plenamente iguais e semelhantes a Ele pr�oprio - o Filho Eterno e o Esp��rito In�nito. Emvista da doutrina da Trindade, o grego foi obrigado a oneder na possibilidade da pessoalidade doPai Universal. (Foi uma onsidera�~ao posterior sobre essas disuss~oes que onduziu �a amplia�~ao dooneito da Trindade, nas mentes dos doze ap�ostolos. Evidentemente, a ren�a geral era de que Jesusfosse o Filho Eterno.)2. Posto que Jesus �e igual ao Pai, e, j�a que este Filho havia realizado a manifesta�~ao da pesso-alidade para os �lhos terrenos, esse fenômeno onstitu��a-se na prova do fato e na demonstra�~ao dapossibilidade de que todas as três Pessoas da Deidade possu��am uma pessoalidade, e estabeleia, parasempre, a apaidade que Deus tem de omuniar-se om o homem e a possibilidade da omunia�~aodo homem om Deus.3. Que Jesus enontra-se na situa�~ao de oliga�~ao m�utua e de omunia�~ao perfeita om o homem;e que Jesus era o Filho de Deus. Que a rela�~ao do Filho e do Pai pressup~oe igualdade de omunia�~ao emutualidade de ompreens~ao simp�atia; pois Jesus e o Pai eram Um. Que Jesus mant�em, ao mesmotempo, uma omunia�~ao de ompreens~ao, tanto om Deus quanto om o homem; e que, postoque ambos, Deus e o homem, ompreendem o signi�ado dos s��mbolos da omunia�~ao de Jesus,tanto Deus quanto o homem possuem os atributos de pessoalidade no que onerne aos quesitos daapaidade de interomunia�~ao. Que a pessoalidade de Jesus demonstra a pessoalidade de Deus, aomesmo tempo em que prova onlusivamente a presen�a de Deus no homem. Que duas oisas ques~ao ligadas a uma tereira oisa est~ao relaionadas entre si.4. Que a pessoalidade representa o oneito mais elevado da realidade do homem e dos valoresdivinos; que Deus tamb�em representa o oneito mais elevado de realidade divina e de valores in�nitosque pode o homem ter; portanto, Deus deve ser uma pessoalidade divina e in�nita, uma pessoalidadereal, que transende in�nita e eternamente o oneito e a de�ni�~ao que o homem tem de pessoalidade,sendo, isso posto, sempre e universalmente uma pessoalidade.5. Que Deus deve ser uma pessoalidade, posto que Ele �e o Criador de todas as pessoalidadese o destino de todas as pessoalidades. Rodam havia sido tremendamente inueniado por esseensinamento de Jesus: \Sede ent~ao perfeitos, omo o vosso Pai no �eu �e perfeito".Ao ouvir esses argumentos, Rodam repliou: \Estou onvenido. Reonheerei Deus omo umapessoa se me permitirdes atribuir quali�a�~oes, �a minha on�ss~ao dessa ren�a, aresentando aosigni�ado da pessoalidade um onjunto de valores mais amplos, tais omo supra-humano, trans-endente, supremo, in�nito, eterno, �nal e universal. Eu estou onvenido agora de que, ao mesmotempo em que Deus deve ser in�nitamente mais do que uma pessoalidade, Ele n~ao pode ser nadamenos. Dou-me por satisfeito ao terminar aqui o debate; e aeito Jesus omo a revela�~ao pessoaldo Pai, dando tamb�em por ompensados todos os fatores n~ao satisfeitos da l�ogia, da raz~ao e da�loso�a".
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161.2 A Natureza Divina de JesusNatanael e Tom�e haviam aprovado plenamente os pontos de vista de Rodam quanto ao evangelhodo Reino, entretanto, apenas um ponto restava ainda a ser onsiderado: o ensinamento que tratavada natureza divina de Jesus, uma doutrina anuniada publiamente s�o h�a pouo tempo. Natanael eTom�e, em onjunto, apresentaram as suas vis~oes da natureza divina do Mestre, e a seguinte narrativa�e uma apresenta�~ao ondensada, reorganizada e restabeleida desses ensinamentos:1. Jesus admitiu a sua divindade; e n�os remos nele. Muitas oisas not�aveis ligadas �a suaministra�~ao têm aonteido e s�o podemos ompreendê-las se areditarmos que ele �e Filho de Deus,bem omo Filho do Homem.2. A sua assoia�~ao vital onoso exempli�a o ideal da amizade humana; apenas um ser divinoseria apaz de ser um amigo humano assim. Ele �e a pessoa mais verdadeiramente n~ao-ego��sta que j�aonheemos. �E amigo, at�e mesmo de peadores; ele ousa amar os seus inimigos. �E totalmente leal an�os. Embora n~ao hesite em nos reprovar, �a bem laro para todos que ele nos ama verdadeiramente.Quanto mais o onhees, mais ir�as am�a-lo. E �ar�as enantado om a sua devo�~ao inabal�avel.Durante todos esses anos, em que n~ao onseguimos ompreender a sua miss~ao, ele se manteve omoum amigo �el. Conquanto n~ao lane m~ao de elogios, ele nos trata a todos om uma bondade igual;�e invariavelmente terno e ompassivo. Tem ompartilhado a sua vida, e tudo o mais, onoso. N�osformamos uma omunidade feliz; partilhamos de todas as oisas em omum. N~ao areditamos queum mero ser humano pudesse viver uma vida t~ao irrepreens��vel sob irunstânias t~ao dif��eis.3. Pensamos que Jesus �e divino, pois nuna faz o mal; ele n~ao erra. A sua sabedoria �e extra-ordin�aria; a sua piedade �e magn���a. Ele vive, dia a dia, em harmonia perfeita om a vontade doPai. Nuna se arrepende de ter ometido erros, porque ele n~ao transgride nenhuma das leis do Pai.E ora por n�os e onoso, mas nuna nos pede que oremos para ele. Areditamos que esteja per-manentemente livre do peado. N~ao areditamos que algu�em simplesmente humano tenha jamaisprofessado viver uma vida assim. Ele lama viver uma vida perfeita, e n�os reonheemos que ele ofaz. A nossa piedade brota do arrependimento, mas a sua piedade brota da retid~ao. Ele professamesmo perdoar os peados, e realmente ura doen�as. Nenhum ser meramente humano professariasensatamente perdoar peados; isso �e uma prerrogativa divina. E ele paree haver sido perfeito,assim, na sua retid~ao, desde o momento do nosso primeiro ontato om ele. N�os resemos na gra�ae no onheimento da verdade, mas o nosso Mestre exibe a maturidade da retid~ao, desde o prin��pio.Todos os homens, bons e maus, reonheem esses elementos de bondade em Jesus. E, om tudoisso, a sua piedade nuna �e intrusa nem ostentosa. Ele �e meigo e destemido. Paree aprovar a nossaren�a, na sua divindade. Ou ele �e o que professa ser, ou ent~ao ele �e o maior hip�orita e a maiorfraude que o mundo j�a onheeu. Estamos persuadidos de que ele �e exatamente o que diz ser.4. A singularidade do seu ar�ater e a perfei�~ao no seu ontrole emoional nos onvenem de queele �e uma ombina�~ao de humanidade e de divindade. Ele �e infalivelmente sens��vel ao espet�aulo dasneessidades da mis�eria humana; o sofrimento nuna deixa de omovê-lo. A sua ompaix~ao �e toadade modo igual pelo sofrimento f��sio, pela ang�ustia mental e pela ai�~ao espiritual. Ele reonheer�apida e generosamente a presen�a da f�e ou de qualquer outra gra�a, nos seus irm~aos mortais. Ele �ejusto, equânime e, ao mesmo tempo, t~ao miseriordioso quanto pleno de onsidera�~ao. Entristee-seom a obstina�~ao espiritual dos homens e rejubila-se quando eles onsentem em ver a luz da verdade.5. Ele paree saber e onheer os pensamentos das mentes dos homens e ompreender os desejosdos seus ora�~oes. E �e sempre ompassivo para om os nossos esp��ritos angustiados. Ele pareepossuir todas as nossas emo�~oes humanas, mas elas est~ao magni�amente glori�adas nele. Amafortemente a bondade e do mesmo modo odeia o peado. Ele possui uma onsiênia supra-humanada presen�a da Deidade. Ora omo um homem, mas age omo um Deus. Ele paree saber as oisasde antem~ao; e ousa, j�a agora, falar sobre a sua morte e omo uma referênia m��stia �a sua futuraglori�a�~ao. Conquanto seja am�avel, ele �e tamb�em bravo e orajoso. Ele nuna vaila em umprir o1717



seu dever.6. Estamos onstantemente impressionados pelo fenômeno do seu onheimento supra-humano.Di�ilmente passa um dia sem que algum inidente revele que o Mestre sabe o que aontee bemlonge da sua presen�a imediata. E tamb�em paree onheer os pensamentos do seu semelhante. N~aoh�a d�uvida de que ele est�a em omunh~ao om pessoalidades elestes; e inquestionavelmente ele viveem um plano espiritual muito aima de todos n�os. Tudo paree estar aberto ao seu entendimento�unio. Ele nos faz perguntas para que nos exteriorizemos, n~ao para obter informa�~ao.7. Pouo tempo faz que o Mestre n~ao mais hesita em a�rmar a sua supra-humanidade. Desde odia da nossa ordena�~ao omo ap�ostolos, at�e tempos reentes, ele nuna negou que tenha vindo doPai do alto. Ele fala om a autoridade de um instrutor divino. O Mestre n~ao hesita em refutar osensinamentos religiosos de hoje, nem em delarar o novo evangelho, om uma �rme autoridade. E�e a�rmativo, positivo e pleno de autoridade. At�e mesmo Jo~ao Batista, quando ouviu Jesus falar,delarou que ele era o Filho de Deus. Ele paree ser auto-su�iente dentro de si pr�oprio. N~ao busao apoio da multid~ao; ele �e indiferente �as opini~oes dos homens. Ele �e bravo e, ainda assim, t~ao semorgulho.8. Ele fala onstantemente de Deus omo um Ser oligado a ele, sempre presente em tudo o queele faz. E prossegue fazendo o bem, pois Deus paree estar nele. Faz as a�rma�~oes mais espantosassobre si pr�oprio e sobre a sua miss~ao na Terra; delara�~oes estas que seriam absurdas, aso ele n~aofosse divino. Certa vez delarou: \Antes que Abra~ao fosse, eu sou". De�nitivamente alega a suadivindade; e professa estar em soiedade om Deus. Ele quase exaure as possibilidades de express~aopara reiterar a sua assoia�~ao estreita om o Pai eleste. Ousa mesmo a�rmar que ele e o Pai s~aoUm. E diz que quem tiver visto a ele ter�a visto o Pai. E diz e faz tantas oisas extraordin�arias om anaturalidade de uma rian�a. Ele refere-se �a sua liga�~ao om o Pai, do mesmo modo que se refere �asua liga�~ao onoso. Paree estar t~ao seguro de Deus porque fala dessas rela�~oes de um modo muitonatural.9. Na sua vida de ora�~oes, Jesus paree omuniar-se diretamente om o seu Pai. N�os ouvimospouas das suas ora�~oes, mas essas pouas ora�~oes indiam que fala om Deus, omo se estivessefrente a frente om Ele. Ele paree onheer o futuro, tanto quanto o passado. Simplesmente n~aopoderia ser tudo isso e fazer todas essas oisas extraordin�arias a menos que fosse mais do que humano.Sabemos que ele �e humano, estamos ertos disso, mas estamos quase que t~ao ertos de que ele tamb�em�e divino. Areditamos que ele �e divino. Estamos onvenidos de que ele �e o Filho do Homem e oFilho de Deus.Quando Natanael e Tom�e terminaram as suas onversas om Rodam, eles apressaram-se a ir at�eJerusal�em para juntar-se aos seus ompanheiros ap�ostolos, hegando na sexta-feira daquela semana.Essa havia sido uma grande experiênia nas vidas de todos esses três rentes; e os outros ap�ostolosaprenderam muito da narrativa dessas experiênias de Natanael e Tom�e.Rodam rumou de volta �a Alexandria; e ali ensinou durante muito tempo a sua �loso�a, na esolade Meganta. Tornou-se um homem poderoso nos assuntos posteriores do Reino do �eu; foi um rente�el, at�e o �m dos seus dias terrenos; e entregou a sua vida, na Gr�eia, junto om outros, quando aspersegui�~oes atingiram o seu auge.161.3 A Mente Humana e a Mente Divina de JesusA onsiênia da divindade teve um resimento gradual na mente de Jesus, at�e a oasi~ao do seubatismo. Depois que se tornou plenamente onsiente da sua natureza divina, da sua existênia pr�e-humana e das suas prerrogativas no universo, paree que passou a ser possuidor do poder de limitarde modos diversos a sua onsiênia humana da pr�opria divindade. Paree-nos que, do batismo1718



at�e a rui�a�~ao, era inteiramente opional para Jesus depender apenas da sua mente humana ouutilizar-se do onheimento, tanto da mente humana, quanto da mente divina. �As vezes ele pareiavaler-se apenas da informa�~ao que reside no inteleto humano. Em outras oasi~oes, ele pareia agirom uma plenitude tal de onheimento e sabedoria, que s�o poderia ser possibilitada pela utiliza�~aodo onte�udo supra-humano da sua onsiênia divina.Apenas podemos ompreender as suas atua�~oes �unias aeitando a teoria de que ele podia, segundoa sua vontade, autolimitar a sua onsiênia da divindade. Somos plenamente onheedores de queele freq�uentemente abstinha-se de mostrar aos seus olaboradores a presiênia que possu��a dosaonteimentos, e de que estava iente da natureza dos pensamentos deles e do que planejavam.Compreendemos que n~ao queria que os seus seguidores soubessem om muita erteza de que ele eraapaz de disernir os seus pensamentos e de penetrar em seus planos. Ele n~ao desejava transender,em muito, o oneito do humano, do modo omo era mantido nas mentes dos seus ap�ostolos edis��pulos.Consideramo-nos de todo inapazes de distinguir entre a sua pr�atia de autolimita�~ao da onsiêniadivina e a sua t�enia de manter em segredo, para os seus ompanheiros humanos, a sua presiêniae o seu disernimento dos pensamentos deles. Estamos onvenidos de que ele usava de ambas ast�enias, mas n~ao somos sempre apazes de, em uma determinada instânia, espei�ar qual m�etodoele pode haver empregado. Freq�uentemente o observamos atuando apenas om o ontexto humanoda onsiênia; e, ent~ao, o ver��amos em onferênia om os diretores das hostes elestes do universoe disernimos o funionamento indubit�avel da mente divina. E em in�umeras oasi~oes, ent~ao, quasetestemunhamos o trabalho dessa pessoalidade ombinada de homem e de Deus, do modo omo eraativada pela uni~ao aparentemente perfeita da mente humana e da mente divina. Esse �e o limite donosso onheimento de tais fenômenos; n�os realmente n~ao sabemos de fato qual �e a verdade plenasobre esse mist�erio.
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Cap��tulo 162Na Festa de Tabern�aulosAO PARTIR para Jerusal�em om os dez ap�ostolos, Jesus planejou ir pelo aminho mais urto,passando por Samaria. E, desse modo, foram pela osta leste do lago e, pelo aminho de Cit�opolis,entraram nas fronteiras de Samaria. Quase ao air da noite, Jesus enviou Filipe e Mateus a umaaldeia nos delives do monte Gilboa, para assegurar alojamento a todo o grupo. E aonteeu queesses alde~oes mantinham fortes preoneitos ontra os judeus, bem mais do que em geral possu��am ossamaritanos; e tais sentimentos enontravam-se exaerbados nesse momento em partiular, quandotantos deles estavam a aminho da Festa de Tabern�aulos. Essa gente sabia pouo sobre Jesus,e negaram-lhe alojamentos porque Jesus e os do seu grupo eram judeus. Quando Mateus e Filipemanifestaram a sua indigna�~ao e informaram a esses samaritanos que estavam negando hospitalidadeao Santo Homem de Israel, os alde~oes enfureidos expulsaram-nos da pequena idade om bast~oes epedras.Depois que Filipe e Mateus retornaram para junto dos ompanheiros e relataram omo haviamsido expulsos da aldeia, Tiago e Jo~ao foram at�e Jesus e disseram: \Mestre, oramos para que nosdê permiss~ao, queremos hamar o fogo dos �eus para devorar esses samaritanos insolentes e impe-nitentes". Mas, ao ouvir essas palavras de vingan�a, Jesus voltou-se para os �lhos de Zebedeu e osrepreendeu severamente: \V�os n~ao estais onsientes do tipo de atitude que manifestais. A vingan�anada tem em omum om o Reino do �eu. E, pois, em vez de disutir, vamos para a pequena aldeia�a beira do vau do Jord~ao". E assim, por ausa dos preoneitos set�arios, esses samaritanos negarama si pr�oprios a honra de mostrar hospitalidade ao Filho Criador de um universo.Jesus e o grupo dos dez pararam para passar a noite na aldeia, perto do vau do Jord~ao. E, nodia seguinte, bem edo, atravessaram o rio e ontinuaram a aminho de Jerusal�em, pela estrada doleste do Jord~ao, hegando a Betânia na quarta-feira �a noite. Tom�e e Natanael vieram na sexta-feira,havendo sido retardados nas onversas om Rodam.Jesus e os doze permaneeram na vizinhan�a de Jerusal�em at�e o �m do mês seguinte (outubro),era de quatro semanas e meia depois. Jesus foi �a idade apenas umas pouas vezes, e essas visitasbreves foram feitas durante os dias da Festa de Tabern�aulos. Ele passou uma parte onsider�avel deoutubro om Abner e os seus ondis��pulos em Bel�em.162.1 Os Perigos da Visita a Jerusal�emMuito antes de partirem da Galil�eia, os seus seguidores haviam implorado a Jesus para que fosse aJerusal�em prolamar o evangelho do Reino, om o objetivo de que a sua mensagem pudesse ontarom o prest��gio de ter sido pregada no entro da ultura e do ensino judaio; mas agora que ele de fatoveio a Jerusal�em para ensinar, �aram todos temerosos pela sua vida. Sabendo que o sin�edrio haviatentado trazer Jesus a Jerusal�em para julg�a-lo e, relembrando-se das reentes delara�~oes reiteradas1721



do Mestre de que ele iria sujeitar-se �a morte, os ap�ostolos estavam literalmente atordoados om as�ubita deis~ao de ompareer �a Festa de Tabern�aulos. A todas as soliita�~oes anteriores deles, paraque fosse a Jerusal�em, ele havia respondido: \Ainda n~ao hegou a hora". E, quanto aos protestos detemor deles, agora, ele apenas respondia: \Mas a hora hegou".Durante a Festa de Tabern�aulos, Jesus, ousadamente, hegou a ir a Jerusal�em por v�arias oasi~oese ensinou publiamente no templo. Fez isso a despeito dos esfor�os dos seus ap�ostolos para dissuadi-lodessa id�eia. Embora eles houvessem, durante um bom tempo, instado-o a prolamar a sua mensagemem Jerusal�em, agora temiam vê-lo entrar na idade, sabendo muito bem que os esribas e os fariseusenontravam-se dispostos a lev�a-lo �a morte.A ousada presen�a de Jesus em Jerusal�em, mais do que nuna, onfundiu os seus seguidores.Muitos dos seus dis��pulos, e, at�e mesmo Judas Isariotes, ainda ap�ostolo, hegaram a pensar queJesus havia fugido apressadamente para a Fen��ia por temer os l��deres judeus e Herodes Antipas. En~ao onseguiam ompreender o signi�ado dos movimentos do Mestre. A sua presen�a em Jerusal�empara a Festa de Tabern�aulos, at�e mesmo ontra os onselhos dos seus seguidores, no entanto, foisu�iente para oloar, de�nitivamente, um �m em todos os murm�urios sobre medo e ovardia.Durante a Festa de Tabern�aulos, milhares de rentes de todas as partes do imp�erio romano viramJesus, ouviram-no ensinando e, muitos, at�e �zeram a aminhada a Betânia para onversar om ele arespeito do progresso do Reino, nos seus pr�oprios distritos.V�arias raz~oes havia para que houvessem permitido a Jesus pregar publiamente nos p�atios dotemplo durante os dias da festa, e a prinipal delas era o temor que surgira, entre os o�iais dosin�edrio, em resultado da divis~ao sereta de sentimentos dentro as suas pr�oprias �leiras. Era um fatoque muitos dos membros do sin�edrio, ou seretamente riam em Jesus ou, ent~ao, eram deididamenteontra prendê-lo durante a festa; num momento em que uma quantidade t~ao grande de pessoasse ahava presente em Jerusal�em; sendo que muitas delas ou areditavam nele ou ao menos eramamistosas para om o movimento espiritual que ele promovia.Os esfor�os de Abner e seus ompanheiros, em toda a Jud�eia, haviam tamb�em feito bastantepara onsolidar os sentimentos favor�aveis ao Reino, e tanto foi assim que os inimigos de Jesus n~aoousaram ser muito franos na oposi�~ao. Essa foi uma das raz~oes pelas quais Jesus pôde visitarJerusal�em publiamente e sair dali ainda vivo. Um ou dois meses antes disso, ertamente teria sidolevado �a morte.Contudo, a intrepidez ousada que teve Jesus de apareer publiamente em Jerusal�em apavorouos seus inimigos, que n~ao se enontravam preparados para um desa�o t~ao arrojado. V�arias vezes,durante esse mês, o sin�edrio fez tentativas ine�azes de prender o Mestre, mas tais esfor�os deramem nada. Os seus inimigos �aram t~ao surpreendidos om o ompareimento inesperado de Jesusem p�ublio, em Jerusal�em, que hegaram a pensar que deveria ter sido prometida a ele a prote�~aodas autoridades romanas. Sabendo que Filipe (o irm~ao de Herodes Antipas) era quase um seguidorde Jesus, os membros do sin�edrio espeularam que talvez Filipe tivesse dado a Jesus a promessade prote�~ao ontra os seus inimigos. E antes que eles despertassem e entendessem que estavamenganados, na suposi�~ao de que essa presen�a s�ubita e ousada dele, em Jerusal�em, fosse devida a umaordo sereto om os o�iais romanos, Jesus havia j�a deixado a jurisdi�~ao deles.Apenas os doze ap�ostolos, ao partirem de Magadam, sabiam que Jesus tinha a inten�~ao de om-pareer �a Festa de Tabern�aulos. Os outros seguidores do Mestre �aram bastante surpresos ao vê-lonos p�atios do templo voltando a ensinar publiamente; e as autoridades judias �aram pasmadas,para al�em de qualquer express~ao, quando lhes foi relatado que ele estava ensinando no templo.Embora os seus dis��pulos n~ao esperassem que Jesus ompareesse �a festa, a grande maioria dosperegrinos, vinda de longe e que havia ouvido falar dele, alimentava a esperan�a de poder vê-lo emJerusal�em. E n~ao se desapontaram, pois, por v�arias oasi~oes, Jesus ensinou no Port~ao de Salom~ao eem outros loais, omo nos p�atios dos templos. Esses ensinamentos foram, na realidade, o an�unio1722



o�ial, ou formal, da divindade de Jesus para o povo judeu e para todo o mundo.As multid~oes que ouviram os ensinamentos do Mestre �aram divididas nas suas opini~oes. Algunsdiziam que ele era um bom homem; alguns, que era um profeta; alguns, que era verdadeiramente oMessias; outros diziam que era um intrometido perniioso, um desenaminhador do povo om as suasdoutrinas estranhas. Os seus inimigos hesitaram em denuni�a-lo abertamente, por medo dos rentesfavor�aveis a Jesus, enquanto os seus amigos temiam reonheê-lo abertamente, por medo dos l��deresjudeus, informados de que o sin�edrio estava determinado a mand�a-lo para a morte. Entretanto at�emesmo os seus inimigos maravilharam-se om o seu ensinamento, sabendo que ele n~ao havia sidoinstru��do nas esolas dos rabinos.Toda vez que Jesus ia a Jerusal�em, os seus ap�ostolos �avam tomados pelo terror. E sentiam maismedo porque, dia a dia, esutavam os seus pronuniamentos ada vez mais orajosos a respeito danatureza da sua miss~ao na Terra. Eles n~ao estavam aostumados a ouvir Jesus fazer asser�~oes t~aoperempt�orias; e a�rma�~oes t~ao espantosas, mesmo pregando entre amigos.162.2 A Primeira Palestra no TemploNa primeira tarde em que Jesus ensinou no templo, um grupo onsider�avel sentou-se para ouvir assuas palavras, que desreviam a liberdade do novo evangelho; e havia j�ubilo naqueles que reram nasboas-novas. Um ouvinte urioso, ent~ao, interrompeu-o para perguntar: \Mestre, omo �e que tu podesitar as esrituras e ensinar t~ao uentemente ao povo, sendo que fui informado de que n~ao aprendestesegundo os ensinamentos dos rabinos?" Jesus respondeu: \Nenhum homem ensinou-me as verdadesque eu vos delaro. E esse ensinamento n~ao �e meu e sim Dele, que me enviou. Se qualquer homemdeseja realmente fazer a vontade do meu Pai, neessita om erteza de onheer o meu ensinamento,seja ele vindo de Deus ou sejam palavras vindas de mim. Aquele que fala por si pr�oprio busa asua pr�opria gl�oria, mas, quando eu falo as palavras do Pai, om isso eu buso a gl�oria Dele, queme enviou. Antes de tentardes entrar na nova luz, entretanto, n~ao dev��eis antes seguir a luz que j�atendes? Mois�es vos deu a lei, mas quantos de v�os tentais honestamente atender �as exigênias dele?Mois�es, nessa lei, ordena-vos, dizendo: `N~ao matareis'; e, apesar dessa ordem, alguns de v�os busaislevar a morte ao Filho do Homem".Ao ouvir essas palavras, o povo ome�ou a disutir entre si. Alguns disseram que ele estava louo;alguns que era um demônio. Outros disseram ser esse de fato o profeta da Galil�eia, a quem esribase fariseus h�a muito vinham tentando matar. Alguns disseram que as autoridades religiosas estavamom medo de molest�a-lo; outros ahavam que ainda n~ao se tinha oloado as m~aos nele porquehaviam tornado-se rentes dele. Ap�os um debate onsider�avel, algu�em, na multid~ao, deu um passo �afrente e perguntou a Jesus: \Por que os dirigentes tentam mat�a-lo?" E ele respondeu: \Os dirigentesbusam matar-me porque eles se ressentem do meu ensinamento sobre as boas-novas do Reino, umevangelho que liberta os homens das tradi�~oes pesadas de uma religi~ao formal de erimônias que essesinstrutores est~ao determinados a manter a qualquer usto. Eles irunidam de aordo om a lei, nodia de s�abado, mas seriam apazes de matar-me porque uma vez, no dia de s�abado, eu libertei umhomem da servid~ao da ai�~ao. Eles me seguem no dia de s�abado para espionar-me; e matar-me-iamporque, em uma outra oasi~ao, eu esolhi urar ompletamente a um homem aometido de dores,no s�abado. Eles busam matar-me porque sabem muito bem que, se v�os rerdes honestamente ese ousardes aeitar os meus ensinamentos, o sistema da religi~ao tradiional deles �ar�a arruinado,destru��do para sempre. E assim �ar~ao privados da autoridade sobre aquilo a que eles devotaram assuas vidas, j�a que eles se reusam �rmemente a aeitar este evangelho novo, e mais glorioso, do Reinode Deus. E agora eu fa�o um apelo a ada um: julgai, n~ao de aordo om as aparênias exteriores,mas julgai, sim, segundo o verdadeiro esp��rito desses ensinamentos; julgai om retid~ao".Ent~ao um outro inquiridor disse: \Sim, Mestre, n�os busamos o Messias, mas, quando ele vier,1723



sabemos que ele apareer�a em mist�erio. N�os sabemos de onde tu �es. Tens estado entre os teusirm~aos desde o ome�o. O libertador vir�a em poder, para restaurar o trono do reino de Davi. Turealmente reivindias ser o Messias?" E Jesus respondeu: \V�os pretendeis onheer-me e saber deonde eu venho. Eu gostaria de que essas pretens~oes fossem verdadeiras, pois se de fato assim fosse,v�os ahar��eis vida abundante nesse onheimento. Mas eu delaro que eu n~ao vim a v�os por minhapr�opria ausa; eu vim enviado pelo Pai, e Aquele que me enviou �e verdadeiro e �e �el. Ao reusardesouvir-me, estais reusando reeber Aquele que me enviou. Se reeberdes esse evangelho, hegareis aonheer a Ele que me enviou. Eu onhe�o o Pai, pois eu vim do Pai, para delar�a-Lo e revel�a-Lo av�os".Os agentes dos esribas queriam oloar as m~aos nele, mas temiam a multid~ao, pois eram muitosos que riam nele. O trabalho de Jesus, desde o seu batismo, havia tornado-se bem onheido detodo o mundo judeu e, quando muitos deles ontavam sobre essas oisas, diziam entre si: \Mesmoque esse instrutor seja da Galil�eia, e ainda que n~ao satisfa�a a todas as nossas expetativas de umMessias, n�os nos perguntamos, quando vier o libertador, se ele far�a alguma oisa mais bela do queesse Jesus de Nazar�e j�a fez".Quando os fariseus e os seus agentes ouviram o povo falando desse modo, eles foram aonselhar-se om os seus l��deres e deidiram que alguma oisa deveria ser feita, sem demora, para oloarum �m nessas apresenta�~oes p�ublias de Jesus, nos p�atios dos templos. Os l��deres dos judeus, emgeral, estavam dispostos a evitar um onfronto om Jesus, areditando que as autoridades romanashouvessem prometido imunidade a ele. N~ao onseguiam expliar de outro modo a sua oragem devir a Jerusal�em naquele momento; mas os o�iais do sin�edrio n~ao areditaram totalmente nesserumor. Eles ponderaram que os governantes romanos n~ao fariam uma tal oisa seretamente e semo onheimento do orpo mais alto do governo da na�~ao judaia.E, desse modo, Eber, o agente quali�ado do sin�edrio, om dois assistentes, foi despahado paraprender Jesus. E, quando Eber aproximava-se de Jesus, o Mestre disse: \N~ao temas aproximar-tede mim. Chegue mais perto para ouvir o meu ensinamento. Sei que foste enviado para prender-me,mas devias entender que nada sueder�a ao Filho do Homem antes que hegue a sua hora. N~ao teoloques ontra mim, apenas vieste em umprimento das ordens dos teus patr~oes e, at�e mesmo taisdirigentes dos judeus, em verdade, pensam estar fazendo o servi�o de Deus ao busar seretamentea minha destrui�~ao.\N~ao tenho ranor ontra v�os. O Pai vos ama e, portanto, eu quero a vossa liberta�~ao das adeiasdo preoneito e das trevas da tradi�~ao. Eu vos ofere�o a liberdade da vida e o j�ubilo da salva�~ao.Prolamo o aminho novo e vivo, a liberta�~ao do mal e a ruptura das algemas do peado. Eu vimpara que v�os pud�esseis ter a vida, e tê-la eternamente. Se v�os busais livrar-vos de mim e dos meusensinamentos inquietantes; dever��eis ompreender que devo estar onvoso apenas um pouo mais!Em pouqu��ssimo tempo eu irei para Ele, que me enviou a este mundo. E, ent~ao, muitos de v�os ireisansiosamente prourar por mim, mas n~ao tereis a minha presen�a, pois onde eu devo ir v�os n~ao podeishegar. Por�em todos aqueles que verdadeiramente tentarem enontrar-me, em algum momento, ir~aoalan�ar a vida que onduz �a presen�a do meu Pai".Alguns daqueles que zombavam, entre si, disseram: \Para onde vai este homem, que n~ao podere-mos enontr�a-lo? Ser�a que ir�a viver entre os gregos? Ser�a que ir�a destruir-se a si pr�oprio? O quepoder�a estar querendo dizer, quando delara que logo partir�a de perto de n�os, e que n~ao poderemosir at�e onde ele vai?"Eber e os seus assistentes negaram-se a prender Jesus e retornaram sem ele. Entretanto, quandoo dirigente dos saerdotes e fariseus repreendeu Eber e os seus assistentes, porque eles n~ao haviamtrazido Jesus, Eber apenas respondeu: \Tememos prendê-lo no meio da multid~ao, porque muitoss~ao os que rêem nele. Al�em do mais, nuna ouvimos um homem falando omo ele. H�a algo defora do omum om esse instrutor. V�os todos far��eis bem de ir at�e l�a para esut�a-lo". E, quando osprinipais dirigentes ouviram essas palavras, �aram surpresos e disseram insultuosamente a Eber:1724



\Tu tamb�em j�a te desgarraste? Aaso est�as �a beira de rer nesse enganador? J�a ouviste falar dealgum dos nossos homens ultos ou de algum dos dirigentes que areditaram nele? Algu�em dentreos esribas ou dentre os fariseus j�a teria sido enganado por esses ensinamentos astutos? Como podestu estar inueniado pelo omportamento dessa multid~ao ignorante, que n~ao onhee a lei nem osprofetas? Aaso n~ao sabes que esse povo inulto est�a amaldi�oado?" E Eber ent~ao respondeu:\Mesmo assim, meus mestres, esse homem diz palavras de miseri�ordia e de esperan�a �a multid~ao.Ele enoraja os desalentados, e as suas palavras foram onfortantes at�e mesmo para as nossas almas.O que pode haver de errado nesses ensinamentos, mesmo que ele n~ao seja o Messias das esrituras? Eainda assim a nossa lei n~ao exige justi�a? Condenamos um homem antes de ouvi-lo?" E o dirigentedo sin�edrio �ou irado om Eber e, voltando-se para ele, disse: \Fiaste louo? Aaso tamb�em �es daGalil�eia? Busa nas esrituras, e desobrir�as que, da Galil�eia, n~ao sai nenhum profeta, muito menoso Messias".O sin�edrio dispersou-se em onfus~ao e Jesus reolheu-se em Betânia para passar a noite.162.3 A Mulher Surpreendida em Adult�erioFoi durante essa visita a Jerusal�em que Jesus esteve om uma erta mulher de m�a reputa�~ao. Elafoi trazida �a presen�a de Jesus pelos que a ausavam e pelos inimigos dele. A narrativa distorida,que v�os onheeis, desse epis�odio sugere que tal mulher tenha sido trazida diante de Jesus pelosesribas e fariseus, e que Jesus lidou om eles, omo que para indiar que esses l��deres religiosos dosjudeus pudessem, eles pr�oprios, ser ulpados de imoralidade. Jesus sabia muito bem que, emboraesses esribas e fariseus fossem egos espiritualmente e preoneituosos inteletualmente por ausada sua lealdade �a tradi�~ao, deviam estar entre os homens mais ��ntegros moralmente daqueles dias edaquela gera�~ao.Eis o que realmente aonteeu: Cedo, na tereira manh~a da festa, quando Jesus aproximava-se dotemplo, um grupo de agentes ontratados pelo sin�edrio veio ao seu enontro. Eles traziam onsigo,�a for�a, uma mulher. Ao aproximar-se, o porta-voz deles disse: \Mestre, esta mulher foi enontradaem adult�erio - no ato mesmo. Ora, a lei de Mois�es manda que apedrejemos esta mulher. O que dizessobre o que deve ser feito om ela?"O plano dos inimigos de Jesus, se ele sustentasse a lei de Mois�es, exigindo que a transgressoraonfessa fosse apedrejada, era envolvê-lo em di�uldades om os governantes romanos, que haviamnegado aos judeus o direito de inigir a pena de morte sem a aprova�~ao de um tribunal romano. Seele proibisse o apedrejamento da mulher, eles iriam aus�a-lo, diante do sin�edrio, por oloar-se aimade Mois�es e da lei judaia. Se ele permaneesse em silênio, eles o ausariam de ovardia. O Mestre,todavia, manobrou a situa�~ao de um modo tal que toda a armadilha desmoronou om o peso dapr�opria sordidez.Essa mulher, outrora deente, era esposa de um idad~ao inferior de Nazar�e, um homem que tinhaausado di�uldades a Jesus durante os seus dias de juventude. Havendo o homem asado om essamulher, for�ava-a vergonhosamente a ganhar a vida fazendo om�erio do pr�oprio orpo. Ele haviavindo �a festa, em Jerusal�em, para que a sua mulher pudesse prostituir-se por ganhos �naneiros. Elehavia aeitado uma barganha om os meren�arios dos dirigentes judeus, traindo, assim, a sua pr�opriamulher no seu v��io omerializado. E, assim, vinham om a mulher e o ompanheiro de transgress~ao,om o prop�osito de surpreender Jesus fazendo alguma delara�~ao que pudesse ser usada ontra elepr�oprio, para a sua pris~ao.Jesus, prourando na multid~ao, viu o marido dela, detr�as de outras pessoas. Sabia que esp�eiede homem era esse marido e perebeu que fazia parte da transa�~ao desprez��vel. Jesus andou at�eperto de onde esse marido degenerado estava e esreveu na areia algumas palavras que o �zeramir embora �as pressas. Ent~ao Jesus veio diante da mulher e esreveu de novo no h~ao algo para os1725



seus poss��veis ausadores; e, quando eles leram essas palavras, tamb�em foram embora, um a um. Equando o Mestre esreveu pela tereira vez na areia, o ompanheiro de peado, da mulher, por suavez partiu; e, assim, o Mestre levantou-se depois de esrever e ontemplou a mulher sozinha diantedele. Jesus disse: \Mulher, onde est~ao os teus ausadores? Ningu�em �ou para apedrejar-te?" E amulher, levantando os olhos, respondeu: \Ningu�em, Senhor". E ent~ao Jesus disse: \Conhe�o bemsobre voê; mas nem eu te ondeno. Toma o teu aminho em paz". E essa mulher, Hildana, renuniouao seu marido perverso e juntou-se aos dis��pulos do Reino.162.4 A Festa de Tabern�aulosA presen�a de pessoas de todo o mundo onheido, da Espanha �a �India, fazia da Festa de Tabern�aulosuma oasi~ao ideal para que Jesus, pela primeira vez, prolamasse publiamente, em Jerusal�em, todoo seu evangelho. Nessa festa, o povo �ava boa parte do tempo ao ar livre, em abanas feitas defolhagens. Era uma festa das olheitas e, estando assim no fresor dos meses de outono, os judeusdo mundo inteiro freq�uentavam essa festa em maior n�umero do que a da P�asoa ao �nal do inverno,ou a de Penteostes no ome�o do ver~ao. Os ap�ostolos ontemplavam o seu Mestre, a�nal, fazendoo an�unio orajoso da sua miss~ao na Terra, por assim dizer, perante todo o mundo.Essa era a festa das festas, pois todo sarif��io que n~ao houvesse sido realizado nas outras festaspodia ser feito nessa �epoa. Era a oasi~ao para a reep�~ao das oferendas ao templo; era umaombina�~ao dos prazeres das f�erias om os ritos solenes da adora�~ao religiosa. E era uma �epoa dej�ubilo raial, meslado a sarif��ios, a antos lev��tios e a toques solenes das trombetas prateadasdos saerdotes. �A noite, em um espet�aulo impressionante, o templo e as multid~oes de peregrinoseram brilhantemente iluminados pelos grandes andelabros, que queimavam, om muito brilho, nosp�atios das mulheres, e tamb�em pelo resplendor de dezenas de toheiros nos p�atios do templo. Todaa idade �ava alegremente deorada, exeto o astelo romano de Antônia, que dominava, em umontraste sinistro, essa ena festiva e adoradora. E omo os judeus odiavam essa lembran�a, semprepresente, do jugo romano!Setenta touros eram sari�ados durante a festa, simbolizando as setenta na�~oes do paganismo. Aerimônia do derramamento da �agua simbolizava o espargimento do esp��rito divino. Essa erimôniada �agua era preedida da proiss~ao dos saerdotes e dos levitas, ao naser do sol. Os adoradoresaminhavam pelos degraus que iam do p�atio de Israel ao p�atio das mulheres, enquanto ouvia-se osoar suessivo das trombetas prateadas. E ent~ao os ��eis marhavam at�e o belo port~ao, que se abriapara o p�atio dos gentios. E ali, davam uma meia-volta para retomar pelo oeste, repetindo os seusântios e ontinuando a sua marha para a �agua simb�olia.Quase quatroentos e inq�uenta saerdotes, aproximadamente, junto om um n�umero orrespon-dente de levitas o�iaram no �ultimo dia da festa. Ao alvoreer, os peregrinos reuniam-se, de todas aspartes da idade, ada um deles arregando na m~ao direita um ramalhete feito de murta, de salgueiroe de ramos de palma, enquanto na m~ao esquerda eles arregavam um ramo da ma�~a do para��so - aidra, ou a \fruta proibida". Esses peregrinos dividiam-se em três grupos para a erimônia do alvo-reer. Uma parte permaneia no templo, a �m de preseniar os sarif��ios da manh~a. Outro grupomarhava de Jerusal�em at�e perto de Maza, om o �to de ortar os ramos de salgueiro para adornaro altar dos sarif��ios. J�a o tereiro grupo formava uma proiss~ao que seguia de perto o saerdoteom a �agua; este, ao som das trombetas prateadas, levava o ântaro dourado que iria onter a �aguasimb�olia de Ofel, partindo do templo e seguindo at�e a proximidade de Silo�e, onde estava loalizadoo port~ao da fonte. Depois de enhido o ântaro dourado na pisina da fonte de Silo�e, a proiss~aomarhava de volta para o templo, entrando pelo aminho do port~ao da �agua e indo diretamente at�e op�atio dos saerdotes, onde o saerdote que levava o ântaro de �agua juntava-se om outro que levavao vinho para a oferenda da bebida. Esses dois saerdotes, ent~ao, dirigiam-se aos funis de prata queonduziam �a base do altar e, ali, deixavam jorrar os onte�udos dos ântaros. O umprimento desse1726



ritual, de fazer jorrar o vinho e a �agua, era o sinal para que os peregrinos reunidos ome�assem aantar os salmos, desde o 113 at�e o 118, inlusive, alternando-se om os levitas. E, enquanto repetiamesses versos, faziam ondular os seus ramos no altar. Ent~ao, vinham os sarif��ios do dia, relaionadosom o repetir do salmo da data, sendo o otog�esimo segundo o salmo do �ultimo dia desta festa,ome�ando pelo quinto verso.162.5 O Serm~ao sobre a Luz do MundoDa noite do dia seguinte at�e a �ultima noite da festa, quando a ena era brilhantemente iluminadapelas luzes dos andelabros e dos toheiros, Jesus permaneeu em meio da multid~ao reunida e disse:\Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue n~ao andar�a na esurid~ao, mas ter�a a luz da vida.Presumindo oloar-me em julgamento e assumindo serem meus ju��zes, v�os delarais que, dando euo testemunho de mim mesmo, o meu testemunho n~ao poder�a ser verdadeiro. Mas a riatura nunapode julgar o Criador. E dando eu o testemunho de mim mesmo, o meu testemunho ser�a verdadeiropara a eternidade, pois sei de onde vim, sei quem sou e para onde vou. V�os, que matar��eis o Filhodo Homem, n~ao sabeis de onde eu vim nem quem sou nem para onde vou. Julgais apenas pelasaparênias da arne; n~ao perebeis as realidades do esp��rito. N~ao julgo homens, nem mesmo o meuarquiinimigo. Mas se devesse esolher julgar, o meu julgamento seria verdadeiro e justo, pois n~aojulgaria a s�os, mas em assoia�~ao om o meu Pai, que me enviou ao mundo e que �e fonte de todojulgamento verdadeiro. Se v�os podeis aeitar o testemunho de duas pessoas on��aveis - bem, ent~ao,eu testemunho essas verdades, omo o meu Pai no �eu tamb�em o faz. E, quando eu vos disse isso,ontem, na vossa esurid~ao, v�os perguntastes a mim: `Onde est�a o teu Pai?' Verdadeiramente, n~aoonheeis, nem a mim, nem ao meu Pai, pois se tiv�esseis onheido a mim, v�os ter��eis tamb�emonheido o Pai.\J�a vos disse que vou embora e que v�os prourareis por mim e n~ao me enontrareis pois, paraonde vou, n~ao podeis ir. V�os, que rejeitastes essa luz, vindes debaixo; eu venho de ima. V�os, quepreferistes �ar na esurid~ao, sois deste mundo. Eu n~ao sou deste mundo e vivo na luz eterna doPai das luzes. Todos v�os tivestes oportunidades abundantes de saber quem sou, mas tereis aindaoutras evidênias on�rmando a identidade do Filho do Homem. Eu sou a luz da vida, e todo aqueleque, deliberadamente, e om a ompreens~ao disso, rejeitar essa luz salvadora morrer�a dos pr�opriospeados. Muito tenho eu para vos ontar, mas sois inapazes de reeber as minhas palavras. Contudo,Aquele que me enviou �e verdadeiro e �el; o meu Pai ama at�e mesmo os seus �lhos no erro. E tudoque o meu Pai disse eu tamb�em prolamo ao mundo.\Quando o Filho do Homem elevar-se, ent~ao todos v�os sabereis que eu sou ele e que eu nada �zpor mim mesmo, mas apenas omo o Pai ensinou-me. Digo essas palavras a v�os e aos vossos �lhos.E Aquele que me enviou, ainda agora, est�a omigo; Ele n~ao me deixou sozinho, pois eu fa�o sempreaquilo que �e agrad�avel �a vista Dele".E, quando Jesus ensinava assim aos peregrinos, nos p�atios dos templos, muitos areditaram. Eningu�em ousou oloar as m~aos nele.162.6 O Disurso sobre a �Agua da VidaNo grande dia da festa, o �ultimo dia, quando a proiss~ao vinda da pisina de Silo�e passava pelosp�atios dos templos, e, imediatamente depois que a �agua e o vinho haviam sido derramados no altarpelos saerdotes, Jesus, entre os peregrinos, disse: \Se algu�em tiver sede, que venha a mim e beba.Do Pai que est�a no alto, eu trago para este mundo a �agua da vida. Aquele que areditar em mim ser�apreenhido om o esp��rito que essa �agua representa, pois at�e mesmo as esrituras delaram: `Dele1727



uir~ao rios de �agua da vida'. Quando o Filho do Homem houver terminado a sua obra na Terra, oEsp��rito da Verdade vivo ser�a vertido sobre toda a arne. Aqueles que reebem esse esp��rito nunaonheem a sede espiritual".Jesus n~ao interrompeu o servi�o para dizer essas palavras. Ele dirigiu a resposta aos adoradores,imediatamente depois do anto de Hallel, na forma de leitura dos salmos, aompanhada da ondula�~aodos ramos, diante do altar. E exatamente ent~ao houve uma pausa, enquanto os sarif��ios estavamsendo preparados; e foi nesse momento que os peregrinos ouviram a voz fasinante do Mestre, dela-rando que ele era o doador da �agua da vida a toda alma om sede espiritual.Na onlus~ao desse servi�o matinal, Jesus ontinuou a ensinar �a multid~ao, dizendo: \N~ao lestes nasesrituras: `Vede, do mesmo modo que as �aguas s~ao derramadas no h~ao seo e aspergidas sobre o soloresseado, eu irei dar o esp��rito da santidade para que seja vertido omo uma bên�~ao sobre os vossos�lhos e mesmo sobre os �lhos dos vossos �lhos'? Por que ireis ter sede da ministra�~ao do esp��rito, sebusais banhar as vossas almas om a �agua das tradi�~oes dos homens vinda dos ântaros quebradospelo servi�o erimonial? O que vedes aonteendo nesse templo �e o modo pelo qual os vossos paisbusavam simbolizar a d�adiva do esp��rito divino aos �lhos da f�e, e �zestes bem em perpetuar essess��mbolos at�e os dias atuais. Mas, agora, a revela�~ao do Pai dos esp��ritos hegou a essa gera�~ao, pormeio da outorga do seu Filho, e tudo isso ir�a ertamente ser seguido da d�adiva do esp��rito do Pai edo Filho aos �lhos dos homens. Para todo aquele que tem f�e, essa d�adiva do esp��rito tornar-se-�a overdadeiro mestre do aminho que leva �a vida eterna, �as �aguas verdadeiras da vida, ao Reino do �eusobre a Terra e ao Para��so do Pai l�a em ima".E Jesus ontinuou a responder �as perguntas da multid~ao e �as dos fariseus. Alguns julgavam quefosse um profeta; alguns areditavam que fosse o Messias; outros diziam que ele n~ao podia ser oCristo, sabendo que havia vindo da Galil�eia e que, o Messias, iria restaurar o trono de Davi. Masn~ao ousaram prendê-lo, ainda.162.7 O Disurso sobre a Liberdade EspiritualNa tarde do �ultimo dia da festa, e depois que os ap�ostolos viram frustrados os seus esfor�os parapersuadi-lo a partir de Jerusal�em, Jesus novamente foi ao templo e ensinou. Enontrando um grandegrupo de rentes reunidos no Port~ao de Salom~ao, ele dirigiu-se a eles, dizendo:\Se as minhas palavras enontram residênia em v�os e se estais dispostos a fazer a vontade domeu Pai, ent~ao, verdadeiramente sois dis��pulos meus. V�os onheereis a verdade e a verdade tornar-vos-�a homens livres. Eu sei omo v�os ireis responder-me: N�os somos os �lhos de Abra~ao e n~ao somosesravos de ningu�em; omo ent~ao seremos libertados? Ainda assim, eu n~ao falo da submiss~ao exteriora leis de outrem; eu me re�ro �as liberdades da alma. Em verdade, em verdade, eu vos digo que todoaquele que omete peados �e esravo do peado. E v�os sabeis que o esravo n~ao est�a destinado ahabitar, para sempre, na asa do senhor. V�os sabeis tamb�em que o �lho permanee na asa do seupai. Se, portanto, o Filho vos libertar e vos transformar em �lhos, ent~ao, v�os sereis de fato livres."\Sei que sois a semente de Abra~ao e, ainda assim, os vossos l��deres tentam matar-me, porqueainda n~ao permitiram que a minha palavra tivesse a inuênia transformadora em seus ora�~oes.Suas almas est~ao laradas pelo preoneito e egas pelo orgulho e vingan�a. Eu vos delaro averdade, que o Pai eterno me mostra, enquanto esses instrutores iludidos busam fazer as oisas queaprenderam apenas dos seus pais temporais. E, quando responderdes que Abra~ao �e vosso pai, ent~ao,eu vos direi que, se fôsseis �lhos de Abra~ao, v�os far��eis as obras de Abra~ao. Alguns, dentre v�os,areditam no meu ensinamento, mas outros prouram destruir-me porque eu vos disse a verdadeque reebi de Deus. Mas Abra~ao n~ao tratou assim a verdade de Deus. Perebo que alguns, dentrev�os, est~ao determinados a fazer as obras do maligno. Se Deus fosse vosso pai, v�os onheer-me-��eis eamar��eis a verdade que revelo. N~ao podeis ver que venho do Pai, que sou enviado por Deus, que n~ao1728



estou fazendo esse trabalho apenas por mim pr�oprio? Por que n~ao ompreendeis minhas palavras?Ser�a porque esolhestes tornar-vos os �lhos do mal? Se v�os sois os �lhos das trevas, di�ilmenteaminhareis �a luz da verdade que eu revelo. Os �lhos do maligno seguem apenas os aminhos doseu pai, que foi um enganador e n~ao permaneeu om a verdade porque n~ao havia nenhuma verdadenele. Mas agora vem o Filho do Homem falando e vivendo a verdade, e muitos dentre v�os vos negaisa rer."\Qual de v�os me ondenais omo peador? Se eu, ent~ao, vivo e prolamo a verdade mostrada amim pelo Pai, por que n~ao areditais? Aquele que �e de Deus ouve ontente as palavras de Deus; e �eesse o motivo pelo qual muitos de v�os n~ao ouvis as minhas palavras, porque n~ao sois de Deus. Osvossos instrutores presumiram at�e mesmo dizer que eu fa�o a minha obra om o poder do pr��nipe dosdemônios. Algu�em aqui aabou de dizer que eu tenho omigo um demônio, que eu sou um �lho dodemônio. Mas todos v�os, que lidais honestamente om as vossas pr�oprias almas, sabeis perfeitamentebem que eu n~ao sou um demônio. V�os sabeis que eu honro o Pai at�e mesmo quando v�os me desonrais.Eu n~ao buso a minha pr�opria gl�oria, apenas a gl�oria do meu Pai do Para��so. E eu n~ao vos julgo,pois h�a Um que julga por mim."\Em verdade, em verdade, eu digo a v�os que areditais no evangelho que, se um homem mantiverviva essa palavra de verdade no seu ora�~ao, ele nuna sentir�a o gosto da morte. E agora, bem aomeu lado, um esriba diz que essa a�rma�~ao prova que eu tenho omigo um demônio, vendo queAbra~ao est�a morto, e tamb�em os profetas. E ele pergunta: `�Es assim t~ao maior do que Abra~ao e osprofetas, a ponto de ousares �ar aqui dizendo que aquele que mantiver a tua palavra n~ao provar�ada morte? Quem reivindias ser a ponto de ousares fazer tais blasfêmias?' E a tudo isso eu digo que,se eu glori�o a mim pr�oprio, a minha gl�oria �e omo nada. Mas �e o Pai que me glori�ar�a, o mesmoPai a quem hamais de Deus. Mas v�os n~ao hegastes a onheer esse vosso Deus e meu Pai, e euvim para unir-vos; para mostrar-vos omo vos tornar verdadeiramente �lhos de Deus. Embora n~aoonhe�ais o Pai, eu O onhe�o verdadeiramente. E mesmo Abra~ao rejubilou-se de ver o meu dia e,pela f�e, viu esse dia e �ou ontente".Quando os judeus desrentes e os agentes do sin�edrio, ent~ao j�a reunidos ali, ouviram essas palavras,iniiaram um tumulto, berrando: \Tu n~ao tens nem inq�uenta anos de idade e ainda falas em ter vistoAbra~ao; tu �es um �lho do demônio!" Jesus �ou inapaitado de ontinuar o seu disurso. Apenasdisse quando partia: \Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abra~ao fosse, eu sou". Muitosdos desrentes prouraram pedras para atirar nele; e os agentes do sin�edrio tentaram prendê-lo, maso Mestre rapidamente tomou o seu aminho atrav�es dos orredores do templo e esapou, indo parao loal sereto de enontro, perto de Betânia, onde Marta, Maria e L�azaro esperavam por ele.162.8 A Conversa om Marta e MariaTinha sido arranjado para que Jesus se alojasse om L�azaro e as suas irm~as na asa de um amigo,enquanto os ap�ostolos �ariam espalhados aqui e ali, em pequenos grupos. Essas preau�~oes foramtomadas porque, de novo, as autoridades judias estavammais audaiosas nos seus planos de prendê-lo.Durante anos, havia sido ostume desses três deixar tudo de lado e ouvir aos ensinamentos de Jesussempre que ele os visitava. Com a perda dos seus pais, Marta havia assumido as responsabilidadesda vida dom�estia e, sendo assim, nessa oasi~ao, enquanto L�azaro e Maria se mantinham assentadosaos p�es de Jesus, bebendo do seu ensinamento restaurador, Marta uidava de servir a refei�~ao danoite. Deveria ser expliado que Marta se distra��a, om in�umeras tarefas pouo neess�arias e �uteis,e que �ava sobrearregada om muitos uidados triviais; tal era a sua tendênia.Ao mesmo tempo em que se oupava om todos esses supostos deveres, Marta �ava perturbadaporque Maria nada fazia para ajudar. E, sendo assim, ela foi a Jesus e disse: \Mestre, n~ao teimportas om a minha irm~a me deixando, sozinha, fazer todo o servi�o? Tu n~ao pedirias a ela para1729



vir ajudar-me?" Jesus respondeu: \Marta, Marta, por que tu �as sempre ansiosa, om tantas oisasa fazer e por que te preoupas om tantos detalhes? Uma oisa apenas realmente vale a pena e,desde que Maria esolheu essa parte boa e neess�aria, eu n~ao a tirarei dela. Mas quando ireis ambasaprender a viver omo eu vos ensinei: ambas servindo em oopera�~ao e ambas refresando as almasem un��ssono? N~ao onseguistes aprender que h�a um momento para tudo - que as quest~oes menosimportantes da vida deveriam reeber menos aten�~ao diante das oisas maiores do Reino eleste?"162.9 Em Bel�em om AbnerDurante a semana seguinte �a da Festa de Tabern�aulos, dezenas de rentes reuniram-se em Betânia ereeberam os ensinamentos dos doze ap�ostolos. O sin�edrio n~ao fez nenhum movimento para perturbaresses enontros, j�a que Jesus n~ao estava presente; ele estava, durante esse per��odo, trabalhando omAbner e os seus ondis��pulos, em Bel�em. No dia seguinte ao fehamento da festa, Jesus tinha j�apartido para Betânia, e n~ao mais ensinou no templo durante essa visita a Jerusal�em.Nessa �epoa, Abner mantinha o seu entro de a�~oes em Bel�em, e daquele entro muitos dis��puloshaviam sido enviados �as idades da Jud�eia, sul de Samaria e at�e mesmo �a Alexandria. Pouos diasdepois da sua hegada, Jesus e Abner ompletaram os arranjos para a onsolida�~ao das obras dosdois grupos de ap�ostolos.Durante essa visita �a Festa de Tabern�aulos, Jesus havia dividido o seu tempo igualmente entreBetânia e Bel�em. Em Betânia ele passou um tempo onsider�avel om os seus ap�ostolos; em Bel�emdeu bastante instru�~ao a Abner e aos outros antigos ap�ostolos de Jo~ao. E foi esse ontato ��ntimoque, a�nal, os levou a rerem nele. Esses antigos ap�ostolos de Jo~ao Batista foram inueniadospela oragem que Jesus demonstrara no seu ensinamento p�ublio, em Jerusal�em; bem omo pelaompreens~ao solid�aria que experimentaram no ensinamento partiular dado a eles em Bel�em. Essasinuênias onquistaram, ompleta e �nalmente, de todos os ondis��pulos de Abner, uma aeita�~aode todo o ora�~ao, para o Reino e para todas as oisas que um tal passo impliava.Antes de deixar Bel�em pela �ultima vez, o Mestre fez arranjos para que todos eles se reunissemom ele no esfor�o uni�ado que devia anteeder ao t�ermino da sua arreira terrena na arne. Fiouaertado que Abner e os seus ompanheiros deviam juntar-se a Jesus e aos doze no parque deMagadam, em um futuro pr�oximo.De aordo om o que �ara marado, no prin��pio de novembro, Abner e os seus onze ompa-nheiros lan�aram a sua sorte juntando-se a Jesus e aos doze e trabalharam om eles, em uma �uniaorganiza�~ao, at�e o momento mesmo da rui�a�~ao.No �nal de outubro, Jesus e os doze retiraram-se da vizinhan�a imediata de Jerusal�em. No do-mingo, 30 de outubro, Jesus e os seus ompanheiros deixaram a idade de Efraim, onde ele estiveradesansando, em relus~ao, por uns pouos dias, e, indo pela parte oeste da estrada do Jord~ao dire-tamente ao parque de Magadam, hegaram l�a, na tarde da quarta-feira, 2 de novembro.Os ap�ostolos �aram bastante aliviados de terem o Mestre de volta em um solo amistoso; e n~aomais o pressionaram para que fosse a Jerusal�em om a �nalidade de prolamar o evangelho do Reino.
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Cap��tulo 163A Ordena�~ao dos Setenta em MagadamUNS POUCOS dias depois do retorno de Jesus e dos doze a Magadam, vindos de Jerusal�em, Abner eum grupo de era de inq�uenta dis��pulos hegaram de Bel�em. Nesse momento tamb�em se reuniam,no aampamento de Magadam, o orpo dos evangelistas, o orpo de mulheres e era de ento einq�uenta outros dis��pulos sineros e ��eis de todas as partes da Palestina. Depois de devotar unspouos dias �as onversas e �a reorganiza�~ao do aampamento, Jesus e os doze ome�aram um urso deaperfei�oamento intensivo para esse grupo espeial de rentes e, dessa agrega�~ao de dis��pulos bemtreinados e experientes, o Mestre esolheu subseq�uentemente os setenta instrutores e os enviou paraprolamar o evangelho do Reino. Essa instru�~ao regular ome�ou na sexta-feira, 4 de novembro, eontinuou at�e o s�abado, 19 de novembro.Jesus dava uma palestra a esse grupo todas as manh~as. Pedro ensinava os m�etodos de prega�~aop�ublia; Natanael instru��a-os na arte de ensinar; Tom�e expliava-lhes omo responder �as pergun-tas; enquanto Mateus dirigia a organiza�~ao das �nan�as do grupo. Os outros ap�ostolos tamb�empartiipavam desse aperfei�oamento, segundo as suas experiênias espeiais e talentos naturais.163.1 A Ordena�~ao dos SetentaOs setenta foram ordenados por Jesus na tarde de s�abado, 19 de novembro, no aampamento deMagadam, e Abner foi oloado �a frente desses pregadores e instrutores do evangelho. Esse orpo desetenta era formado por Abner e dez dos antigos ap�ostolos de Jo~ao, por inq�uenta e um dos primeirosevangelistas e oito outros dis��pulos que se haviam distinguido no servi�o do Reino.Por volta das duas horas, nessa tarde de s�abado, entre panadas de huva, um grupo de rentes,ampliado om a hegada de Davi e a maioria do seu orpo de mensageiros, em um total de mais dequatroentos, reuniu-se na margem do lago da Galil�eia para preseniar a ordena�~ao dos setenta.Antes de efetuar a imposi�~ao da sua m~ao nas abe�as dos setenta, para distingui-los omo men-sageiros do evangelho, dirigindo-se a eles, Jesus disse: \A olheita realmente est�a farta, mas ostrabalhadores s~ao pouos; por isso eu exorto todos v�os a orar, para que o Senhor da olheita enviemais trabalhadores �a Sua obra. Estou a ponto de distinguir-vos, omo mensageiros do Reino, e devoenviar-vos aos judeus e gentios omo ordeiros entre os lobos. Quando fordes pelos aminhos, dois adois, instruo-vos para que n~ao leveis nem bolsa, nem roupa extra, pois partireis nessa primeira miss~aoapenas por um urto per��odo. N~ao estendereis a m~ao, om delongas, a nenhum homem pelo aminho,�queis atentos apenas ao vosso trabalho. Quando fordes hospedados em uma asa, dizei primeiro:A paz esteja nessa asa. Se aqueles que amam a paz viverem l�a, ali �areis; se n~ao, deveis partirde l�a. E, havendo esolhido uma asa, permaneereis l�a durante a estada em tal idade, omendoe bebendo daquilo que for posto diante de v�os. E fareis assim porque o trabalhador �e digno do seusustento. N~ao vades de asa em asa, se um alojamento melhor estiver sendo ofereido. Lembrai-vos,1731



quando fordes pelo mundo, prolamando a paz na Terra e a boa vontade entre os homens, de queireis ter ontra v�os inimigos amargos e iludidos; e, portanto, sede s�abios omo serpentes e inofensivosomo pombas.\E, em todos os lugares em que fordes, pregai, dizendo: `O Reino do �eu est�a �a m~ao'; e ministraia todos os doentes na mente ou no orpo. Livremente v�os reebestes as boas oisas do Reino; edai livremente. Se o povo de qualquer idade vos reeber, eles ter~ao entrada abundante no Reinodo Pai; ontudo, se o povo de qualquer idade reusar-se a reeber esse evangelho, ainda deveisprolamar a vossa mensagem ao sairdes dessa omunidade desrente, dizendo, �aqueles que rejeitaramo ensinamento: `N~ao obstante rejeitardes a verdade, permanee o fato de que o Reino de Deus veioat�e perto de v�os'. Aquele que ouve a v�os ouve a mim. E aquele que ouve a mim ouve a Ele, que meenviou. Aquele que rejeita a mensagem do evangelho, rejeita a mim. E aquele que rejeita a mim,rejeita a Ele que me enviou".Quando terminou de falar aos setenta, ome�ando por Abner, �a medida que eles ajoelhavam-seem um ��rulo em volta dele, Jesus impôs as suas m~aos na abe�a de ada um deles.Cedo, na manh~a seguinte, Abner enviou os setenta mensageiros a todas as idades da Galil�eia,Samaria e Jud�eia. E esses trinta e ino pares sa��ram pregando e ensinando por seis semanas,retornando todos ao novo aampamento perto de Pela, na Per�eia, na sexta-feira, 30 de dezembro.163.2 O Jovem Rio e OutrosMais de inq�uenta dis��pulos, que desejavam ser ordenados e admitidos omo membros dos setenta,foram rejeitados pelo omitê designado por Jesus para seleionar os andidatos. Esse omitê eraonstitu��do por Andr�e, Abner e os hefes dos orpos de evangelistas. Em todos os asos nos quaisesse omitê de três n~ao foi unânime nas suas deis~oes, eles apresentaram o andidato a Jesus e,onquanto o Mestre nuna rejeitasse uma s�o pessoa que almejasse ordenar-se omo um mensageiro doevangelho, mais de dez deles, depois de falarem om Jesus, n~ao desejaram mais se tornar mensageirosdo evangelho.Um dis��pulo sinero veio a Jesus, dizendo: \Mestre, muito eu gostaria de ser um dos teus novosap�ostolos, mas o meu pai �e bastante velho e est�a pr�oximo da morte; poderia ser-me permitido irat�e a minha asa para enterr�a-lo?" A esse homem Jesus disse: \Meu �lho, as raposas têm toas,e os p�assaros do �eu têm ninhos, mas o Filho do Homem n~ao tem um lugar onde desansar a suaabe�a. Tu �es um dis��pulo �el, e podes permaneer omo tal, quando voltares para a sua asa paraministrar aos seus seres amados, mas n~ao deve ser assim om os meus mensageiros do evangelho.Eles abandonaram tudo para seguir-me e prolamar o Reino. Se tu queres ordenar-te instrutor, devesdeixar que os outros enterrem os mortos enquanto tu sa��res para tornar p�ublias as boas-novas". Eesse homem foi embora heio de um desapontamento profundo.Outro dis��pulo veio ao Mestre e disse: \Eu gostaria de tornar-me um mensageiro ordenado;por�em, gostaria antes de ir at�e a minha asa para onfortar a minha fam��lia, por pouo tempo". EJesus respondeu: \Se fores ordenado, tu dever�as estar disposto a esqueer tudo. Os mensageiros doevangelho n~ao podem ter afei�~oes divididas. Nenhum homem que, depois de pôr suas m~aos �a obra,resolver sair, ser�a digno de tornar-se um mensageiro do Reino".Ent~ao Andr�e trouxe a Jesus um erto homem, jovem e rio, que era um devoto e desejava reeber aordena�~ao. Esse homem, Matadormus, era um membro do sin�edrio de Jerusal�em; tinha ouvido Jesusensinar e havia sido instru��do posteriormente, no evangelho do Reino, por Pedro e outros ap�ostolos.Jesus onversou om Matadormus a respeito dos quesitos da ordena�~ao e pediu-lhe que tomasse a suadeis~ao depois de pensar mais profundamente sobre a quest~ao. Bem edo na manh~a seguinte, quandoJesus sa��a para uma aminhada, esse jovem aproximou-se dele e disse: \Mestre, eu gostaria de saber1732



de ti sobre as ertezas da vida eterna. Uma vez que eu tenho observado todos os mandamentos desdea minha juventude, gostaria de saber o que mais devo fazer para ganhar a vida eterna?" Em respostaa essa pergunta, Jesus disse: \Se tu umprires os mandamentos - de n~ao ometer adult�erio, de n~aomatar, de n~ao roubar, de n~ao dar falso testemunho, de n~ao trapaear e de honrar aos teus pais - , tuter�as feito muito bem, mas a salva�~ao �e uma reompensa da f�e, e n~ao meramente das tuas obras. Turês nesse evangelho do Reino?" E Matadormus respondeu: \Sim, Mestre, eu reio em tudo o quetu e os teus ap�ostolos me ensinaram". E Jesus disse: \Ent~ao tu �es de fato meu dis��pulo e um �lhodo Reino".E ent~ao o jovem disse: \Mas, Mestre, n~ao me ontento em ser teu dis��pulo; gostaria de ser umdos teus novos mensageiros". Ao ouvir isso, Jesus olhou para ele e, om um grande amor, disse:\Eu terei a ti omo um dos meus mensageiros, se estiveres disposto a pagar o pre�o, se satis�zereso �unio quesito que te falta". Matadormus respondeu: \Mestre, farei qualquer oisa para que meseja permitido seguir-te". E Jesus, beijando na fronte o jovem ajoelhado, disse: \Se quiseres ser ummensageiro meu, vai e vende tudo o que tens e, quando tiveres doado o produto aos pobres ou aosteus irm~aos, vem e segue-me; e tu ter�as um tesouro no Reino do �eu".Quando Matadormus ouviu isso, o seu semblante esmoreeu. Ele levantou-se e partiu pesaroso,pois possu��a muitos bens. Esse jovem fariseu rio fora riado na ren�a de que a riqueza era umsinal do favoreimento de Deus. Jesus sabia que ele n~ao estava liberto do amor de si pr�oprio e dasriquezas. O Mestre queria libert�a-lo do amor das riquezas, n~ao neessariamente da riqueza em si.Embora os dis��pulos de Jesus n~ao preisassem desfazer-se de todos os bens terrenos, os ap�ostolose os setenta desfaziam-se deles. Matadormus desejava ser um dos setenta novos mensageiros, e poresse motivo Jesus lhe pediu que se des�zesse de todas as suas posses temporais.Quase todo ser humano tem uma oisa �a qual se apega, omo a um mal neess�ario e querido,e �a qual dever�a renuniar, omo parte do pre�o da admiss~ao ao Reino do �eu. Se Matadormus sehouvesse desfeito da sua riqueza, ela provavelmente teria sido oloada de volta nas suas m~aos, paraque ele a administrasse, omo tesoureiro dos setenta. Pois, mais tarde, depois do estabeleimento daigreja de Jerusal�em, ele obedeeu �a determina�~ao do Mestre, embora, ent~ao, haja sido tarde demaispara que ele tivesse podido desfrutar da ompanhia dos setenta, omo membro; e ele tornou-se otesoureiro da igreja de Jerusal�em, da qual, Tiago, o irm~ao do Senhor, na arne, era o dirigente.Sempre foi assim e para sempre ser�a: os homens devem tomar as suas pr�oprias deis~oes. E existeuma erta amplitude, nas possibilidades da liberdade de esolha, dentro da qual os mortais podematuar. As for�as do mundo espiritual jamais oagir~ao o homem; elas permitem que ele siga o aminhoda sua pr�opria esolha.Jesus previu que, om as suas riquezas, Matadormus n~ao teria possibilidade de ser ordenado omoompanheiro dos homens que a tudo haviam abandonado pelo evangelho; ao mesmo tempo, sentiuque, sem as suas riquezas, ele tornar-se-ia o dirigente m�aximo de todos eles. Mas, omo os pr�opriosirm~aos de Jesus, Matadormus nuna hegou a ser grande no Reino, porque privou a si pr�oprio daqueleonv��vio ��ntimo e pessoal om o Mestre. Conv��vio este que poderia ter feito parte da experiênia dele,tivesse ele estado disposto a fazer, no momento erto, aquilo que lhe tinha sido pedido por Jesus, eque, v�arios anos depois, ele realizou de fato.As riquezas n~ao têm nenhuma rela�~ao direta om a entrada no Reino do �eu, mas o amor pelariqueza tem. As lealdades espirituais ao Reino s~ao inompat��veis om uma profunda servid~ao �a obi�amaterialista. O homem n~ao pode dividir, om uma devo�~ao material, a sua lealdade suprema a umideal espiritual.Jesus nuna ensinou que �e errado ter riquezas. Apenas aos doze e aos setenta ele pedia quedediassem todas as suas posses no mundo �a ausa omum. E, ainda assim, uidou para que fosseefetuada uma liquida�~ao vantajosa das propriedades deles, omo no aso do ap�ostolo Mateus. Jesus,por muitas vezes, aonselhou aos seus dis��pulos abastados aquilo que havia ensinado ao homem rio1733



de Roma. O Mestre onsiderava o s�abio investimento dos ganhos exedentes omo sendo uma formaleg��tima de seguro para uma adversidade futura inevit�avel. Quando a tesouraria apost�olia estiveratransbordante, Judas oloara os fundos em um dep�osito a ser utilizado futuramente, quando elespudessem estar sofrendo de uma diminui�~ao grande na renda. E isso, Judas havia feito depois deonsultar-se om Andr�e. Jesus nuna teve nada a ver pessoalmente om as �nan�as apost�olias,exeto quanto ao desembolso para as esmolas. No entanto, por muitas vezes, ele ondenou o abusoeonômio, tal omo a explora�~ao injusta dos fraos, dos ignorantes e dos menos afortunados entreos homens, pelos seus semelhantes mais fortes, mais sagazes e mais inteligentes. Jesus delarou queo tratamento desumano impingido aos homens, mulheres e rian�as era inompat��vel om os ideaisde irmandade do Reino do �eu.163.3 A Disuss~ao sobre a RiquezaEnquanto Jesus terminava de falar a Matadormus, Pedro e alguns ap�ostolos reuniam-se ao redor delee, depois que o jovem rio partiu, Jesus voltou-se para oloar-se frente aos ap�ostolos e dizer: \Vede,qu~ao dif��il �e, para aqueles que têm riquezas, entrar plenamente no Reino de Deus! A adora�~aoespiritual n~ao pode ser dividida om as devo�~oes materiais; nenhum homem pode servir a doissenhores. V�os tendes um ditado que diz: `�e mais f�ail um amelo passar pelo burao de uma agulha,do que os pag~aos herdarem a vida eterna'. E eu delaro que �e t~ao f�ail para esse amelo passar peloburao da agulha quanto o �e para esses rios, satisfeitos onsigo mesmos, entrarem no Reino do �eu".Quando ouviram essas palavras, Pedro e os ap�ostolos �aram extremamente surpresos, a pontode Pedro dizer: \ �O Senhor, quem ent~ao pode ser salvo? Todos aqueles que têm riquezas �ar~aofora do Reino?" E Jesus respondeu: \N~ao, Pedro, mas todos que oloarem a sua on�an�a nasriquezas, di�ilmente entrar~ao na vida espiritual que leva ao progresso eterno. Por�em, ainda assim,muitas oisas que s~ao imposs��veis para o homem n~ao est~ao fora do alane do Pai no �eu; devemosreonheer, sim que, om Deus, todas as oisas s~ao poss��veis".E, enquanto ada qual sa��a para um lado, Jesus entristeia-se por Matadormus n~ao permaneerom eles, pois Jesus o amava bastante. E quando aminhavam pelo lago, eles sentaram-se perto da�agua, e Pedro, falando pelos doze (presentes todos, naquele momento), disse: \Estamos inquietos porausa das tuas palavras ao jovem rio. Devemos exigir daqueles que querem seguir-nos que renuniemaos seus bens terrenos?" E Jesus disse: \N~ao, Pedro, apenas daqueles que querem transformar-se emap�ostolos e que desejam viver omigo, omo uma fam��lia, omo v�os o fazeis. Pois o Pai exige que osafetos dos seus �lhos sejam puros e n~ao divididos. Qualquer oisa ou pessoa, que se interponha entrev�os e o amor pelas verdades do Reino, deve ser abandonada. Se a riqueza n~ao invade os reintos daalma, n~ao traz onseq�uênias �a vida espiritual daqueles que entram no Reino".E Pedro disse: \Mas, Mestre, n�os abandonamos tudo para te seguir, o que ent~ao teremos?" Ent~aoJesus falou aos doze: \Em verdade, em verdade, vos digo: n~ao h�a homem algum que, havendoabandonado a riqueza, a asa, a esposa, os irm~aos, os pais ou os �lhos, por minha ausa e peloReino do �eu, n~ao reeba muito mais neste mundo, talvez om algumas persegui�~oes; e que n~aoreeba a vida eterna no mundo que vir�a. Contudo, muitos dos que s~ao os primeiros, ser~ao os �ultimos,enquanto os �ultimos, muitas vezes, ser~ao os primeiros. O Pai trata as suas riaturas de aordo omas neessidades delas e em obediênia �as Suas leis justas de onsidera�~ao miseriordiosa e amorosapelo bem-estar de um universo.\O Reino do �eu �e omo um propriet�ario, que �e um grande empregador de homens, e que saiuedo pela manh~a para ontratar trabalhadores para o seu vinhedo. Depois de um aordo om ostrabalhadores, de pagar a eles um den�ario por dia, ele os enviou ao vinhedo. E ent~ao ele saiu �as novee, vendo outros que permaneiam oiosos no merado, lhes disse: `Ide, v�os tamb�em, trabalhar nomeu vinhedo, e eu vos pagarei o que for justo'. E eles foram trabalhar imediatamente. E, �as doze,1734



novamente ele saiu e depois �as três e proedeu do mesmo modo. E indo �a pra�a do merado, �as inoda tarde, ele ainda enontrou outros que l�a permaneiam sem fazer nada, e perguntou-lhes: `Porque permaneestes aqui, desoupados, todo o dia?' E os homens responderam: `Porque ningu�em nosontratou'. E ent~ao disse o dono da asa: `Ide v�os tamb�em trabalhar no meu vinhedo, e vos pagareio que for justo'.\Quando hegou a noite, esse propriet�ario do vinhedo disse ao seu administrador: `Chama ostrabalhadores e paga a eles os seus sal�arios, ome�ando pelos �ultimos ontratados e terminando omos primeiros'. Quando hegaram aqueles que haviam sido ontratados �as ino da tarde, ada umreebeu um den�ario, e assim todos os outros trabalhadores reeberam a mesma quantia. Quandoos homens que haviam sido ontratados no ome�o do dia viram omo estavam sendo pagos aquelesque haviam sido ontratados mais tarde, tiveram a esperan�a de reeber mais do que a quantiaombinada. Mas, omo os demais, ada homem reebeu apenas um den�ario. E, depois que todoshaviam reebido o seu pagamento, eles foram relamar om o dono da asa, dizendo: `Esses homens,que foram ontratados por �ultimo, trabalharam apenas uma hora, e mesmo assim tu pagaste a eleso mesmo que pagaste a n�os, que ag�uentamos a arga do dia inteiro sob o sol abrasador'.\E o dono da asa ent~ao respondeu: `Meus amigos, eu n~ao sou injusto onvoso. Cada um dev�os onordou em trabalhar por um den�ario ao dia, n~ao? Pegai agora o que �e vosso e segui o vossoaminho, pois �e desejo meu dar �aqueles que vieram por �ultimo tanto quanto dei a v�os. N~ao me �el��ito fazer o que eu quiser om o que me pertene? Ou aaso invejais a minha generosidade, porqueeu desejo ser bom e demonstrar miseri�ordia?' "163.4 A Despedida dos SetentaUm momento emoionante no aampamento de Magadam deu-se no dia em que os setenta sa��ram nasua primeira miss~ao. Cedo, naquela manh~a, na sua �ultima palestra aos setenta, Jesus oloou ênfaseno seguinte:1. O evangelho do Reino deve ser prolamado a todo o mundo, tanto aos gentios quanto aosjudeus.2. Ao uidar dos enfermos, abstende-vos de ensinar a esperar milagres.3. Prolamai uma fraternidade espiritual dos �lhos de Deus; e n~ao um reino exterior de poderterreno e de gl�oria material.4. Evitai a perda de tempo em um exesso de onversas e visitas soiais e outras trivialidades quepossam diminuir a vossa devo�~ao, de ora�~ao pleno, a pregar o evangelho.5. Se a primeira asa que tiverdes esolhido, omo entro, demonstrar ser uma asa digna, �ai l�adurante toda a permanênia nessa idade.6. Deixai bem laro, a todos os ��eis, que �e hegada a hora de romper abertamente om os l��deresreligiosos dos judeus, em Jerusal�em.7. Ensinai que todo o dever do homem resume-se neste �unio mandamento: Amai o Senhor, vossoDeus, om toda a vossa mente e a vossa alma; e amai ao vosso semelhante omo a v�os pr�oprios.(E isso eles deviam ensinar omo sendo todo o dever do homem em lugar das 613 regras de vidaexpostas pelos fariseus.)Quando Jesus terminou de falar aos setenta, em presen�a de todos os ap�ostolos e dis��pulos, Sim~aoPedro levou-os �a parte para, a s�os om eles, pregar-lhes o seu serm~ao de ordena�~ao, que era umaelabora�~ao das instru�~oes dadas pelo Mestre, na �epoa em que ele impôs as suas m~aos sobre eles eesolheu-os omo mensageiros do Reino. Pedro exortou os setenta a nutrir, nas suas experiênias, asvirtudes seguintes: 1735



1. A devo�~ao onsagrada. Orar sempre para que haja onstantemente mais oper�arios a seremenviados �a olheita do evangelho do Reino. Ele expliou que, quando se ora assim, deve-se dizermais propriamente: \Aqui estou eu; enviai-me". Ele aonselhou-lhes que n~ao negligeniassem a suaadora�~ao di�aria.2. A verdadeira oragem. Ele avisou-lhes que enontrariam muita hostilidade e que podiamestar ertos de que enfrentariam persegui�~oes. Pedro disse a eles que a sua miss~ao n~ao era umempreendimento para ovardes e aonselhou, �aqueles que estavam amedrontados, que desistissemantes mesmo de ome�ar. Mas nenhum deles retirou-se.3. A f�e e a on�an�a. Que, nessa urta miss~ao, eles deveriam sair totalmente sem reursos; e quedeveriam on�ar no Pai para terem omida e abrigo e todas as outras oisas que fossem neess�arias.4. O ardor e a iniiativa. Eles deveriam estar possu��dos do ardor e de um entusiasmo inteligente;eles deveriam ater-se exlusivamente aos assuntos do Mestre. A sauda�~ao oriental era uma erimônialonga e elaborada; e, portanto, eles foram instru��dos a \n~ao saudar nenhum homem pelo aminho", oque era um m�etodo omum de exortar a que uidassem dos seus assuntos, sem desperd��io de tempo.Essa instru�~ao nada tinha a ver om a quest~ao da sauda�~ao amistosa.5. A amabilidade e a ortesia. O Mestre havia instru��do-os para que evitassem perder tempodesneessariamente em erimônias soiais, mas reomendou-lhes muita ortesia para todos aquelesom quem entrassem em ontato. Eles deveriam demonstrar toda amabilidade para om aqueles quepoderiam reebê-los nas suas asas. E foram advertidos estritamente quanto a deixarem uma asamodesta, para serem reebidos em uma asa mais onfort�avel ou de mais inuênia.6. A ministra�~ao aos doentes. Os setenta foram enarregados, por Pedro, de prourar os queestivessem doentes da mente ou do orpo e fazer tudo o que estivesse ao alane deles para trazer-lhes algum al��vio ou ura das suas enfermidades.E, depois de terem reebido, assim, as suas ordens e instru�~oes, eles partiram, dois a dois, para asua miss~ao na Galil�eia, Samaria e Jud�eia.Embora os judeus tivessem uma estima espeial pelo n�umero setenta, algumas vezes onsiderandoque setenta fossem as na�~oes do paganismo, e, embora esses setenta mensageiros devessem ir om oevangelho a todos os povos, ainda assim, at�e onde podemos disernir, foi apenas uma oinidêniaque esse grupo tivesse exatamente setenta membros. �E erto que Jesus teria aeito algo omo meiad�uzia a mais deles, mas esses n~ao estavam dispostos a pagar o pre�o de abandonar riquezas e fam��lias.163.5 Transferindo o Aampamento para PelaJesus e os doze preparavam-se agora para estabeleer o �ultimo dos seus entros de apoio, na Per�eia,perto de Pela, onde o Mestre fora batizado no Jord~ao. Os �ultimos dez dias de novembro haviam sidopassados em reuni~oes em Magadam, e na ter�a-feira, 6 de dezembro, todo o grupo, de quase trezentaspessoas, partiu ao alvoreer, om todos os seus arregamentos, para alojar-se, naquela noite, pertode Pela, �a beira do rio. Esse mesmo loal, na primavera, v�arios anos antes, havia sido oupado peloaampamento de Jo~ao Batista.Depois de levantar o aampamento de Magadam, Davi Zebedeu retornou a Betsaida e ome�ouimediatamente a reduzir o servi�o de mensageiros. O Reino entrava em uma nova fase. Diariamentehegavam peregrinos de todas as partes da Palestina e mesmo de regi~oes remotas do imp�erio romano.Crentes vinham da Mesopotâmia, oasionalmente, e de terras a leste do Tigre. E, desse modo,no domingo, 18 de dezembro, om a ajuda do seu orpo de mensageiros, Davi oloou sobre osanimais de arga a bagagem do aampamento, ent~ao armazenada na asa do seu pai e om a qualele havia anteriormente organizado o aampamento de Betsaida, �a beira do lago. Despedindo-se deBetsaida pelo momento, ele ontinuou at�e as margens do lago e ao longo do Jord~ao, num ponto1736



era de um quilômetro ao norte do ampo apost�olio; e, em menos do que uma semana, Daviestava preparado para ofereer hospitalidade a quase mil e quinhentos visitantes peregrinos. Oaampamento apost�olio podia aomodar era de quinhentas pessoas. Era a esta�~ao das huvasna Palestina; e essas aomoda�~oes faziam-se neess�arias para que se uidasse do n�umero, ada vezmaior, de busadores da verdade e de interessados, em sua maioria s�erios, que viriam �a Per�eia paraver Jesus e ouvir o seu ensinamento.Davi fez tudo isso por sua pr�opria iniiativa, embora se tivesse aonselhado om Filipe e Mateus,em Magadam. Ele aproveitou a maior parte do seu antigo orpo de mensageiros omo ajudantespara onduzir esse aampamento, sendo que agora utilizava menos de vinte homens no servi�o demensageiros regulares. Perto do �m de dezembro, e antes do retorno dos setenta, quase oitoentosvisitantes foram reunidos em torno do Mestre, e eles enontraram hospedagem no aampamento deDavi.163.6 O Retorno dos SetentaNa sexta-feira, 30 de dezembro, enquanto Jesus havia ido at�e as olinas vizinhas, om Pedro, Tiagoe Jo~ao, os setenta mensageiros do Reino hegavam aos pares, aompanhados de in�umeros rentes, aoentro de apoio deles em Pela. Todos os setenta estavam reunidos no loal de instru�~ao, por volta dasino horas, quando Jesus retornou ao aampamento. A refei�~ao da noite atrasou mais de uma hora,enquanto esses entusiastas do evangelho do Reino ontavam as suas experiênias. Os mensageiros deDavi haviam reportado sobre muitas dessas novas aos ap�ostolos durante as semanas anteriores, masera verdadeiramente inspirador ouvir esses instrutores do evangelho, re�em-ordenados, desreverem,pessoalmente, omo a sua mensagem havia sido reebida pelos judeus e gentios sedentos. A�nal,Jesus podia ver os homens saindo para disseminar as boas-novas, sem a sua presen�a pessoal. OMestre, agora, sabia que podia deixar este mundo, sem que por isso o progresso do Reino parasseseriamente.Quando os setenta relataram que \at�e os demônios submetiam-se" a eles, referiam-se �as urasmaravilhosas que tinham realizado nos asos das v��timas de desordens nervosas. Todavia, teriahavido uns pouos asos de verdadeira possess~ao por esp��ritos, aliviados por esses ministros e, pois,referindo-se a eles, Jesus disse: \N~ao �e de se estranhar que esses esp��ritos menores, desobedientes,deveriam sujeitar-se a v�os, posto que eu vi Sat~a aindo do �eu omo um raio. Mas n~ao rejubileistanto s�o por isso, pois eu delaro a v�os que, t~ao logo eu retorne ao meu Pai, enviaremos �as mentes doshomens os nossos esp��ritos, de modo que n~ao mais esses pouos esp��ritos perdidos possam entrar nasmentes dos mortais desafortunados. Eu me rejubilo onvoso, por terdes esse poder om os homens,mas n~ao vos sintais elevados por ausa dessa experiênia, mas regozijai-vos mais porque os vossosnomes est~ao esritos nas listas do �eu, e porque v�os deveis, assim, avan�ar em uma arreira sem �mde onquista espiritual".E foi nesse momento, exatamente antes de ompartilhar da refei�~ao da noite, que Jesus expe-rimentou um desses momentos raros de êxtase emoional que os seus seguidores oasionalmentetestemunharam. Ele disse: \Eu agrade�o-te, meu Pai, Senhor do �eu e da Terra, porque, emboraesse maravilhoso evangelho tenha sido esondido dos s�abios e dos presun�osos, o esp��rito revelou essasgl�orias espirituais a esses �lhos do Reino. Sim, meu Pai, deve ter sido agrad�avel aos Teus olhos fazerisso, e rejubilo-me ao saber que as boas-novas espalhar-se-~ao em todo o mundo, depois mesmo de tereu retornado para Ti e para o trabalho que Tu destinaste a mim para uidar. Estou extremamenteemoionado, pois entendo que Tu est�as a ponto de entregar toda a autoridade nas minhas m~aos,que apenas Tu sabes realmente quem eu sou, e que apenas realmente Te onhe�o eu, bem omoaqueles a quem eu Te revelei. E, quando eu tiver terminado esta revela�~ao aos meus irm~aos na arne,ontinuarei a revela�~ao �as Tuas riaturas no alto".1737



Depois de ter falado assim ao Pai, Jesus voltou-se para o lado, para falar aos seus ap�ostolos eministros: \Aben�oados s~ao os olhos que vêem e os ouvidos que esutam essas oisas. Deixai que eudiga a v�os, que muitos dos profetas e grandes homens das idades passadas desejariam ontemplar oque v�os estais vendo, mas isso n~ao lhes foi onedido. E muitas gera�~oes dos �lhos da luz que aindaest~ao por vir, quando ouvirem sobre essas oisas, invejar-vos-~ao a v�os que as vistes e que as ouvistes".E ent~ao, falando a todos os dis��pulos, ele disse: \V�os ouvistes sobre quantas idades e aldeiasreeberam as boas-novas do Reino; e omo os meus ministros e instrutores foram reebidos pelosjudeus tanto quanto pelos gentios. E aben�oadas, de fato, s~ao essas omunidades que esolheramrer no evangelho do Reino. Mas ai dos que rejeitam a luz, habitantes de Corazim, Betsaida-J�uliase Cafarnaum, idades que n~ao reeberam bem a esses mensageiros. Eu delaro que, se as obraspoderosas que foram feitas nesses loais tivessem sido feitas em Tiro e Sidom, o povo dessas idades,hamadas pag~as, h�a muito ter-se-ia arrependido om trajes de penitênia, om inzas e tudo. Defato, bem mais suport�avel, ser�a o dia do julgamento, para Tiro e Sidom".O dia seguinte sendo um s�abado, Jesus reuniu �a parte os setenta e disse a eles: \De fato eume rejubilei onvoso, quando voltastes om as boas-novas de que tantas pessoas, espalhadas pelaGalil�eia, Samaria e Jud�eia, aolheram bem o evangelho do Reino. Mas por que vos sentistes t~aosurpreendentemente exaltados? Aaso n~ao esper�aveis que a vossa mensagem se manifestasse om talfor�a? Com t~ao poua f�e neste evangelho sa��stes, que retornastes surpresos om tamanha e��aia?E agora, se bem que n~ao queira arrefeer o vosso entusiasmo, eu gostaria de adverti-los severamenteontra as ardilezas do orgulho, o orgulho espiritual. Caso pud�esseis ompreender a queda de L�uifer,o in��quo, evitar��eis solenemente qualquer forma de orgulho espiritual.\V�os entrastes nessa grande obra de ensinar ao homem mortal que ele �e um �lho de Deus. Eumostrei-vos o aminho; ide em frente fazer o vosso dever e n~ao vos anseis de fazê-lo bem. A v�ose a todos que seguir~ao os vossos passos, atrav�es das idades, deixai que eu diga: Estarei sempreperto, e a minha onvoa�~ao-onvite �e, e ser�a sempre: Vinde a mim todos v�os que lutais e que levaisfardos pesados e eu vos darei o desanso. Tomai o meu jugo para v�os, e aprendei de mim, pois souverdadeiro e leal, e v�os enontrareis o desanso espiritual para as vossas almas".E, quando oloaram as promessas do Mestre �a prova, eles omprovaram que as palavras doMestre eram verdadeiras. E, desde aquele dia, milhares inont�aveis de pessoas tamb�em testaram eomprovaram a erteza dessas mesmas promessas.163.7 A Prepara�~ao para a �Ultima Miss~aoOs dias seguintes, no aampamento de Pela, foram repletos de atividades, pois os preparativos para amiss~ao na Per�eia estavam sendo ultimados. Jesus e os seus olaboradores estavam a ponto de iniiara sua �ultima viagem, aquele perurso, por toda a Per�eia, feito em três meses e que ulminou om aentrada do Mestre em Jerusal�em para os seus trabalhos �nais na Terra. Durante esse per��odo, foimantido um entro de apoio para Jesus e os doze ap�ostolos no aampamento de Pela.Jesus j�a n~ao tinha neessidade de sair para ensinar ao povo. Agora todos vinham at�e ele, emn�umeros resentes a ada semana, e de todas as partes, n~ao apenas da Palestina, mas de todo omundo romano e do Oriente pr�oximo. Embora haja partiipado, om os setenta, da viagem da Per�eia,o Mestre passou uma grande parte do seu tempo no aampamento de Pela, ensinando �a multid~ao einstruindo aos doze. Durante esse per��odo de três meses ao menos dez dos ap�ostolos permaneiamom Jesus.O orpo de mulheres tamb�em se preparou para sair, duas a duas, om os setenta, para fazer asua obra nas grandes idades da Per�eia. Esse grupo original de doze mulheres havia, reentemente,treinado um grupo maior, de inq�uenta mulheres, no trabalho de visitar as asas e na arte de ministrar1738



aos doentes e aitos. Perp�etua, a mulher de Sim~ao Pedro, tornou-se membro dessa nova divis~ao doorpo de mulheres e lhe foi on�ada a lideran�a do trabalho ampliado das mulheres, om Abner.Depois de Penteostes ela permaneeu om o seu ilustre marido, aompanhando-o em todas asviagens mission�arias; e, no dia em que Pedro foi rui�ado em Roma, ela surgiu na arena, atirada�as feras selvagens. Esse novo orpo de mulheres tamb�em teve omo membros as esposas de Filipe ede Mateus, e a m~ae de Tiago e Jo~ao.A obra do Reino agora se preparava para entrar na sua fase terminal sob a lideran�a pessoalde Jesus. E esta fase araterizava-se pela profundidade espiritual, em ontraste om aquela dasmultid~oes e voltadas para os milagres e busadoras de prod��gios, que seguiram o Mestre duranteos primeiros tempos da sua popularidade na Galil�eia. Contudo, havia um erto n�umero, entre osseus seguidores, que possu��a uma mente voltada para o lado material e que n~ao onseguiu aptar averdade de que o Reino do �eu �e a irmandade espiritual dos homens, fundada sobre o fato eterno dapaternidade universal de Deus.
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Cap��tulo 164Na Festa da Dedia�~aoENQUANTO se instalava o aampamento de Pela, Jesus subiu seretamente at�e Jerusal�em, levandoNatanael e Tom�e onsigo, para ompareer �a Festa da Dedia�~ao. Os dois ap�ostolos s�o tornaram-seonsientes de que o seu mestre estava indo para Jerusal�em depois de haverem passado pelo rioJord~ao e pelo vau de Betânia. Quando pereberam que ele realmente tinha a inten�~ao de estarpresente �a Festa da Dedia�~ao, objetaram seriamente e, usando de toda a sorte de argumentos,tentaram dissuadi-lo da id�eia. Mas os seus esfor�os de nada valeram; Jesus estava determinado avisitar Jerusal�em. A todas as s�uplias e a todas as advertênias deles, enfatizando a louura e operigo que o Mestre orria de oloar-se nas m~aos do sin�edrio, ele responderia apenas: \Eu gostariade dar a esses instrutores de Israel uma nova oportunidade de verem a luz, antes de hegar a minhahora".E prosseguiram at�e Jerusal�em, enquanto os dois ap�ostolos ontinuavam a expressar os seus senti-mentos de temor e manifestar suas d�uvidas sobre a sabedoria de um empreendimento aparentementet~ao presun�oso. Eles hegaram a Jeri�o por volta das quatro e meia da tarde e prepararam-se paraalojar-se ali, naquela noite.164.1 A Hist�oria do Bom SamaritanoNaquela noite, um grupo onsider�avel de pessoas reuniu-se em torno de Jesus e dos dois ap�ostolosfazendo perguntas, muitas das quais os ap�ostolos responderam, enquanto, sobre outras, o Mestredisorria. Durante a noite, um erto jurista, busando enredar Jesus em uma disputa ompromete-dora, disse: \Instrutor, eu gostaria de perguntar-te exatamente o que devo fazer para herdar a vidaeterna?" Jesus respondeu: \O que est�a esrito na lei e nos profetas; omo interpretas as esrituras?"O jurista, onheendo os ensinamentos de Jesus e dos fariseus, respondeu: \Amar ao Senhor Deus,om todo o teu ora�~ao, tua alma, tua mente e tua for�a; e ao teu pr�oximo omo a ti mesmo". Ent~aodisse Jesus: \Respondeste erto; se realmente �zeres assim, essa atitude onduzir-te-�a �a vida eterna".O advogado, ontudo, n~ao havia sido totalmente sinero ao fazer esta pergunta e, desejandojusti�ar-se e, ao mesmo tempo, esperando embara�ar Jesus, aventurou-se ainda a fazer uma outrapergunta. Chegando um pouo mais perto do Mestre, ele disse: \Mas, Instrutor, eu gostaria que medissesses exatamente quem �e o meu pr�oximo". O advogado, ao fazer essa pergunta, esperava que,om ela, Jesus a��sse na armadilha e �zesse alguma a�rma�~ao transgressora da lei judaia, a qualde�nia o pr�oximo omo \os �lhos do seu pr�oprio povo". Os judeus onsideravam todos os outrospovos omo \~aes gentios". Esse advogado estava um tanto familiarizado om os ensinamentos deJesus e, portanto, sabia bem que o Mestre pensava de modo diferente; e, assim, esperava lev�a-lo aproferir alguma oisa que pudesse ser interpretada omo um ataque �a lei sagrada.Contudo, perebendo a inten�~ao do advogado e, em vez de prestar-se �a armadilha, Jesus passou1741



a ontar aos seus ouvintes uma hist�oria, daquelas que seriam apreiadas plenamente por qualqueraudiênia de Jeri�o. Disse Jesus: \Um erto homem ia de Jerusal�em a Jeri�o e aiu nas m~aos debandidos ru�eis que roubaram dele, tomaram a sua roupa, bateram nele e partiram, deixando-o meiomorto. Em breve, por aaso, um saerdote passava por aquele aminho e, ao deparar-se om ohomem ferido, perebendo a sua ondi�~ao lastim�avel, passou para o outro lado da estrada. E, de ummodo semelhante, tamb�em um levita, ao aproximar-se viu omo estava o homem e passou para ooutro lado. Pouo depois, um erto samaritano, viajando para Jeri�o, deparou-se om esse homemferido e viu que havia sido roubado e que bateram nele, ent~ao �ou toado de ompaix~ao e, indo at�eele, oloou-lhe uma bandagem nas feridas junto om �oleo e vinho e, ajeitando o homem na pr�opriamontaria, levou-o at�e um albergue, e uidou dele. No dia seguinte, pegou algum dinheiro, entregou-oao estalajadeiro e disse: `Cuida bem do meu amigo e, aso as despesas sejam maiores, quando euvoltar aqui, te pagarei'. Agora eu te pergunto: Qual desses três demonstrou ser o pr�oximo do homemque aiu nas m~aos dos ladr~oes?" E, quando o jurista perebeu que tinha a��do na pr�opria ilada,ele respondeu: \Aquele que demonstrou miseri�ordia para om ele". E Jesus disse: \Vai e faze domesmo modo".O jurista havia respondido: \Aquele que demonstrou miseri�ordia", para abster-se mesmo depronuniar aquela palavra odiosa: samaritano. O jurista foi for�ado a dar, ele pr�oprio, a resposta �apergunta: \Quem �e o meu pr�oximo?" Resposta esta que Jesus desejava fosse dada, mas que, se opr�oprio Jesus tivesse a�rmado aquilo, ter-se-ia envolvido diretamente em uma ausa�~ao de heresia.Jesus n~ao apenas onseguiu onfundir o jurista desonesto, omo ontou aos seus ouvintes uma hist�oriaque, ao mesmo tempo signi�ava uma bela advertênia a todos os seus seguidores, e tamb�em, umareprova�~ao atordoante para todos os judeus, quanto �a atitude deles para om os samaritanos. Eessa hist�oria tem ontinuado a estimular o amor fraterno entre todos aqueles que têm areditado noevangelho de Jesus.164.2 Em Jerusal�emJesus havia ompareido �a Festa de Tabern�aulos para poder prolamar o evangelho aos peregrinosde todas as partes do imp�erio; e, agora, ele ia �a Festa da Dedia�~ao om um �unio prop�osito: darao sin�edrio e aos l��deres judeus uma nova oportunidade de ver a luz. O evento prinipal, daquelespouos dias em Jerusal�em, oorreu na sexta-feira �a noite, na asa de Niodemos. L�a, reuniram-seuns vinte e ino l��deres judeus que areditavam nos ensinamentos de Jesus. Nesse grupo estavamquatorze homens que ent~ao eram membros do sin�edrio, ou reentemente o haviam sido. A esseenontro ompareeram Eber, Matadormus e Jos�e de Arimat�eia.Nessa oasi~ao, os ouvintes de Jesus eram todos homens instru��dos e, tanto eles quanto os doisap�ostolos, �aram surpresos om a amplitude e a profundidade das observa�~oes que o Mestre fez aesse distinto grupo. Desde os tempos em que havia ensinado em Alexandria, em Roma e nas ilhasdo Mediterrâneo, Jesus n~ao havia demonstrado tanto saber, nem manifestara uma tal ompreens~aodos assuntos humanos, tanto seulares quanto religiosos.Quando essa pequena reuni~ao terminou, todos deixaram o ambiente imbu��dos da forte pessoalidadedo Mestre, enantados pelos seus modos graiosos e tomados de afei�~ao e amor por aquele homem.Haviam tentado desaonselhar a Jesus quanto ao seu desejo de onquistar os membros restantes dosin�edrio. O Mestre ouviu atentamente, mas em silênio, a tudo o que foi proposto por eles. E Jesussabia, muito bem, que nenhum dos planos daquelas pessoas funionaria. Ele supunha que a maioriados l��deres judeus nuna iria aeitar o evangelho do Reino; ontudo, ele proporionaria ainda a todosuma oportunidade a mais de esolher. Todavia, quando saiu, naquela noite, om Natanael e Tom�e,para alojar-se no monte das Oliveiras, Jesus ainda n~ao havia deidido sobre o m�etodo que iria adotara �m de atrair, de novo, a aten�~ao do sin�edrio para a sua obra.1742



Naquela noite, Natanael e Tom�e mal dormiram; estavam demasiadamente impressionados om oque haviam ouvido na asa de Niodemos. Estiveram pensando muito sobre o oment�ario �nal deJesus, a respeito daquela oferta dos membros antigos e atuais do sin�edrio, de ompareerem juntoom ele, perante os setenta. O Mestre havia dito: \N~ao, meus irm~aos, seria fora de prop�osito. V�osir��eis multipliar a ira que reairia sobre as vossas abe�as, mas n~ao ir��eis mitigar, em nada, o �odioque eles têm por mim. Ide, todos v�os, uidar dos assuntos do Pai, segundo sois onduzidos peloesp��rito, enquanto eu, uma vez mais, atrairei a aten�~ao deles para o Reino, do modo que o meu Paiindiar-me".164.3 Curando o Mendigo CegoNa manh~a seguinte, os três foram at�e a asa de Marta, em Betânia, tomar o desjejum e, ent~ao,seguiram imediatamente para Jerusal�em. Nesse s�abado, pela manh~a, quando se aproximavam dotemplo, Jesus e os seus dois ap�ostolos depararam-se om um mendigo muito onheido, um homemque havia nasido ego, assentado no seu lugar de ostume. Embora tais mendigos n~ao pedissem nemreebessem esmolas no dia de s�abado, era permitido que �assem sentados, assim, nos seus lugares deostume. Jesus deteve-se para olhar o mendigo. E, enquanto ontemplava esse homem que naseraego, veio-lhe �a mente uma id�eia de omo, uma vez mais, faria a sua miss~ao na Terra ser notada pelosin�edrio e pelos outros l��deres e instrutores judeus.Enquanto o Mestre permaneia l�a, diante do ego, absorto em pensamentos profundos, Natanael,ponderando sobre a ausa poss��vel da egueira desse homem, perguntou: \Mestre, quem ometeuum peado, este homem ou os seus pais, para que ele nasesse ego?"Os rabinos ensinavam que todos esses asos de egueira de nasen�a eram ausados pelo peado.N~ao apenas os �lhos eram onebidos e nasidos em peado, mas uma rian�a podia naser ega porpuni�~ao de algum peado espe���o ometido pelo seu pai. Eles at�e mesmo ensinavam que a pr�opriarian�a poderia pear antes de naser para o mundo. Ensinavam tamb�em que tais defeitos podiamser ausados por algum peado ou alguma outra fraqueza da m~ae, enquanto trazia em si a rian�a.Havia, em todas essas regi~oes, uma ren�a vaga na reenarna�~ao. O mais antigo dos instrutoresjudeus, assim omo Plat~ao, Filo e muitos dos essênios toleravam a teoria de que os homens podemolher em uma enarna�~ao o que eles semearam em uma existênia anterior; e assim, em uma vida,areditava-se que eles estivessem expiando os peados ometidos em vidas preedentes. O Mestre,ontudo, ahou dif��il fazer om que os homens areditassem que as suas almas n~ao tinham tidoexistênias anteriores.Entretanto, por mais inonsistente que pudesse pareer, onquanto se supusesse que esse tipo deegueira fosse resultado do peado, os judeus sustentavam que era altamente merit�orio dar esmolasa esses mendigos egos. Era ostume que esses egos antassem onstantemente para os transeuntes:\ �O, ternos de ora�~ao, ganhai m�eritos ajudando os egos".Jesus empreendeu a disuss~ao desse aso om Natanael e Tom�e, n~ao apenas porque j�a havia dei-dido usar esse homem ego omo um meio para, naquele dia, oloar a sua miss~ao, uma vez mais, deum modo proeminente, sob a aten�~ao dos l��deres judeus; mas, tamb�em porque ele sempre enorajaraseus ap�ostolos a busar as ausas verdadeiras de todos os fenômenos, naturais ou espirituais. Porv�arias vezes, ele os havia advertido a evitar a tendênia omum de atribuir a ausas espirituais osaonteimentos f��sios omuns.Jesus deidiu utilizar esse mendigo nos seus planos para as obras daquele dia, ontudo, antes defazer qualquer oisa pelo homem ego, ujo nome era Josias, ele ome�ou por responder �a perguntade Natanael. Disse o Mestre: \Nem esse homem, nem os seus progenitores ometeram peado, paraque a obra de Deus pudesse manifestar-se nele. Essa egueira veio a ele pela seq�uênia natural dos1743



aonteimentos, mas, agora, devemos fazer as obras d'Aquele que me enviou, enquanto ainda �e dia,pois a noite ertamente vir�a e ser�a imposs��vel fazer, ent~ao, o trabalho que estamos a ponto de realizar.Enquanto ainda estiver aqui, eu sou a luz do mundo, mas dentro de pouo tempo eu n~ao mais estareionvoso".Depois de a�rmar isso, Jesus disse a Natanael e a Tom�e: \Criemos uma vis~ao para esse ego, nestedia de s�abado, e assim os esribas e os fariseus poder~ao ter toda a oportunidade que busam parapoder ausar o Filho do Homem". E ent~ao, inlinando-se para frente, ele uspiu no h~ao e misturoua argila om a saliva e, falando de tudo isso para que o ego pudesse ouvi-lo, levantou-se, foi at�eJosias e oloou a argila sobre os seus olhos sem vis~ao, dizendo: \Vai, meu �lho, lava essa argila napisina de Silo�e e reeber�as, imediatamente, a tua vis~ao". E, quando Josias lavou-se na pisina deSilo�e, ele enxergou e, assim, voltou para os seus amigos e a sua fam��lia.Tendo sempre vivido pedindo esmolas, nada mais sabia fazer; assim, quando passou o primeiroentusiasmo pela ria�~ao da sua vis~ao, ele voltou ao seu lugar de ostume, onde havia sempre sido umesmoler. Quando os seus amigos, vizinhos e todos aqueles que o onheiam desde antes, pereberamque ele podia ver, disseram todos: \Este �e mesmo Josias, o ego mendigo?" Alguns a�rmaram queera ele mesmo, enquanto outros disseram: \N~ao, �e algu�em que se paree om ele, pois este homempode ver". E, quando perguntaram ao pr�oprio homem, ele respondeu: \Sou ele".Quando todos passaram a indagar omo se tornara apaz de enxergar, ele respondeu-lhes: \Umhomem hamado Jesus passou por aqui e, enquanto falava de mim aos seus amigos, misturou argilaom sua saliva, ungiu os meus olhos e orientou-me para que fosse lavar-me na pisina de Silo�e. Eu�z o que esse homem mandou e, imediatamente, reebi a minha vis~ao. E isso s�o aonteeu h�a pouashoras. Eu n~ao sei ainda o que signi�a grande parte do que vejo". E o povo, ome�ando a ajuntar emvolta dele, perguntou onde eles podiam enontrar o estranho homem que o tinha urado; e, ent~ao,Josias apenas pôde responder que n~ao sabia.Esse �e um dos mais estranhos, entre todos os milagres do Mestre. O homem n~ao pedira para serurado. Ele n~ao sabia que o Jesus que o havia mandado ir lavar-se em Silo�e, prometendo-lhe a suavis~ao, era o profeta da Galil�eia, o mesmo que pregara em Jerusal�em durante a Festa de Tabern�aulos.Esse homem possu��a poua f�e de que reeberia a vis~ao; ontudo, o povo daquela �epoa tinha grandef�e na e��aia da saliva de um homem santo ou de um grande homem; e, pela onversa de Jesus omNatanael e Tom�e, Josias havia onlu��do que o seu poss��vel benfeitor devia ser um grande homem,um instrutor s�abio ou um profeta sagrado; e, por isso, ele proedeu omo Jesus lhe havia ordenado.Jesus utilizou a argila e a saliva e mandou-o lavar-se na pisina simb�olia de Silo�e por três raz~oes:1. Esse milagre n~ao vinha em resposta �a f�e individual. Era um prod��gio que Jesus esolherarealizar, om um prop�osito esolhido por ele pr�oprio; mas havia preparado tudo de tal forma queesse homem pudesse reeber dele um benef��io duradouro.2. Como o ego n~ao havia soliitado a ura, e, posto que a sua f�e era fraa, esses atos materiaisforam sugeridos a ele om o prop�osito de enoraj�a-lo. Ele areditaria na supersti�~ao da e��aia dasaliva, e sabia que a pisina de Silo�e era um loal semi-sagrado. Mas, di�ilmente, ele teria ido l�a,aso n~ao tivesse sido neess�ario lavar a argila para retirar a un�~ao. Havia um erimonial, em todoesse proedimento, su�iente para induzi-lo a agir.3. Entretanto, Jesus tinha um tereiro motivo para reorrer a tais meios materiais para essatransa�~ao �unia. Tratava-se de um milagre feito puramente em obediênia �a sua pr�opria deis~ao e,por meio de tal feito, ele desejava ensinar aos seus seguidores, daquela �epoa e de todas as idadessubseq�uentes, que deixassem de desprezar e negligeniar os meios materiais para a ura dos doentes.E queria mostrar-lhes que deviam essar de onsiderar os milagres omo o �unio m�etodo de urar asdoen�as humanas.Jesus deu a vis~ao a esse homem, por meio de uma a�~ao milagrosa, nessa manh~a de s�abado emJerusal�em, perto do templo, om o prop�osito primordial de fazer desse ato um desa�o aberto ao1744



sin�edrio e a todos os instrutores e l��deres religiosos judeus. Foi esse o seu modo de prolamar umaruptura aberta om os fariseus. Em tudo o que fazia, Jesus era sempre positivo. E, om o prop�ositode apresentar essas quest~oes perante o sin�edrio, foi que Jesus trouxe os seus dois ap�ostolos at�e essehomem, nesse dia de s�abado, pela manh~a, provoando deliberadamente as disuss~oes que obrigaramos fariseus a notar o milagre.
164.4 Josias diante do Sin�edrioNo meio da tarde, a ura de Josias havia levantado em torno do templo uma disuss~ao tal que osl��deres do sin�edrio deidiram onvoar o onselho, no mesmo lugar da reuni~ao habitual no templo.E, ao fazerem isso, eles violavam uma regra estabeleida que proibia a reuni~ao do sin�edrio no diade s�abado. Jesus sabia que a viola�~ao do s�abado seria uma das ausa�~oes prinipais ontra ele, aser feita no momento da prova �nal, e ele desejava ser levado diante do sin�edrio, para o julgamentoda inrimina�~ao de ter urado um homem ego no s�abado, no exato momento em que a alta ortejudaia, reunida para julg�a-lo por esse ato de miseri�ordia, estivesse deliberando sobre essas quest~oes,no mesmo s�abado, e em viola�~ao direta da pr�opria lei auto-imposta por eles.Entretanto n~ao hamaram Jesus para apresentar-se diante deles, temiam fazê-lo. Em vez disso,mandaram que trouxessem Josias, sem demora. Ap�os algumas perguntas preliminares, o porta-vozdo sin�edrio (om a presen�a de era de inq�uenta membros) ordenou a Josias que ontasse a eleso que lhe havia aonteido. Desde a sua ura, naquela manh~a, Josias andara sabendo, por meio deTom�e, Natanael e outros, que os fariseus enontravam-se irritados om a sua ura no s�abado e que,provavelmente, ausariam di�uldades a todos os envolvidos; mas Josias ainda n~ao havia perebidoque Jesus era aquele a quem hamavam de Libertador. E assim, quando os fariseus o interrogaram,ele disse: \Esse homem aproximou-se, oloou argila sobre os meus olhos, disse-me para ir lavar-meem Silo�e e, agora, eu enxergo".Um dos fariseus mais velhos, depois de fazer um longo disurso, disse: \Esse homem n~ao podevir de Deus, porque ele n~ao observa o dia de s�abado, omo podeis ver. Ele viola a lei, primeiro, aopreparar a argila e, depois, ao mandar esse mendigo lavar-se em Silo�e, no s�abado. Um homem assimn~ao pode ser um instrutor enviado por Deus".Ent~ao, um dos fariseus mais jovens, que seretamente ria em Jesus, disse: \Se esse homem n~ao �eenviado por Deus, omo pode fazer essas oisas? Sabemos que algu�em que �e um peador omum n~ao�e apaz de realizar tais milagres. Todos n�os onheemos esse mendigo e sabemos que naseu ego;e agora ele vê. Aaso ainda ireis dizer que esse profeta faz todos esses prod��gios om o poder dopr��nipe dos demônios?" E, para ada fariseu que ousava ausar e denuniar Jesus, outro se levantavaom perguntas embara�osas e desonertantes; e de um modo tal que uma divis~ao s�eria surgiu entreeles. O presidente perebeu omo se desviava a assembl�eia e, a �m de moderar a disuss~ao, dispôs-sea fazer novas perguntas ao pr�oprio homem. Voltando-se para Josias, ele indagou: \O que tens adizer sobre esse homem, esse Jesus, que tu dizes ter aberto os teus olhos?" E Josias respondeu: \Eupenso que ele �e um profeta".Os l��deres estavam bastante perturbados e, n~ao sabendo mais o que fazer, deidiram busar ospais de Josias, para saber deles se tinha de fato nasido ego. Relutavam em areditar que o mendigohouvesse sido urado.Era sabido, em toda a Jerusal�em, n~ao apenas que a Jesus havia sido negada a entrada em todasas sinagogas, mas tamb�em que todos aqueles que ressem nos seus ensinamentos seriam, do mesmomodo, expulsos da sinagoga e exomungados da ongrega�~ao de Israel; e isso signi�ava a priva�~aodos direitos e privil�egios, de toda esp�eie, em todo o mundo judeu, exeto o direito de omprar oneess�ario para viver. 1745



E, sendo assim, os pais de Josias, almas pobres e sobrearregadas pelo temor, apareeram diantedo augusto sin�edrio; e �aram om medo de falar abertamente. Disse o porta-voz do tribunal: \�Eeste o vosso �lho? E estamos ertos ao entender que ele naseu ego? Se isso for verdade, omo �eque agora ele pode ver?" E, ent~ao, o pai de Josias, seundado pela sua m~ae, respondeu: \Sabemosque este �e o nosso �lho e que ele naseu ego, mas, omo �e que ele veio a enxergar ou quem foi queabriu os olhos dele, n~ao sabemos. Perguntem a ele; pois ele �e maior de idade. Deixem que ele falepor si".E agora pela segunda vez eles onvoavam Josias perante o onselho. E n~ao estavam indo bem,no seu esquema de manter a formalidade do julgamento; alguns deles ome�avam a n~ao se sentironfort�aveis fazendo isso no s�abado, e, desse modo, quando onvoaram Josias novamente, tentaramengan�a-lo om um tipo diferente de insinua�~ao. O seret�ario do tribunal dirigiu-se ao ex-ego,dizendo: \Por que n~ao atribuir a Deus a gl�oria disso? Por que tu n~ao nos dizes toda a verdade sobreo que aonteeu? Todos n�os sabemos que esse homem �e um peador. Por que tu te negas a disernira verdade? Bem sabes que tu e esse homem s~ao ulpados de violar o s�abado. Por que tu n~ao expiaso teu peado reonheendo Deus omo quem te urou, se �e que ainda a�rmas que os teus olhos foramabertos mesmo neste dia de hoje?"Josias, todavia, n~ao era est�upido e at�e possu��a algum senso de humor; e, assim sendo, redarg�uiuao seret�ario do tribunal: \Se esse homem �e um peador, eu n~ao sei; mas, de uma oisa eu sei - �eque, se antes eu era um ego, agora eu vejo". E j�a que eles n~ao onseguiam enganar Josias, elesprouraram saber outras oisas mais, e perguntaram: \Como foi mesmo que ele abriu os teus olhos?O que ele fez de fato em ti? O que ele te disse? Ele te pediu para que resses nele?"Josias, um tanto impaiente, respondeu: \Eu j�a vos disse exatamente omo tudo aonteeu e, se ossenhores n~ao areditaram no meu testemunho, por que ouvir��eis tudo de novo? Aaso tamb�em estaisquerendo ser dis��pulos dele?" Quando Josias disse isso, o sin�edrio irrompeu em onfus~ao, quase emviolênia, pois os l��deres avan�aram sobre Josias, exlamando furiosamente: \Tu podes falar omosendo dis��pulo desse homem, mas n�os somos dis��pulos de Mois�es, somos instrutores das leis deDeus. Sabemos que Deus falou por interm�edio de Mois�es, mas, quanto a esse Jesus, n~ao sabemos deonde ele vem".E, ent~ao, Josias, oloando-se de p�e em um tamborete e, para todos aqueles que puderam ouvir,berrou abertamente estas palavras: \Esutai om aten�~ao, todos v�os, que pretendeis ser instrutoresde todo o Israel, enquanto eu vos delaro que estamos diante de uma verdadeira maravilha, poisonfessais que n~ao sabeis de onde vem esse homem e, ainda assim, sabeis, om toda seguran�a, pelotestemunho que aabastes de ouvir, que ele abriu os meus olhos. Todos n�os sabemos que Deus n~aofaz essas obras por meio dos ��mpios; que Deus s�o faria uma oisa dessas a pedido de um verdadeiroadorador - aquele que �e santo e orreto. V�os sabeis, desde o prin��pio do mundo, que nuna ouviu-sefalar de terem aberto os olhos de um homem que naseu ego. E ent~ao, olhai, todos v�os, para mim,e ompreendei, pois, o que foi feito no dia de hoje, em Jerusal�em! Eu digo a todos v�os, aso essehomem n~ao tivesse vindo de Deus, ele n~ao poderia ter feito nada disso". E, enquanto sa��am, osmembros do sin�edrio, heios de raiva e em onfus~ao, gritaram para ele: \Tu naseste totalmente empeado, e agora presumes ensinar a n�os? Talvez nem ego realmente naseste e, ainda que os teusolhos tenham sido abertos em um dia de s�abado, isso foi feito om o poder do pr��nipe dos demônios".E dirigiram-se imediatamente �a sinagoga para expulsar Josias.No in��io do seu julgamento, Josias tinha pouas id�eias sobre Jesus e a natureza da sua ura. Amaior parte desse testemunho ousado, que, de um modo t~ao inteligente e orajoso, ele deu peranteesse tribunal supremo de todo o Israel, surgiu na sua mente enquanto o julgamento tomava aquelesentido mais injusto e pouo equânime.
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164.5 Ensinando Sob o P�ortio de Salom~aoAonteia essa sess~ao do sin�edrio, que violava a omemora�~ao do sabat, em uma das âmaras dotemplo; enquanto isso, bem ali perto, Jesus estava �a m~ao ensinando ao povo, no P�ortio de Salom~ao,esperando que fosse onvoado perante o sin�edrio, quando poderia ontar a todos as boas-novasda liberdade e do j�ubilo da �lia�~ao divina ao Reino de Deus. Mas eles ontinuavam temerosos demandar ham�a-lo. Sempre se sentiam desonertados om essas s�ubitas apari�~oes p�ublias de Jesus,em Jerusal�em. A oasi~ao exata que eles pr�oprios busavam t~ao ardentemente, Jesus agora lhesproporionava, mas temiam trazê-lo tendo o pr�oprio sin�edrio omo testemunha e, muito mais ainda,temiam prendê-lo.Jerusal�em estava na metade do inverno e o povo busava o abrigo parial no P�ortio de Salom~ao;e, omo Jesus permaneia ali, as multid~oes �zeram a ele muitas perguntas; e ele ensinou a todos,por mais de duas horas. Alguns dos instrutores judeus tentaram fazê-lo air publiamente em umailada, perguntando-lhe: \Por quanto tempo nos manter�a na inerteza? Se �es o Messias, por que n~aonos omunias laramente?" Jesus disse: \Eu j�a vos falei de mim e do meu Pai, muitas vezes, masv�os n~ao quereis rer em mim. Ser�a que n~ao podeis ver que as obras que fa�o, em nome do meu Pai,d~ao um testemunho de mim? Mas muitos de v�os n~ao redes, porque n~ao perteneis ao meu rebanho.O instrutor da verdade atrai apenas aqueles que têm fome da verdade e que têm sede de retid~ao.As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as onhe�o e elas me seguem. E a todos que seguem osmeus ensinamentos, eu dou a vida eterna; eles nuna pereer~ao, e ningu�em arrebat�a-los-�a das minhasm~aos. Meu Pai, que me deu esses �lhos, �e O maior de todos e, pois, ningu�em arrebat�a-los-�a da m~aodo meu Pai. O Pai e eu somos Um". Alguns dos judeus desrentes aorreram ao loal onde aindaonstru��am o templo para apanharem pedras e atir�a-las em Jesus, mas os rentes impediram-nos.Jesus ontinuou o seu ensinamento: \Muitas obras eu vos mostrei, provenientes do amor do Pai;e agora eu queria perguntar-vos: Por qual dessas boas obras pensais apedrejar-me?" E, ent~ao, umdos fariseus respondeu: \Por nenhuma obra boa gostar��amos de apedrejar-te, mas por blasfêmia,porque tu, sendo um homem, ousas fazer-te igual a Deus". E Jesus respondeu: \V�os ausais o Filhodo Homem de blasfêmia, porque vos negastes a rer em mim quando eu delarei que sou enviadopor Deus. Se n~ao fa�o as obras de Deus, n~ao reiais em mim, mas, se eu fa�o as obras de Deus,ainda que n~ao reiais em mim, penso que v�os dever��eis rer nas obras. Mas, para que �queis segurosdaquilo que prolamo, eu a�rmo novamente que o Pai est�a em mim e que estou no Pai e que, assimomo o Pai reside em mim, eu tamb�em irei residir em todos que rerem neste evangelho". E, quandoo povo ouviu essas palavras, muitos deles orreram para pegar pedras e atirar nele; mas Jesus saiudos reintos do templo, e, enontrando Natanael e Tom�e, que haviam assistido �a sess~ao do sin�edrio,esperou junto om eles, perto do templo, at�e que Josias viesse da âmara do onselho.Jesus e os dois ap�ostolos s�o foram prourar Josias na asa dele quando souberam que ele haviasido expulso da sinagoga. Quando hegaram l�a, Tom�e hamou-o para o p�atio e Jesus disse: \Josias,tu rês no Filho de Deus?" E Josias respondeu: \Dize-me quem ele �e, para que eu possa rer nele".E Jesus disse: \Tu j�a o viste e j�a o ouviste, e ele �e este que agora fala ontigo". E Josias disse:\Senhor, eu reio"; e, aindo de joelhos, ele adorou-o.Quando Josias aiu em si quanto a ter sido expulso da sinagoga, a prin��pio �ou bastante aba-tido, mas se animou muito ao ouvir o onvite de Jesus para aompanh�a-los imediatamente at�e oaampamento em Pela. Esse homem de mente simples, de Jerusal�em, de fato havia sido expulso deuma sinagoga judaia; mas eis que o Criador de um universo, agora, levava-o para olo�a-lo ao ladoda nobreza espiritual daquela �epoa e daquela gera�~ao.E agora Jesus deixava Jerusal�em, para n~ao mais retornar, at�e pouo antes do momento em que seprepararia para deixar este mundo. O Mestre retornou a Pela, om Josias e om os dois ap�ostolos.E Josias demonstrou ser um daqueles que deram muitos frutos, depois de reeber a ministra�~aomiraulosa do Mestre; pois ele onverteu-se, pelo resto da sua vida, em um pregador do evangelho1747



do Reino.
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Cap��tulo 165A Miss~ao na Per�eia Tem In��ioNA TERC�A-FEIRA, 3 de janeiro do ano 30 d.C., Abner, o dirigente nazareno dos doze ap�ostolos deJo~ao Batista, e antigo diretor da esola nazarena de Engedi, agora dirigente dos setenta mensageirosdo Reino, reuniu os ondis��pulos e deu-lhes a instru�~ao �nal, antes de envi�a-los em miss~ao a todasas idades e aldeias da Per�eia. Essa miss~ao pereiana ontinuou por quase três meses e foi a �ultimaministra�~ao do Mestre. Depois desses trabalhos, Jesus foi diretamente a Jerusal�em, para passar pelassuas experiênias �nais na arne. Os setenta trabalharam, suplementados pelas atua�~oes peri�odiasde Jesus e dos doze ap�ostolos, nas seguintes idades e vilas: Zafom, Gadara, Maad, Arbela, Ramath,Edrei, Bosora, Caspim, Mispeh, Gerasa, Ragaba, Suot, Amatus, Adam, Penuel, Capit�olias, Dion,Hatita, Gada, Filad�el�a, Jogbe�a, Gilead, Bete-Nimra, Tiro, Eleal�a, L��vias, Esbom, Caliro�e, Bete-Peor, Chitim, Sibm�a, Medeba, Bete-Meom, Are�opolis e Aroer; e atuaram tamb�em em era de outrasinq�uenta, ou mais, loalidades.Durante essa viagem �a Per�eia o orpo de mulheres, agora ontando om sessenta e duas integrantes,tomou a si a maior parte do trabalho da ministra�~ao aos doentes. Esse foi o per��odo �nal dodesenvolvimento dos aspetos mais elevados do evangelho do Reino e, em onformidade om isso,nenhum milagre foi realizado. Nenhuma outra parte da Palestina foi trabalhada t~ao ompletamentepelos ap�ostolos e dis��pulos de Jesus, e, em nenhuma outra regi~ao, as lasses mais altas de idad~aosaeitaram t~ao amplamente o ensinamento do Mestre.Nessa �epoa, a Per�eia pertenia igualmente a gentios e judeus, e estes �ultimos haviam sido des-loados dessas regi~oes durante a �epoa de Judas Maabeus. A Per�eia era a mais bela e pitoresaprov��nia de toda a Palestina. Os judeus geralmente referiam-se a ela omo \a terra de al�em Jord~ao".Durante esse per��odo Jesus dividiu o seu tempo entre o aampamento em Pela e as viagens, omos doze, para ajudar aos setenta nas v�arias idades onde ensinavam e pregavam. Sob as instru�~oesde Abner, os setenta batizaram todos rentes, embora Jesus n~ao lhes houvesse entregue uma miss~aoomo essa.165.1 No Aampamento em PelaEm meados de janeiro, mais de mil e duzentas pessoas estiveram reunidas em Pela e, enquantoesteve morando no aampamento, Jesus ensinava a essa multid~ao ao menos uma vez por dia; emgeral ele falava �as nove horas da manh~a, se n~ao fosse impedido pela huva. Pedro e os outrosap�ostolos ensinavam sempre �a tarde. Jesus reservava as noites para as habituais sess~oes de perguntase respostas om os doze e outros dis��pulos mais adiantados. Os grupos da noite eram ompostos deinq�uenta pessoas em m�edia.Por volta de meados de mar�o, quando Jesus ome�ou essa sua viagem a Jerusal�em, mais de1749



quatro mil pessoas ompunham a grande audiênia que ouvia Jesus ou Pedro pregando todas asmanh~as. O Mestre esolheu terminar a sua obra na Terra quando o interesse pela sua mensagemtivesse alan�ado um ponto alto, o apogeu mesmo, atingido nessa segunda fase de progresso do Reino,desprovida de milagres. Se bem que três quartos da multid~ao fossem de busadores da verdade, haviatamb�em um grande n�umero de fariseus de Jerusal�em e de outros lugares, al�em de muitos inr�edulosou meros opositores.Jesus e os doze ap�ostolos devotaram grande parte do seu tempo �a multid~ao reunida no aampa-mento de Pela. Os doze davam poua ou nenhuma aten�~ao ao trabalho do aampamento; e sa��amom Jesus apenas de tempos em tempos, para visitar Abner e os outros ondis��pulos. Abner o-nheia bem os distritos pereianos, pois esse era o setor em que o seu mestre anterior, Jo~ao Batista,havia erigido a maior parte da sua obra. Depois de ome�ar a miss~ao na Per�eia, Abner e os setentanuna retornaram ao aampamento de Pela.165.2 O Serm~ao sobre o Bom PastorUm grupo de mais de trezentos habitantes de Jerusal�em, de fariseus e outros, seguiu Jesus at�e onorte de Pela, quando ele tratou de sair da jurisdi�~ao dos governantes judeus, ao �nal da Festa daDedia�~ao; e foi na presen�a desses instrutores, de l��deres judeus e dos doze ap�ostolos, que Jesus fezo serm~ao sobre o \Bom Pastor". Depois de meia hora de onversa informal, dirigindo-se a um grupode era de em pessoas, Jesus disse:\Tenho muito para falar-vos nesta noite e, visto que muitos de v�os sois meus dis��pulos, e outros,meus inimigos mordazes, irei apresentar o meu ensinamento por meio de uma par�abola, de modo queada um possa tirar, para si pr�oprio, aquilo que for mais bem reebido pelo seu ora�~ao.\Nesta noite e diante de todos n�os, est~ao muitos daqueles que se disporiam a morrer por mim epor este evangelho do Reino e muitos deles ofereer-se-~ao desse modo, nos anos que vir~ao; em meioa v�os, est~ao tamb�em alguns esravos da tradi�~ao, que me seguiram desde Jerusal�em e que, juntoom os seus l��deres iludidos, estando nas trevas, tentam matar o Filho do Homem. A vida, que oravivo na arne, julgar-vos-�a a todos, os verdadeiros pastores e os pastores falsos. Se os pastores falsosfossem egos, n~ao teriam nenhum peado; no entanto, omo a�rmais ver e professais ser instrutoresem Israel, o vosso peado, assim, reair�a sobre v�os.\O verdadeiro pastor re�une seu rebanho no abrigo, �a noite, em tempos de perigo. E, quando hegaa manh~a, ele entra no abrigo pela porta e hama as ovelhas e, assim, elas onheem a sua voz. Todopastor que tem entrada no urral por qualquer outro meio que n~ao seja pela porta �e um ladr~ao eum saqueador. O pastor verdadeiro s�o entra no abrigo depois que o porteiro lhe abriu a porta esuas ovelhas, onheendo a sua voz, vêm, atendendo ao seu hamado; as ovelhas que lhe pertenem,assim, se adiantam, e o pastor verdadeiro vai �a frente delas, mostrando-lhes o aminho e as ovelhaso seguem. As ovelhas seguem-no porque onheem a sua voz; elas n~ao seguiriam a um estranho.E fugir~ao do estranho porque n~ao reonheem sua voz. Essa multid~ao de pessoas, que se re�une emtorno de n�os, �e omo ovelhas sem um pastor, e, pois, quando lhes falamos, elas identi�am a voz depastor e nos seguem; aquelas que têm fome da verdade e que têm sede de retid~ao, ao menos, o fazem.Alguns de v�os n~ao sois do meu apriso; n~ao onheeis a minha voz; e n~ao me seguis. E, porque soisfalsos pastores, as ovelhas n~ao onheem a vossa voz nem vos seguir~ao".E, quando Jesus aabou de narrar essa par�abola, ningu�em lhe fez nenhuma pergunta. Ap�os umerto tempo ele retomou a palavra e ontinuou om a an�alise da par�abola:\V�os, que gostar��eis de ser os pastores auxiliares dos rebanhos do meu Pai, deveis, n~ao apenas serl��deres ondignos, mas deveis tamb�em alimentar o rebanho om um bom alimento; s�o sereis pastoresverdadeiros se onduzirdes os vossos rebanhos a pastos verdejantes e �a beira de �aguas tranq�uilas.1750



\E, agora, para que alguns de v�os n~ao julgueis que essa par�abola �e muito f�ail de ompreender,eu vos delaro que sou as duas oisas, tanto sou a porta para o rebanho do Pai, quanto, ao mesmotempo, sou o verdadeiro pastor dos rebanhos do meu Pai. Todo pastor que tentar entrar no abrigosem mim ir�a fraassar e as ovelhas n~ao ouvir~ao a voz dele. E, junto om aqueles que ministramomigo, eu estou �a porta. Toda alma que entrar no aminho eterno, pelos meios que eu riei eordenei, ser�a salva e tornar-se-�a apaz de ontinuar o aminho pelos pastos eternos at�e o Para��so.\Sou tamb�em o verdadeiro pastor que est�a disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. O ladr~ao entrano abrigo apenas para roubar, para matar e destruir; mas eu vim para que todos v�os possais tera vida, e tê-la mais abundantemente. Aquele que �e um meren�ario, quando hega o perigo, fugir�ae deixar�a as ovelhas serem dispersadas e destru��das; mas o verdadeiro pastor n~ao fugir�a quando olobo vier; ele proteger�a o seu rebanho e, se neess�ario, dar�a a pr�opria vida pelas suas ovelhas. Emverdade, em verdade, vos digo, amigos e inimigos, eu sou o verdadeiro pastor; onhe�o os meus e osmeus me onheem. N~ao fugirei em fae do perigo. Conluirei esta obra satisfazendo a vontade domeu Pai, e n~ao abandonarei o rebanho que o Pai on�ou �a minha guarda.\Todavia, possuo muitas outras ovelhas que n~ao s~ao deste apriso; e essas palavras s~ao verdadeirasn~ao apenas para este mundo. Essas outras ovelhas tamb�em onheem e ouvem a minha voz; assim,prometi ao Pai que todas seriam trazidas ao mesmo apriso, que �e a fraternidade dos �lhos de Deus.E ent~ao todos v�os onheereis a voz do �unio pastor, o verdadeiro pastor, e todos reonheereis apaternidade de Deus.\E assim sabereis por que o Pai me ama e por que oloou todos os seus rebanhos desse dom��nionas minhas m~aos, para que eu os guarde; �e porque o Pai sabe que n~ao vailarei na salvaguarda doapriso, que n~ao abandonarei as minhas ovelhas e, se for neess�ario, n~ao hesitarei em oloar a minhapr�opria vida a servi�o dos seus m�ultiplos rebanhos. Mas, lembrai-vos, se der a minha vida, eu aterei de volta. Nenhum homem, ou qualquer outra riatura pode tirar a minha vida. Eu tenho odireito e o poder de dar a minha vida, e tenho o mesmo poder e direito de tê-la de novo. V�os n~aopodeis ompreender isso, mas eu reebi essa autoridade do meu Pai antes mesmo de que este mundoexistisse".Quando ouviram essas palavras, seus ap�ostolos �aram onfusos, seus dis��pulos, atônitos; en-quanto os fariseus de Jerusal�em e arredores partiram na noite dizendo: \Ele �e louo ou est�a possu��dopor um demônio". Mas mesmo alguns dos instrutores de Jerusal�em disseram: \Ele fala omo quemtem autoridade; e, al�em disso, quem viu alguma vez um possu��do pelo demônio abrir os olhos de umhomem que naseu ego e fazer todas as oisas maravilhosas que este homem tem feito?"No dia seguinte, metade desses instrutores judeus professava a sua ren�a em Jesus, e a outrametade, onsternada, retornou aos seus lares em Jerusal�em.165.3 O Serm~ao de S�abado em PelaAo �m de janeiro as multid~oes de s�abado �a tarde hegavam a quase três mil pessoas. No s�abado,28 de janeiro, Jesus pregou o seu serm~ao memor�avel sobre \A Con�an�a e a Prontid~ao Espiritual".Depois das observa�~oes preliminares de Sim~ao Pedro, o Mestre disse:\O que eu tenho dito muitas vezes aos meus ap�ostolos e dis��pulos, eu delaro agora a estamultid~ao: Cuidado om o levedo dos fariseus, feito na hiporisia, nasido do preoneito e nutridona serventia �a tradi�~ao, embora muitos dos fariseus sejam honestos de ora�~ao e alguns deles aquipermane�am omo dis��pulos meus. Em breve todos v�os ireis ompreender meu ensinamento, poisnada do que est�a enoberto agora deixar�a de ser revelado. O que agora est�a esondido para v�osdever�a ser onheido quando o Filho do Homem houver ompletado sua miss~ao na Terra e na arne.\Muito em breve, as oisas que os nossos inimigos planejam agora, em segredo e na obsuridade,1751



ser~ao trazidas �a luz e prolamadas de ima dos telhados. Meus amigos, todavia vos digo: n~ao temais�aqueles que busam destruir o Filho do Homem. N~ao temais �aqueles que, embora possam ser apazesde destruir o vosso orpo, nenhum poder têm sobre v�os, al�em desse. Eu vos aonselho que n~ao temaisningu�em, nem no �eu nem na Terra, mas que vos rejubileis om o onheimento Dele, que tem opoder de libertar-vos de toda a injusti�a e de apresentar sem ulpa, a todos v�os, diante do tribunalde um universo.\N~ao se vendem ino pardais por dois êntimos? E ainda, quando esses p�assaros adejam �a prourado seu sustento, nenhum deles existe sem o reonheimento do Pai, a fonte de toda vida. Para osguardi~aes ser�a�os, os pr�oprios abelos da vossa abe�a est~ao ontados. E se tudo isso �e verdade,por que deveis viver om medo de tantas pequenezas que surgem na vossa vida di�aria? Eu vos digo:N~ao temais; sois de um valor muito maior do que uma grande quantidade de pardais.\V�os, que tivestes oragem diante dos homens, para onfessar a f�e no meu evangelho, eu vosreonheerei, em breve, diante dos anjos do �eu; mas aquele que negar onsientemente a verdadedos meus ensinamentos, diante dos homens, ser�a negado pelo seu guardi~ao do destino at�e mesmoperante os anjos do �eu.\N~ao importa o que disserdes sobre o Filho do Homem, isso vos ser�a perdoado; mas aqueleque presume blasfemar ontra Deus di�ilmente enontrar�a o perd~ao. Quando os homens hegamao ponto extremo de atribuir deliberadamente os feitos de Deus �as for�as do mal, esses rebeldesonsientes di�ilmente busar~ao o perd~ao para seus peados.\E, quando os vossos inimigos vos levarem diante dos governantes das sinagogas e outras altasautoridades, n~ao preoupeis om o que devereis dizer nem vos inquieteis quanto �a maneira pelaqual devereis responder �as perguntas deles, pois o esp��rito que reside dentro de v�os ertamente vosensinar�a, no exato momento, sobre o que devereis dizer em honra ao evangelho do Reino.\Por quanto tempo vos detereis no vale da indeis~ao? Por que vailais entre duas opini~oes? Porque deveria um judeu ou um gentio hesitar em aeitar a boa-nova de que ele �e um �lho do Deuseterno? Quanto tempo demorar�a at�e que onsigamos persuadir-vos de que deveis aeitar om j�ubiloa vossa heran�a espiritual? Eu vim a este mundo para revelar o Pai a v�os e para onduzir-vos aoPai. A primeira parte eu j�a �z, mas a segunda n~ao posso fazer sem o vosso onsentimento; o Painuna obriga nenhum homem a entrar no Reino. O onvite sempre tem sido e sempre ser�a: �Aqueleque quiser, que venha e que partiipe livremente da �agua da vida".Quando Jesus terminou de falar, muitos sa��ram para ser batizados pelos ap�ostolos no Jord~ao,enquanto Jesus ouvia �as perguntas daqueles que �aram om ele.165.4 A Partilha da Heran�aEnquanto os ap�ostolos batizavam os rentes, o Mestre falava �aqueles que tinham �ado. E um ertojovem disse a ele: \Mestre, o meu pai morreu deixando muitas propriedades para mim e para o meuirm~ao, mas o meu irm~ao reusa-se a me dar o que �e meu. Poderias, ent~ao, pedir ao meu irm~aoque divida essa heran�a omigo?" Jesus �ou ompassivamente indignado por esse jovem de mentematerialista ter trazido �a disuss~ao uma quest~ao de neg�oios; mas ontinuou a usar a oasi~ao paraministrar outras instru�~oes. Disse Jesus: \Homem, quem me enarregou de repartir as vossas oisas?De onde foi que tiraste a id�eia de que eu dou aten�~ao aos assuntos materiais deste mundo?" Eent~ao, voltando-se para todos que estavam em torno de si, ele disse: \Tende uidado, mantendo-vos afastados da obi�a; a vida de um homem n~ao onsiste da abundânia das oisas que ele possapossuir. A feliidade n~ao vem do poder da fortuna, nem a alegria brota de riquezas. A fortuna, emsi mesma, n~ao �e uma maldi�~ao; mas o amor pelas riquezas, muitas vezes, onduz a uma tal devo�~ao�as oisas deste mundo, que a alma se torna ega para as belas atra�~oes das realidades espirituais do1752



Reino de Deus na Terra, e para as alegrias da vida eterna no �eu.\Vou ontar-lhes a hist�oria de um erto homem rio uja terra produzia om abundânia; assim,quando se tornou muito rio, ome�ou a pensar om os seus bot~oes, dizendo para si: `O que fareiom todas as minhas riquezas? Agora, possuo tanto que n~ao tenho nem lugar onde oloar a minhafortuna'. E depois de meditar sobre esse problema, disse: `Farei o seguinte: derrubarei meus silos eonstruirei outros maiores, e assim terei espa�o su�iente para estoar os meus frutos e meradorias.Ent~ao poderei dizer �a minha alma: alma, tu tens bastante fortuna aumulada para muitos anos;desansa agora; ome, bebe e regozija-te, pois �es ria e os teus bens s�o aumentam'.\Esse homem rio, entretanto, era tamb�em um tolo. De tanto prover os bens materiais para a suamente e o seu orpo, ele deixara de aumular tesouros no �eu para a satisfa�~ao do esp��rito e salva�~aoda sua alma. E, assim, n~ao hegaria a desfrutar do prazer de onsumir as suas riquezas aumuladas,pois naquela mesma noite a sua alma lhe foi pedida. Naquela noite bandidos invadiram sua asapara mat�a-lo e, ap�os saquear os seus armaz�ens, queimaram o que restou. E quanto �as propriedadesque esaparam dos ladr~oes, os seus herdeiros brigaram por elas. Esse homem armazenou tesourospara si pr�oprio na Terra, mas n~ao era rio perante Deus".Jesus tratou desse modo �aquele jovem e �a sua heran�a, porque sabia que o seu problema eraa obi�a. E, ainda que n~ao tivesse sido esse o aso, o Mestre n~ao teria interferido, pois nuna seintrometia om os assuntos temporais, nem mesmo om os dos seus ap�ostolos, e menos ainda om osdos seus dis��pulos.Quando Jesus terminou a sua hist�oria, outro homem levantou-se e perguntou a ele: \Mestre,sei que os teus ap�ostolos venderam as suas posses terrenas para seguir-te, e que eles têm todas asoisas em omum omo têm os essênios; e gostarias tu que todos n�os, que somos os teus dis��pulos,�z�essemos o mesmo? �E um peado possuir bens honestos?" Assim respondeu Jesus a esta pergunta:\Meu amigo, n~ao �e um peado ter riquezas honradamente; todavia �e um peado transformar asriquezas de posses materiais em tesouros apazes de absorver teu interesse desviando toda a tuaafei�~ao da devo�~ao das busas espirituais do Reino. N~ao h�a peado em ter posses honestas na Terra,desde que teu tesouro esteja no �eu, pois onde est�a o teu tesouro l�a tamb�em estar�a o teu ora�~ao.H�a uma grande diferen�a entre a riqueza que leva �a obi�a e ego��smo, e aquela que �e mantida erepartida, no esp��rito da amaradagem, por aqueles que têm, em abundânia, bens deste mundo,e bondosamente ontribuem para sustentar os que devotam todas as suas energias ao trabalho doReino. Muitos dentre v�os, que estais aqui sem dinheiro, pudestes ser alimentados e alojados, nestaidade de tendas, porque homens e mulheres generosos e de posses deram fundos ao vosso an�tri~ao,Davi Zebedeu, om essa �nalidade.\Mas nuna esque�ais, al�em de tudo, de que a riqueza n~ao �e duradoura. O amor pela riqueza,muito freq�uentemente, obsuree e at�e mesmo destr�oi a vis~ao espiritual. Nuna deixeis de reonheero perigo de que a riqueza se onverta na vossa dona, em vez de onverter-se na vossa serva".Jesus n~ao ensinou nem apoiou a imprevidênia, a oiosidade, a indiferen�a em uidar das nees-sidades f��sias da pr�opria fam��lia, nem a dependênia de esmolas. Mas ensinou que o material e otemporal devem estar subordinados ao bem-estar da alma e ao progresso de natureza espiritual noReino do �eu.Ent~ao, enquanto o povo desia at�e o rio para preseniar os batismos, aquele jovem viera, empartiular, at�e Jesus, para falar da sua heran�a, pois ahava que Jesus o havia tratado duramente;e, depois de tê-lo ouvido de novo, Jesus respondeu: \Meu �lho, porque perdes a oportunidade dealimentar-te do p~ao da vida em um dia omo este, apenas para satisfazer a tua tendênia �a obi�a?Aaso n~ao sabes que a lei judaia da heran�a ser�a ministrada om justi�a, se fores om a tua queixaao tribunal da sinagoga? N~ao podes ver que o meu trabalho onsiste em assegurar-me de que saibassobre a tua heran�a eleste? N~ao leste as esrituras: `H�a aquele que �a rio por preau�~ao e pormuitas priva�~oes, e a parte da reompensa que lhe abe �e que ele possa dizer: enontrei desanso1753



e agora poderei omer ontinuamente om os meus bens. Ainda assim, todavia, ele n~ao sabe o queo tempo lhe reserva nem que, tamb�em, deve deixar todas essas oisas para outros quando morrer'.N~ao leste o mandamento: `N~ao obi�ar�as'. E ainda: `Eles omeram e se fartaram e engordaram, eent~ao se voltaram para outros deuses'. Aaso leste nos Salmos que `o Senhor abomina aqueles queobi�am', e que `o pouo que um homem reto tem �e melhor do que as riquezas de muitos malvados'.`Se as riquezas aumentam, n~ao ponhais o vosso ora�~ao nelas'. Leste o que Jeremias disse: `Que ohomem rio n~ao se vanglorie das suas riquezas'; e Ezequiel falou a verdade quando disse: `Das suasboas eles fazem uma boa demonstra�~ao de amor, mas os seus ora�~oes est~ao entrados nos seusganhos ego��stas' ".Jesus despediu o jovem, dizendo a ele: \Meu �lho, de que te valer�a ganhares todo o mundo, seperderes a tua pr�opria alma?"Outro ouvinte, que se enontrava por perto, perguntou a Jesus omo seriam tratados os rios nodia do julgamento, e ele respondeu: \Eu n~ao vim para julgar os pobres nem os rios, pois as vidasque os homens vivem os julgar�a a todos. Qualquer oisa, al�em de tudo, que possa eu dizer a respeitodos rios, no julgamento, ao menos três perguntas devem ser respondidas por todos que adquiremgrande fortuna, e estas perguntas s~ao:\1. Quanta riqueza aumulou?\2. Como onseguiu esta riqueza?\3. Como usou sua riqueza?"Ent~ao Jesus foi at�e a sua tenda, para desansar por um momento antes da refei�~ao da noite.Quando os ap�ostolos onlu��ram os batismos, tamb�em eles vieram; e teriam onversado om elesobre a riqueza na Terra e o tesouro no �eu, mas Jesus estava dormindo.165.5 Conversas om os Ap�ostolos sobre a RiquezaNaquela noite, depois da eia, quando Jesus e os doze reuniram-se para a sua onversa di�aria, Andr�eperguntou: \Mestre, enquanto batiz�avamos os rentes, tu disseste muitas palavras �a multid~ao quepermaneeu ali ontigo, palavras que n~ao ouvimos. Estarias disposto a repetir essas palavras paraque delas nos bene�i�assemos?" E, em resposta ao pedido de Andr�e, Jesus disse:\Sim, Andr�e, falarei a v�os sobre as quest~oes da riqueza e da automanuten�~ao, mas as minhaspalavras para v�os, ap�ostolos, devem ser um tanto diferentes daquelas ditas aos dis��pulos e �a multid~ao,pois v�os abandonastes tudo, n~ao apenas para seguir-me, mas para que fosseis ordenados embaixadoresdo Reino. V�os j�a tivestes uma experiênia de v�arios anos e sabeis que o Pai, ujo Reino v�os prolamais,n~ao vos abandonar�a. Dediastes as vossas vidas �a ministra�~ao do Reino; portanto, n~ao sejais ansiosos,nem deveis preoupar-vos om as oisas da vida temporal, om o que ireis omer, nem mesmo om oque vestir o orpo. O bem-estar da alma �e mais do que omida e bebida; o progresso do esp��rito est�amuito aima da neessidade de vestimentas. Quando fordes tentados a duvidar da erteza do vossop~ao, onsiderai os orvos; eles n~ao semeiam nem olhem, eles n~ao têm armaz�ens nem silos, e, mesmoassim, o Pai lhes proporiona omida a todos, quando eles est~ao busando. E qu~ao mais valiosos n~aosois do que um bando de p�assaros! Al�em disso, toda a vossa ansiedade e as d�uvidas que vos orroemnada podem fazer para suprir as vossas neessidades materiais. Quem de v�os pode, om a vossaansiedade, aresentar um palmo �a vossa estatura ou um dia �a vossa vida? J�a que essas quest~oesn~ao est~ao ao alane das vossas m~aos, por que pensar om ansiedade em qualquer desses problemas?\Contemplai os l��rios, vejam omo resem; eles n~ao trabalham nem �am; e eu ainda vos digo,mesmo Salom~ao em toda a sua gl�oria n~ao se vestiu omo um deles. Se Deus veste, assim, a ervanos ampos, que hoje est�a viva mas que amanh~a ser�a ortada e jogada ao fogo, qu~ao melhor ir�a elevestir-vos, embaixadores do Reino do �eu. �O v�os, de poua f�e! Quando vos devotardes de todo o vosso1754



ora�~ao �a prolama�~ao do evangelho do Reino, n~ao dev��eis �ar em d�uvida quanto ao vosso pr�opriosustento ou o das fam��lias que abandonastes. Se entregardes as vossas vidas verdadeiramente aoevangelho, vivereis do evangelho. Se fordes apenas dis��pulos rentes, deveis ganhar o vosso pr�opriop~ao e ontribuir para o sustento de todos os que ensinam, pregam e uram. Se �ardes ansiosos porausa do vosso p~ao e da vossa �agua, em que sereis diferentes das na�~oes do mundo que busam essasneessidades om uma diligênia t~ao exessiva? Devotai-vos �a vossa obra, areditando que o Pai,tanto quanto eu, sabemos que tendes neessidade de todas essas oisas. Deixai-me assegurar-vos,de uma vez por todas, que, se dediardes as vossas vidas ao trabalho do Reino, todas as vossasneessidades reais ser~ao supridas. Busai a oisa mais importante, e as menores ser~ao enontradasnela; pedi pelo eleste, e o terrestre ser�a inlu��do. �E erto que a sombra seguir�a a essênia.\Sois apenas um grupo pequeno, mas, se tiverdes f�e, se n~ao trope�ardes no medo, eu delaro que �eum grande prazer para o meu Pai dar-vos o Reino. V�os oloastes os vossos tesouros onde as bolsasn~ao envelheem, onde nenhum ladr~ao pode apropriar-se deles e nenhuma tra�a pode destru��-los. E,omo eu disse ao povo, onde estiver o vosso tesouro, l�a tamb�em estar�a o vosso ora�~ao.\E, na obra que est�a bem diante de v�os e que �ar�a para v�os, depois que eu for para o Pai,v�os sereis submetidos penosamente a prova�~oes. Deveis estar bastante alertas ontra o medo e asd�uvidas. Que ada um de v�os vos preparai mentalmente para a luta, e que as vossas lâmpadas�quem bem aesas. Comportai-vos omo os homens que aguardam a volta do senhor da festa deasamento e que, quando ele hegava e batia, lhe abriam bem rapidamente as portas. O vosso senhor,ao enontrar-vos, assim ��eis, em um momento t~ao importante, vos aben�oar�a pelo vosso empenho.E ent~ao o senhor far�a om que os seus servidores assentem-se, enquanto ele pr�oprio servi-los-�a. Emverdade, em verdade, vos digo: uma rise est�a bem diante de v�os, nas vossas vidas, e onv�em quevigieis e que vos fa�ais preparados.\Podeis ompreender bem que nenhum homem teria a sua asa arrombada, se soubesse a quehoras viria o ladr~ao. Fiai tamb�em vigilantes quanto a v�os pr�oprios, pois, na hora em que menossuspeitardes e de uma maneira que n~ao imaginareis, o Filho do Homem vos deixar�a".\Por alguns minutos os doze permaneeram em silênio. Algumas dessas advertênias eles j�a ashaviam ouvido antes, mas n~ao om a mesma oloa�~ao apresentada a eles desta vez.165.6 A Resposta �a Pergunta de PedroEnquanto permaneiam sentados, pensando, Sim~ao Pedro perguntou: \Essa par�abola, tu a ontaspara n�os, os teus ap�ostolos, ou a ontas para todos os dis��pulos?" E Jesus respondeu:\No momento das prova�~oes �e que a alma de um homem se revela; a prova�~ao deixa a desobertoaquilo que realmente est�a no ora�~ao. Depois que um servidor �e testado e provado, o dono podeentregar om seguran�a o ontrole da asa a esse servidor �el, para que os �lhos dele sejam nutridos eriados. Do mesmo modo, logo saberei em quem poderei on�ar o bem-estar dos meus �lhos, quandoeu houver voltado para o Pai. Tal omo o senhor da asa enarregar�a o servidor testado e provadodos assuntos da sua fam��lia, eu tamb�em exaltarei �aqueles que resistirem �as prova�~oes desta hora, nosafazeres do meu Reino.\Mas se o servo for indolente e ome�ar a dizer no seu ora�~ao: `O meu senhor atrasa sua hegada',e ome�ar a maltratar os outros riados e omer e beber om os bêbados, ent~ao o senhor desse servidorhegar�a quando menos estiver esperando e, enontrando-o em in�delidade, despedi-lo-�a, deixando-ona desgra�a. Por isso, fazeis bem em preparar-vos para o dia em que sereis visitados de s�ubito einesperadamente. Lembrai-vos de que muito vos foi dado; e muito ser�a exigido de v�os. Algumasduras prova�~oes avizinham-se. Hei de submeter-me a um batismo, e estarei vigilante at�e que issoaonte�a. V�os pregais a paz na Terra, mas minha miss~ao n~ao trar�a paz aos assuntos materiais dos1755



homens - n~ao, pelo menos por algum tempo. A divis~ao �e o �unio resultado quando dois membros deuma fam��lia areditam em mim e três membros rejeitam este novo evangelho. Os amigos, parentese entes queridos est~ao fadados a ser lan�ados uns ontra os outros, pelo evangelho que pregais. Bemverdade �e que ada um desses rentes ter�a uma paz grande e duradoura no seu pr�oprio ora�~ao, masa paz na Terra n~ao vir�a antes que todos estejam dispostos a rer e a entrar na gloriosa heran�a da�lia�~ao a Deus. N~ao obstante tudo isso, ide ao mundo prolamar esse evangelho a todas as na�~oes,a todo homem, mulher e rian�a".E esse foi o �nal de um s�abado repleto e atarefado. No dia seguinte, Jesus e os doze foram �asidades ao norte da Per�eia para onversar om os setenta, que estavam trabalhando nessa regi~ao soba supervis~ao de Abner.
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Cap��tulo 166A �Ultima Visita ao Norte da PereiaDE 11 A 20 de fevereiro, Jesus e os doze �zeram uma ampanha em todas as idades e aldeias donorte da Per�eia, onde os ompanheiros de Abner e os membros do orpo de mulheres realizavama sua obra. Eles veri�aram que esses mensageiros do evangelho estavam obtendo êxito, e Jesusrepetidamente hamou a aten�~ao dos seus ap�ostolos para o fato de que o evangelho do Reino podiaser disseminado sem vir aompanhado de milagres e prod��gios.Toda essa miss~ao de três meses na Per�eia foi feita om êxito e om uma pequena ajuda dos dozeap�ostolos; e o evangelho, dessa �epoa em diante, reetia mais os ensinamentos do que a pessoalidadede Jesus. Os seus seguidores, no entanto, n~ao se ativeram por muito tempo �as suas instru�~oes, poislogo depois da morte e da ressurrei�~ao de Jesus eles desviaram-se dos seus ensinamentos iniiando aonstru�~ao dos prim�ordios da igreja, om base nos oneitos miraulosos e nas mem�orias glori�adasda sua pessoalidade divina-humana.166.1 Os Fariseus em RagabaNo s�abado, 18 de fevereiro, Jesus estava em Ragaba, onde vivia um fariseu abastado hamadoNatanael; e, desde que um bom n�umero dos seus ompanheiros fariseus estava seguindo Jesus e osdoze pelo pa��s, Natanael preparou, nessa manh~a de s�abado, um desjejum para todos eles, era devinte pessoas; e hamou Jesus omo onvidado de honra.No momento em que Jesus hegou para esse desjejum, a maior parte dos fariseus estava j�a assentada�a mesa; e om eles enontravam-se dois ou três juristas. O Mestre tomou imediatamente o seuassento �a esquerda de Natanael, sem ir aos jarros de �agua para lavar as suas m~aos. Muitos dosfariseus, espeialmente aqueles que eram a favor dos ensinamentos de Jesus, sabiam que ele lavava assuas m~aos apenas om o prop�osito de limp�a-las, que ele abominava os omportamentos meramenteerimoniais; e, desse modo, eles n~ao �aram surpresos om o fato de que ele se houvesse dirigidodiretamente �a mesa sem ter lavado as suas m~aos duas vezes. E Natanael �ou hoado om o fatode que o Mestre n~ao umprisse as exigênias estritas das pr�atias farisaias. Al�em disso, Jesus n~aolavou as suas m~aos, omo o faziam os fariseus, ap�os ada servi�o nem ao �nal da refei�~ao.Ap�os um intenso ohiho entre Natanael e um fariseu pouo amistoso, �a sua direita; e depois derepetidos movimentos de sobranelhas e de muito urvar de l�abios em desprezo, da parte daquelesque se sentavam �a frente do Mestre, Jesus �nalmente disse: \Eu pensei que me hav��eis onvidado aesta asa para partir o p~ao onvoso, e talvez para fazer-me perguntas sobre a prolama�~ao do novoevangelho do Reino de Deus. No entanto, perebo que me trouxestes aqui para preseniar a umaexibi�~ao da devo�~ao erimonial �a vossa pr�opria presun�~ao. Esse servi�o v�os j�a me prestastes; om oque me honrareis em seguida, sendo omo sou o vosso onvidado desta oasi~ao?"1757



Depois que o Mestre disse isso, eles aquietaram os olhos sobre a mesa e permaneeram em silênio.E, posto que ningu�em houvesse falado, Jesus ontinuou: \Muitos de v�os, fariseus, estais aqui omigo,omo amigos; alguns sois at�e mesmo dis��pulos meus, mas a maioria dos fariseus �e persistente nasua reusa de ver a luz e reonheer a verdade, mesmo quando a obra do evangelho �e levada at�eeles por um grande poder. Com que uidado limpais o exterior dos opos e dos pratos, ao passoque mantendes sujos e polu��dos os reipientes do alimento espiritual! V�os uidais de apresentar umaaparênia pia e santa ao povo, mas as vossas almas interiores est~ao heias de presun�~ao, obi�a,extors~ao e todos os tipos de maldade espiritual. Os vossos dirigentes ousam at�e mesmo onspirar eplanejar o assassinato do Filho do Homem. V�os n~ao ompreendeis, homens tolos, que o Deus do �eu vêos motivos internos da alma, tanto quanto vê os vossos �ngimentos exteriores e as vossas ostenta�~oesde piedade? N~ao julgueis que dar esmolas e pagar os d��zimos vos limpar�a da vossa injusti�a e vosapaitar�a para que vos apresenteis puros perante o Juiz de todos os homens. Ai de v�os, fariseus, quepersisti em rejeitar a luz da vida! Sois metiulosos em pagar o d��zimo e dar esmolas om ostenta�~ao,mas desdenhais onsientemente a visita�~ao de Deus e rejeitais a revela�~ao do amor Dele. Aindaque vos pare�a ser bom dar aten�~ao a esses deveres menores, n~ao dev��eis ter deixado de umprir asexigênias mais importantes. Ai de todos que evitam a justi�a, que desprezam a miseri�ordia e querejeitam a verdade! Ai de todos aqueles que desprezam a revela�~ao do Pai e prouram os assentosprinipais na sinagoga e almejam lisonjas e sauda�~oes nas pra�as dos merados!"Quando Jesus levantou-se para ir embora, um dos juristas que estava �a mesa, dirigindo-se a ele,disse: \Mas, Mestre, em algumas das suas delara�~oes, tu tamb�em nos reprovas. N~ao h�a nada debom nos esribas, nos fariseus ou nos juristas?" E Jesus, de p�e, respondeu ao jurista: \V�os, omo osfariseus, vos deliiais om os primeiros lugares nas festas e om o uso de longas t�unias, mas oloaisargas pesadas, dif��eis de serem levadas, nos ombros dos homens. E, quando as almas dos homensambalearem sob essas pesadas argas, v�os n~ao levantareis nem mesmo um dos vossos dedos. Aide v�os, que enontrais grandes satisfa�~oes em onstruir tumbas para os profetas que os vossos paismataram! E, pois, v�os onsentis naquilo que os vossos pais �zeram, e isso �a bem demonstradoquando agora planejais matar aqueles que vieram neste dia para realizar o que os profetas �zeram nasua �epoa - prolamar a retid~ao de Deus e revelar a miseri�ordia do Pai eleste. Mas, dentre todasas gera�~oes passadas, desta gera�~ao perversa e presun�osa �e que ser�a obrado o sangue dos profetas edos ap�ostolos. Ai de todos os juristas que tiraram da gente omum as haves do onheimento! V�ospr�oprios vos reusais a entrar no aminho da verdade e, ao mesmo tempo, impedis todos os outros debusar entrar nele. Contudo, n~ao podeis fehar assim as portas do Reino do �eu, pois n�os as abrimospara que entrem todos aqueles que têm f�e; e esses portais da miseri�ordia n~ao ser~ao fehados pelopreoneito e pela arrogânia de falsos instrutores e de pastores insineros, os quais s~ao omo aquelessepulros esbranqui�ados que, mesmo pareendo belos por fora, no lado de dentro est~ao heios deossos de ad�averes e de todos os tipos de sujeira espiritual".E, quando terminou de falar �a mesa de Natanael, Jesus saiu daquela asa sem partiipar darefei�~ao. E, dos fariseus que ouviram essas palavras, alguns se tornaram rentes nos seus ensinamentose entraram para o Reino, mas a maioria ontinuou por aminhos obsuros, permaneendo ainda maisdeterminados a aguardar at�e que pudessem aptar algumas das palavras dele e usarem-nas paraaus�a-lo e julg�a-lo diante do sin�edrio em Jerusal�em.Três oisas apenas havia, �as quais os fariseus davam aten�~ao espeial:1. �A pr�atia estrita de dar o d��zimo.2. �A observa�~ao esrupulosa das regras da puri�a�~ao.3. A evitar a assoia�~ao om todos os que n~ao eram fariseus.Nessa �epoa Jesus busou oloar a desoberto a esterilidade das duas primeiras pr�atias, reser-vando as suas observa�~oes, destinadas a repreender os fariseus pela sua reusa a manter qualquerrela�~ao soial om os n~ao-fariseus, para uma outra oasi~ao, quando ele estivesse novamente em um1758



jantar om muitos desses mesmos homens.166.2 Os Dez LeprososNo dia seguinte Jesus foi om os doze a Amatus, perto da fronteira de Samaria e, ao aproximarem-seda idade, eles enontraram um grupo de dez leprosos que sempre �ava perto desse lugar. Dessegrupo, nove eram judeus, e um era samaritano. Em geral, esses judeus ter-se-iam abstido de qualquerrelaionamento ou ontato om um samaritano, mas a doen�a em omum era mais do que su�ientepara superar todo o preoneito religioso. Muito haviam ouvido falar de Jesus e dos seus milagresde ura; e, omo era h�abito dos setenta anuniar a hora esperada da hegada de Jesus quando oMestre estava fora om os doze, nessas viagens, os dez leprosos �aram sabendo que estava sendoesperado que ele apareesse pela vizinhan�a, exatamente naquele momento; e, por isso, eles estavamali, nos arredores da idade, esperando atrair a aten�~ao dele para pedir pela pr�opria ura. Quandoos leprosos viram Jesus aproximando-se deles, n~ao ousando abord�a-lo, eles permaneeram a umaerta distânia e gritaram para ele: \Mestre, tem miseri�ordia de n�os; limpa-nos da nossa ai�~ao.Cura-nos, omo tens urado os outros".Jesus havia aabado de expliar aos doze por que os gentios da Per�eia, junto om os judeus menosortodoxos, estavam mais dispostos a rer no evangelho pregado pelos setenta do que os judeus maisortodoxos e afeitos �a tradi�~ao da Jud�eia. E havia hamado a aten�~ao para o fato de que a mensagemdeles havia sido tamb�em mais prontamente reebida pelos galileus e, mesmo, pelos samaritanos. Masos doze ap�ostolos n~ao estavam ainda dispostos a manter sentimentos amistosos pelos samaritanos,h�a tanto tempo desprezados.E, assim, ao pereber que havia um samaritano entre os leprosos, Sim~ao zelote tentou induzir oMestre a ir para a idade para que, sem hesita�~ao, troasse umprimentos om eles. Disse Jesusa Sim~ao: \E se o samaritano amar a Deus tanto quanto os judeus? Dever��amos julgar os nossossemelhantes? Quem poder�a dizer? Se urarmos esses dez homens, talvez o samaritano demonstremais gratid~ao at�e mesmo do que os judeus. Est�as seguro das tuas opini~oes, Sim~ao?" E Sim~aorapidamente respondeu: \Se tu os limpares, logo �ar�as sabendo". E Jesus respondeu: \Assim ser�a,Sim~ao; e tu saber�as logo a verdade a respeito da gratid~ao dos homens e da miseri�ordia amorosa deDeus".Jesus, aproximando-se dos leprosos, disse: \Se quiserdes ser urados, ide imediatamente e mostrai-vos aos saerdotes, omo �e exigido pela lei de Mois�es". E, quando estavam a aminho, eles foramurados. Mas, ao ver que estava sendo urado, o samaritano voltou e, prourando Jesus, ome�ou aglori�ar a Deus, em voz alta. E, quando enontrou o Mestre, ele aiu de joelhos a seus p�es e deu-lhegra�as pela sua ura. Os outros nove, os judeus, havendo tamb�em perebido a ura em si, emboratamb�em tivessem �ado gratos, ontinuaram no seu aminho para mostrar-se aos saerdotes.Enquanto o samaritano permaneia ajoelhado aos p�es de Jesus, o Mestre oloou o seu olhar sobreos doze, espeialmente sobre Sim~ao zelote, e disse: \E os dez, n~ao foram puri�ados? Onde, ent~ao,est~ao os outros nove, os judeus? Apenas um, este estrangeiro, voltou para dar gl�oria ao Senhor". Eent~ao ele disse ao samaritano: \Levanta-te e segue o teu aminho; a tua f�e te urou".Jesus olhou novamente para os seus ap�ostolos, enquanto o estrangeiro ia embora. E os ap�ostolostodos olharam para Jesus, salvo Sim~ao zelote, que mantinha os olhos abaixados. Os doze n~ao disseramsequer uma palavra. Nem Jesus falou; n~ao era neess�ario que ele o �zesse.Embora todos esses dez homens realmente areditassem que estivessem om lepra, apenas quatrodeles estavam aigidos por ela. Os outros seis foram urados de uma doen�a de pele que havia sidoonfundida om a lepra. Mas o samaritano realmente estava om lepra.Jesus ordenou aos doze que nada dissessem sobre a limpeza dos leprosos e, quando iam para1759



Amatus, observou: \Vede, os �lhos da asa, mesmo quando se insubordinam ontra a vontade doseu Pai, têm omo ertas as suas bên�~aos. Eles julgam n~ao ser de importânia maior esqueerem-sede dar gra�as, quando o Pai lhes onede a ura, mas os estrangeiros, quando reebem as d�adivas dodono da asa, enhem-se de assombro e vêem-se obrigados a dar gra�as em reonheimento �as boasoisas a eles onedidas". E os ap�ostolos tamb�em nada disseram em resposta �as palavras do Mestre.166.3 O Serm~ao de GerasaEnquanto Jesus e os doze onversavam om os mensageiros do Reino, em Gerasa, um dos fariseus,que areditava nele, fez a seguinte pergunta: \Senhor, ser~ao pouos ou ser~ao muitos os que realmentese salvar~ao?" E, em resposta, Jesus disse:\Tem-vos sido ensinado que apenas os �lhos de Abra~ao ser~ao salvos, que apenas os gentios adotadospodem esperar salva�~ao. Pelo fato de que as esrituras registrem que, entre as hostes fugidas doEgito, apenas Caleb e Joshua viveram para entrar na terra prometida, alguns de v�os ahais queapenas relativamente pouos, dentre aqueles que busam o Reino do �eu, enontrar~ao a sua entradanele.\Mantendes tamb�em entre v�os um outro ditado que ont�em muita verdade: o aminho que onduz�a vida eterna �e reto e estreito, e a porta que leva at�e l�a �e tamb�em estreita e, desse modo, entre aquelesque busam a salva�~ao, pouos podem enontrar a entrada por essa porta. V�os tamb�em tendes oensinamento de que o aminho que leva �a destrui�~ao �e aberto e, a entrada que se abre para elesendo ampla, muitos s~ao os que esolhem ir por tal aminho. E esse prov�erbio n~ao �e desprovido designi�ado. Mas eu delaro que a salva�~ao �e uma quest~ao deidida muito mais pela vossa pr�opriaesolha pessoal. Mesmo a porta do aminho da vida sendo estreita, ainda �e su�ientemente amplapara admitir todos os que busam sineramente entrar, pois sou eu esta porta. E o Filho nuna ir�anegar entrada a nenhum �lho do universo que, por meio da sua f�e, esteja busando enontrar o Paipor interm�edio do Filho.\Todavia, o perigo para todos aqueles que adiam a sua entrada no Reino repousa a��; enquantoontinuam a busar os prazeres da imaturidade e a permitir-se satisfa�~oes ego��stas: havendo reusado-se a entrar no Reino omo uma experiênia espiritual, eles podem posteriormente busar a entradanele, quando a gl�oria do melhor aminho tornar-se revelada, na idade que vir�a. E, por essa raz~ao,aqueles que tiverem desdenhado o Reino, quando eu estive aqui �a semelhan�a da humanidade, quandobusarem enontrar uma entrada por ter sido ela revelada, �a semelhan�a da divindade, ent~ao, eu direia todos esses ego��stas: eu n~ao sei de onde sois. V�os tivestes a vossa oportunidade de vos prepararpara essa idadania eleste, mas renegastes todas as ofertas de miseri�ordia; v�os rejeitastes todosos onvites para entrar enquanto a porta estava aberta. Agora, para v�os que reusastes a salva�~ao,a porta est�a fehada. Essa porta n~ao est�a aberta para aqueles que querem entrar no Reino pelagl�oria ego��sta. A salva�~ao n~ao �e para quem n~ao est�a disposto a pagar o pre�o da dedia�~ao de todoo seu ora�~ao a fazer a vontade do meu Pai. Quando, no vosso esp��rito e na vossa alma, tiverdesdado as ostas ao Reino do Pai, �e in�util, om a mente e om o orpo, �ar diante dessa porta ebater, dizendo: `Senhor, abre para n�os; tamb�em n�os gostar��amos de ser grandes no Reino'. Ent~ao,eu delararei que v�os n~ao sois do meu apriso. E n~ao vos reeberei para estardes entre aqueles quelutaram a boa luta da f�e e ganharam a reompensa do servi�o n~ao-ego��sta ao Reino, ainda na Terra.E quando disserdes: `N~ao bebemos e omemos ontigo, e tu n~ao ensinaste nas nossas ruas?', ent~ao,novamente, eu delararei que v�os sois estrangeiros espirituais; que n~ao fomos ompanheiros no servi�ode ministra�~ao da miseri�ordia do Pai na Terra; que eu n~ao vos onhe�o; e que ent~ao o Juiz de todaa Terra dir�a a v�os: `Afastai-vos de n�os, todos v�os que desfrutastes das obras da iniq�uidade'.\N~ao temais, ontudo; todo aquele que desejar sineramente enontrar a vida eterna entrandono Reino de Deus, ertamente enontrar�a a salva�~ao eterna. Mas v�os, que estais renegando essa1760



salva�~ao, algum dia ireis ver os profetas da semente de Abra~ao assentarem-se om os rentes dasna�~oes gentias, nesse Reino glori�ado, para ompartilhar do p~ao da vida e refresar-se om a �aguadesse Reino. E aqueles que assim tomarem o Reino por meio do assalto perseverante de uma f�e vivae em poder espiritual vir~ao do norte e do sul, do leste e do oeste. E aten�~ao, muitos que s~ao osprimeiros ser~ao os �ultimos, e aqueles que forem os �ultimos muitas vezes ser~ao os primeiros".Essa foi verdadeiramente uma vers~ao nova e ins�olita do prov�erbio velho e familiar do aminho retoe estreito.Lentamente os ap�ostolos, e muitos dos dis��pulos, estavam aprendendo o signi�ado da delara�~aoiniial de Jesus: \A menos que nas�ais de novo, que nas�ais do esp��rito, v�os n~ao podereis entrarno Reino de Deus". Entretanto, para todos aqueles que s~ao honestos de ora�~ao e sineros na f�e, �eeternamente verdadeiro que: \Vede, eu estou �a porta dos ora�~oes dos homens e bato e, se algumhomem abrir a porta para mim, eu entrarei e earei om ele e aliment�a-lo-ei om o p~ao da vida;seremos um em esp��rito e em prop�osito, e, assim, seremos irm~aos, sempre irm~aos, no servi�o longo efrutuoso da busa pelo Pai do Para��so". E, pois, se s~ao pouos ou se s~ao muitos a serem salvos, issodepende de serem pouos ou muitos os que d~ao aten�~ao ao onvite: \Eu sou a porta, sou o aminhonovo e vivo, e quem quiser pode entrar para embarar na busa intermin�avel da verdade da vidaeterna".At�e mesmo os ap�ostolos foram inapazes de entender plenamente esse ensinamento sobre a nees-sidade de usar a for�a espiritual om o prop�osito de romper todas as resistênias materiais e venertodos os obst�aulos terrenos, que aaso possam estar no aminho da ompreens~ao de todos os valoresespirituais, sumamente importantes, da nova vida no esp��rito omo �lhos libertados de Deus.166.4 Ensinando sobre os AidentesEmbora a maior parte dos palestinos tomasse apenas duas refei�~oes por dia, era ostume entre Jesuse os ap�ostolos, quando em uma viagem, parar ao meio-dia para desansar e tomar um refreso. E foinessa parada do meio-dia, a aminho da Filad�el�a, que Tom�e perguntou a Jesus: \Mestre, depois deouvir as tuas observa�~oes, enquanto viaj�avamos esta manh~a, eu gostaria de perguntar-te se os seresespirituais oupam-se da produ�~ao de aonteimentos estranhos e extraordin�arios no mundo materiale de perguntar, ainda, se os anjos e outros seres espirituais s~ao apazes de impedir os aidentes".Em resposta �a indaga�~ao de Tom�e, Jesus disse: \Mesmo havendo passado tanto tempo omigo,ainda ontinuais a fazer esse tipo de indaga�~ao? N~ao observastes que o Filho do Homem vive emunidade onvoso e que, por oerênia, ele se reusa a empregar as for�as do �eu para seu sustentopessoal? N~ao vivemos do mesmo modo que todos os homens? Aaso vês o poder do mundo espiritualmanifestado na vida material deste mundo, salvo para a revela�~ao do Pai e para algumas uras de�lhos aigidos?\Os vossos pais areditaram, durante um tempo demasiado longo, que a prosperidade seria umsinal da aprova�~ao divina; e que a adversidade onstituiria uma evidênia do desontentamento deDeus. Eu delaro que essas ren�as s~ao supersti�~oes. N~ao observastes que um n�umero muito maiorde pobres reebe o evangelho om alegria e imediatamente entra no Reino? Se a fortuna evidenia ofavoreimento divino, por que os rios tantas vezes se negam a rer nessas boas-novas do �eu?\O Pai faz a sua huva air sobre justos e injustos; o sol, do mesmo modo, brilha para justos einjustos. V�os sabeis sobre aquele galileu ujo sangue Pilatos juntou aos dos sarif��ios, mas eu digoque esses galileus n~ao eram de nenhum modo mais peadores do que os semelhantes deles, s�o porquelhes aonteeu isso. Tamb�em sabeis a respeito dos dezoito homens sobre os quais aiu a torre deSilo�e, matando-os. N~ao penseis que os homens assim destru��dos sejam mais ulpados do que os seusirm~aos de Jerusal�em. Eles foram simplesmente v��timas inoentes de um aidente temporal.1761



\H�a três grupos de aonteimentos que podem oorrer nas vossas vidas:\1. Podeis partiipar dos aonteimentos normais, que s~ao parte da vida que v�os e os vossossemelhantes levam na fae da Terra.\2. Pode aonteer-vos serdes v��timas de um dos aidentes da natureza, de um dos infort�unioshumanos; mas saibais muito bem que esses aonteimentos, de nenhum modo, s~ao arranjados deantem~ao, nem produzidos, de nenhum outro modo, pelas for�as espirituais do Reino.\3. Podeis fazer a olheita dos vossos esfor�os diretos para orresponder �as leis naturais quegovernam o mundo.\Havia um erto homem que plantou uma �gueira no seu quintal e, depois de prourar muitasvezes pelos seus frutos e n~ao ahar nenhum, ele hamou os vinhateiros diante de si e disse: `Eu tenhovindo aqui nas três esta�~oes �a proura de frutos dessa �gueira e n~ao enontrei nenhum. Cortem esta�arvore est�eril; por que deveria ela obstruir o solo?' Mas o jardineiro-hefe respondeu ao seu senhor:`Deixa-a �ar por mais um ano, para que eu possa avar em torno dela e oloar fertilizante nela e,ent~ao, no pr�oximo ano, se n~ao der frutos, que seja ortada'. E, depois de submeterem-se assim �asleis da frutiultura, pois a �gueira estava viva e era boa, eles foram reompensados om uma olheitaabundante.\Para as quest~oes de doen�a e sa�ude, dev��eis saber que esses estados do orpo s~ao resultado deausas materiais; a sa�ude n~ao �e o sorriso do �eu, nem a ai�~ao �e o desagrado de Deus.\Os �lhos humanos do Pai têm apaidade igual para a reep�~ao das ben�~aos materiais; e, porisso, Ele onede as oisas materiais aos �lhos dos homens, sem disrimina�~ao. Quando se tratade oneder d�adivas espirituais, o Pai �a limitado pela pr�opria apaidade que o homem tem dereeber esses dons divinos. Embora o Pai n~ao fa�a aep�~ao de pessoas, para o outorgamento de donsespirituais, Ele est�a limitado pela f�e do homem e pela vontade que ele tem de agir onforme a vontadedo Pai".Enquanto seguiam para a Filad�el�a, Jesus ontinuou a ensinar-lhes e a responder �as suas pergun-tas sobre os aidentes, doen�as e milagres, mas eles n~ao foram apazes de ompreender plenamenteessa instru�~ao. Uma hora de ensinamentos n~ao mudar�a totalmente as ren�as de uma vida, e as-sim Jesus ahou neess�ario reiterar a sua mensagem, repetindo sempre aquilo que queria que elesompreendessem; e, ainda assim, eles s�o aptaram o signi�ado da sua miss~ao terrena depois da suamorte e ressurrei�~ao.166.5 A Congrega�~ao na Filad�el�aJesus e os doze estavam a aminho de visitar Abner e os ondis��pulos dele que se enontravampregando e ensinando na Filad�el�a. De todas as idades da Per�eia, foi na Filad�el�a que o maiorgrupo de judeus e gentios, rios e pobres, instru��dos e n~ao instru��dos, abra�ou os ensinamentos dossetenta e assim entrou para o Reino do �eu. A sinagoga da Filad�el�a nuna esteve submetida �asupervis~ao do sin�edrio de Jerusal�em e, portanto, nuna se havia fehado aos ensinamentos de Jesus edos seus olaboradores. Nessa mesma �epoa, Abner estava ensinando três vezes por dia na sinagogada Filad�el�a.Essa sinagoga, mais tarde, tornou-se uma igreja rist~a e foi o entro mission�ario da promulga�~ao doevangelho para as regi~oes do Oriente. Durante muito tempo foi uma fortaleza para os ensinamentosdo Mestre e, durante s�eulos, sozinha, permaneeu nessa regi~ao omo um entro de ensino rist~ao.Os judeus de Jerusal�em sempre tiveram problemas om os judeus da Filad�el�a. E a igreja deJerusal�em, da qual Tiago, o irm~ao do Mestre, foi o dirigente, ap�os a morte e ressurrei�~ao de Jesusome�ou a ter s�erias di�uldades om a ongrega�~ao dos rentes da Filad�el�a. Abner tornou-se o1762



dirigente da igreja da Filad�el�a, ontinuando omo tal at�e a sua morte. E esse estremeimento omJerusal�em explia por que nos relatos evang�elios do Novo Testamento nada �e dito sobre Abner esua obra. A ontenda entre Jerusal�em e a Filad�el�a perdurou durante a vida de Tiago e de Abnere ontinuou por algum tempo depois da destrui�~ao de Jerusal�em. A Filad�el�a foi realmente a sede-entral da igreja no sul e no leste, nos seus prim�ordios, omo a Antioquia foi o entro no norte e nooeste.A aparente m�a sorte de Abner proveio de haver ele mantido-se em divergênia om todos osl��deres da igreja rist~a iniial. Ele teve desaven�as om Pedro e om Tiago (o irm~ao de Jesus) sobreas quest~oes da administra�~ao e da jurisdi�~ao da igreja de Jerusal�em; ele abandonou a ompanhia dePaulo por ausa de diferen�as �los�o�as e teol�ogias. Abner tinha uma �loso�a mais babilônia doque helênia, e resistiu obstinadamente a todas as tentativas empreendidas por Paulo para refazer osensinamentos de Jesus de modo a produzir menos obje�~oes, primeiro entre os judeus e, depois, entreos greo-romanos rentes dos mist�erios.E, assim, Abner viu-se obrigado a viver uma vida de isolamento. E foi o dirigente de uma igrejaque n~ao possu��a o menor suporte de Jerusal�em. Ele havia ousado desa�ar Tiago, o irm~ao do Mestre,que posteriormente foi apoiado por Pedro. Essa onduta efetivamente o separou de todos os seusompanheiros anteriores. Ele ainda ousou opor-se a Paulo. Conquanto fosse integralmente simp�atio�a miss~ao de Paulo junto aos gentios, e, embora o apoiasse nas suas ontendas om a igreja deJerusal�em, opôs-se severamente �a vers~ao dos ensinamentos de Jesus, que Paulo esolheu pregar. Nosseus �ultimos anos, Abner denuniou Paulo omo \h�abil orruptor dos ensinamentos da vida de Jesusde Nazar�e, o Filho do Deus".Durante os �ultimos anos de Abner, e por algum tempo depois, os rentes da Filad�el�a ativeram-se�a religi~ao de Jesus, omo ele viveu e ensinou, mais estritamente do que qualquer outro grupo naTerra.Abner viveu at�e os 89 anos de idade, morrendo na Filad�el�a no dia 21 de novembro, do ano 74d.C. Ele foi um �el rente e instrutor do evangelho do Reino eleste, at�e o �m.
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Cap��tulo 167A Visita �a Filad�el�aDURANTE esse per��odo de ministra�~ao pereiana, sempre que �e feita uma men�~ao a Jesus e aosap�ostolos, em visita �as v�arias loalidades onde os setenta trabalhavam, deveria ser relembrado que,em geral, apenas dez deles estavam om Jesus, j�a que o h�abito era deixar ao menos dois dos ap�ostolosem Pela instruindo a multid~ao. Enquanto Jesus preparava-se para ir �a Filad�el�a, Sim~ao Pedro eo seu irm~ao Andr�e retornavam ao aampamento de Pela, para ensinar �as multid~oes ali reunidas.Quando o Mestre deixava o aampamento em Pela, para ir �a Per�eia, n~ao era de todo inomum queo aampamento, de trezentas a quinhentas pessoas, o seguisse. Ao hegar �a Filad�el�a, ele estavaaompanhado por mais de seisentos seguidores.Nenhum milagre aonteeu na ampanha reente de prega�~ao pela De�apolis e, exe�~ao feita �aura dos dez leprosos, at�e ent~ao nenhum milagre havia oorrido nessa miss~ao pereiana. Esse foi umper��odo em que o evangelho teve prolama�~ao vigorosa, desprovida de milagres e, na maior parte dotempo, sem a presen�a pessoal de Jesus e mesmo sem os seus ap�ostolos.Jesus e os dez ap�ostolos hegaram �a Filad�el�a na quarta-feira, 22 de fevereiro, e passaram aquinta-feira e a sexta-feira desansando das suas viagens e dos trabalhos reentes. Naquela sexta-feira, �a noite, Tiago falou na sinagoga; e foi onvoado um onselho geral para a noite seguinte. Eles�aram bastante jubilantes om o progresso do evangelho na Filad�el�a e nas aldeias pr�oximas. Osmensageiros de Davi tamb�em trouxeram informa�~oes sobre os outros avan�os onseguidos pelo Reinoem toda a Palestina, bem omo as boas-novas da Alexandria e de Damaso.167.1 Desjejum om os FariseusNa Filad�el�a vivia um fariseu muito abastado e inuente, que havendo aeitado os ensinamentos deAbner, onvidou Jesus para ir �a sua asa, no s�abado pela manh~a, para o desjejum. Era sabido queJesus estava sendo esperado na Filad�el�a nessa �epoa, e, assim, um grande n�umero de visitantes, eentre eles muitos fariseus, viera de Jerusal�em e de outros loais. E, desse modo, era de quarentadesses homens de lideran�a, e uns pouos juristas, foram onvidados para esse desjejum organizadoem honra ao Mestre.Enquanto Jesus permaneia ainda �a porta, falando om Abner, e depois de o an�tri~ao sentar-se, um dos prinipais fariseus de Jerusal�em, membro do sin�edrio, entrou na sala e, omo era doseu h�abito, foi diretamente ao assento de honra �a esquerda do an�tri~ao. Mas esse lugar havia sidoreservado para o Mestre, e, j�a que o assento da direita era de Abner, o an�tri~ao aenou para que ofariseu de Jerusal�em fosse sentar-se quatro assentos para a esquerda e esse dignit�ario �ou bastanteofendido por n~ao ter reebido o assento de honra.Logo depois, todos estavam sentados desfrutando da onversa, pois a maioria dos presentes ou era1765



de dis��pulos de Jesus ou de pessoas amigas do evangelho. Apenas os seus inimigos notaram o fatode que ele n~ao havia observado o erimonial de lavar as suas m~aos, antes de sentar-se para omer.Abner lavou as suas m~aos antes da refei�~ao, mas n~ao o fez durante o servi�o.Quase ao �nal da refei�~ao, vindo da rua, hegou ali um homem h�a muito aigido por uma doen�arônia e em uma ondi�~ao hidr�opia. Esse homem era rente, tendo sido batizado reentementepelos ondis��pulos de Abner. Ele n~ao pediu a Jesus que o urasse, mas o Mestre sabia perfeitamenteque esse homem aigido havia vindo at�e o desjejum para fugir das multid~oes que atropelavam oMestre, onseguindo assim reeber a sua aten�~ao. Esse homem sabia que apenas uns pouos milagresestavam ent~ao sendo realizados, mas o seu pr�oprio ora�~ao levou-o a pensar, entretanto, que o seuestado lament�avel seria, possivelmente, um apelo �a ompaix~ao do Mestre. E n~ao estava enganado,pois, quando entrou na sala, tanto Jesus quanto o presumido fariseu de Jerusal�em notaram-no. Ofariseu n~ao demorou a expressar em voz alta o seu ressentimento por ter sido permitida a entrada dealgu�em assim no reinto. Mas Jesus olhou e sorriu de um modo t~ao bondoso para o homem doente,que este se aproximou e sentou-se no h~ao. Quando a refei�~ao estava para terminar, o Mestre pousouo seu olhar nos onvivas e ent~ao, depois de um olhar signi�ativo para o homem om hidropisia,disse: \Meus amigos, instrutores de Israel e ultos juristas, eu gostaria de fazer-vos uma pergunta:�e l��ito urar os doentes e aitos no s�abado, ou n~ao?" Mas todos aqueles que estavam presentesonheiam Jesus muito bem; mantiveram-se em paz e n~ao responderam �a sua pergunta.Ent~ao Jesus foi at�e onde o homem doente se enontrava e, tomando-o pela m~ao, disse: \Levanta-te e toma o teu aminho. N~ao pediste para ser urado, mas eu onhe�o o desejo do fundo do teuora�~ao e a f�e da tua alma". Antes que o homem deixasse o reinto, Jesus voltou para o seu assento e,dirigindo-se aos que estavam na mesa, disse: \O meu Pai faz tais obras, n~ao para tentar-vos a entrarno Reino, mas para revelar-Se �aqueles que j�a est~ao no Reino. V�os podeis pereber que fazer taisoisas �e agir omo o Pai faria, pois quem dentre v�os, tendo o vosso animal favorito a��do em um po�o,no dia de s�abado, n~ao sairia imediatamente para retir�a-lo dali?" E desde que ningu�em respondeu�a pergunta de Jesus, e visto que o seu an�tri~ao evidentemente aprovava o que estava aonteendo,ele levantou-se e disse aos presentes: \Meus irm~aos, quando fordes onvidados para uma festa deasamento, n~ao tomeis o assento prinipal, pois, se por aaso houver sido onvidado um homem demaior honra do que v�os, ent~ao o an�tri~ao ter�a de vir a v�os para pedir que edais vosso lugar para esseoutro onvidado de honra. E, nessa oasi~ao, envergonhadamente, ser�a pedido que oupeis um lugarmenos importante �a mesa. Quando fordes onvidados para uma festa, seria s�abio, ao hegardes �amesa, busar um lugar de menos honra e sentar-vos nele, pois, desse modo, ao veri�ar os onvivas, oan�tri~ao poder�a dizer-vos: `Meu amigo, por que est�as em um assento t~ao sem honras? Suba um pouomais'; e assim sereis glori�ados em presen�a dos vossos semelhantes. N~ao vos esque�ais: aquele quese exalta ser�a humilhado, enquanto aquele que se humilhar verdadeiramente ser�a exaltado. Portanto,quando reeberdes amigos para um jantar ou quando derdes uma eia, onvidai n~ao apenas vossosamigos, vossos irm~aos, vossa fam��lia ou vossos vizinhos rios, para que eles, por sua vez, possamonvidar-vos para as suas festas, e para que assim possais ser reompensados. Quando derdes umbanquete, algumas vezes, onvidai tamb�em os pobres, os doentes e os egos. Desse modo vos sentireisditosos nos vossos ora�~oes, pois, bem sabeis, os manos e os oxos n~ao poder~ao retribuir-vos pelovosso minist�erio de amor".167.2 A Par�abola da Grande CeiaQuando Jesus terminou de falar �a mesa de desjejum dos fariseus, um dos juristas presentes, desejandoromper o silênio, disse sem pensar: \Aben�oado seja aquele que omer o p~ao do Reino de Deus" -este era um ditado orriqueiro daqueles dias. E ent~ao Jesus ontou uma par�abola, que at�e mesmo oseu an�tri~ao se viu levado a onsiderar om seriedade. Disse ele:\Um erto dirigente promoveu uma grande eia e, havendo onvidado muitos h�ospedes, na hora1766



da eia mandou que seus servi�ais fossem �aqueles que haviam sido onvidados e dissessem: `Vinde,pois tudo est�a pronto'. E todos ome�aram, unânimes, a dar desulpas. O primeiro disse: `Aabode omprar uma fazenda e �e mister que a examine; rogo que me perdoe'. Um outro disse: `Compreiino juntas de bois, e devo ir para reebê-las; rogo que me perdoe'. E outro disse: `Aabo de measar e, portanto, n~ao posso ir'. E, sendo assim, os servi�ais voltaram e informaram tudo ao senhorda asa. Quando o dono da asa ouviu isso, �ou muito zangado e, voltando-se aos seus servos,disse: `Preparei essa festa de bodas; os animais evados foram mortos e tudo est�a pronto para meusonvidados, mas eles desdenharam o meu onvite; ada qual foi para suas terras e suas meradorias,e at�e mostram desrespeito para om os meus servi�ais que foram onvid�a-los para a minha festa.Ide, pois, depressa, �as ruas e ruelas da idade, �as estradas e �as vielas, e trazei aqui os pobres e osdesterrados, os egos e os oxos, para que a festa de bodas possa ter onvidados'. E os servos �zeramomo mandou o seu senhor e, ainda assim, havia espa�o para mais onvidados. E, ent~ao, disse osenhor aos seus servi�ais: `Ide �as estradas e aos ampos, e onvenei a vir aqueles que l�a est~ao, paraque a minha asa possa �ar heia. Eu delaro que nenhum dos que foram onvidados iniialmenteprovar�a da minha eia'. E os servi�ais �zeram omo mandou o seu senhor, e a asa �ou repleta".E, ao ouvirem essas palavras, os fariseus foram todos embora; ada um para a sua asa. Masao menos um dos sar�astios fariseus ali presentes, naquela manh~a, ompreendeu o signi�ado dessapar�abola e por isso foi batizado no mesmo dia; e fez uma on�ss~ao p�ublia da sua f�e no evangelhodo Reino. Abner pregou sobre essa par�abola naquela noite, no onselho geral dos rentes.No dia seguinte todos os ap�ostolos dediaram-se ao exer��io �los�o�o de tentar interpretar o sig-ni�ado dessa par�abola da grande eia. Embora Jesus houvesse ouvido, om interesse, a todas asdiferentes interpreta�~oes, negou-se terminantemente a ofereer-lhes uma nova ajuda para ompreen-der a par�abola. Ele apenas diria: \Que ada homem enontre o signi�ado por si pr�oprio e em suapr�opria alma".167.3 A Mulher de Esp��rito EnfermoAbner havia preparado para que o Mestre ensinasse na sinagoga nesse dia de s�abado, era a primeiravez que Jesus apareia em uma sinagoga, desde que todas elas haviam sido fehadas para os seusensinamentos, por ordem do sin�edrio. Ao �nal do servi�o Jesus viu diante de si uma mulher ani~a,que estava om uma express~ao abatida e o orpo reurvado. Essa mulher h�a muito tempo vinhasendo dominada pelo medo, e toda a alegria havia-se afastado da sua vida. Quando Jesus deseu dop�ulpito, foi at�e ela, e, toando no ombro daquele orpo reurvado, disse: \Mulher, se apenas resses,tu poderias �ar totalmente livre da tua enfermidade de esp��rito". E essa mulher, que estiverareurvada e tomada por depress~oes e pelo medo durante mais de dezoito anos, areditou nas palavrasdo Mestre e, pela f�e, endireitou-se imediatamente. Quando perebeu que havia sido endireitada, essamulher elevou a sua voz e glori�ou a Deus.N~ao obstante a ai�~ao da mulher haver sido totalmente mental, j�a que a sua forma reurvadafora resultado da sua mente deprimida, o povo julgou que Jesus a tivesse urado de uma desordemrealmente f��sia. Embora a ongrega�~ao da sinagoga da Filad�el�a fosse favor�avel aos ensinamentos deJesus, o dirigente prinipal da sinagoga era um fariseu hostil. E omo ele ompartilhava da opini~aoda ongrega�~ao, de que Jesus havia urado uma doen�a f��sia, e tendo �ado indignado porque Jesusse tinha atrevido a fazer tal oisa em um s�abado, ele levantou-se perante a ongrega�~ao e disse: \N~aoexistem seis dias nos quais os homens devem fazer todo seu trabalho? Nesses dias de trabalho, pois,vinde e sede urados, mas n~ao no dia de s�abado".Quando o dirigente hostil terminou de dizer isso, Jesus voltou �a tribuna dos oradores para dizer:\Por que sermos hip�oritas? Cada um de v�os, no s�abado, n~ao tira o seu boi do est�abulo e o leva paratomar �agua? Se esse servi�o �e permiss��vel no dia de s�abado, por que essa mulher, �lha de Abra~ao,1767



que foi olhida pelo mal nesses dezoito anos, n~ao deveria ser libertada dessa esravid~ao e ser levadaa ompartilhar das �aguas da liberdade e da vida, ainda neste dia de s�abado?" E, omo a mulherontinuou a glori�ar a Deus, aquela r��tia aiu em vergonha e a ongrega�~ao rejubilou-se junto porela haver sido urada.Em vista da sua r��tia p�ublia a Jesus, nesse s�abado, o dirigente prinipal da sinagoga foi depostoe um seguidor de Jesus foi oloado em seu lugar.Jesus freq�uentemente libertava essas v��timas do temor ausado pela debilidade de esp��rito, adepress~ao mental e a esravid~ao ao medo. Mas o povo pensava que todas essas ai�~oes fossemdoen�as f��sias ou possess~ao de esp��ritos malignos.No domingo, Jesus ensinou novamente na sinagoga, e muitas pessoas foram batizadas por Abnerao meio-dia, no rio que orria ao sul daquela idade. No dia seguinte, Jesus e os dez ap�ostolos iampartir de volta para o aampamento de Pela, mas um dos mensageiros de Davi hegou, trazendo,para Jesus, uma mensagem urgente dos seus amigos de Betânia, perto de Jerusal�em.167.4 A Mensagem de BetâniaBem tarde na noite de domingo, dia 26 de fevereiro, o mensageiro vindo de Betânia hegou �a Filad�el�a,e era portador de uma mensagem de Marta e Maria que dizia: \Senhor, aquele a quem tu amas est�amuito doente". Essa mensagem hegou no �nal da onferênia noturna, no instante exato em queJesus se despedia dos ap�ostolos naquela noite. A prin��pio Jesus nada respondeu. Aonteeu-lhe umdesses estranhos interl�udios, um intervalo em que pareia estar omuniando-se om algo externoe al�em de si pr�oprio. E ent~ao, levantando os olhos, dirigiu-se ao mensageiro, de um modo que osap�ostolos o ouviram dizendo: \Essa doen�a n~ao o levar�a realmente �a morte. N~ao duvideis de quepoder�a ser usada para glori�ar a Deus e para exaltar o Filho".Jesus gostava muito de Marta, de Maria e de L�azaro, o irm~ao delas; ele amava-os om um afetofervoroso. O seu primeiro pensamento humano foi de audi-los imediatamente, mas outra id�eia veio�a sua mente ombinada, de homem e Deus. Ele havia quase perdido a esperan�a de que os l��deresjudeus em Jerusal�em, um dia, aeitassem o Reino, mas ainda amava o seu povo e oorria-lhe agora umplano por meio do qual os esribas e os fariseus de Jerusal�em poderiam ainda ter uma oportunidadede aeitar os seus ensinamentos; e ent~ao, dependendo da vontade do seu Pai, ele deidiu fazer esse�ultimo apelo a Jerusal�em, por meio da mais profunda e estupenda obra exterior de toda a sua arreiraterrena. Os judeus apegavam-se �a id�eia de um libertador que realizava prod��gios. E, embora ele sereusasse a ondesender na realiza�~ao de milagres materiais e na realiza�~ao de exibi�~oes temporaisde poder pol��tio, agora ele pedia o onsentimento do Pai para a manifesta�~ao desse poder, at�e ent~aon~ao demonstrado, sobre a vida e a morte.Os judeus tinham o h�abito de enterrar os seus mortos no dia do seu faleimento; essa pr�atiafazia-se neess�aria em um lima t~ao quente. Aonteia freq�uentemente que oloassem na tumbaalgu�em que estava apenas em oma, de tal modo que, no segundo dia, ou mesmo no tereiro, essealgu�em sa��a da tumba. A ren�a entre os judeus, todavia, era de que, ainda que se mantivesse pertodo orpo por dois ou três dias, o esp��rito ou a alma, nuna permaneeria depois do tereiro dia, poisa putrefa�~ao estaria bem avan�ada l�a pelo quarto dia; e que ningu�em jamais retornaria da tumbadepois de um lapso tal de tempo. E por essas raz~oes �e que Jesus ainda �ou por dois dias inteirosna Filad�el�a, antes de estar pronto para partir em dire�~ao a Betânia.Desse modo, na quarta-feira bem edo pela manh~a, ele disse aos seus ap�ostolos: \Preparemo-nosimediatamente para partir rumo �a Jud�eia de novo". E quando os ap�ostolos ouviram o seu Mestredizendo isso, eles retiraram-se a s�os por um erto tempo para aonselharem-se uns om os outros.Tiago assumiu a dire�~ao da onferênia e todos onordaram que era uma verdadeira louura permitir1768



que Jesus voltasse �a Jud�eia; e retornaram om uma �unia deis~ao para informar-lhe. Disse Tiago:\Mestre, estiveste em Jerusal�em h�a pouas semanas; e ent~ao os l��deres busavam a tua morte e o povoestava deidido a atirar pedras em ti. Naquele momento, deste a todos esses homens a oportunidadede aolher a verdade; e n~ao permitiremos que voltes de novo �a Jud�eia".Ent~ao, Jesus disse: \Mas n~ao ompreendeis que h�a doze horas no dia, nas quais o trabalho podeser feito sem perigo? Se um homem aminha durante o dia, ele n~ao trope�a por ausa da luz. Se umhomem trabalha �a noite, ele est�a sujeito a trope�ar, j�a que n~ao h�a luz. Enquanto durar o meu dia, eun~ao temo entrar na Jud�eia. Eu gostaria de fazer mais uma obra poderosa para esses judeus; eu dariaa eles mais uma oportunidade de rer, ainda que nos pr�oprios termos deles - dentro das ondi�~oesda gl�oria exterior e da manifesta�~ao vis��vel de poder do Pai e do amor do Filho. Al�em disso, n~aoestais perebendo que o nosso amigo L�azaro enontra-se adormeido; e que eu quero despert�a-lo dessesono!"Ent~ao disse um dos ap�ostolos: \Mestre, se L�azaro est�a dormindo, ent~ao ele se restabeleer�a ommais seguran�a". Era ostume dos judeus, naquele tempo, falar da morte omo sendo uma esp�eiede sono, mas omo os ap�ostolos n~ao ompreendiam que Jesus queria referir-se ao fato de L�azarohaver partido deste mundo, ele agora falava om toda lareza: \L�azaro est�a morto. Para o vossobem, e mesmo que isso n~ao salve a outrem, eu alegro-me de que eu n~ao estivesse l�a, pois assim tereisum novo motivo para rer em mim; e, por ausa de tudo o que ireis preseniar, devereis sentir-vosfortaleidos na prepara�~ao para o dia em que eu me despedir de v�os a �m de ir para o Pai".Vendo que n~ao podiam persuadi-lo a deixar de ir �a Jud�eia, e perebendo que alguns dos ap�ostoloseram ontr�arios at�e a aompanh�a-lo, Tom�e dirigiu-se aos ompanheiros, dizendo: \Falamos dos nossosmedos ao Mestre, mas ele est�a determinado a ir a Betânia. Estou onvenido de que signi�a o �m;eles ertamente ir~ao mat�a-lo, mas se essa �e a esolha do Mestre, ent~ao omportemo-nos omo homensde oragem; vamos, tamb�em, para que possamos morrer junto om ele". E sempre foi assim; nasquest~oes que requeriam uma oragem deliberada e �rme, Tom�e era sempre o sustent�aulo dos dozeap�ostolos.167.5 A Caminho de BetâniaA aminho da Jud�eia, Jesus foi seguido por um grupo de quase inq�uenta dos seus amigos e inimigos.Durante a hora do almo�o, na quarta-feira, ele falou aos seus ap�ostolos e a esse grupo de seguidoressobre as \Condi�~oes para a Salva�~ao", e, ao �nal dessa li�~ao, ele ontou a par�abola do fariseu e dopubliano (um oletor de impostos). Jesus disse: \Vede, pois, o Pai d�a a salva�~ao aos �lhos doshomens e essa salva�~ao �e uma d�adiva de gra�a a todos que têm f�e para reeber a �lia�~ao �a fam��liadivina. Nada h�a que o homem possa fazer para ganhar essa salva�~ao. As obras presun�osas n~aopodem omprar o favoreimento de Deus, nem o exesso de ora�~oes em p�ublio ompensar�a a faltade f�e viva no ora�~ao. Aos homens, podeis enganar om as vossas obras externas, mas Deus vê dentrodas vossas almas. O que lhes estou dizendo �e bem ilustrado pelos dois homens que foram ao templopara orar; um era fariseu e o outro publiano. O fariseu permaneeu de p�e e orou para si pr�oprio:` �O Deus, agrade�o-Te porque n~ao sou omo o resto dos homens: opressores, ignorantes, injustos,ad�ulteros ou at�e mesmo omo esse publiano. Jejuo duas vezes por semana e dou d��zimo por tudo oque ganho'. O publiano, no entanto, permaneeu distante, sem atrever-se sequer a levantar os olhospara o �eu, batendo no peito e dizendo: `Deus, seja miseriordioso om um peador omo eu'. E euvos digo que o publiano foi para a sua asa om a aprova�~ao de Deus, ao ontr�ario do fariseu, poisaquele que se exalta ser�a humilhado, mas aquele que se humilha a si pr�oprio ser�a exaltado".Naquela noite, em Jeri�o, os fariseus hostis arranjaram uma armadilha para pegar o Mestre,tentando lev�a-lo a disutir sobre o matrimônio e o div�orio, omo j�a haviam feito erta vez naGalil�eia, mas Jesus habilmente desviou-se daquela tentativa de olo�a-lo em onito om as leis deles1769



a respeito do div�orio. Assim omo o publiano e o fariseu ilustraram a boa e a m�a religi~ao, as suaspr�atias de div�orio serviram omo ontraste entre as melhores leis matrimoniais do �odigo judeu eo relaxamento vergonhoso das interpreta�~oes farisaias desses estatutos mosaios para o div�orio. Ofariseu julgava-se pelos padr~oes menos elevados; o publiano enquadrava-se no ideal mais elevado.A devo�~ao, para o fariseu, era um meio de induzir �a inatividade pretensiosa e a erteza de umaseguran�a espiritual falsa; a devo�~ao, para o publiano, era um meio de despertar a sua alma paraa ompreens~ao e para as neessidades de arrependimento, on�ss~ao e aeita�~ao, pela f�e, do perd~aomiseriordioso. O fariseu busava a justi�a; o publiano busava a miseri�ordia. A lei do universo �e:Pedi e reebereis; busai e enontrareis.Embora Jesus tenha reusado a se deixar arrastar pela ontrov�ersia, om os fariseus, a respeito dodiv�orio, ele prolamou um ensinamento positivo dos ideais mais elevados a respeito do matrimônio.Exaltou o matrimônio omo a mais elevada e ideal de todas as rela�~oes humanas. Do mesmo modo,ele insinuou uma forte desaprova�~ao das pr�atias lassas e injustas do div�orio entre os judeus deJerusal�em, que naquela �epoa permitiam ao homem divoriar-se da sua esposa pelas raz~oes maisinsigni�antes, tais omo ser ela uma m�a ozinheira, uma dona de asa ine�iente, ou ent~ao pornenhuma raz~ao mais relevante do que ele ter enamorado-se de uma mulher mais bonita.Os fariseus haviam hegado ao extremo de ensinar que esse tipo f�ail de div�orio seria uma dis-pensa�~ao espeial onedida ao povo judeu, partiularmente aos fariseus. E assim, quando Jesusnegou-se a fazer pronuniamentos sobre o matrimônio e o div�orio, ele denuniou severamente essasfraudes vergonhosas da rela�~ao matrimonial e apontou a injusti�a delas para om as mulheres e asrian�as. Ele nuna aprovou nenhuma pr�atia de div�orio que desse ao homem qualquer vantagemsobre a mulher; o Mestre apoiava os ensinamentos que tratavam as mulheres em igualdade om oshomens.Embora Jesus n~ao tenha ofereido novos mandamentos regendo o matrimônio e o div�orio, eleonitou os judeus a viverem de aordo om suas pr�oprias leis e ensinamentos mais elevados. Elereorria onstantemente ao registro das esrituras, nos seus esfor�os para aprimorar as pr�atias exis-tentes desse omportamento soial. Ao sustentar assim os oneitos elevados e ideais do matrimônio,Jesus evitou habilmente o onito om os seus ontendores sobre as pr�atias soiais, representadastanto pelas leis esritas quanto pelos privil�egios do div�orio que eles tanto apreiavam.Foi muito dif��il aos ap�ostolos ompreenderem a relutânia do Mestre em fazer pronuniamentosa�rmativos sobre quest~oes ient���as, soiais, eonômias e pol��tias. Eles n~ao entendiam que a suamiss~ao terrena estava ligada exlusivamente a revela�~oes de verdades espirituais e religiosas.Depois de Jesus haver falado sobre o matrimônio e o div�orio, mais tarde naquela noite, osap�ostolos �zeram outras perguntas mais em partiular, e as respostas a essas indaga�~oes aliviaram assuas mentes quanto a oneitos equivoados. Quando da onlus~ao dessa onversa, Jesus disse: \Omatrimônio �e honor�avel e deve ser desejado por todos os homens. O fato de que o Filho do Homemproure ater-se apenas �a sua miss~ao terrena, n~ao deve, de nenhum modo, reetir-se na onveniêniado matrimônio; que eu deva ontinuar a minha obra assim �e a vontade do Pai, mas esse mesmo Paiordenou a ria�~ao do ser masulino e do ser feminino, e o desejo divino �e o de que todos os homense mulheres devam busar servir da forma mais elevada, na onseq�uente alegria do estabeleimentode lares para reeber os �lhos e edu�a-los. E, nessa ria�~ao, os pais tornam-se o-partiipantes omos Criadores do �eu e da Terra. E �e por isso que um homem deve abandonar o seu pai e a sua m~aepara unir-se �a sua esposa, para que os dois sejam omo um".E, desse modo, Jesus libertou as mentes dos ap�ostolos de muitas preoupa�~oes relaionadas aomatrimônio, e eslareeu v�arios mal-entendidos sobre o div�orio; ao mesmo tempo, ontribuiu bas-tante no sentido de elevar os ideais, junto a eles, da uni~ao soial e da intensi�a�~ao do respeito pelasmulheres, as rian�as e o lar.
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167.6 Aben�oando as Crianinhas
A mensagem vespertina de Jesus sobre o matrimônio e a bên�~ao que as rian�as representam,espalhou-se por toda a Jeri�o, de um modo tal que, na manh~a seguinte, muito antes de Jesus eos ap�ostolos se verem preparados para sair, antes mesmo da hora do desjejum, dezenas de m~aesforam at�e onde Jesus estava alojado, om as suas rian�as nos bra�os ou onduzindo-as pelas m~aos,desejando que ele aben�oasse os pequeninos. Quando os ap�ostolos sa��ram e preseniaram essa reuni~aode m~aes e �lhos, tentaram mand�a-las embora, mas essas mulheres negaram-se a sair dali at�e que oMestre impusesse as suas m~aos sobre as rian�as aben�oando-as. Quando os ap�ostolos repreenderamessas m~aes, Jesus, ouvindo o tumulto, saiu e om indigna�~ao reprovou-os, dizendo: \Deixai virem amim as rianinhas; n~ao as proibais, pois delas �e o Reino do �eu. Em verdade, em verdade eu vosdigo, aquele que n~ao reeber o Reino de Deus omo uma rian�a pequena, di�ilmente ir�a entrar nelepara reser at�e alan�ar a estatura plena da maturidade espiritual".E quando o Mestre terminou de falar aos seus ap�ostolos, reebeu todas as rian�as, fazendo aimposi�~ao das suas m~aos sobre elas, enquanto dizia palavras de oragem e de esperan�a �as suasm~aes.Com freq�uênia, Jesus falou sobre as mans~oes elestes aos seus ap�ostolos e ensinou-lhes que os �lhosde Deus, que progridem, dever~ao, nas mans~oes elestes, reser espiritualmente, omo as rian�asresem �siamente neste mundo. E, assim, as oisas sagradas muitas vezes pareem ser oisasomuns e, pois, nesse dia aquelas rian�as e as suas m~aes n~ao se deram onta de que as inteligêniasde N�ebadon ontemplavam as rian�as de Jeri�o brinando om o Criador de um universo.A ondi�~ao da mulher na Palestina foi melhorada em muito pelos ensinamentos de Jesus; e assimteria sido em todo o mundo se os seus seguidores n~ao se houvessem afastado tanto daquilo que oMestre t~ao uidadosamente ensinara.Foi tamb�em em Jeri�o, a prop�osito da disuss~ao sobre a edua�~ao religiosa anteipada das rian�asnos h�abitos da adora�~ao divina, que Jesus inulou nos seus ap�ostolos o grande valor da belezaomo uma inuênia que onduz ao anseio de adorar, espeialmente nas rian�as. Por meio dosseus preeitos e do seu exemplo, o Mestre ensinou o valor da adora�~ao ao Criador em meio aosambientes naturais da ria�~ao. Ele preferia omungar om o Pai eleste entre as �arvores e junto�as riaturas simples do mundo natural. E regozijava-se em ontemplar o Pai por interm�edio doespet�aulo inspirador dos Reinos estrelados dos Filhos Criadores.Quando n~ao fosse poss��vel adorar a Deus junto aos tabern�aulos da natureza, os homens deveriamdar o melhor de si para prover as asas om a beleza, om santu�arios de simpliidade atraente ede beleza art��stia, de modo que as mais elevadas emo�~oes humanas pudessem ser despertadas emuma estreita assoia�~ao om a abordagem inteletual da omunh~ao espiritual om Deus. A verdade,a beleza e a santidade s~ao ajudas poderosas e e�azes para a verdadeira adora�~ao. No entanto aomunh~ao espiritual n~ao �e favoreida apenas por meio de adornos abundantes e de uma deora�~aofeita om a arte exessivamente aprimorada e ostentat�oria do homem. A beleza �e mais religiosaquando �e mais simples e natural. �E uma pena que as rian�as devam ter o seu primeiro ontato,om os oneitos da adora�~ao p�ublia, em salas frias e est�ereis, t~ao desprovidas dos atrativos dabeleza e t~ao vazias de sugest~oes estimuladoras e de uma santidade inspiradora! A rian�a deveria seriniiada na adora�~ao junto �as paisagens da natureza para, mais tarde, aompanhar os seus pais a asasp�ublias de reuni~ao religiosa, que fossem ao menos t~ao atraentes materialmente e belas artistiamentequanto as asas nas quais elas onvivem todo dia.1771



167.7 A Conversa sobre os AnjosQuando eles viajavam subindo as montanhas de Jeri�o at�e a Betânia, Natanael perorreu a maiorparte do aminho ao lado de Jesus; e a onversa que tiveram sobre as rian�as, em rela�~ao ao Reinodo �eu, indiretamente os levou a reetir sobre a ministra�~ao dos anjos. Natanael a�nal fez a seguintepergunta ao Mestre: \Vendo que o sumo saerdote �e um sadueu, e onsiderando que os sadueus n~aorêem em anjos, o que deveremos ensinar ao povo a respeito desses ministradores elestes?" Ent~ao,entre outras oisas, Jesus disse:\As hostes ang�elias s~ao uma ordem em separado de seres riados; s~ao inteiramente diferentesda ordem material das riaturas mortais, e funionam omo um grupo distinto de inteligênias nouniverso. Os anjos n~ao pertenem ao grupo de riaturas hamadas de `Filhos de Deus' nas esrituras;e tamb�em n~ao s~ao os esp��ritos glori�ados de homens mortais que j�a se enaminharam no progressopelas mans~oes nas alturas. Os anjos s~ao uma ria�~ao direta, e n~ao se reproduzem. As hostes ang�eliastêm um parenteso apenas espiritual om a ra�a humana. �A medida que o homem progride, na suajornada at�e o Pai no Para��so, num determinado momento, ele passa por um estado do ser que �ean�alogo ao estado dos anjos, mas o homem mortal nuna se transforma em um anjo.\Os anjos nuna morrem, omo oorre om o homem. Os anjos s~ao imortais, a menos que venhama se envolver em peado, omo alguns deles que se envolveram nas fraudes de L�uifer. Os anjos s~aoservidores espirituais do �eu, mas n~ao s~ao todo-s�abios nem Todo-Poderosos. No entanto, todos anjosleais s~ao verdadeiramente puros e santos.\E n~ao lembrais de que j�a vos disse, anteriormente, que, se tiv�esseis os vossos olhos espirituaisungidos, ent~ao ver��eis os �eus abertos e ontemplar��eis os anjos de Deus asendendo e desendo? �Epor meio da ministra�~ao dos anjos que um mundo pode se manter em ontato om outros mundos;e, pois, n~ao tenho repetidamente dito a v�os que possuo outras ovelhas que n~ao s~ao deste apriso?Esses anjos n~ao s~ao espi~oes do mundo espiritual a vos vigiarem, para depois irem at�e o Pai ontaros pensamentos do vosso ora�~ao e desrever os feitos da arne. O Pai n~ao tem neessidade desseservi�o, pois Seu pr�oprio esp��rito vive dentro de v�os. Esses esp��ritos ang�elios, ontudo, atuam demodo a manter uma parte da ria�~ao eleste informada sobre os feitos de outras partes remotasdo universo. E, muitos dos anjos, ainda que funionando para o governo do Pai e nos universosdos Filhos, s~ao designados para o servi�o �as ra�as humanas. Quando vos ensinei que muitos dessessera�ns s~ao esp��ritos ministradores, eu n~ao o disse em um sentido �gurativo, nem po�etio. E tudoisso �e verdadeiro, independentemente da di�uldade que possais ter para ompreender tais quest~oes.\Muitos desses anjos est~ao empenhados no trabalho de salvar os homens, e, pois, eu n~ao vos dissesobre a alegria dos sera�ns quando uma alma esolhe abandonar o peado e ome�a a busar a Deus?Eu vos disse, inlusive, do j�ubilo na presen�a dos anjos do �eu por um peador que se arrepende,indiando om isso a existênia de outras ordens mais elevadas de seres elestes que, do mesmo modo,se oupam om o bem-estar espiritual e o progresso divino do homem mortal.\Esses anjos oupam-se tamb�em bastante om os meios de liberar o esp��rito do homem dos ta-bern�aulos da arne e esoltar a sua alma at�e as mans~oes dos �eus. Os anjos s~ao os guias seguros eelestes da alma do homem, durante o per��odo, desonheido e inde�nido, de tempo que se interp~oeentre a morte da arne e a nova vida nas moradas espirituais".E Jesus teria falado ainda mais a Natanael a respeito da ministra�~ao dos anjos, mas foi inter-rompido pela aproxima�~ao de Marta; ela havia sido informada de que o Mestre aproximava-se deBetânia, por amigos que haviam visto o Mestre subindo as olinas a leste. E ela agora se apressavapara dar-lhe as boas-vindas.
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Cap��tulo 168A Ressurrei�~ao de L�azaroPOUCO depois do meio-dia Marta saiu ao enontro de Jesus, quando ele apontava no ume daolina perto de Betânia. O seu irm~ao, L�azaro, estava morto h�a quatro dias e havia sido levado parao t�umulo partiular, na extremidade do jardim, ao �nal da tarde de domingo. A pedra �a entrada dot�umulo havia sido rolada at�e o seu devido lugar na manh~a deste dia, uma quinta-feira.Quando mandaram a Jesus a informa�~ao sobre a doen�a de L�azaro, Marta e Maria enontravam-seon�antes de que o Mestre tomaria alguma providênia. Sabiam que o seu irm~ao estava desespera-damente doente e, ainda que n~ao ousassem esperar que Jesus fosse deixar o seu trabalho de ensinare de pregar para trazer a sua ajuda, elas mantinham tal on�an�a no seu poder de urar doen�as aponto de pensar que ele apenas diria as palavras de ura e L�azaro imediatamente restabeleer-se-ia.E, quando L�azaro morreu, umas pouas horas ap�os o mensageiro haver deixado Betânia para ir �aFilad�el�a, elas onlu��ram que o Mestre n~ao �aria sabendo da doen�a do irm~ao delas a n~ao ser tardedemais, depois de L�azaro estar morto por v�arias horas.No entanto, junto om todos os seus amigos rentes, elas �aram bastante desonertadas om amensagem que o orredor trouxera de volta na ter�a-feira, antes do meio-dia, ao hegar a Betânia.O mensageiro insistia que havia ouvido Jesus dizer: \Essa doen�a n~ao o levar�a realmente �a morte".E elas n~ao podiam ompreender por que ele n~ao enviara uma s�o palavra a elas, nem ofereera a suaajuda de um outro modo qualquer.Muitos amigos dos vilarejos vizinhos, e alguns de Jerusal�em, vieram para onfortar as irm~asaometidas pela tristeza. L�azaro e as suas irm~as eram �lhos de um judeu honrado e abastado, quehavia sido um dos moradores mais not�aveis da pequena aldeia de Betânia. E, n~ao obstante todosos três h�a muito serem seguidores ardentes de Jesus, eram altamente respeitados por todos aquelesque os onheiam. Haviam herdado vinhedos extensos e grandes olivais nas vizinhan�as e, que elesfossem abastados, era tamb�em atestado pelo fato de que puderam arar om um t�umulo privadodentro das suas propriedades. Os seus progenitores, ambos, haviam sido j�a oloados nesse mesmot�umulo.Maria havia deixado de lado o pensamento de que Jesus viria e abandonou-se ao pr�oprio pesar;Marta, ontudo, apegava-se �a esperan�a de que Jesus ainda viria, at�e mesmo durante aquele momentona manh~a em que eles rolaram a pedra �a frente do t�umulo e selaram a sua entrada. Mesmo ent~aoela instruiu um garoto vizinho para manter a vigia na estrada de Jeri�o, do alto da olina a leste deBetânia; e foi esse menino que trouxe a Marta as novas de que Jesus e os seus amigos se aproximavam.Quando se enontrou om Jesus, Marta aiu aos seus p�es; e exlamou: \Mestre, se tu estivessesaqui, o meu irm~ao n~ao teria morrido!" Muitos temores passavam pela mente de Marta, no entanto,ela n~ao dava for�a �a d�uvida, nem se aventurara a ritiar ou questionar a onduta do Mestre quanto�a morte de L�azaro. Depois que ela falou, Jesus abaixou-se para olo�a-la de p�e e disse: \Tenhaf�e simplesmente, Marta, e o seu irm~ao ressusitar�a". Ent~ao Marta respondeu: \Eu sei que ele vai1773



ressusitar, na ressurrei�~ao do �ultimo dia; mas, ainda agora, eu reio que tudo o que pedires a Deus,o nosso Pai te oneder�a".Ent~ao Jesus disse, olhando diretamente nos olhos de Marta: \Eu sou a ressurrei�~ao e a vida;aquele que rer em mim, embora morra, ainda viver�a. Em verdade, todo aquele que viver e areditarem mim nuna morrer�a. Marta, tu rês nisso?" E Marta respondeu ao Mestre: \Sim, eu tenho h�amuito areditado que tu �es o Libertador, o Filho do Deus vivo, aquele mesmo que deveria vir a estemundo".Tendo Jesus perguntado por Maria, Marta foi imediatamente at�e a asa e disse �a sua irm~a, emvoz baixa: \O Mestre est�a aqui e perguntou por voê". Quando Maria ouviu isso, levantou-serapidamente e apressou-se para enontrar Jesus, que ainda permaneia distante da asa, no mesmoloal em que Marta o havia enontrado iniialmente. Quando os amigos que estavam om Maria,busando onfort�a-la, viram que ela levantara-se rapidamente e sa��ra, seguiram-na, supondo queestava indo ao t�umulo para horar.Muitos dos que estavam presentes eram inimigos impla�aveis de Jesus, por isso �e que Marta tinhaido enontr�a-lo sozinha. Essa era tamb�em a raz~ao por que ela havia ido seretamente informar Mariade que ele perguntara por ela. Marta, embora tivesse almejado ver Jesus, prourava evitar qualquerinidente desagrad�avel que pudesse ser ausado pela s�ubita hegada dele em meio a um grupo grandede inimigos seus de Jerusal�em. A inten�~ao de Marta era permaneer na asa om os amigos, enquantoMaria fosse saudar Jesus; mas nisso ela n~ao foi bem-suedida, pois todos seguiram Maria e, dessemodo, viram-se inesperadamente em presen�a do Mestre.Marta onduziu Maria at�e Jesus e, quando esta o viu, aiu tamb�em de joelhos aos p�es dele,exlamando: \Se apenas estivesses estado aqui, o meu irm~ao n~ao teria morrido!" E quando Jesus viuomo todos estavam pesarosos por ausa da morte de L�azaro, a sua alma enheu-se de ompaix~ao.Quando os amigos pesarosos viram que Maria havia ido saudar Jesus, oloaram-se a uma ertadistânia, enquanto Marta e Maria falavam, ambas, om o Mestre e reebiam novas palavras deonforto e de exorta�~ao para que mantivessem uma f�e �rme no Pai e uma ompleta resigna�~aoquanto �a vontade divina.A mente humana de Jesus estava envolvida fortemente por uma ontenda entre o seu amor porL�azaro e a desola�~ao das irm~as, e o seu desd�em e desprezo pela demonstra�~ao exterior de afetomanifestada por alguns daqueles judeus desrentes e om inten�~oes assassinas. Jesus ressentia-se,om indigna�~ao, da exibi�~ao externa for�ada de luto por L�azaro, da parte de alguns daqueles quese delaravam amigos, porquanto esse falso sentimento estava vinulado nos ora�~oes deles �a inimi-zade bastante amarga que mantinham para om o pr�oprio Jesus. Alguns desses judeus, entretanto,pareiam sineros no seu luto, pois eram realmente amigos da fam��lia.168.1 No T�umulo de L�azaroDepois de haver passado alguns momentos onfortando Marta e Maria, a uma erta distânia dos quevelavam, Jesus perguntou-lhes: \Onde o oloaram?" Ent~ao Marta disse: \Vem e vê". E, enquantoem silênio aompanhava as duas pesarosas irm~as, o Mestre horou. Quando os judeus amistosos,que os seguiam, viram as suas l�agrimas, um deles disse: \Vê omo ele o amava. Ser�a que ele, queabre os olhos dos egos, n~ao poderia ter impedido esse homem de morrer?" Nesse momento elespostaram-se de p�e diante do t�umulo da fam��lia, uma pequena averna natural, num delive e sobuma saliênia de roha que aorava at�e uns dez metros de altura na extremidade do jardim.�E dif��il expliar, �as mentes humanas, o porquê do pranto de Jesus. Ainda que tenhamos aesso aoregistro das emo�~oes humanas e aos pensamentos divinos ombinados de Jesus, tais omo registradosna mente do seu Ajustador Pessoalizado, n~ao estamos de todo ertos sobre a ausa real dessas1774



manifesta�~oes emoionais. Estamos inlinados a areditar que o pranto de Jesus tenha oorrido porausa de um erto n�umero de pensamentos e de sentimentos que passaram pela sua mente naquelemomento, tais omo:1. Ele sentia uma ompaix~ao genu��na e entristeida por Marta e Maria; e mantinha um afetohumano real e profundo pelas duas que haviam perdido o irm~ao.2. Ele estava om a mente perturbada pela presen�a da multid~ao que lamentava, alguns om sin-eridade e outros meramente por �ngimento. E sempre se ressentira dessas manifesta�~oes exterioresde luto. Jesus sabia que as irm~as amavam o irm~ao e que tinham f�e na sobrevivênia dos rentes.Esses sentimentos onitantes talvez expliquem as emo�~oes dele ao se aproximar do t�umulo.3. Jesus hesitou verdadeiramente em trazer L�azaro de volta �a vida mortal. As suas irm~as realmenteneessitavam dele, mas Jesus lamentava ter de trazer o seu amigo de volta e lev�a-lo a experimentar apersegui�~ao amarga, a qual, ele bem sabia, L�azaro teria de suportar em onseq�uênia de ter sido eleaquele que foi submetido �a demonstra�~ao, a maior de todas, do poder divino do Filho do Homem.E, agora, podemos relatar um fato interessante e instrutivo: embora esta narrativa desenrole-se omo um aonteimento aparentemente natural, de assuntos humanos, paralelamente ele trazalgumas luzes muito interessantes. Conquanto o mensageiro haja alan�ado Jesus no domingo,ontando-lhe sobre a doen�a de L�azaro e, ainda que Jesus tenha enviado a mensagem de que n~ao\o levaria �a morte", ao mesmo tempo ele enaminhou-se pessoalmente para Betânia e at�e mesmoperguntou �as irm~as: \Onde o oloaram?" Embora tudo isso possa pareer indiar que o Mestreestivesse proedendo segundo a maneira desta vida e de aordo om o onheimento limitado damente humana, entretanto, os registros do universo revelam que o Ajustador Pessoalizado de Jesushavia emitido ordens para que o Ajustador do Pensamento de L�azaro permaneesse inde�nidamenteretido no planeta, depois da morte de L�azaro, e que o registro dessa ordem foi feito quinze minutosantes do �ultimo suspiro de L�azaro.A mente divina de Jesus teria sabido, mesmo antes de L�azaro haver morrido, que ele o ressusitariados mortos? N~ao sabemos. Apenas sabemos das oisas que estamos expondo aqui.Muitos dos inimigos de Jesus estavam inlinados a esarneer das suas manifesta�~oes de afeto,e diziam entre si: \Se ele preoupava-se tanto om esse homem, por que demorou assim para virat�e Betânia? Se ele �e o que dizem, por que n~ao salvou o seu querido amigo? De que vale urarestrangeiros na Galil�eia se n~ao pode salvar �aqueles a quem ele ama?" E de muitos outros modosesarneeram e �zeram pouo dos ensinamentos e das obras de Jesus.E assim, nessa quinta-feira �a tarde, por volta das duas e meia, tudo estava pronto, nesse pequenovilarejo de Betânia, para que fosse realizada a maior de todas as obras ligadas �a ministra�~ao terrenade Mihael de N�ebadon, a maior manifesta�~ao de poder divino durante a sua enarna�~ao na arne,j�a que a sua pr�opria ressurrei�~ao oorreu depois que havia sido liberado dos la�os da habita�~ao naarne mortal.O pequeno grupo reunido diante do t�umulo de L�azaro jamais imaginaria a auênia pr�oxima e adisponibilidade da presen�a de todas as ordens de seres elestes reunidas sob a lideran�a de Gabriel e�a espera, sob a dire�~ao do Ajustador Pessoalizado de Jesus, todos vibrando de expetativa e prontospara exeutar o omando do seu amado Soberano.Quando Jesus pronuniou estas palavras de omando: \Retirem a pedra", as hostes elestesreunidas estavam prontas para enenar o drama da ressurrei�~ao de L�azaro, �a semelhan�a da arnemortal. Essa forma de ressurrei�~ao envolve di�uldades de exeu�~ao que em muito transendem at�enia usual da ressurrei�~ao das riaturas mortais, na forma moronial e requer um n�umero grandede pessoalidades elestes e uma organiza�~ao muito mais ampla de reursos do universo.Quando ouviram aquele omando de Jesus para que a pedra em frente do t�umulo fosse rolada parafora da entrada, Marta e Maria �aram repletas de emo�~oes ontradit�orias. Maria tinha a esperan�a1775



de que L�azaro fosse ressurgir dos mortos, mas, se bem que em um erto grau ompartilhasse da f�e dairm~a, Marta estava mais atormentada pelo medo de que L�azaro n~ao estivesse apresent�avel, na suaaparênia, para Jesus, os ap�ostolos e seus amigos. Marta disse: \Dever��amos remover a pedra? Omeu irm~ao esteve morto por quatro dias e, assim, a deomposi�~ao do orpo j�a deve ter-se iniiado".Marta disse isso porque tamb�em n~ao estava erta do motivo pelo qual o Mestre pedira que a pedrafosse removida; ela supunha que talvez Jesus quisesse apenas dar uma �ultima olhada em L�azaro. Eela n~ao estava sendo nem �rme nem onstante na sua atitude. E, porque hesitavam em rolar a pedra,Jesus falou: \Eu n~ao vos disse iniialmente que essa doen�a n~ao o levaria �a morte? E n~ao vim paraumprir a minha promessa? E quando vim at�e v�os, eu n~ao vos disse que, se apenas rêsseis, v�osver��eis a gl�oria de Deus? E por que duvidais? Quanto ainda falta para areditardes e obedeerdes?"Quando Jesus terminou de falar, os seus ap�ostolos, om a assistênia de vizinhos dispostos, toma-ram da pedra e rolaram-na, tirando-a da entrada do t�umulo.Era uma ren�a omum dos judeus a de que a gota de fel na ponta da espada do anjo da morteome�asse a operar ao �nal do tereiro dia, de um modo tal que apresenta o efeito pleno no quartodia. Eles admitiam que a alma do homem poderia permaneer no t�umulo at�e o �m do tereiro dia,tentando reanimar o orpo morto; mas areditavam �rmemente que, na aurora do quarto dia, a almairia para a morada dos esp��ritos que partiram.Essas ren�as e opini~oes a respeito dos mortos, e sobre a partida dos esp��ritos dos mortos, servirampara assegurar, nas mentes de todos ali presentes no t�umulo de L�azaro e posteriormente a todosque pudessem ouvir sobre o que iria aonteer, que esse, real e verdadeiramente, era um aso deressurrei�~ao de entre os mortos, ausada pela obra pessoal daquele que delarara ser \a ressurrei�~aoe a vida".168.2 A Ressurrei�~ao de L�azaroEnquanto esse grupo de era de quarenta e ino mortais permaneia diante do t�umulo, apenasvagamente viam eles a sombra de L�azaro, enrolado em bandagens de linho, repousando no nihoinferior �a direita da ova f�unebre. Durante o tempo em que essas riaturas terrenas permaneeraml�a, em silênio e om a respira�~ao quase retida, uma hoste vasta de seres elestes havia-se oloado emposi�~ao, em prepara�~ao para responder ao sinal de a�~ao que seria dado por Gabriel, o seu omandante.Jesus levantou os olhos e disse: \Pai, dou-Te gra�as porque me ouviste onedendo-me o meupedido. Eu sei que Tu sempre me esutas, mas, por ausa destes que est~ao aqui omigo, eu faloassim Contigo, para que eles possam areditar que Tu me enviaste ao mundo, e para que eles possamsaber que Tu est�as atuando omigo naquilo que iremos fazer". E depois de ter orado assim, ele falouem voz mais alta: \L�azaro, vem para fora!"Embora os observadores humanos hajam permaneido im�oveis, a vasta hoste eleste movia-seuni�ada toda em uma �unia a�~ao, obedeendo �a palavra do Criador. Em apenas doze segundos, dotempo da Terra, a forma at�e ent~ao sem vida de L�azaro ome�ou a mover-se e, em breve, assentava-sena beira da plataforma de pedra onde estivera repousando. O seu orpo enontrava-se envolto nasmortalhas, e a sua fae estava oberta om uma bandagem. E enquanto L�azaro - vivo - permaneiade p�e diante deles, Jesus disse: \Desatai-o e deixai que ele se levante".Todos, exeto os ap�ostolos, Marta e Maria, fugiram dali para a asa. Estavam p�alidos de pavor etomados de espanto. Enquanto alguns �aram l�a, muitos se apressaram a ir para as suas asas.L�azaro saudou Jesus e os ap�ostolos e perguntou sobre o signi�ado das mortalhas e por que haviaele despertado no jardim. Jesus e os ap�ostolos puseram-se de lado, enquanto Marta ontava a L�azarosobre a sua morte, o enterro e a ressurrei�~ao. Ela teve de expliar-lhe que havia morrido no domingoe que agora havia sido trazido de volta �a vida, na quinta-feira; pois L�azaro estivera sem a onsiênia1776



do tempo, desde que adormeera na morte.Enquanto L�azaro sa��a do t�umulo, o Ajustador Pessoalizado de Jesus, atual dirigente da sua ordemneste universo loal, deu o omando para o Ajustador de L�azaro, agora �a espera, para que reassumissea residênia na mente e na alma do homem ressusitado.Ent~ao, L�azaro aproximou-se de Jesus e, om as suas irm~as, ajoelhou aos p�es do Mestre paradar gra�as e ofereer o seu louvor a Deus. Jesus, tomando L�azaro pela m~ao, levantou-o, dizendo:\Meu �lho, o que aonteeu a ti ser�a tamb�em experimentado por todos aqueles que areditam nasboas-novas do evangelho, exeto pelo fato de que eles ser~ao ressusitados em uma forma ainda maisgloriosa. Tu ser�as uma testemunha viva da verdade daquilo que eu disse - eu sou a ressurrei�~ao e avida. Mas agora entremos na asa e tomemos algum alimento para nossos orpos f��sios".E, enquanto aminhavam para a asa, Gabriel dissolveu os grupos adiionais de hostes ali reunidas,ao mesmo tempo em que registrava o primeiro e o �ultimo aso, suedido em Urantia, no qual umariatura mortal havia sido ressusitada �a semelhan�a do seu orpo f��sio mortal.L�azaro mal podia ompreender o que havia oorrido. Ele sabia que tinha estado muito doente,mas podia lembrar-se apenas de que adormeera e de que fora despertado. E nuna se viu apaz dedizer nada sobre esses quatro dias no t�umulo, porque tinha estado totalmente inonsiente. O tempo�e inexistente para aqueles que dormem o sono da morte.Embora muitos tivessem areditado em Jesus por ausa dessa obra poderosa, outros apenas en-dureeram o pr�oprio ora�~ao, mais ainda, para rejeit�a-lo. Por volta do meio-dia, no dia seguinte,essa hist�oria espalhou-se por toda a Jerusal�em. Dezenas de homens e de mulheres foram a Betâniapara ontemplar L�azaro e falar om ele, e os fariseus alarmados e desonertados onvoaram umareuni~ao do sin�edrio para que pudessem determinar o que deveria ser feito a respeito desses novosaonteimentos.168.3 A Reuni~ao do Sin�edrioAinda que o testemunho desse homem ressusitado de entre os mortos muito �zesse para onsolidar af�e da massa de rentes no evangelho do Reino, pouo ou nenhuma inuênia teve sobre a atitude dosl��deres religiosos e dirigentes de Jerusal�em, exeto no sentido de apressar a sua deis~ao de destruirJesus e oloar um �m na sua obra.No dia seguinte, sexta-feira, por volta de uma hora da tarde o sin�edrio reuniu-se para deliberarnovamente sobre a quest~ao: \O que faremos om Jesus de Nazar�e?" Ap�os mais de duas horas dedisuss~ao e de um debate airrado, um erto fariseu apresentou uma resolu�~ao que pedia a morteimediata de Jesus, prolamando que ele era uma amea�a para todo o Israel e formalmente om-prometendo o sin�edrio a deidir sobre a morte dele, sem julgamento, desa�ando assim a todos ospreedentes.Por muitas vezes esse augusto grupo de l��deres judeus havia deretado que Jesus fosse apreendidoe trazido a julgamento, sob a ausa�~ao de blasfêmia e numerosas outras ausa�~oes de insulto �a leijudaia sagrada. Uma vez, anteriormente, haviam ido longe a ponto de delarar que ele devia morrer;esta, no entanto, era a primeira vez que o sin�edrio indiava ter o desejo de deretar a sua morte, antesde um julgamento. Essa resolu�~ao, por�em, n~ao foi oloada em vota�~ao, pois atorze membros dosin�edrio demitiram-se, em massa, quando uma a�~ao de tal modo in�edita foi proposta. Embora taisdemiss~oes n~ao houvessem sido formalizadas por quase duas semanas, esse grupo de atorze retirou-sedo sin�edrio naquele dia, para nuna mais se assentar em onselho. Quando essas demiss~oes foramo�ializadas, posteriormente, ino outros membros foram demitidos porque os demais partiipantesareditavam que eles alimentassem sentimentos amistosos para om Jesus. Com a sa��da dessesdezenove homens, o sin�edrio �ou em posi�~ao de tentar ondenar Jesus, om uma solidariedade tal1777



que beirava �a unanimidade.Na semana seguinte L�azaro e as suas irm~as foram onvoados a ompareer perante o sin�edrio.Quando o seu testemunho foi ouvido, nenhuma d�uvida podia ser sustentada de que L�azaro tinharessusitado de entre os mortos. Embora os anais do sin�edrio virtualmente admitissem a ressurrei�~aode L�azaro, o registro omportava uma resolu�~ao atribuindo este e todos os outros prod��gios feitospor Jesus ao poder do pr��nipe dos demônios, om quem, �ou delarado, Jesus estaria oligado.N~ao importando qual fosse a fonte do seu poder de operar prod��gios, esses l��deres judeus estavampersuadidos de que, se n~ao fosse imediatamente impedido, todo o povo omum logo areditaria emJesus; e, ademais, s�erias omplia�~oes om as autoridades romanas adviriam, j�a que tantos dos seusrentes enaravam-no omo o Messias, o libertador de Israel.Foi naquela mesma reuni~ao do sin�edrio que Caif�as, o sumo saerdote, pela primeira vez, deuexpress~ao �aquele velho ad�agio judeu, que ele tantas vezes repetiu: \Melhor ser�a morrer um s�o homem,do que pereer toda a omunidade".Embora haja reebido um aviso dos feitos do sin�edrio, nessa tarde sombria de sexta-feira, Jesusn~ao �ou nada perturbado e ontinuou repousando no s�abado, em asa de amigos em Betfag�e, umpovoado perto de Betânia. Bem edo, na manh~a de domingo, Jesus e os ap�ostolos reuniram-se, omohaviam ombinado, na asa de L�azaro e, despedindo-se da fam��lia de Betânia, partiram em viagemde volta ao aampamento de Pela.168.4 A Resposta �a PreeNa viagem de Betânia a Pela, os ap�ostolos perguntaram a Jesus sobre muitas oisas; e a todas asperguntas o Mestre respondeu livremente, exeto �aquelas que envolviam os detalhes da ressurrei�~aodos mortos. Essas quest~oes estavam al�em da apaidade de ompreens~ao dos seus ap�ostolos; e, porisso, o Mestre eximiu-se de disutir sobre tais quest~oes om eles. E, j�a que eles haviam partido deBetânia seretamente, ningu�em os aompanhava. Por onseguinte, Jesus aproveitou a oportunidadepara dizer aos dez muitas oisas que, na sua opini~ao, iriam prepar�a-los para os dias de prova�~oes quetinham pela frente.Os ap�ostolos estavam om as suas mentes bastante agitadas e passaram um tempo onsider�aveldisutindo as suas experiênias reentes naquilo que se relaionavam om a pree e a resposta �a pree.Todos se relembraram da a�rma�~ao de Jesus, feita para o mensageiro de Betânia em Filad�el�a, quandoele disse laramente: \Essa enfermidade n~ao o levar�a �a morte". E ainda, a despeito dessa promessa,L�azaro de fato morreu. Durante aquele dia inteiro, de novo e de novo, eles faziam a disuss~ao voltara essa quest~ao da resposta �a pree.As respostas de Jesus �as muitas perguntas de todos podem ser resumidas do seguinte modo:1. A pree �e uma express~ao da mente �nita, em um esfor�o de aproximar-se do In�nito. Aformula�~ao da pree deve, pois, ser limitada pelo onheimento, sabedoria e atributos do �nito;do mesmo modo, a resposta deve ser ondiionada pela vis~ao, objetivos, ideais e prerrogativas doIn�nito. Nuna pode ser observada uma ontinuidade ininterrupta de fenômenos materiais entre ofazer a pree e a reep�~ao da plena resposta espiritual a ela.2. Quando uma pree n~ao �e aparentemente respondida, a demora, em geral, �e press�agio de umaresposta melhor, embora tal resposta, por alguma boa raz~ao, demore bastante a vir. Quando Jesusdisse que a doen�a de L�azaro n~ao iria realmente lev�a-lo �a morte, ele havia j�a estado morto por onzehoras. A nenhuma pree sinera �e negada uma resposta, exeto quando o ponto de vista superior domundo espiritual j�a tenha divisado uma resposta melhor, uma resposta que satisfa�a ao esp��rito dohomem em ontraposi�~ao �a mera pree da mente humana.1778



3. As prees do tempo, quando ditadas pelo esp��rito e expressas pela f�e, s~ao freq�uentemente t~aoamplas e todo-inlusivas que apenas podem ser respondidas na eternidade; o pedido �nito algumasvezes �e t~ao impregnado do desejo de alan�ar o in�nito, que a resposta deve ser adiada durante muitotempo para aguardar a ria�~ao da apaidade adequada para a reeptividade; a pree da f�e pode sert~ao todo-inlusiva que pode aonteer que a resposta seja reebida apenas no Para��so.4. As respostas �a pree da mente mortal s~ao muitas vezes de uma natureza tal que apenas podemser reebidas e reonheidas depois que a mente, que a faz, houver alan�ado o estado imortal. Apree do ser material muitas vezes apenas pode ser respondida quando o indiv��duo tiver progredidoat�e o n��vel espiritual.5. A pree de uma pessoa sabedora de Deus pode estar t~ao distorida pela ignorânia, e t~aodeformada pela supersti�~ao, que a resposta a ela poderia ser altamente indesej�avel. Ent~ao os seresespirituais, que intervêm, têm de traduzir tal pree, e de um tal modo, que, quando a resposta hegar,o pr�oprio supliante muitas vezes aaba deixando de reonheer a resposta omo sendo a soliitada.6. Todas as ora�~oes verdadeiras dirigem-se aos seres espirituais, e todas essas peti�~oes devemser respondidas em termos espirituais, e todas essas respostas devem onsistir em realidades espi-rituais. Os seres espirituais n~ao podem oneder respostas materiais aos pedidos espirituais, aindaque provindos de seres materiais. Os seres materiais apenas fazem prees e�azes quando \oram emesp��rito".7. Nenhuma pree deve esperar ser atendida, a menos que nas�a do esp��rito e seja nutrida pelaf�e. A vossa f�e sinera implia que, anteipada e virtualmente, tenhais onedido aos que ouvem avossa pree o direito pleno de responder ao vosso pedido, de aordo om aquela sabedoria supremae aquele amor divino o qual, segundo a desri�~ao da vossa f�e, sempre animam aqueles seres a quemdirigis as vossas prees.8. A rian�a est�a sempre dentro do seu direito quando ela presume pedir ao pai; e o pai est�a sempredentro das suas obriga�~oes de pai para om a rian�a imatura, quando a sua sabedoria superior ditaque a resposta ao pedido da rian�a deva ser retardada, modi�ada, �ltrada, transendida ou adiadaat�e um outro est�agio na asens~ao espiritual.9. N~ao hesiteis em fazer as prees de aspira�~ao espiritual; n~ao duvideis de que ireis reeber umaresposta para os vossos pedidos. Essas respostas estar~ao em dep�osito, aguardando a vossa realiza�~aonos futuros n��veis espirituais da verdadeira realiza�~ao �osmia, neste mundo ou em outros, onde forposs��vel a v�os reonheer e apropriar-vos da t~ao esperada resposta ao vosso pedido anterior, talvezainda inoportuno ent~ao.10. Todos os pedidos genu��nos nasidos do esp��rito na erta ser~ao atendidos. Pedi e reebereis.Dever��eis lembrar-vos, todavia, que sois riaturas que progredis no tempo e no espa�o e que, por-tanto, neessitais ontar onstantemente om o fator tempo-espaial na experiênia da vossa reep�~aopessoal das plenas respostas �as vossas m�ultiplas prees e pedidos.168.5 O que Suedeu a L�azaroL�azaro permaneeu em sua asa de Betânia, omo foo de um grande interesse para muitos rentessineros e para in�umeros indiv��duos uriosos, at�e a semana da rui�a�~ao de Jesus, quando, ent~ao,ele reebeu um aviso de que o sin�edrio havia deretado a sua morte. Os dirigentes dos judeusestavam determinados a dar um �m a qualquer difus~ao posterior dos ensinamentos de Jesus, e n~aose enganaram ao julgar que seria in�util levar Jesus �a morte e permitir que L�azaro, que representavao pr�oprio apogeu da sua obra de prod��gios, vivesse e testemunhasse o fato de que Jesus o haviaressusitado de entre os mortos. As amargas persegui�~oes deles, L�azaro j�a havia sofrido.E, assim, L�azaro despediu-se apressadamente das suas irm~as em Betânia, fugindo para Jeri�o.1779



Atravessando o Jord~ao, ele n~ao se permitiu nenhum desanso longo, at�e que tivesse hegado �a Fi-lad�el�a. L�azaro onheia Abner muito bem; e l�a se sentiu a salvo das intrigas assassinas do perversosin�edrio.Logo depois disso, Marta e Maria venderam as suas terras de Betânia e juntaram-se ao seu irm~aona Per�eia. Nesse meio tempo, L�azaro havia-se tornado o tesoureiro da igreja na Filad�el�a. Eletransformou-se em um forte apoio, para Abner, na ontenda om Paulo e om a igreja de Jerusal�em;por �m morreu, om 67 anos, da mesma enfermidade que j�a o havia levado, quando era um homemmais jovem em Betânia.
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Cap��tulo 169O �Ultimo Ensinamento em PelaNA NOITE de segunda-feira, 6 de mar�o, Jesus e os dez ap�ostolos hegaram ao aampamento dePela. Foi essa a �ultima semana da permanênia de Jesus ali, quando esteve muito ativo ensinando�a multid~ao e instruindo os ap�ostolos. Todas as tardes ele pregava ao povo e �as noites respondia �asperguntas dos ap�ostolos e de alguns dos dis��pulos mais avan�ados que residiam no aampamento.A not��ia sobre a ressurrei�~ao de L�azaro havia hegado ao aampamento dois dias antes da vindado Mestre e toda a gente mantinha-se estimulada. Desde o epis�odio da alimenta�~ao dos ino mil,nada aonteera para estimular tanto a imagina�~ao do povo. E assim, no apogeu mesmo da segundafase da ministra�~ao p�ublia do Reino, �e que Jesus planejou ensinar durante essa urta semana emPela e ent~ao ome�ar a viagem ao sul da Per�eia, que onduziu �as experiênias �nais e tr�agias da�ultima semana em Jerusal�em.Os fariseus e os saerdotes prinipais haviam ome�ado a formular as suas inrimina�~oes onsoli-dando a forma das ausa�~oes. Eles opunham-se aos ensinamentos do Mestre nos seguintes pontos:1. Ele �e amigo de publianos e de peadores; reebe os ��mpios e at�e mesmo ome om eles.2. Ele �e um blasfemo; fala de Deus omo sendo o seu Pai e julga-se um igual a Deus.3. Ele �e um infrator da lei. Cura doen�as no s�abado, e de muitos outros modos burla a lei sagradade Israel.4. Ele est�a ligado a demônios. Realiza prod��gios e faz aparentes milagres, pelo poder de Belzebu,o pr��nipe dos demônios.169.1 A Par�abola do Filho PerdidoNa quinta-feira �a tarde Jesus falou �a multid~ao sobre a \Gra�a da Salva�~ao". No transorrer desseserm~ao ele voltou a ontar a hist�oria da ovelha e da moeda perdidas e ent~ao aresentou a suapar�abola favorita, a do �lho pr�odigo. Disse Jesus:\Fostes exortados por profetas, de Samuel a Jo~ao, a busar a Deus - a busar a verdade. Sempreeles disseram: `Busai o Senhor, enquanto Ele pode ser enontrado'. E todos esses ensinamentosdeveriam ser tomados de ora�~ao. Mas eu vim mostrar-vos que, ao mesmo tempo que estais tentandoenontrar Deus, do mesmo modo Deus est�a busando enontrar-vos. Muitas vezes eu vos ontei ahist�oria do bom pastor que deixou as noventa e nove ovelhas do apriso e saiu em busa daquela queestava perdida e, ao enontrar a ovelha desviada, oloou-a sobre os ombros e, om ternura, levou-ade volta para o abrigo. Quando a ovelha perdida foi devolvida ao apriso, vos lembrais que o bompastor onvoou os seus amigos e onvidou-os para que se rejubilassem om a volta da ovelha quetinha estado perdida. E, novamente, eu digo que h�a mais j�ubilo no �eu pelo peador que se arrepende1781



do que pelas noventa e nove pessoas justas que n~ao neessitam de arrependimento. O fato de quealgumas almas estejam perdidas apenas aumenta o interesse do Pai eleste. Eu vim a este mundopara umprir o mandado do meu Pai; mas, realmente tem sido dito do Filho do Homem, que �e amigode publianos e de peadores.\Foi-vos ensinado que a aeita�~ao divina vem ap�os o vosso arrependimento e em onseq�uêniade todos vossos esfor�os de sarif��io e penitênia, mas vos asseguro que o Pai vos aeita mesmoantes de vos haverdes arrependido e envia a v�os o Filho e os olaboradores Dele para enontrar-vose trazer-vos, om j�ubilo, de volta ao apriso, o Reino da �lia�~ao e o progresso espiritual. V�os soistodos omo ovelhas que se desviaram, e eu vim para vos enontrar e salvar aqueles que estiveremperdidos.\E dev��eis lembrar-vos tamb�em da hist�oria da mulher que, tendo feito um olar de adorno, omdez moedas de prata, perdeu uma pe�a; ent~ao, aendeu a lâmpada e varreu uidadosamente a asa,e manteve a busa, at�e enontrar a pe�a de prata perdida. E, t~ao logo ahou a pe�a perdida, reuniuamigos e vizinhos, dizendo: `Rejubilai omigo, pois enontrei a pe�a que estava perdida'. E assimnovamente vos digo, h�a sempre j�ubilo na presen�a dos anjos do �eu, por ausa de um peador que searrepende e retorna ao abra�o do Pai. E vos onto essa hist�oria para inutir em v�os a id�eia de queo Pai e o Filho saem em busa daqueles que est~ao perdidos; e nessa busa n�os empregamos todasas inuênias apazes de ajudar-nos em nossos esfor�os diligentes para enontrar aqueles que est~aoperdidos, aqueles que permaneem na neessidade de salva�~ao. Assim, o Filho do Homem sai nodeserto para busar a ovelha que se desviou e, ao mesmo tempo, busa a moeda que foi perdida naasa. A ovelha extravia-se involuntariamente; a moeda obre-se om o p�o do tempo e esonde-se sobo a�umulo das oisas dos homens.\E agora gostaria de ontar-vos a hist�oria do �lho imprudente de um fazendeiro abastado. Esse�lho abandonou deliberadamente a asa do pai e saiu para uma terra estrangeira, onde passou pormuitas atribula�~oes. Vos lembrais de que a ovelha desviou-se involuntariamente, mas esse jovemabandonou a sua asa premeditadamente. Foi assim:\Um erto homem tinha dois �lhos; um, o mais jovem, era alegre e despreoupado, estava sempreatr�as de um divertimento e esquivando-se da responsabilidade; ao passo que o seu irm~ao mais velhoera s�erio, s�obrio, trabalhador e disposto a assumir as responsabilidades. Ora, esses dois irm~aos n~ao sedavam muito bem um om o outro; e sempre se viam brigando e disutindo. O mais jovem era alegree vivaz, mas indolente, e n~ao era on��avel; o mais velho era est�avel e industrioso mas, ao mesmotempo, egoêntrio, mal-humorado e onvenido. O mais jovem gostava de divertir-se e evitava otrabalho; o mais velho devotava-se ao trabalho e raramente divertia-se. A liga�~ao entre eles tornou-set~ao desagrad�avel que o �lho mais jovem hegou ao seu pai e disse: `Pai, d�a-me o ter�o que me aberiadas vossas posses, permiti-me sair para o mundo e busar a minha pr�opria sorte'. E quando o paiouviu esse pedido, sabendo qu~ao infeliz estava o jovem na sua asa om o irm~ao mais velho, dividiua sua propriedade, dando ao jovem a sua parte.\Em pouas semanas o jovem reuniu todos seus fundos e saiu em viagem a um pa��s distante; mas,n~ao enontrando nada proveitoso a fazer, e que tamb�em fosse apraz��vel, gastou rapidamente todaa sua heran�a em uma vida desenfreada. Depois de gastar tudo, uma grande fome surgiu naquelepa��s e ele viu-se na mis�eria. Assim, sofreu um grande infort�unio, mas quando ome�ou a passar fomeenontrou um emprego om um dos idad~aos daquele pa��s, sendo enviado aos ampos para alimentaros su��nos. E o jovem ter-se-ia saiado om as sobras omidas pelos poros, mas ningu�em lhe davanada.\Um dia, quando estava muito faminto, aiu em si e disse: `Os v�arios riados do meu pai têmabundânia de p~ao, enquanto eu morro de fome aqui, alimentando poros em um pa��s estrangeiro!Vou levantar-me e irei ao meu pai dizer: Pai, eu pequei ontra o �eu e ontra ti. N~ao sou mais dignode ser hamado de �lho teu; apenas te disponha a fazer de mim um riado teu'. E, quando o jovemhegou a essa deis~ao, levantou-se e partiu em dire�~ao �a asa de seu pai.1782



\Aquele pai, todavia, havia sofrido muito por ausa do seu �lho; havia sentido uma saudade imensado jovem, alegre, ainda que irreetido. O pai amava a esse �lho e esteve aguardando onstantementeo seu regresso, de modo que, no dia em que ele voltou para asa, o pai ainda de longe o viu e, sendomotivado pela ompaix~ao do amor, orreu para enontr�a-lo e om muita afei�~ao abra�ou-o e beijou-o.E depois disso, o �lho viu o rosto larimejante do pai e disse: `Pai, eu pequei ontra o �eu e perante osvossos olhos; n~ao sou digno de que me hames de �lho' - o jovem, ontudo, n~ao teve oportunidade deompletar sua on�ss~ao, porque o pai, rejubilante, disse aos riados, os quais nessa altura hegavamorrendo: `Trazei depressa a melhor roupa dele, aquela que eu reservei, ponde o anel de �lho na suam~ao e arrumai sand�alias para os seus p�es'.\E ent~ao, depois de onduzir o jovem ansado e de p�es doloridos at�e a asa, o feliz pai disse aosriados: `Trazei o novilho gordo e matai-o, para que omamos e festejemos, pois esse �lho meu estevemorto e agora est�a vivo novamente; esteve perdido e foi enontrado'. E reuniram-se om o pai parase rejubilar pelo retorno do �lho.\Nesse momento, enquanto elebravam, o �lho mais velho hegou do seu dia de trabalho no ampoe, ao se aproximar da asa, perebeu a m�usia e a dan�a. Chegando �a porta dos fundos, hamouum dos riados e perguntou sobre a ausa de toda aquela festividade. O riado ent~ao lhe disse: `Teuirm~ao, h�a tanto tempo perdido, voltou para asa; e o teu pai matou o novilho gordo para omemoraro retorno dele, s~ao e salvo. Vem para que tamb�em tu possas saudar teu irm~ao e reebê-lo de volta �aasa do teu pai'.\Ao ouvir isso, ontudo, o irm~ao mais velho �ou magoado e enraiveido a ponto de n~ao quererentrar na asa. Quando o pai soube desse ressentimento quanto a dar boas-vindas ao seu irm~aomais jovem, saiu para implorar que o �lho entrasse. Mas o �lho mais velho n~ao se deixaria levar pelapersuas~ao do pai. E respondeu, om estas palavras: `Em todos esses anos eu tenho servido a ti, nunatransgredindo a menor das tuas ordens, ainda assim tu jamais me deste sequer um abrito para medivertir om meus amigos. Permanei aqui e uidei de ti todos esses anos, mas nuna �zeste nenhumafesta por ausa do meu servi�o �el; todavia, quando esse outro �lho retorna, tendo esbanjado teusbens om as prostitutas e te apressas em matar o novilho gordo para festej�a-lo'.\J�a que esse pai amava os seus dois �lhos verdadeiramente, tentou raioinar om o mais velho:`Mas, meu �lho, tu tens estado omigo todo esse tempo, e tudo o que eu tenho �e teu. Tu poderiaster matado um abrito a qualquer momento para ompartilhar a tua feliidade om os teus amigos.E seria oportuno que tu te juntasses a mim nesta alegria e feliidade pela volta do teu irm~ao. Pensenisto, meu �lho, o teu irm~ao tinha estado perdido, se enontrou e voltou vivo para n�os!' "Essa foi, entre todas, uma das mais omoventes e e�ientes entre todas as par�abolas que Jesusj�a apresentou, para mostrar aos ouvintes a boa vontade do Pai em reeber a todos que busam aentrada no Reino do �eu.Jesus era muito afei�oado a ontar essas três hist�orias ao mesmo tempo. Apresentava a hist�oriada ovelha perdida para mostrar que, quando os homens afastam-se involuntariamente do aminhoda vida, o Pai permanee atento a esses �lhos perdidos e sai, om os seus Filhos, os verdadeirospastores do rebanho, �a proura da ovelha perdida. E ent~ao Jesus ontou a hist�oria da moeda perdidana asa para ilustrar qu~ao ompleta �e a busa divina por todos que est~ao onfusos, onfundidos ouegos espiritualmente, de um outro modo qualquer, por ausa dos uidados e preoupa�~oes da vida.E lan�ou-se a ontar a par�abola do �lho perdido, da reep�~ao dada na volta do �lho pr�odigo, paramostrar qu~ao ompleta �e a reintegra�~ao do �lho perdido na asa e no ora�~ao do Pai.Muitas e muitas vezes durante os seus anos de ensinamento, Jesus ontou e reontou a hist�oria do�lho pr�odigo. Essa par�abola e a hist�oria do bom samaritano eram os seus meios favoritos de ensinarsobre o amor do Pai e sobre a boa vizinhan�a entre os homens.
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169.2 A Par�abola do Administrador SagazCerta tarde, Sim~ao zelote, omentando uma das a�rma�~oes de Jesus, disse: \Mestre, o que tu quisestedizer quando hoje menionaste que muitos dos �lhos do mundo s~ao mais s�abios para a sua gera�~ao doque os �lhos do Reino, pois s~ao h�abeis em onseguir amigos om as riquezas feitas pelas injusti�as?"Jesus respondeu:\Alguns de v�os, antes de entrardes no Reino, fostes muito astutos para lidar om os vossos amigosnos neg�oios. Se fostes injustos e muitas vezes desleais, n~ao obstante prudentes e previdentes, �eporque �zestes os vossos neg�oios om vistas apenas ao luro imediato e a seguran�a futura. Domesmo modo agora devereis levar as vossas vidas no Reino de maneira a proporionar alegria nopresente, ao mesmo tempo vos deveis assegurar do vosso j�ubilo futuro om os tesouros aumuladosno �eu. Se sois t~ao atentos ao efetuar os ganhos para v�os pr�oprios, quando a servi�o do ego, por que,agora que sois servidores da irmandade dos homens e administradores de Deus, vos empenhar menosquando estais ganhando almas para o Reino?\Podeis todos aprender uma li�~ao om a hist�oria de um erto homem rio que tinha um adminis-trador astuto, mas injusto. Esse servidor n~ao somente havia pressionado os lientes do seu senhorpara o seu pr�oprio ganho ego��sta, omo havia gasto e dissipado diretamente os fundos do seu senhor.Quando tudo isso �nalmente hegou aos ouvidos do seu senhor, ele hamou o administrador diante desi, e ent~ao perguntou-lhe o signi�ado desses rumores, exigindo que prestasse imediatamente ontasda sua administra�~ao e que se preparasse para entregar os neg�oios do seu senhor a uma outra pessoa.\Ora, esse administrador in�el ome�ou a dizer a si pr�oprio: `O que vai ser de mim, j�a que estoua ponto de perder esta administra�~ao? Eu n~ao tenho for�as para avar a terra; e para pedir tenhovergonha. Sei o que farei para assegurar-me de que, quando for despedido desta administra�~ao,eu seja bem reebido nas asas de todos aqueles que têm neg�oios om o meu senhor'. E ent~ao,hamando ada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: `Quanto deves ao meu senhor?'Ele respondeu: `Cem medidas de �oleo'. Ent~ao disse o administrador: `Pega a tua onta na pranhade era, senta-te rapidamente e muda-a para inq�uenta'. Em seguida indagou a um outro devedor:`Quanto deves?' Ao que ele respondeu: `Cem medidas de trigo'. Ent~ao o administrador disse: `Toma atua onta e esreve oitenta'. E o mesmo ele fez om v�arios outros devedores. Assim esse administradordesonesto prourou fazer amigos para si pr�oprio om vistas a ajeitar-se depois de dispensado da suaadministra�~ao. E mesmo o seu mestre e senhor, quando subseq�uentemente desobriu isso, foi levadoa admitir que o seu administrador in�el, ao menos, havia demonstrado sagaidade, pela maneira pelaqual havia busado prover-se para os dias futuros de arênia e adversidade.\E �e nesse sentido que os �lhos deste mundo algumas vezes demonstram mais sabedoria na suapreven�~ao para o futuro, do que os �lhos da luz. E digo, a todos que professam estar adquirindotesouros no �eu: Tomai li�~oes om aqueles que fazem amigos aproveitando as riquezas desonestas,onduzindo assim vossa vida, fazendo amizade eterna om as for�as da retid~ao, para que, quandotodas oisas terrenas lhes faltarem, sejais reebidos om j�ubilo nas habita�~oes eternas.\Eu a�rmo que aquele que �e �el nas oisas pequenas tamb�em ser�a �el nas grandes, enquanto aqueleque n~ao �e reto nas oisas pequenas tamb�em n~ao ser�a nas grandes. Se n~ao houverdes demonstradoprevis~ao e integridade nos afazeres deste mundo, omo podereis esperar ser ��eis e prudentes quandolhes for on�ada a administra�~ao das verdadeiras riquezas do Reino do �eu? Se n~ao fordes bonsadministradores e banqueiros ��eis, se n~ao tiverdes sido ��eis naquilo que �e dos outros, quem ser�a toloo bastante para oloar grandes tesouros no vosso nome?\E novamente eu delaro que nenhum homem pode servir a dois senhores; ou bem ele odiar�a umdeles e amar�a o outro, ou ent~ao �ar�a om um enquanto ao outro desprezar�a. N~ao podereis servir aDeus e �as riquezas".Quando os fariseus que estavam presentes ouviram isso, eles ome�aram a zombar e a esarneer,1784



pois eram muito dados a adquirir riquezas. Esses ouvintes pouo amistosos tentaram impli�a-lo emuma disuss~ao in�util, mas Jesus reusou-se a debater om os inimigos. Quando os fariseus a��ram emaltera�~oes entre si, as suas vozes altas atra��ram uma boa parte da multid~ao aampada nos arredores;e, quando ome�aram a disputar entre si, Jesus retirou-se, indo para a sua tenda passar a noite.169.3 O Homem Rio e o MendigoQuando a reuni~ao tornou-se muito barulhenta, Sim~ao Pedro, levantando-se, tomou o omando edisse: \Homens e irm~aos, n~ao �e apropriado que disutais assim entre v�os. O Mestre aabou defalar, e fazeis bem em ponderar as suas palavras. E o que ele prolamou a v�os n~ao �e nenhuma novadoutrina. N~ao haveis ouvido sobre a alegoria dos nazaritas envolvendo o homem rio e o mendigo?Alguns de n�os ouvimos Jo~ao Batista bradar essa par�abola de aviso �aqueles que amam as riquezas eobi�am os bens desonestos. E, ainda que essa antiga par�abola n~ao esteja de aordo om o evangelhoque n�os pregamos, todos v�os far��eis bem em dar aten�~ao �as suas li�~oes at�e a �epoa em que puderdesompreender a nova luz do Reino do �eu. A hist�oria omo Jo~ao a ontou foi assim:\Havia um erto homem rio de nome Dives que, vestido em p�urpura e em linhos �nos, vivia seusdias em luxo e esplendor. E havia um erto mendigo, hamado L�azaro, o qual permaneia no port~aodo rio homem, oberto de feridas e desejando ser alimentado om as migalhas que a��am da mesa dorio homem; sim, at�e os ~aes vinham e lambiam suas feridas. E aonteeu que o mendigo morreu efoi levado pelos anjos para desansar no seio de Abra~ao. E ent~ao, em breve, esse homem rio tamb�emmorreu, sendo enterrado om grande pompa e esplendor r�egio. Ao partir deste mundo o homem rioaordou no Hades e, enontrando-se em tormento, levantou os olhos e viu longe Abra~ao, e L�azaro noseu seio. E ent~ao Dives gritou alto: `Pai Abra~ao, tem miseri�ordia de mim e envia L�azaro aqui paraque ele possa molhar a ponta do seu dedo na �agua e refresar a minha l��ngua, pois estou em umagrande ang�ustia om a minha puni�~ao'. E ent~ao Abra~ao respondeu: `Meu �lho, devias lembrar quedurante tua vida desfrutaste sempre das boas oisas, enquanto L�azaro sofreu o pior. Mas agora tudoisso mudou, vejo que L�azaro est�a onfortado enquanto tu est�as atormentado. E, al�em disso, entren�os h�a um grande abismo, de modo que n~ao podemos ir a ti, nem tu podes vir a n�os'. Ent~ao Divesdisse a Abra~ao: `Eu oro para que envies L�azaro de volta �a asa do meu pai, porquanto eu tenho inoirm~aos, para que ele possa testemunhar e impedir os meus irm~aos de serem enviados para este loalde tormentas'. Mas Abra~ao disse: `Meu �lho, eles têm Mois�es e os profetas, que eles os ou�am'. Eent~ao Dives respondeu: `N~ao, n~ao, pai Abra~ao! Mas se algu�em for at�e eles saindo dos mortos, elesarrepender-se-~ao'. E ent~ao disse Abra~ao: `Se n~ao houverem ouvido a Mois�es e os profetas, n~ao ser~aopersuadidos mesmo por algu�em que ressusite dos mortos' ".Depois que Pedro ontou essa antiga par�abola da irmandade nazarita, e posto que a multid~aohavia-se aquietado, Andr�e levantou-se e dispensou-os por aquela noite. Embora tanto os ap�ostolosquanto os seus dis��pulos freq�uentemente �zessem perguntas a Jesus sobre a par�abola de Dives e deL�azaro, ele nuna aedeu em omentar sobre ela.169.4 O Pai e Seu ReinoJesus sempre teve problemas ao tentar expliar aos ap�ostolos que, embora eles prolamassem oestabeleimento do Reino de Deus, o Pai nos �eus n~ao era um rei. Na �epoa em que Jesus viveuna arne e ensinou na Terra, o povo de Urantia sabia que a maior parte dos reis e imperadoresgovernavam as na�~oes; e os judeus h�a muito ontemplavam e ontavam om a vinda do Reino deDeus. Por essas e por outras raz~oes, o Mestre ahou melhor designar a irmandade espiritual doshomens omo o Reino do �eu e o dirigente espiritual dessa irmandade omo sendo o Pai nos �eus.Nuna Jesus referiu-se ao seu Pai omo um rei. Nas onversas pessoais om os ap�ostolos, sempre se1785



referia a si pr�oprio omo o Filho do Homem e omo o irm~ao mais velho. Ele quali�ava todos os seusseguidores de servidores da humanidade e de mensageiros do evangelho do Reino.Jesus nuna deu aos seus ap�ostolos uma li�~ao sistem�atia a respeito da pessoalidade e atributosdo Pai no �eu. Ele nuna pediu aos homens que areditassem no seu Pai; ele tinha omo erto queeles areditavam. Jesus nuna se rebaixou para ofereer argumentos omo prova da realidade do Pai.O seu ensinamento a respeito do Pai entrava-se todo na delara�~ao de que ele e o Pai eram Um; queaquele que havia visto o Filho, tinha visto o Pai; que o Pai, omo o Filho, sabe de todas as oisas;que apenas o Filho e aqueles para quem o Filho revela o Pai, realmente, onheem o Pai; que aqueleque onhee o Filho, tamb�em onhee o Pai; e que o Pai o enviou ao mundo para revelar as Suasnaturezas ombinadas e para mostrar a sua obra onjunta. Jesus nuna fez outros pronuniamentossobre o seu Pai, exeto para a mulher de Samaria no po�o de Ja�o, quando ele delarou: \Deus �eesp��rito".De Jesus, v�os aprendeis sobre Deus, observando a divindade da sua vida, n~ao vos baseando nosseus ensinamentos. Da vida do Mestre, ada um de v�os podeis assimilar o oneito de Deus querepresenta a medida da vossa apaidade de pereber as realidades espirituais e divinas, verdadesreais e eternas. O �nito nuna pode esperar ompreender o In�nito, exeto omo o In�nito �e foalizadona pessoalidade tempo-espaial da experiênia �nita na vida humana de Jesus de Nazar�e.Jesus sabia bem que Deus pode ser onheido apenas pelas realidades na experiênia; que Ele n~aopode nuna ser ompreendido pelo mero ensinamento da mente. Jesus ensinou aos seus ap�ostolosque, embora eles nuna pudessem ompreender Deus plenamente, eles poderiam onheê-Lo omtoda a erteza, do mesmo modo que haviam onheido o Filho do Homem. V�os podeis onheera Deus, n~ao pela ompreens~ao do que Jesus disse, mas onheendo o que Jesus foi. Jesus foi umarevela�~ao de Deus.Exeto quando itava as esrituras hebraias, Jesus referia-se �a Deidade por apenas dois nomes:Deus e Pai. E sempre que o Mestre fez referênia ao seu Pai, omo Deus, ele geralmente empregoua palavra do hebreu que signi�a o Deus plural (a Trindade) e n~ao a palavra Yav�e, que representa aonep�~ao progressiva do Deus tribal dos judeus.Jesus nuna hamou o Pai de rei; e lamentou muito que a esperan�a judaia de um reino restauradoe que a prolama�~ao de um Reino vindouro feita por Jo~ao tivessem tornado neess�ario a ele denominara irmandade espiritual, por ele proposta, de Reino do �eu. Com uma exe�~ao - a delara�~ao de que\Deus �e esp��rito" - , Jesus nuna se referiu �a Deidade de qualquer outra maneira al�em daquela ujostermos desrevem a sua rela�~ao pr�opria pessoal om a Primeira Fonte e Centro do Para��so.Jesus empregou a palavra Deus para designar a id�eia de Deidade e a palavra Pai para designar aexperiênia de onheer a Deus. Quando a palavra Pai �e empregada para denotar Deus, ela deveriaser entendida no seu signi�ado mais amplo poss��vel. A palavra Deus n~ao pode ser de�nida e porisso representa o oneito in�nito do Pai; ao passo que o termo Pai, sendo apaz de uma de�ni�~aoparial, pode ser empregado para representar o oneito humano do Pai divino, omo ligado aohomem, durante o urso da existênia mortal.Para os judeus, Eloim era o Deus dos deuses, enquanto Yav�e era o Deus de Israel. Jesus aeitouo oneito de Eloim e hamava de Deus a esse grupo supremo de seres. No lugar do oneito deYav�e, a deidade raial, ele introduziu a id�eia da paternidade de Deus e da fraternidade mundial doshomens. Jesus exaltou o oneito de Yav�e, de um pai raial dei�ado, passando-o para a id�eia de umPai para todos os �lhos dos homens, o pai divino do rente individual. E ele ainda ensinou que esseDeus dos universos e esse Pai de todos os homens eram uma �unia e a mesma Deidade do Para��so.Jesus nuna reivindiou ser a manifesta�~ao do Eloim (Deus) na arne. Ele nuna delarou queera a revela�~ao de Eloim (Deus) aos mundos. Ele nuna ensinou que aquele que o havia visto tinhavisto Eloim (Deus). Mas ele prolamou-se omo sendo a revela�~ao do Pai na arne, e disse que todoaquele que o tinha visto, havia visto o Pai. Como Filho divino Jesus a�rmou representar apenas o1786



Pai.De fato ele era o Filho at�e mesmo do Deus Eloim; mas, �a semelhan�a da arne mortal e para os�lhos mortais de Deus, ele esolheu limitar a revela�~ao da sua vida a retratar o ar�ater do seu Pai, noque essa revela�~ao pudesse ser ompreens��vel para o homem mortal. No que diz respeito ao ar�aterdas outras pessoas da Trindade do Para��so havemos de ontentar-nos om o ensinamento de que s~aotodas omo o Pai, ujo retrato pessoal foi revelado na vida do seu Filho enarnado, Jesus de Nazar�e.Na sua vida terrena, embora Jesus haja revelado a verdadeira natureza do Pai eleste, pouoensinou sobre Ele. Na verdade, ele ensinou apenas duas oisas: que Deus �e, Ele pr�oprio, esp��rito, eque, para todas as quest~oes de relaionamento om as Suas riaturas, Ele �e um Pai. Nessa tarde,Jesus fez o pronuniamento �nal da sua rela�~ao om Deus, quando delarou: \Eu vim do Pai, e euvim ao mundo; e, novamente, eu deixarei o mundo e irei para o Pai".Aten�~ao, todavia! Nuna Jesus disse que \Aquele que tiver ouvido a mim ter�a ouvido a Deus".No entanto, ele disse: \Aquele que houver visto a mim, ter�a visto o Pai". Ouvir o ensinamento deJesus n~ao �e equivalente a onheer a Deus, mas ver Jesus �e uma experiênia que em si pr�opria �e umarevela�~ao do Pai �a alma. O Deus dos universos dirige a vasta ria�~ao, mas �e o Pai nos �eus que enviao Seu esp��rito para residir nas vossas mentes.Na sua forma, �a semelhan�a humana, Jesus �e a lente que torna vis��vel, para a riatura, a Ele,que �e invis��vel. Jesus �e o vosso irm~ao mais velho que, na arne, torna onheido para v�os um Ser deatributos in�nitos a Quem nem mesmo as hostes elestes podem presumir ompreender plenamente.Mas tudo isso deve onsistir na experiênia pessoal do indiv��duo que rê. Deus, que �e esp��rito, podeser onheido apenas omo uma experiênia espiritual. Deus pode ser revelado aos �lhos �nitosdos mundos materiais, pelo Filho divino dos Reinos espirituais, apenas omo um Pai. V�os podeisonheer o Eterno omo um Pai; v�os podeis ador�a-Lo omo o Deus dos universos, o Criador in�nitode todas as existênias.
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Cap��tulo 170O Reino do C�euS�ABADO �a tarde, 11 de mar�o, em Pela, Jesus pregou o seu �ultimo serm~ao o qual est�a entre os maisnot�aveis do seu minist�erio p�ublio e ont�em uma disuss~ao plena e ompleta sobre o Reino do �eu.Ele sabia da onfus~ao que persistia nas mentes dos seus ap�ostolos e dis��pulos a respeito do sentidoe do signi�ado dos termos \Reino do �eu" e \Reino de Deus", os quais ele usou indistintamentepara eslareer a sua miss~ao de auto-outorga. Ainda que o pr�oprio termo Reino do �eu pudesse tersido su�iente para diferen�ar o que o pr�oprio termo representava, separando-o de quaisquer liga�~oesa reinos terrenos e governos temporais, n~ao o foi de fato. A id�eia de um rei temporal estava muitoprofundamente enraizada na mente judaia, para ser assim desfeita em uma �unia gera�~ao. Por isso,a prin��pio, Jesus n~ao se opôs abertamente a esse oneito h�a tanto alimentado de um reino.Nessa tarde de s�abado, o Mestre prourou eslareer o ensinamento sobre o Reino do �eu; disutiua quest~ao sob todos os pontos de vista e tentou tornar laros os sentidos muito diferentes om osquais o termo havia sido empregado. Nesta narrativa ampli�aremos sua palestra, aresentandonumerosas a�rma�~oes feitas por Jesus em oasi~oes anteriores e inluindo algumas observa�~oes feitasapenas aos ap�ostolos, durante as onversas vespertinas naquele mesmo dia. Iremos tamb�em exporalguns oment�arios que tratam de uma elabora�~ao subseq�uente, sobre a id�eia de um reino, da formaomo se relaiona posteriormente �a igreja rist~a.170.1 Os Coneitos do Reino do C�eu�E preiso deixar laro, em qualquer liga�~ao a ser estabeleida om a exposi�~ao do serm~ao de Jesus, que,nas esrituras hebraias, havia um oneito duplo sobre o Reino do �eu. Os profetas apresentaram oReino de Deus omo:1. Uma realidade presente.2. Uma esperan�a futura - quando ent~ao o Reino se apresentaria realizado na sua plenitude,quando do apareimento do Messias. Esse �e o oneito do Reino omo Jo~ao Batista ensinou.Desde o prin��pio, Jesus e os ap�ostolos ensinaram ambos os oneitos. Havia duas outras id�eiassobre o Reino que deveriam ser mantidas sempre em mente:3. O oneito judeu posterior de um reino mundial e transendental, de origem sobrenatural euja inaugura�~ao seria miraulosa.4. Os ensinamentos persas retratando o estabeleimento de um reino divino, om a realiza�~ao dotriunfo do bem sobre o mal, no �nal do mundo.Pouo antes da vinda de Jesus �a Terra, os judeus ombinaram e onfundiram todas essas id�eiassobre o Reino, om o seu oneito apoal��ptio da vinda do Messias, para estabeleer a idade do1789



triunfo dos judeus, a idade eterna do reinado supremo de Deus na Terra, o novo mundo, a era naqual toda a humanidade iria adorar a Yav�e. Ao esolher utilizar esse oneito para o Reino do �eu,Jesus elegeu apropriar-se da heran�a mais vital e ulminante, tanto da religi~ao judaia quanto dapersa.O Reino do �eu, omo tem sido entendido, e mal entendido, durante os s�eulos da era rist~a,abrange quatro grupos distintos de id�eias:1. O oneito dos judeus.2. O oneito dos persas.3. O oneito da experiênia pessoal de Jesus - \o Reino do �eu dentro de v�os".4. Os oneitos ompostos e onfundidos, que os fundadores e promulgadores da ristandade têmbusado inular ao mundo.Em �epoas diferentes e em irunstânias variadas, paree que Jesus apresentou oneitos in�umerosdo \Reino" nos seus ensinamentos p�ublios, mas para os seus ap�ostolos ele tratou o Reino omoabrangendo a experiênia pessoal do homem na rela�~ao om os seus semelhantes na Terra e om oPai nos �eus. A respeito do Reino, a sua �ultima palavra foi: \o Reino est�a dentro de v�os".Três fatores têm sido as ausas dos s�eulos de onfus~ao a respeito do signi�ado do termo \Reinodo �eu":1. A onfus~ao oasionada pela observânia da id�eia do \Reino", da forma que foi passada, nasv�arias fases progressivas, do remanejamento dela, feito por Jesus e pelos seus ap�ostolos.2. A onfus~ao que adveio inevitavelmente assoiada ao transplante do ristianismo primitivo, dosolo judeu para o solo gentio.3. A onfus~ao inerente ao fato de que o ristianismo tornou-se uma religi~ao organizada em tornoda id�eia entral da pessoa de Jesus; o evangelho sobre o Reino onverteu-se ada vez mais numareligi~ao sobre Jesus.170.2 O Coneito de Jesus sobre o ReinoO Mestre deixou bastante laro que o Reino do �eu deve ter in��io om o oneito dual da verdadeda paternidade de Deus e do fato orrelato da irmandade dos homens; e deve entralizar-se nessesoneitos. Jesus delarou que a aeita�~ao desse ensinamento libertaria o homem da sua longa esra-vid~ao ao medo animal, ao mesmo tempo em que enriqueeria o viver humano om os seguintes donsda nova vida de liberdade espiritual:1. A posse de uma nova oragem e de um poder espiritual ampliado. A boa-nova do evangelhosobre o Reino deve liberar o homem e inspir�a-lo a ter oragem de ansiar pela vida eterna.2. Essa boa-nova arrega a mensagem de uma on�an�a nova e de uma onsola�~ao verdadeirapara todos os homens, mesmo para os pobres.3. Em si mesma, �e um novo padr~ao de valores morais, uma nova medida de �etia om a qualavaliar a onduta humana. Ela ilustra o ideal resultante de uma nova ordem na soiedade humana.4. Ela ensina a primazia do espiritual sobre o material; ela glori�a as realidades espirituais eexalta os ideais supra-humanos.5. Esse novo evangelho ressalta a realiza�~ao espiritual omo a verdadeira meta da vida. A vidahumana reebendo um novo dom de valor moral e de dignidade divina.6. Jesus ensinou que as realidades eternas s~ao o resultado (a reompensa) do esfor�o terreno deretid~ao. A permanênia mortal do homem na Terra adquire um novo signi�ado, em onseq�uênia1790



do reonheimento de um destino nobre.7. O novo evangelho a�rma que a salva�~ao humana �e a revela�~ao de um prop�osito divino de longoalane a ser umprido e realizado, em destino futuro, no servi�o sem �m dos salvados �lhos de Deus.Esses ensinamentos obrem a id�eia ampliada do Reino, omo foi ensinado por Jesus. Esse grandeoneito n~ao estava inlu��do nos ensinamentos elementares e onfusos de Jo~ao Batista sobre o Reino.Os ap�ostolos viram-se inapazes de ompreender o signi�ado real das palavras do Mestre a respeitodo Reino. A distor�~ao posterior dos ensinamentos de Jesus, omo registrados no Novo Testamento,aontee porque o oneito daqueles que esreveram os evangelhos enontrava-se matizado pela ren�ade que Jesus estaria ausente do mundo, ent~ao, apenas por um urto per��odo de tempo; que eleretornaria logo para estabeleer o Reino em poder e gl�oria - exatamente esta era a id�eia que elesalimentavam enquanto Jesus estava junto deles na arne. Mas Jesus n~ao ligava o estabeleimento doReino �a id�eia do seu retorno a este mundo. Que se tenham passado os s�eulos sem nenhum sinal davinda da \Nova Era", de nenhum modo ontradiz o ensinamento de Jesus.O grande esfor�o que esse serm~ao representou era uma tentativa de onverter o oneito do Reinodo �eu no ideal que �e a id�eia de fazer a vontade de Deus. H�a muito, o Mestre havia j�a ensinado osseus seguidores a orar: \Vinde a n�os o Vosso Reino; a Vossa vontade seja feita"; e nessa �epoa elesineramente busava induzi-los a abandonar o uso do termo Reino de Deus, em favor do equivalentemais pr�atio, a vontade de Deus. Mas ele n~ao teve êxito.Jesus desejava substituir uma id�eia de reino, om rei e s�uditos, pelo oneito da fam��lia eleste,do Pai eleste e dos �lhos libertados de Deus, e empenhados no servi�o volunt�ario e heio de j�ubiloao semelhante, e na adora�~ao sublime e inteligente de Deus, o Pai.At�e ent~ao os ap�ostolos haviam formado um ponto de vista duplo sobre o Reino; eles onsideravam-no omo sendo:1. Uma quest~ao de experiênia pessoal, ent~ao presente nos ora�~oes dos verdadeiros rentes.2. Uma quest~ao de fenômeno raial ou mundial; pois o Reino seria para o futuro; algo por que sedevia aguardar ansiosamente.Eles onsideravam a vinda do Reino, aos ora�~oes dos homens, um desenvolvimento gradativo,omo o fermento na massa ou omo o resimento da semente de mostarda. E areditavam que avinda do Reino no sentido raial ou mundial seria s�ubita, tanto quanto espetaular. Jesus nuna seansou de dizer a eles que o Reino do �eu era a experiênia pessoal de realizar as mais altas qualidadesda vivênia espiritual; que essas realidades da experiênia espiritual traduzem-se progressivamenteem n��veis novos e mais elevados de erteza divina e de grandeza eterna.Nessa tarde, o Mestre ensinou laramente sobre um novo oneito da natureza dupla do Reino,desrevendo as duas arater��stias seguintes:\Primeira: o Reino de Deus neste mundo, o desejo supremo de fazer a vontade de Deus, o amorn~ao-ego��sta pelos homens, que d�a os bons frutos de uma onduta mais �etia e mais moral.\Segunda: o Reino de Deus nos �eus, a meta dos rentes mortais, o estado em que o amor porDeus �e perfeionado; e no qual a vontade de Deus �e feita mais divinamente".Jesus ensinou que aquele que aredita pela f�e entra imediatamente no Reino. Nos seus v�ariosdisursos ensinou que duas oisas s~ao esseniais �a entrada no Reino por meio da f�e:1. A f�e e a sineridade. Vir omo uma rianinha, reeber o dom da �lia�~ao omo uma d�adiva;submeter-se a fazer a vontade de Deus sem questionar e em on�an�a plena e genu��na na sabedoriado Pai; vir ao Reino, livre de preoneitos e prejulgamentos; estar de mente aberta para aprender,omo um �lho n~ao estragado por mimos.2. A fome da verdade. A sede de retid~ao, uma mudan�a na mente para a onquista de um motivo1791



para ser omo Deus e enontrar Deus.Jesus ensinou que o peado n~ao �e produto de uma natureza defeituosa, mas que �e antes o fruto deuma mente onheedora que se deixa dominar por uma vontade indômita. A respeito do peado, eleensinou que Deus j�a os perdoou e, pelo ato de perdoarmos ao nosso semelhante, tornamos o perd~aode Deus dispon��vel para nos favoreer pessoalmente. Ao perdoar ao vosso irm~ao na arne, estaisriando uma apaidade na vossa pr�opria alma de entrar na realidade do perd~ao de Deus para osvossos pr�oprios erros.Na �epoa em que o ap�ostolo Jo~ao ome�ou a esrever a hist�oria da vida e dos ensinamentos deJesus, os primeiros rist~aos haviam tido tantos problemas om a id�eia do Reino de Deus, e om aspersegui�~oes por ela geradas, que abdiaram quase por inteiro do uso desse termo. Jo~ao fala muitosobre a \vida eterna". Jesus referia-se, muitas vezes, a um \Reino da vida". Ele referia-se tamb�emom freq�uênia ao \Reino de Deus, dentro de v�os". Certa vez falou da experiênia de uma \irmandadena fam��lia de Deus, o Pai". Jesus prourou substituir reino por muitos termos, mas sempre sem êxito.Entre outros, ele usou: fam��lia de Deus, vontade do Pai, amigos de Deus, omunidade dos rentes,irmandade dos homens, seio do Pai, rian�as de Deus, omunidade dos ��eis, servi�o do Pai e �lhosliberados de Deus.Todavia ele n~ao pôde esapar do uso da id�eia de um reino. S�o mais de inq�uenta anos maistarde, depois que os ex�eritos romanos destru��ram Jerusal�em, tal oneito de um reino ome�ou a setransformar no ulto da vida eterna, �a medida que o seu aspeto soial e instituional foi assumidopela igreja rist~a, ent~ao, em vias de expans~ao e ristaliza�~ao r�apidas.
170.3 Em Rela�~ao �a Retid~aoJesus sempre tentou inular nos seus ap�ostolos e dis��pulos que eles deviam busar, pela f�e, umaretid~ao que exedesse em muito a retid~ao do trabalho servil de que alguns dos esribas e fariseustanto se vangloriavam perante o mundo.Embora Jesus ensinasse que a f�e, aquela simples redulidade infantil, fosse a have para a portado Reino, ele tamb�em ensinou que, tendo passado porta adentro, havia os degraus progressivos daretid~ao, que toda rian�a r�edula devia galgar para reser, para alan�ar a estatura plena de umrobusto �lho de Deus.�E no que diz respeito �a t�enia de reeber o perd~ao de Deus que a realiza�~ao na retid~ao do Reino seapresenta omo revelada. A f�e �e o pre�o que v�os pagais para entrar na fam��lia de Deus; mas o perd~ao�e o ato de Deus que aolhe a vossa f�e omo o pre�o da admiss~ao. Para um rente do Reino reeber operd~ao de Deus, torna-se neess�aria uma experiênia de�nitiva e real que onsiste nos quatro passosseguintes, os passos da retid~ao interior do Reino:1. O perd~ao de Deus �a de fato ao alane do homem, que o experimenta pessoalmente t~ao logoele perdoe os seus semelhantes.2. O homem n~ao perdoar�a verdadeiramente os seus semelhantes a menos que os ame omo a sipr�oprio.3. Amar assim ao pr�oximo, omo a ti pr�oprio, nisso est�a a mais elevada �etia.4. A onduta moral, a verdadeira retid~ao, torna-se assim o resultado natural desse amor.Torna-se evidente, portanto, que a verdadeira religi~ao interior do Reino tende a se manifestar,infal��vel e resentemente, nas vias pr�atias do servi�o ao pr�oximo. Jesus ensinou uma religi~ao vivaque ompelia os seus rentes a empenhar-se em fazer o servi�o do amor. Jesus n~ao oloou, entretanto,a �etia no lugar da religi~ao. Ele ensinou a religi~ao omo uma ausa e a �etia omo um resultado.1792



A retid~ao em qualquer ato deve ser medida pela motiva�~ao; as mais elevadas formas do bems~ao, portanto, inonsientes. Jesus nuna mostrava interesse pela moral ou pela �etia enquantotais. Ele estava integralmente interessado por aquela amizade interior e espiritual om Deus, o Pai,que se manifesta exteriormente om tanta erteza e t~ao diretamente quanto um servi�o amoroso aohomem. Ele ensinou que a religi~ao do Reino �e uma experiênia pessoal genu��na que nenhum homemonsegue limitar dentro de si pr�oprio; que a onsiênia de ser um membro da fam��lia de rentes levainevitavelmente �a pr�atia dos preeitos da onduta familiar, do servi�o aos pr�oprios irm~aos e irm~as,em um esfor�o de elevar e de expandir a irmandade.A religi~ao do Reino �e pessoal, individual; os frutos, os resultados, s~ao da fam��lia, s~ao soiais.Jesus nuna deixou de exaltar o individual omo sagrado, em ontraste om a omunidade. Masele tamb�em reonheeu que o homem desenvolve o seu ar�ater por meio do servi�o n~ao-ego��sta; quedesdobra a sua natureza moral por meio da rela�~ao do amor aos semelhantes.Ao ensinar que o Reino �e interior, exaltando o individual, Jesus deu um golpe de miseri�ordia navelha soiedade, inaugurando uma nova dispensa�~ao de verdadeira retid~ao soial. O mundo onheeuainda pouqu��ssimo dessa nova ordem de soiedade, porque se reusou a pratiar os prin��pios dosensinamentos sobre o Reino do �eu. Quando este Reino, de preponderânia espiritual, vier �a Terra,n~ao se manifestar�a simplesmente na melhora das ondi�~oes soiais e materiais, traduzir-se-�a mais pormeio da gl�oria dos valores espirituais, elevados e enriqueidos, que s~ao arater��stios de uma era, aqual se avizinha, de melhores rela�~oes humanas e de realiza�~oes espirituais mais avan�adas.
170.4 Os Ensinamentos de Jesus sobre o ReinoJesus nuna deu uma de�ni�~ao preisa do Reino. Em erto momento ele disorreria sobre umaarater��stia do Reino e, em uma outra hora, ele falaria sobre um aspeto diferente da irmandadedo Reino de Deus nos ora�~oes dos homens. No deurso do serm~ao dessa tarde de s�abado, Jesusdestaou nada mais do que ino fases, ou �epoas, do Reino, e que s~ao:1. A experiênia pessoal interior da vida espiritual na amizade do rente individual om Deus, oPai.2. A irmandade resente dos rentes, na palavra de Deus; os aspetos soiais da moral maiselevada e da �etia viva, resultantes do Reino, da predominânia do esp��rito de Deus nos ora�~oes dosrentes individuais.3. A irmandade supramortal dos seres espirituais invis��veis que prevalee na Terra e nos �eus, oReino supra-humano de Deus.4. A perspetiva de uma realiza�~ao mais integral da vontade de Deus, o avan�o para o alvoreerde uma nova ordem soial em onseq�uênia de um viveniar espiritual mais aperfei�oado - a pr�oximaera para o homem.5. O Reino na sua plenitude, a idade espiritual futura de luz e vida na Terra.E por isso devemos sempre examinar o ensinamento do Mestre, para nos erti�armos a respeito dequal dessas ino fases pode estar referindo-se quando faz uso do termo Reino do �eu. Por meio desseproesso de modi�ar gradativamente a vontade do homem e de inueniar desse modo as deis~oeshumanas, Mihael e os seus olaboradores tamb�em est~ao gradativa, mas ertamente, modi�andotodo o urso da evolu�~ao humana, sob v�arios aspetos, inlusive o soial.O Mestre, nessa oasi~ao, oloou ênfase nos ino pontos seguintes, omo representantes ardinaisdos aspetos do evangelho do Reino:1. A predominânia do indiv��duo. 1793



2. A vontade omo fator determinante na experiênia humana.3. A omunh~ao espiritual om Deus, o Pai.4. As satisfa�~oes supremas do servi�o amoroso do homem.5. A transendênia do espiritual sobre o material na pessoalidade humana.Este mundo nuna experimentou seriamente, nem sinera ou honestamente, essas id�eias dinâmiase esses ideais divinos da doutrina de Jesus sobre o Reino do �eu. Mas n~ao dev��eis �ar desenorajadospor ausa do progresso aparentemente lento da id�eia do Reino em Urantia. Lembrai-vos de quea ordem da evolu�~ao progressiva est�a sujeita a mudan�as peri�odias s�ubitas e inesperadas, tantono mundo material quanto no espiritual. Assim, pois, a auto-outorga de Jesus, omo um Filhoenarnado, foi um aonteimento estranho e inesperado na vida espiritual do mundo. E tamb�em n~aodev��eis, ao prourardes pela manifesta�~ao do Reino, durante esta idade atual, ometer o erro fatalde deixar de efetivar o estabeleimento dele dentro das vossas pr�oprias almas.Conquanto Jesus haja feito referênia a uma fase futura do Reino e tenha sugerido, em in�umerasoasi~oes, que esse aonteimento poderia surgir omo uma parte de uma rise mundial; e emboraele tenha prometido, de um modo muito seguro, em v�arias oasi~oes, retornar, em alguma �epoa, aUrantia, deveria �ar registrado que ele nuna ondiionou uma dessas id�eias neessariamente �a outra.Ele prometeu uma nova revela�~ao do Reino na Terra, para alguma �epoa futura; e tamb�em prometeuvoltar a este mundo pessoalmente em alguma �epoa; mas n~ao disse que esses dois aonteimentoseram sinônimos. De tudo o que sabemos, essas promessas podem, ou n~ao, referir-se ao mesmo evento.Os seus ap�ostolos e dis��pulos, om toda erteza, estabeleeram um v��nulo entre esses dois ensi-namentos. Quando o Reino n~ao se materializou omo eles esperavam, e ent~ao ao relembrarem-se doensinamento do Mestre a respeito de um Reino futuro e relembrando-se da sua promessa de vir no-vamente, eles preipitaram-se na onlus~ao de que essas promessas referiam-se a um evento idêntio;e, por isso, eles viveram na esperan�a de uma segunda vinda imediata dele, para estabeleer o Reinona sua plenitude em poder e gl�oria. Assim, as gera�~oes suessivas de rentes viveram na Terra,alimentando tamb�em essa mesma esperan�a inspiradora, por�em deepionante.
170.5 As Id�eias Posteriores sobre o ReinoHavendo resumido os ensinamentos de Jesus sobre o Reino do �eu, estamos autorizados a narrarertas id�eias que se tornaram vinuladas ao oneito do Reino, e a engajarmo-nos em uma previs~aoprof�etia do Reino tal omo poderia evoluir em idade que vir�a.Durante os primeiros s�eulos da propaganda rist~a, a id�eia do Reino do �eu foi fortemente inu-eniada pelas no�~oes do idealismo grego, que se espalhavam rapidamente ent~ao, a id�eia do naturalenquanto sombra do espiritual - do temporal omo a sombra do eterno no tempo.Mas os grandes passos que mararam o transplante dos ensinamentos de Jesus, de um solo judeupara um solo gentio, foram dados quando o Messias do Reino tornou-se o Redentor da igreja, umaorganiza�~ao religiosa e soial que resia por ausa das atividades de Paulo e dos seus suessores,baseada nos ensinamentos de Jesus, suplementadas pelas id�eias de Filo e pelas doutrinas persas dobem e do mal.As id�eias e os ideais de Jesus, inorporados aos ensinamentos sobre o Reino, o evangelho, quasedeixaram de ser realizados, pois os seus seguidores distoriam progressivamente os seus pronunia-mentos. O oneito do Reino, do Mestre, foi notavelmente modi�ado por duas grandes tendênias:1. Os rentes judeus persistiam em onsider�a-lo omo o Messias. Eles areditavam que Jesusretornaria de fato, e muito em breve, para estabeleer um reino mundial e mais ou menos material.1794



2. Os rist~aos gentios ome�aram muito edo a aeitar as doutrinas de Paulo, que levavam adavez mais �a ren�a geral de que Jesus era o Redentor dos �lhos da igreja, que seria a suedâneainstituional do oneito iniial da irmandade puramente espiritual no Reino.A igreja, omo uma onseq�uênia soial do Reino, teria sido plenamente natural e at�e mesmodesej�avel. O mal da igreja n~ao veio da sua existênia, mas antes do fato de haver ela suplantado,quase ompletamente, o oneito do Reino trazido por Jesus. A igreja, instituionalizada, de Paulotornou-se uma substituta virtual para o Reino do �eu prolamado por Jesus.N~ao duvideis, ontudo: esse mesmo Reino do �eu que o Mestre ensinou, omo existindo dentro doora�~ao do rente, ainda ser�a prolamado a esta igreja rist~a, e a todas as outras religi~oes, ra�as ena�~oes na Terra - bem omo a todos os indiv��duos.O Reino, omo ensinado por Jesus, o ideal espiritual de retid~ao do indiv��duo e o oneito dadivina omunh~ao do homem om Deus, foi gradualmente engolido pela onep�~ao m��stia da pessoade Jesus omo um Criador-Redentor e dirigente espiritual de uma omunidade religiosa soializada.Desse modo uma igreja formal e instituional tornou-se a substituta para a irmandade do Reino,onduzida individualmente pelo esp��rito.A igreja foi um resultado, soial inevit�avel e �util, da vida de Jesus e dos seus ensinamentos; atrag�edia onsistiu no fato de que essa rea�~ao soial aos ensinamentos do Reino tivesse desalojadoe suplantado t~ao ompletamente o oneito espiritual do verdadeiro Reino, omo Jesus ensinou-o eviveu-o.O reino, para os judeus, era a omunidade israelita; para os gentios, tornou-se a igreja rist~a. ParaJesus o Reino era o onjunto daqueles indiv��duos que haviam professado a sua f�e na paternidade deDeus, prolamando assim a sua dedia�~ao a fazer a vontade de Deus de ora�~ao, e, pois, tornando-semembros da irmandade espiritual dos homens.O Mestre ompreendeu integralmente que alguns resultados soiais apareeriam no mundo emonseq�uênia da dissemina�~ao do evangelho do Reino; ontudo, a sua inten�~ao era de que todas essasmanifesta�~oes soiais desej�aveis devessem apareer omo onseq�uênias inevit�aveis inonsientes, oufrutos naturais, dessa experiênia interior pessoal dos rentes individuais, em uma omunidade pu-ramente espiritual e na omunh~ao om o esp��rito divino que reside em todos esses rentes e que osanima.Jesus previu que uma organiza�~ao soial ou igreja suederia ao progresso do Reino espiritualverdadeiro, e por isso �e que ele nuna se opôs a que os ap�ostolos pratiassem o rito do batismo deJo~ao. Ele ensinou que a alma verdadeiramente amante da verdade, aquela que tem fome e sede deretid~ao, e de Deus, �e admitida no Reino espiritual pela f�e; ao mesmo tempo os ap�ostolos ensinavamque esse rente �e admitido dentro da organiza�~ao soial dos dis��pulos por interm�edio do rito exteriordo batismo.Quando os seguidores mais pr�oximos de Jesus reonheeram que haviam fraassado parialmentena realiza�~ao do ideal, de Jesus, do estabeleimento do Reino nos ora�~oes dos homens, por meioda orienta�~ao e do predom��nio exerido pelo esp��rito do rente individual, eles trataram de impedirque o seu ensinamento �asse totalmente perdido, substituindo o ideal do Mestre, sobre o Reino,pela ria�~ao gradativa de uma organiza�~ao soial vis��vel, a igreja rist~a. E ao onretizarem esseprograma de substitui�~ao, om a �nalidade de manter uma oerênia e prover um reonheimento doensinamento do Mestre a respeito do fato do Reino, levaram adiante a id�eia de estabeleer o Reinono futuro. A igreja, t~ao logo �ou bem estabeleida, ome�ou a ensinar que na realidade o Reino iriasurgir no apogeu da era rist~a, om a segunda vinda de Cristo.Desse modo o Reino transformou-se no oneito de uma era, na id�eia de uma visita�~ao futura eno ideal da reden�~ao �nal dos santos do Alt��ssimo. Os primeiros rist~aos (e a maioria dos rist~aosposteriores), em geral, perderam de vista a id�eia de Pai-e-�lho, inorporada ao ensinamento de Jesussobre o Reino, ao substitu��rem-na pela bem organizada omunidade soial da igreja. Em suma,1795



a igreja transformou-se prinipalmente em uma fraternidade soial que, efetivamente, desloou esubstituiu o oneito e o ideal de Jesus de uma irmandade espiritual.O oneito ideal de Jesus n~ao teve nenhum êxito em impor-se; mas, sobre a funda�~ao que s~ao a vidae os ensinamentos pessoais do Mestre, Paulo fez a onstru�~ao de uma soiedade que, suplementando-se pelos oneitos gregos e persas, da vida eterna, e aresida da doutrina de Filo, sobre o temporalem ontraste om o espiritual, se tornou uma das soiedades humanas mais progressivas, omo jamaisexistiu em Urantia.O oneito de Jesus ainda est�a vivo nas religi~oes avan�adas do mundo. A igreja rist~a de Paulo �e asombra soializada e humanizada daquilo que Jesus tinha a inten�~ao de que o Reino do �eu fosse - edo que ainda, muito ertamente, ser�a. Paulo e os seus suessores, em parte, transferiram as quest~oesda vida eterna do indiv��duo para a igreja. Cristo, assim, transformou-se em um dirigente da igreja,mais do que o irm~ao mais velho de ada indiv��duo rente na fam��lia do Pai no Reino. Paulo e osseus ontemporâneos apliaram todas as implia�~oes espirituais da palavra de Jesus, a respeito desi pr�oprio e do indiv��duo rente, �a igreja omo um grupo de rentes; e, ao fazer isso, eles deram umgolpe mortal no oneito elaborado por Jesus, de que o Reino divino estaria no ora�~ao do renteindividual.E assim, durante s�eulos, a igreja rist~a trabalhou sob uma situa�~ao bastante embara�osa; poisousou trazer a si os poderes misteriosos e os privil�egios do Reino; poderes e privil�egios estes quepodem ser exeridos e experimentados apenas entre Jesus e os seus irm~aos espirituais de ren�a. Eassim torna-se laro que ser um membro da igreja n~ao signi�a neessariamente estar em omunh~aoom o Reino; este �e espiritual, a igreja �e prinipalmente soial.Mais edo ou mais tarde um outro Jo~ao Batista, maior ainda, dever�a surgir e prolamar que\o Reino de Deus est�a �a m~ao" - querendo om isso referir-se a um retorno ao oneito altamenteespiritual de Jesus, o qual prolamou que o Reino �e a vontade do seu Pai no �eu, dominante etransendente, no ora�~ao daquele que rê - e fazendo tudo isso sem referir-se, de nenhum modo,nem �a igreja vis��vel na Terra nem �a anteipada segunda vinda do Cristo. �E neess�ario que haja umrenasimento dos ensinamentos verdadeiros de Jesus; uma rea�rma�~ao que desfa�a o trabalho dosseus primeiros seguidores, que aabaram riando um sistema soio�los�o�o de ren�a em torno dofato da permanênia de Mihael na Terra. Em pouo tempo o ensinamento dessa hist�oria sobre Jesusquase suplantou a prega�~ao de Jesus sobre o Reino. Assim, uma religi~ao hist�oria veio a substituiro ensinamento no qual Jesus tinha ombinado as id�eias morais e os ideais espirituais mais elevadosdo homem om a esperan�a mais sublime do homem quanto ao futuro - a vida eterna. E essa �e aboa-nova da palavra sobre o Reino.O ensinamento de Jesus possu��a muitas faetas diferentes; por isso, em uns pouos s�eulos, osestudantes dos registros desses ensinamentos dividiram-se em tantos ultos e seitas. Essa subdivis~aolastim�avel, dos rentes rist~aos, resulta da inapaidade de distinguir, nos ensinamentos m�ultiplos doMestre, a unidade divina da sua inompar�avel vida. Algum dia, entretanto, aqueles que areditam,verdadeiramente, em Jesus n~ao estar~ao assim divididos espiritualmente nas suas atitudes, peranteaqueles que n~ao rêem. Podemos sempre ter diferen�as de ompreens~ao inteletual e de interpreta�~ao,e at�e n��veis variados de graus de soializa�~ao, mas a falta de fraternidade espiritual n~ao apenas �eindesulp�avel omo �e repreens��vel.N~ao vos equivoqueis! H�a, nos ensinamentos de Jesus, uma natureza eterna que n~ao permitir�a queeles permane�am infrut��feros para sempre nos ora�~oes dos homens que pensam. O Reino, omoJesus o onebeu, fraassou amplamente na Terra; no momento presente, uma igreja exterior tomouo seu lugar; mas dev��eis ompreender que essa igreja �e apenas um est�agio larvar do Reino espiritualobstru��do; e que tal igreja ir�a onduzir o Reino ao longo dessa era material e at�e uma dispensa�~aomais espiritual, na qual os ensinamentos do Mestre podem desfrutar de uma oportunidade maisplena para desenvolver-se. Assim a hamada igreja rist~a torna-se a ris�alida dentro da qual o Reino,segundo o oneito de Jesus, est�a agora adormeido. O Reino da irmandade divina ainda est�a vivo1796



e, om erteza, �nalmente ir�a sair dessa longa submers~ao, tal uma borboleta que por �m emerge, deuma riatura menos atraente, omo um desdobramento da beleza, e fruto de um desenvolvimentometam�or�o.
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Cap��tulo 171A Caminho de Jerusal�emUM DIA ap�os o memor�avel serm~ao sobre \O Reino do �eu", Jesus anuniou que ele e os ap�ostolospartiriam para a P�asoa em Jerusal�em no dia seguinte, visitando, no aminho, numerosas idades nosul da Per�eia.A elou�~ao sobre o Reino e o an�unio de que ele estava indo para a P�asoa deixaram todos os seusseguidores pensando que ele estava indo a Jerusal�em para inaugurar o reino temporal da supremaiajudaia. N~ao importa o que Jesus haja dito sobre o ar�ater n~ao-material do Reino, ele n~ao podiaextrair das mentes dos seus ouvintes judeus a id�eia de que o Messias estava a ponto de estabeleeralguma esp�eie de governo naionalista om sede em Jerusal�em.O que Jesus disse no serm~ao desse s�abado apenas teve o efeito de onfundir a maioria dos seusseguidores, pouos �aram eslareidos om o disurso do Mestre. Os l��deres entenderam algumaoisa dos seus ensinamentos a respeito do Reino interior, \o Reino do �eu dentro de v�os", mas elestamb�em sabiam que ele havia falado sobre um outro reino futuro, e era para estabeleer este reinoque eles areditavam que ele agora ia a Jerusal�em. E todos �aram desapontados quanto �as suasexpetativas, quando Jesus foi rejeitado pelos judeus e, mais tarde, quando Jerusal�em foi literalmentedestru��da, pois eles ainda apegavam-se �as suas esperan�as, areditando sineramente que o Mestreem breve retornaria ao mundo, om um grande poder e em uma gl�oria majestosa, para estabeleero reino prometido.Nesse domingo �a tarde, Salom�e, a m~ae de Tiago e de Jo~ao Zebedeu, veio a Jesus om os seus dois�lhos ap�ostolos e, do mesmo modo que algu�em se aproxima de um potentado oriental, ela busou ter,adiantadamente, a promessa de Jesus de oneder-lhe qualquer pedido que ela pudesse fazer. Maso Mestre n~ao queria prometer nada; em vez disso, perguntou a ela: \O que queres que eu fa�a porti?" Ent~ao, Salom�e respondeu: \Mestre, agora que tu est�as indo a Jerusal�em a �m de estabeleero reino, eu pediria a ti, adiantadamente, que me prometesse, para estes meus dois �lhos, dar-lheshonras ontigo, fazendo deles, no teu reino, os que se sentar~ao um �a tua m~ao direita e o outro �a tuam~ao esquerda".Depois de ouvir o pedido de Salom�e, Jesus disse: \Mulher, tu n~ao sabes o que pedes". E ent~ao,olhando profundamente nos olhos dos dois ap�ostolos que busavam honrarias, disse: \Porque euvos onhei e amei h�a muito tempo; porque eu vivi mesmo na asa da vossa m~ae; porque Andr�evos designou para estar omigo todo o tempo, por tudo isso, permitistes �a vossa m~ae vir a mimseretamente, fazendo esse pedido inonveniente? Deixai que eu vos pergunte, ent~ao: Sois apazesde beber da ta�a que eu estou a ponto de beber?" E, sem hesitar um instante para pensar, Tiagoe Jo~ao responderam: \Sim, Mestre, somos apazes". Disse Jesus: \Eu me entriste�o, pois v�os n~aosabeis por que vamos a Jerusal�em; eu sofro porque n~ao ompreendeis a natureza do meu Reino, eume desaponto porque trazeis a vossa m~ae para fazer esse pedido a mim, eu sei, todavia, que me amaisdentro dos vossos ora�~oes; assim, delaro, que ireis de fato beber da minha ta�a de amargura e queompartilhareis da minha humilha�~ao, mas, quanto a se sentar �a minha m~ao direita e �a minha m~ao1799



esquerda, n~ao me abe oneder. Tais honrarias s~ao reservadas para aqueles que foram designadospelo meu Pai".A essa altura algu�em havia ontado sobre tal onversa a Pedro e aos outros ap�ostolos, e eles�aram bastante indignados de que Tiago e Jo~ao houvessem busado ser os preferidos, a eles, e queseretamente tivessem levado a pr�opria m~ae a fazer tal pedido. Quando eles ome�aram a disutirentre si, Jesus reuniu-os todos e disse: \V�os ompreendeis bem om que prepotênia os governantesdos gentios tratam os seus s�uditos, e omo aqueles que s~ao grandes exerem a autoridade. Mas n~aoser�a assim no Reino do �eu. Quem quiser ser grande dentre v�os, que antes se torne o vosso servidor.Aquele que quiser ser o primeiro no Reino, que se torne o vosso ministrador. Eu delaro-vos que oFilho do Homem n~ao veio para que lhe fosse ministrado, mas para ministrar; e eu vou a Jerusal�ema �m de dar a minha vida, para umprir a vontade do Pai e para servir aos meus irm~aos". Aoouvirem essas palavras, os ap�ostolos retiraram-se para orar a s�os. Naquela tarde, em onseq�uêniados esfor�os de Pedro, Tiago e Jo~ao desulparam-se adequadamente perante os dez e voltaram �asboas gra�as dos seus irm~aos.Ao pedir lugares �a m~ao direita e �a m~ao esquerda de Jesus, em Jerusal�em, os �lhos de Zebedeu malimaginavam que, em menos de um mês, o seu querido e bem-amado Mestre, estaria dependuradonuma ruz romana, om um ladr~ao moribundo, de um lado, e um outro transgressor ainda, do outrolado. E a m~ae deles, que estava presente �a rui�a�~ao, lembrava-se bem do pedido tolo que haviafeito a Jesus em Pela a respeito das honras, que t~ao insensatamente busara para os seus �lhosap�ostolos.171.1 Partindo de PelaNa manh~a de segunda-feira, 13 de mar�o, Jesus e os seus doze ap�ostolos despediram-se �nalmente doaampamento de Pela, partindo para a sua viagem pelas idades do sul da Per�eia, onde ondis��pulosligados a Abner estavam trabalhando. Eles passaram mais de duas semanas em onversas om ossetenta e ent~ao foram diretamente at�e Jerusal�em, para a P�asoa.Quando o Mestre deixou Pela, os dis��pulos, aampados om os ap�ostolos, em um total de era demil pessoas, seguiram-no. Quase a metade desse grupo deixou-o no vau do rio Jord~ao, na estrada paraJeri�o, quando souberam que ele estava dirigindo-se para Hesbom e, depois que ele havia pregado oserm~ao sobre \Avaliando o Custo", foram para Jerusal�em. A outra metade seguiu-o durante duassemanas, visitando as idades no sul da Per�eia.A maior parte dos seguidores imediatos de Jesus ompreendeu, de um modo geral, que o aam-pamento em Pela havia sido abandonado, mas eles pensaram que isso indiava realmente que o seuMestre a�nal estava om a inten�~ao de ir a Jerusal�em e fazer valer as suas pretens~oes ao trono deDavi. Uma grande maioria dos seus seguidores nuna foi apaz de aptar nenhum outro oneito doReino do �eu; n~ao importava o que Jesus lhes ensinasse, eles n~ao abandonariam essa id�eia judaia deum reino.Agindo sob as instru�~oes do ap�ostolo Andr�e, Davi Zebedeu enerrou o aampamento dos visitantesem Pela, na quarta-feira, 15 de mar�o. Nesse momento quase quatro mil visitantes residiam ali, e isson~ao inlu��a as mais de mil pessoas que permaneeram om os ap�ostolos, naquilo que era onheidoomo o aampamento dos instrutores, e que foram para o sul om Jesus e os doze. Apesar doontragosto de fazê-lo, Davi vendeu todo o equipamento para numerosos ompradores e seguiu omos fundos para Jerusal�em, entregando o dinheiro subseq�uentemente a Judas Isariotes.Davi esteve presente em Jerusal�em durante a tr�agia �ultima semana, levando a sua m~ae onsigo,de volta a Betsaida, depois da rui�a�~ao. Enquanto esperava por Jesus e pelos ap�ostolos, Davihospedou-se na asa de L�azaro, em Betânia, e �ou profundamente perturbado pela maneira om que1800



os fariseus haviam ome�ado a perseguir L�azaro e a atorment�a-lo, desde a sua ressurrei�~ao. Andr�etinha instru��do Davi a parar om o servi�o dos mensageiros; e isso foi interpretado por todos omouma india�~ao iniial de que o Reino iria logo ser estabeleido em Jerusal�em. Davi viu-se sem umemprego; e havendo quase deidido a tornar-se o defensor volunt�ario de L�azaro, aonteeu que o objetoda sua soliitude indignada fugiu �as pressas para a Filad�el�a. Em onseq�uênia, algum tempo depoisda ressurrei�~ao de Jesus e tamb�em depois da morte da sua m~ae, Davi dirigiu-se para a Filad�el�a,havendo primeiro ajudado Marta e Maria a vender as suas propriedades; e l�a, em assoia�~ao omAbner e L�azaro, Davi passou o restante da sua vida, tornando-se o supervisor �naneiro de todosaqueles grandes interesses do Reino, que teve o seu entro na Filad�el�a durante a vida de Abner.Pouo tempo depois da destrui�~ao de Jerusal�em, a Antioquia tornou-se a sede do ristianismopaulino, enquanto a Filad�el�a permaneeu omo o entro do Reino do �eu abneriano. Da Antioquia,a vers~ao paulina dos ensinamentos de Jesus e sobre Jesus expandiu-se para todo o mundo oidental;da Filad�el�a, os mission�arios da vers~ao abneriana do Reino do �eu expandiram-se pela Mesopotâmia epela Ar�abia, at�e tempos posteriores, quando, sem fazer oness~oes a outras religi~oes, esses emiss�ariosdos ensinamentos de Jesus foram subjugados pelo resimento s�ubito do islamismo.171.2 Sobre a Avalia�~ao do CustoQuando Jesus e o grupo de quase mil seguidores hegaram ao vau de Betânia, no rio Jord~ao, algumasvezes hamado de Betabara, os seus dis��pulos ome�aram a ompreender que ele n~ao estava indodiretamente a Jerusal�em. Enquanto, hesitantes, debatiam entre si pr�oprios, Jesus subiu em umaimensa pedra e pronuniou aquele disurso que se tornou onheido omo \Avaliando o Custo". OMestre disse:\De agora em diante, v�os que quereis seguir-me, deveis aeitar pagar o pre�o da dedia�~ao sineraa fazer a vontade do meu Pai. Se quiserdes ser meus dis��pulos deveis estar dispostos a abandonarpai, m~ae, esposa, �lhos, irm~aos e irm~as. Se um de v�os quiser agora ser meu dis��pulo, dever�a estardisposto a abandonar at�e mesmo a sua vida, exatamente omo o Filho do Homem est�a a ponto deofereer a sua vida para ompletar a miss~ao de umprir a vontade do Pai na Terra e na arne.\Se n~ao estiverdes dispostos a pagar o pre�o integral, di�ilmente podereis ser dis��pulos meus.Antes de ontinuardes, todos v�os dever��eis assentar para avaliar o que pode ustar ser meu dis��pulo.Qual de v�os querer�a assumir a onstru�~ao de uma torre de vigia nas suas terras, sem antes avaliar ousto, para ver se possui dinheiro su�iente para ompletar a obra? Se errar ao alular esse usto,depois que houver lan�ado a funda�~ao, poder�a desobrir que n~ao �e apaz de terminar aquilo queome�ou e, desse modo, todos os vizinhos ir~ao debohar dele, dizendo: `Vede, esse homem ome�oua onstruir, mas n~ao foi apaz de terminar a sua obra'. E, ent~ao, qual rei se prepara para fazer umaguerra ontra um outro rei e n~ao se senta e pede onselho sobre se ser�a apaz, om dez mil homensapenas, de fazer frente ao outro que tem vinte mil homens? Se o rei n~ao tem reursos para enfrentarseu inimigo, estando despreparado, ele envia um embaixador a esse outro rei, mesmo estando a umagrande distânia, para pedir os termos da paz.\Agora, ent~ao, ada um de v�os deve sentar e avaliar o usto de ser dis��pulo meu. De agora emdiante, n~ao podereis mais seguir-nos, ouvindo o ensinamento e preseniando os trabalhos; ser-vos-�aexigido enfrentar persegui�~oes amargas e prestar testemunho do evangelho mesmo sob desaponta-mentos arrasadores. Se n~ao estiverdes dispostos a renuniar a tudo o que sois e dediar tudo o quepossuirdes, ent~ao n~ao sois dignos de ser meus dis��pulos. Se j�a houverdes onquistado a v�os mesmos,dentro dos pr�oprios ora�~oes, n~ao preisais ter nenhum medo de que deva ser neess�aria uma vit�oriaaparente, quando o Filho do Homem for rejeitado pelos saerdotes prinipais e sadueus, e aabarsendo entregue nas m~aos de inr�edulos zombeteiros.\Agora, deveis examinar a v�os pr�oprios para saber os motivos que tendes para ser meus dis��pulos.1801



Se busais honras e gl�orias, se estiverdes voltados para as oisas terrenas, ent~ao sois omo o sal quandoele perdeu o seu sabor. E, quando aquele ujo valor est�a no seu poder de salgar, perde o seu sabor,om o que ent~ao se deve temperar? Tal ondimento tornou-se in�util; serve apenas para ser jogado nolixo. E, pois, eu j�a vos preveni que volt�asseis para as vossas asas em paz, se n~ao estiverdes dispostosa beber omigo da ta�a que est�a sendo preparada. De novo e de novo eu vos disse que o meu Reinon~ao �e deste mundo, mas v�os n~ao quereis areditar em mim. Aquele que tem ouvidos que ou�a o queeu digo".Imediatamente depois de dizer essas palavras e fazendo os doze levantarem-se, Jesus partiu aaminho de Hesbon, seguido por era de quinhentas pessoas. Depois de uma breve demora, a outrametade da multid~ao tomou o aminho de Jerusal�em. Os seus ap�ostolos, junto om os prinipaisdis��pulos, pensaram muito sobre essas palavras, mas eles ainda se apegaram �a ren�a de que, depoisdesse breve per��odo de adversidade e de prova�~ao, o reino seria ertamente estabeleido e, de umerto modo, de aordo om as esperan�as aalentadas t~ao longamente por eles.
171.3 A Campanha PereianaDurante mais de duas semanas, Jesus e os doze, seguidos por uma multid~ao de v�arias entenas dedis��pulos, viajaram pelo sul da Per�eia, visitando todas as idades em que os setenta possu��am obras.Muitos gentios viviam nessa regi~ao e, posto que pouos iriam �a festa de P�asoa em Jerusal�em, osmensageiros do Reino ontinuaram imediatamente om a sua obra de ensinar e de pregar.Jesus enontrou-se om Abner em Hesbon; e Andr�e ordenou que os trabalhos dos setenta n~aofossem interrompidos pela festa da P�asoa; Jesus aonselhou aos mensageiros que ontinuassem osseus trabalhos, a despeito do que estava para aonteer em Jerusal�em. Ele tamb�em aonselhou Abnera permitir que o orpo de mulheres fosse at�e Jerusal�em para a P�asoa, segundo a deis~ao individualde ada uma. E essa foi a �ultima vez que Abner viu Jesus na arne. A sua despedida de Abner foi:\Meu �lho, eu sei que tu te manter�as �el ao Reino; e oro ao Pai para oneder-te a sabedoria a �mde que tu possas amar e ompreender os teus irm~aos".Enquanto viajavam de idade em idade, um grande n�umero de seus seguidores desertou para ira Jerusal�em, de modo que, no momento em que Jesus partiu para a P�asoa, o n�umero daqueles queseguiam junto om ele, dia a dia, havia minguado para menos de duzentas pessoas.Os ap�ostolos ompreenderam que Jesus estava indo a Jerusal�em para a P�asoa. Sabiam que osin�edrio enviara uma mensagem a toda terra de Israel delarando que ele fora ondenado a morrere ordenando que qualquer pessoa que soubesse do seu paradeiro informasse ao sin�edrio; e ainda, adespeito de tudo isso, eles n~ao �aram t~ao alarmados, omo aonteeu quando ele anuniou-lhes naFilad�el�a que estava indo a Betânia para ver L�azaro. Essa mudan�a de atitude, passando de ummedo intenso para um estado de expetativa sileniosa, era, sobretudo, em vista da ressurrei�~ao deL�azaro. Eles haviam hegado �a onlus~ao de que Jesus poderia, em uma emergênia, a�rmar o seupoder divino e levar os seus inimigos �a vergonha. Essa esperan�a, ombinada �a f�e mais profunda emadura na supremaia espiritual do seu Mestre, era respons�avel pela oragem exterior demonstradapelos seus seguidores diretos, que agora se preparavam para ir om ele a Jerusal�em a �m de enfrentara delara�~ao p�ublia do sin�edrio de que ele devia morrer.A maioria dos ap�ostolos, e mesmo muitos dos seus dis��pulos mais pr�oximos, n~ao areditavana possibilidade de que Jesus morresse; pensando que sendo ele \a ressurrei�~ao e a vida", elesonsideravam-no imortal e j�a triunfante sobre a morte.1802



171.4 Ensinando em L��viasNa quarta-feira, 29 de mar�o, ao anoiteer, Jesus e os seus seguidores aamparam em L��vias, aaminho de Jerusal�em, depois de ter ompletado a sua ampanha nas idades do sul da Per�eia. Foidurante essa noite, em L��vias, que Sim~ao zelote e Sim~ao Pedro, havendo onspirado para que lhesfossem entregues em m~aos, nesse loal, mais de em espadas, reeberam e distribu��ram essas armasa todos os que as aeitassem e que as usassem esondidas sob os mantos. Sim~ao Pedro estava aindaportando a sua espada, na noite da trai�~ao ao Mestre no jardim.Na quinta-feira pela manh~a, bem edo, antes dos outros despertarem, Jesus hamou Andr�e e disse:\Desperta os teus irm~aos! Tenho algo a dizer a eles". Jesus sabia sobre as espadas e quais dos seusap�ostolos as tinham reebido e estavam portando tais armas, mas nuna revelou ter onheimentodessas oisas. Depois de Andr�e haver despertado os seus amigos e de estarem todos reunidos, Jesusdisse: \Meus �lhos, haveis estado omigo por um bom tempo; e eu ensinei-vos muito do que �eneess�ario a estes tempos, mas eu gostaria agora de prevenir-vos para que n~ao ponhais a vossaon�an�a nas inertezas da arne, nem nas fraquezas da defesa humana ontra as prova�~oes e testesque temos diante de n�os. Eu vos reuni aqui, apenas n�os, para que possa dizer-lhes laramente umavez mais que estamos indo a Jerusal�em, onde, omo sabeis, o Filho do Homem j�a foi ondenado �amorte. E, novamente, vos estou dizendo que o Filho do Homem ser�a entregue �as m~aos dos saerdotesprinipais e dirigentes religiosos; e que eles o ondenar~ao e ent~ao o oloar~ao nas m~aos dos gentios.E, assim, zombar~ao do Filho do Homem, at�e mesmo uspir~ao nele e o a�oitar~ao, e o levar~ao �a morte.E quando matarem o Filho do Homem, n~ao vos onsterneis, pois eu vos delaro que ao tereiro diaele ressusitar�a. Cuidai de v�os mesmos e lembrai-vos daquilo sobre o que eu vos preveni".E novamente os ap�ostolos �aram assombrados, atordoados; mas n~ao hegaram a tomar as suaspalavras literalmente; n~ao puderam entender que o Mestre estivesse querendo dizer exatamente oque havia dito. Estavam t~ao egos pela ren�a persistente em um reino temporal sobre a Terra, omquart�eis entrais em Jerusal�em, que simplesmente n~ao podiam - n~ao queriam - permitir a si pr�opriosaeitar as palavras de Jesus omo sendo literais. Naquele dia eles ponderaram sobre tudo o que oMestre pudesse haver desejado expressar om pronuniamentos t~ao estranhos. Mas nenhum delesousou fazer-lhe uma pergunta a respeito dessas a�rma�~oes. S�o depois da sua morte, �e que essesap�ostolos desonertados despertaram para a ompreens~ao de que o Mestre lhes havia dito, lara ediretamente, em anteipa�~ao �a sua rui�a�~ao.Foi em L��vias, pouo depois do desjejum, que alguns fariseus amistosos hegaram at�e Jesus edisseram: \Foge depressa dessas paragens, pois Herodes, tal omo fez a Jo~ao, agora pretende matar-te. Ele teme um levante do povo e deidiu matar-te. N�os trazemos este aviso para que possasesapar".E isso era parialmente verdade. A ressurrei�~ao de L�azaro havia amedrontado e alarmado Herodese, sabendo que o sin�edrio ousara ondenar Jesus, mesmo antes de um julgamento, Herodes deidiumatar Jesus ou expuls�a-lo dos seus dom��nios. Ele preferia realmente a segunda op�~ao, pois temiatanto a Jesus que esperava n~ao ser obrigado a exeut�a-lo.Quando Jesus ouviu o que os fariseus tinham a dizer, ele respondeu: \Bem sei do medo queHerodes tem deste evangelho do Reino. N~ao vos enganeis, ontudo, ele desejaria muito que o Filhodo Homem fosse a Jerusal�em para sofrer e morrer nas m~aos dos saerdotes prinipais; apenas quehavendo manhado as suas m~aos om o sangue de Jo~ao, ele n~ao sente nenhuma ansiedade de tornar-serespons�avel pela morte do Filho do Homem. Ide e dizei �aquela raposa que o Filho do Homem pregana Per�eia hoje, que amanh~a ir�a para a Jud�eia e que, depois de alguns dias, ter�a onlu��do a suamiss~ao na Terra, om perfei�~ao, e estar�a preparado para asender ao Pai".Ent~ao, voltando-se aos seus ap�ostolos, Jesus disse: \Desde os tempos da antiguidade, os profetastêm pereido em Jerusal�em, e ser�a apenas onveniente que o Filho do Homem v�a at�e a idade daasa do Pai para ser ofereido omo pre�o do fanatismo humano e omo resultado do preoneito1803



religioso e da egueira espiritual. �O Jerusal�em, Jerusal�em, tu que matas os profetas e apedrejas osinstrutores da verdade! Por quantas vezes eu reuni os teus �lhos do mesmo modo que uma galinhare�une a ninhada sob as suas asas, mas n~ao queres que eu fa�a isso! Vê, a tua asa est�a a ponto de tedeixar desolada! Tu desejar�as muitas vezes ver-me, mas n~ao ver�as. Tu, ent~ao, ir�as prourar-me, masn~ao me enontrar�as". E, quando terminou de falar, ele voltou-se para aqueles que estavam ao seulado e disse: \Vamos ent~ao, apesar de tudo, a Jerusal�em, assistir �a P�asoa e fazer o que nos onv�em,a �m de satisfazermos a vontade do Pai nos �eus".Era um grupo onfuso e desnorteado de rentes aquele que seguiu Jesus at�e Jeri�o, nesse dia.Nas delara�~oes de Jesus sobre o Reino, os ap�ostolos podiam disernir apenas aquela nota de triunfo�nal; eles n~ao se dispunham a hegar a ompreender os avisos de um rev�es iminente. Quando Jesusfalou de \ressusitar ao tereiro dia", eles interpretaram essa a�rma�~ao omo signi�ando um triunfoerto de um reino, que viria imediatamente depois de uma desagrad�avel esaramu�a preliminar omos l��deres religiosos judeus. O \tereiro dia" era uma express~ao judaia omum, que signi�ava \embreve" ou \logo depois". Quando Jesus falou de \ressusitar", eles pensaram que ele referia-se �a\ressurrei�~ao do reino".Jesus havia sido aeito por esses rentes omo o Messias, e os judeus sabiam pouo ou nada sobreo sofrimento de um Messias. Eles n~ao ompreenderam que Jesus estava para realizar, om a suamorte, muitas oisas que nuna poderiam ter sido realizadas em sua vida. Do mesmo modo que aressurrei�~ao de L�azaro animou os ap�ostolos a entrar em Jerusal�em, a mem�oria da perspetiva datrans�gura�~ao foi o que sustentou o Mestre nesse per��odo de prova�~oes da sua auto-outorga.171.5 O Cego de Jeri�oNo �nal da tarde de quinta-feira, 30 de mar�o, Jesus e os seus ap�ostolos, �a frente de um grupo deduzentos seguidores, se aproximaram dos muros de Jeri�o. Quando hegavam perto do port~ao daidade, enontraram-se om uma multid~ao de mendigos, entre eles um erto Bartimeu, um ani~aoque era ego desde a sua juventude. Esse mendigo ego havia ouvido sobre Jesus e sabia tudo sobrea ura do ego Josias em Jerusal�em. E nada sabia da �ultima visita de Jesus a Jeri�o at�e que tivesseido a Betânia. Bartimeu resolvera n~ao permitir a passagem de Jesus por Jeri�o sem pedir-lhe pelarestaura�~ao da sua vis~ao.As novas da aproxima�~ao de Jesus haviam sido anuniadas em Jeri�o, e entenas de habitantesau��ram para enontr�a-lo. Quando a grande multid~ao retornou aompanhando o Mestre �a idade,Bartimeu, ouvindo o pesado tropel do povo, soube que algo inusitado estava oorrendo e, assim,perguntou �aqueles que estavam perto dele sobre o que estava aonteendo. E um dos mendigosrespondeu: \Jesus de Nazar�e est�a passando". Quando Bartimeu ouviu dizer que Jesus estava porperto, levantou a sua voz e ome�ou a gritar bem alto: \Jesus, Jesus, tem miseri�ordia de mim!" E,omo ele ontinuasse a gritar ada vez mais alto, alguns daqueles que estavam perto de Jesus foramat�e ele e o repreenderam, pedindo-lhe que mantivesse a tranq�uilidade; mas foi in�util; ele apenasgritava mais e mais alto.Ao ouvir o ego gritando, Jesus parou. E quando o viu, ele disse aos seus amigos: \Trazei ohomem a mim". E ent~ao foram at�e Bartimeu e disseram: \Alegra-te; vem onoso, pois o Mestre tehama". Quando Bartimeu ouviu essas palavras, oloou de lado o seu manto e pulou para o entroda estrada; e aqueles que estavam por perto guiaram-no at�e Jesus. Dirigindo-se a Bartimeu, Jesusdisse: \O que queres que eu fa�a por ti?" Ent~ao o ego respondeu: \Eu gostaria de reuperar avis~ao". E quando Jesus ouviu esse pedido e perebeu a sua f�e, disse: \Reuperar�as a tua vis~ao; tomao teu aminho; a tua f�e te urou". Imediatamente Bartimeu reuperou a sua vis~ao, e permaneeuperto de Jesus, glori�ando a Deus, at�e que o Mestre partisse, no dia seguinte, para Jerusal�em; eent~ao ele �ou diante da multid~ao delarando a todos omo a sua vis~ao foi reuperada em Jeri�o.1804



171.6 A Visita a ZaqueuQuando a proiss~ao do Mestre entrou em Jeri�o, o sol estava quase se pondo e ele demonstravadisposi�~ao de permaneer ali naquela noite. Enquanto Jesus passava diante da asa da alfândega,aonteeu que Zaqueu, o dirigente publiano e oletor dos impostos, enontrava-se ali e desejavamuito ver Jesus. Esse dirigente publiano era bastante rio e om freq�uênia ouvira falar sobre oprofeta da Galil�eia. Havia deidido que veri�aria que tipo de homem era Jesus, na pr�oxima vezque ele tivesse a oportunidade de visitar Jeri�o; e, desse modo, Zaqueu tratou de abrir aminho namultid~ao, mas ela era muito numerosa, e, sendo de estatura baixa, ele n~ao podia ver por sobre asabe�as. E assim o hefe publiano seguiu a multid~ao at�e que todos hegaram perto do entro daidade, n~ao muito longe de onde ele vivia. Quando perebeu que n~ao seria apaz de penetrar namultid~ao, e pensando que Jesus pudesse atravessar a idade sem parar, ele orreu adiante e subiu emum pl�atano ujos galhos estendidos avan�avam por ima da estrada. Sabia que dali teria uma boavis~ao do Mestre, quando ele passasse. E n~ao se desapontou, pois enquanto passava, Jesus parou e,olhando para Zaqueu, disse: \Apressa-te, Zaqueu, e dese, pois esta noite eu devo hospedar-me natua asa". E quando Zaqueu ouviu essas palavras surpreendentes, ele quase aiu da �arvore na suapressa de deser e, indo a Jesus, ele expressou o seu grande j�ubilo pelo fato de que o Mestre queriapernoitar na sua asa.E foram imediatamente �a asa de Zaqueu; e aqueles que viviam em Jeri�o �aram muito surpresosde que Jesus onsentisse em �ar na asa do dirigente publiano. E, enquanto o Mestre e os seusap�ostolos estavam om Zaqueu diante da porta da asa, um dos fariseus de Jeri�o, que se enontravaali por perto, disse: \Vede omo este homem foi alojar-se om um peador, um �lho ap�ostata deAbra~ao, e que �e um extorquidor e um ladr~ao do seu pr�oprio povo". E quando Jesus ouviu isso, eleolhou para Zaqueu e sorriu. Ent~ao Zaqueu subiu em um tamborete e disse: \Homens de Jeri�o,ouvi-me! Eu posso ser um publiano e um peador, mas o grande Instrutor veio hospedar-se naminha asa; e, antes que ele entre, eu digo-vos que eu vou dar a metade de todos os meus bens aospobres e, a ome�ar de amanh~a, se eu tiver exigido algo injusto de qualquer homem, eu devolvereiem qu�adruplo. Vou busar a minha salva�~ao om todo o meu ora�~ao e aprender a agir om retid~aoaos olhos de Deus".Depois que Zaqueu terminou de falar, Jesus disse: \Hoje a salva�~ao hegou a esta asa, e tu tetornaste verdadeiramente um �lho de Abra~ao". Voltando-se para a multid~ao reunida em torno deles,Jesus disse: \E n~ao vos espanteis pelo que vos digo, nem vos ofendais om o que fazemos, pois eutenho sempre delarado que o Filho do Homem veio para busar e para salvar aquilo que estavaperdido".Eles alojaram-se na asa de Zaqueu durante a noite. Na manh~a seguinte levantaram-se, e dirigiram-se a Betânia, pela \estrada dos ladr~oes", a aminho da P�asoa em Jerusal�em.171.7 \Enquanto Jesus Passava"Jesus distribu��a alegria em todos os lugares por onde passava. Estava heio de gra�a e de verdade.Os seus seguidores nuna essavam de admirar-se om as palavras agrad�aveis que vinham da suaboa. Podeis ultivar a gentileza, mas a amabilidade e a do�ura s~ao o aroma da amizade que emanade uma alma saturada de amor.A bondade sempre leva ao respeito, mas, quando �e desprovida da gra�a, muitas vezes repele oafeto. A bondade �e universalmente atraente apenas quando �e heia de gra�a. A bondade torna-see�az apenas quando �e atraente.Jesus realmente ompreendeu os homens; e assim pôde manifestar uma simpatia verdadeira edemonstrar uma ompaix~ao sinera. Mas ele raramente permitia-se a piedade. Enquanto a sua1805



ompaix~ao era sem limites, a sua simpatia demonstrava ser pr�atia, pessoal e onstrutiva. Nuna asua familiaridade om o sofrimento gerou indiferen�a, e ele era apaz de ministrar �as almas aigidassem aumentar a sua piedade.Jesus podia ajudar tanto os homens porque ele amava-os muito sineramente. De fato ele amavaa ada homem, ada mulher e ada rian�a. E podia ser um amigo t~ao verdadeiro por ausa do seunot�avel disernimento interior - ele onheia muito profundamente o que se passava no ora�~ao e namente do homem. Era um observador interessado e penetrante; bastante h�abil para ompreender aneessidade dos homens, e sagaz para detetar as aspira�~oes humanas.Jesus nuna se deixava tomar pela pressa. Tinha tempo para onfortar os seus semelhantes\enquanto passava". E sempre fez os seus amigos sentirem-se �a vontade. Era um ouvinte enantador.E nuna tentava sondar de modo indisreto as almas dos seus ompanheiros. Quando ele onfortavaas almas famintas e ministrava �as almas sedentas, aqueles que reebiam a sua miseri�ordia n~aosentiam nem um pouo estar onfessando-se a ele, mas sentiam que estavam onversando om ele. Aon�an�a que nele era ilimitada, porque perebiam que tamb�em ele lhes dediava uma profunda f�e.Nuna pareia estar urioso sobre as pessoas, e nuna manifestava o desejo de dirigi-las, administr�a-las ou investig�a-las. Ele inspirava uma on�an�a profunda e uma oragem robusta em todos quedesfrutavam da sua ompanhia. Quando sorria diante de um homem, aquele mortal experimentavauma apaidade maior para resolver os seus m�ultiplos problemas.Jesus amava tanto os homens, e t~ao sabiamente, que nuna hesitou em ser severo om eles, quandoa oasi~ao demandava tal disiplina. E freq�uentemente ome�ava a ajudar uma pessoa pedindo aajuda dela. Desse modo ele susitava o seu interesse, reorrendo ao que de melhor existe na naturezahumana.O Mestre podia disernir a f�e salvadora na grosseira supersti�~ao da mulher que busava a uratoando na barra do seu manto. Ele estava sempre pronto e disposto a interromper um serm~ao ou adeter uma multid~ao enquanto ministrava �as neessidades de uma �unia pessoa, ainda que fosse umarian�a pequena. Grandes oisas aonteiam, n~ao apenas porque as pessoas tinham f�e em Jesus, mastamb�em porque Jesus tinha muita f�e nelas.A maior parte das oisas realmente importantes que Jesus disse ou fez pareia aonteer asual-mente, \enquanto ele passava". Pouo houve do lado pro�ssional, do bem-planejado, ou do preme-ditado na ministra�~ao terrena do Mestre. Ele dispensava e espalhava sa�ude e feliidade, natural egraiosamente, na sua jornada pela vida. Era literalmente erto que, \ele aminhava fazendo o bem".E abe aos seguidores do Mestre, em todas as idades, aprender a ministrar �a medida que \passam"- para fazer o bem, sem ego��smo, enquanto v~ao umprindo os seus deveres di�arios.171.8 A Par�abola das MinasEles n~ao sa��ram de Jeri�o sen~ao perto do meio-dia, pois estiveram aordados at�e tarde na noiteanterior, enquanto Jesus ensinava a Zaqueu e �a sua fam��lia o evangelho do Reino. O grupo paroupara almo�ar quase a meio aminho da estrada asendente para Betânia, enquanto a multid~ao passavapara ir a Jerusal�em, n~ao sabendo que Jesus e os ap�ostolos iam permaneer essa noite no monte dasOliveiras.�A diferen�a da par�abola dos talentos, que se destinava a todos os dis��pulos, a par�abola das minasfoi ontada mais restritivamente aos ap�ostolos e foi amplamente baseada na experiênia de Arquelaue na sua tentativa in�util de alan�ar o governo do reino da Jud�eia. Esta �e uma das pouas par�abolasdo Mestre que se baseia em um personagem real da hist�oria. N~ao era de se estranhar que eles tivessempensado em Arquelau, porquanto a asa de Zaqueu em Jeri�o estava muito pr�oxima do adornadopal�aio de Arquelau, e o seu aqueduto orria ao lado da estrada pela qual eles tinham sa��do de Jeri�o.1806



Disse Jesus: \Pensais que o Filho do Homem vai a Jerusal�em para reeber um reino, mas vosdelaro que estais fadados ao desapontamento. N~ao vos lembrais de um erto pr��nipe que foi a umpa��s distante a �m de reeber para si um reino, mas, mesmo antes dele retornar, os idad~aos da suaprov��nia, que j�a o haviam rejeitado nos seus ora�~oes, enviaram um embaixador atr�as dele, paradizer: `N~ao queremos que este homem reine sobre n�os'? Da mesma maneira que este rei foi rejeitadopara o governo temporal, o Filho do Homem ser�a rejeitado no governo espiritual. E novamente eudelaro que o meu Reino n~ao �e deste mundo; mas se ao Filho do Homem houvesse sido onedidoo governo espiritual desse povo, ele teria aeitado tal Reino das almas dos homens e teria reinadosobre o dom��nio dos ora�~oes humanos. N~ao obstante haverem rejeitado o meu governo espiritualsobre eles, eu voltarei, para reeber de outros, este Reino do esp��rito que agora me �e negado. V�osvereis o Filho do Homem ser rejeitado hoje, mas, em uma outra idade, aquilo que agora os �lhos deAbra~ao rejeitam, ser�a reebido e exaltado.\E, agora, omo o nobre homem rejeitado dessa par�abola, eu gostaria de hamar diante de mimmeus doze servidores, administradores espeiais, para entregar nas m~aos de ada um a soma de umamina, e seria bom admoestar-vos para que todos prestem bastante aten�~ao �as minhas instru�~oes a �mde que possais negoiar diligentemente om o apital que vos foi on�ado durante a minha ausênia,para que tenhais omo justi�ar a vossa administra�~ao quando eu voltar, pois ent~ao ser�a exigida dev�os uma presta�~ao de ontas.\E, mesmo se este Filho rejeitado n~ao retornar, um outro Filho ser�a enviado para reeber esteReino, e esse Filho ent~ao hamar�a a todos v�os para reeber o vosso relat�orio de administra�~ao e para�ar alegre om os vossos ganhos.\Quando esses administradores foram reunidos, subseq�uentemente, para uma presta�~ao de ontas,o primeiro adiantou-se e disse: `Amo, om vossa mina eu �z mais dez minas'. E o seu senhor disse-lhe:`Bem feito; sois um bom servidor. Por haverdes demonstrado �delidade nessa quest~ao eu dar-te-eiautoridade sobre dez idades'. E o segundo veio, e disse: `A vossa mina, deixada omigo, Amo, fezino minas'. E o senhor disse: `Do mesmo modo eu f�a-lo-ei dirigente de ino idades'. E assimforam os outros, at�e o �ultimo dos servidores o qual, ao ser hamado, reportou-se: `Amo, veja, aquiest�a a tua mina, que mantive om seguran�a enrolada neste guardanapo. E �z isso por temor; euareditava que fosses pouo razo�avel, vendo que reolhes de onde nada depositaste e que prourasolher onde n~ao semeaste'. Ent~ao disse o senhor: `Tu, servidor negligente e in�el, te julgarei segundotua pr�opria boa. Tu sabias que eu olho onde aparentemente n~ao semeei e, portanto, tu sabiasque essa onta seria exigida de ti. Sabendo disso, deverias ao menos ter dado o meu dinheiro a umbanqueiro, para que no meu retorno pudesse eu tê-lo om os juros adequados'.\E ent~ao o governante disse �aqueles que aguardavam: `Tirai o dinheiro deste pregui�oso e dai�aquele que tem dez minas'. E quando eles lembraram ao senhor que o primeiro servidor j�a tinha dezminas, ele disse: `A todo aquele que tem ser�a dado mais, mas daqueles que n~ao têm, mesmo aquiloque têm, ser-lhes-�a tirado' ".E ent~ao os ap�ostolos busaram saber a diferen�a entre o signi�ado dessa par�abola e o daquelapar�abola anterior dos talentos, mas Jesus apenas diria, em resposta �as muitas perguntas: \Pon-derai bem essas palavras nos vossos ora�~oes, para que ada um de v�os enontre o seu verdadeirosigni�ado".Foi Natanael que t~ao bem ensinou o signi�ado dessas duas par�abolas nos anos seguintes, reunindoos seus ensinamentos nestas onlus~oes:1. A aptid~ao �e a medida pr�atia das oportunidades da vida. V�os nuna sereis onsideradosrespons�aveis pela realiza�~ao daquilo que est�a al�em da vossa aptid~ao.2. A �delidade �e a medida infal��vel da on�abilidade humana. Aquele que �e �el nas oisas pequenastamb�em dever�a demonstrar �delidade em tudo que seja ompat��vel om os seus dons.3. O Mestre onede uma reompensa menor pela �delidade menor, quando h�a igualdade de1807



oportunidades.4. Ele onede uma reompensa igual por uma �delidade igual, quando h�a menor oportunidade.Quando terminaram o almo�o, e depois que a multid~ao de seguidores havia ido para Jerusal�em,Jesus, permaneendo diante dos ap�ostolos, �a sombra de uma saliênia de roha ao lado da estrada,om dignidade jovial e om uma majestade plena de gra�a, apontou om o dedo para o oeste,dizendo: \Vinde, meus irm~aos, entremos em Jerusal�em, para reeber ali o que espera por n�os; assimumpriremos a vontade do Pai eleste em todas as oisas".E assim Jesus e os seus ap�ostolos retomaram essa viagem, a �ultima que o Mestre faria a Jerusal�em�a semelhan�a da arne do homem mortal.
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Cap��tulo 172A Entrada em Jerusal�emJESUS e os ap�ostolos hegaram a Betânia pouo depois das quatro horas, na sexta-feira �a tarde, 31de mar�o, do ano 30 d.C. L�azaro, as suas irm~as e os amigos deles aguardavam. E, j�a que tanta gentevinha durante todo o dia, para falar om L�azaro sobre a sua ressurrei�~ao, Jesus foi informado de quehaviam sido feitos arranjos para que se alojasse om um rente da vizinhan�a, um erto Sim~ao, oqual, desde a morte do pai de L�azaro, passou a ser o prinipal idad~ao da pequena aldeia.Naquela tarde, Jesus reebeu muitos visitantes, e a gente omum de Betânia e Betfag�e deu omelhor de si para fazê-lo sentir-se bem-vindo. Embora muitos pensassem que agora Jesus estavaindo para Jerusal�em, em um total desa�o ao dereto de morte do sin�edrio, para prolamar-se reidos judeus, a fam��lia de Betânia - L�azaro, Marta e Maria - ompreendia mais profundamente que oMestre n~ao era aquela esp�eie de rei; e eles sentiram vagamente que esta poderia ser a sua �ultimavisita a Jerusal�em e a Betânia.Os saerdotes prinipais estavam informados de que Jesus alojara-se em Betânia, mas julgaram queseria melhor n~ao tentar apanh�a-lo dentre os seus amigos; deidiram esperar a sua vinda a Jerusal�em.Jesus sabia sobre tudo isso, mas se enontrava esplendidamente almo; os seus amigos nuna ohaviam visto mais tranq�uilo e am�avel; mesmo os ap�ostolos estavam espantados de que ele estivesset~ao despreoupado, sendo que o sin�edrio havia onvoado todo o mundo judeu a entreg�a-lo nas suasm~aos. Enquanto o Mestre dormia, naquela noite, os ap�ostolos velavam por ele, dois a dois, e muitosdeles estavam armados om espadas. Bem edo, nessa manh~a, eles foram aordados por entenasde peregrinos que vieram de Jerusal�em, mesmo sendo um dia de s�abado, para ver Jesus e L�azaro; omesmo que Jesus havia ressusitado dos mortos.172.1 O S�abado em BetâniaOs peregrinos vindos de fora da Jud�eia, bem omo as autoridades judaias, se haviam perguntado:\O que aha? Jesus vir�a para a festa?" Portanto, quando o povo ouviu dizer que Jesus estavaem Betânia, �ou ontente, os saerdotes prinipais e os fariseus, todavia, se revelaram um tantoperplexos. Estavam ontentes de tê-lo sob a sua jurisdi�~ao, mas �aram um pouo desonertadosom a ousadia dele; lembraram-se de que, na sua visita anterior a Betânia, L�azaro havia ressusitadodos mortos, e L�azaro estava transformando-se em um grande problema para os inimigos de Jesus.Depois da festa do s�abado, �a tarde, seis dias antes da P�asoa, toda Betânia e Betfag�e juntaram-separa elebrar a hegada de Jesus, om um banquete p�ublio na asa de Sim~ao. Essa eia deu-seem honra de Jesus e de L�azaro, e foi ofereida em desa�o ao sin�edrio. Marta orientou o servi�o daomida; a sua irm~a Maria estava entre as mulheres espetadoras, pois era ontra o ostume dos judeusque uma mulher tivesse assento em um banquete p�ublio. Os agentes do sin�edrio enontravam-sepresentes, mas eles temiam apreender Jesus no meio dos seus amigos.1809



Jesus onversou om Sim~ao sobre o Joshua de outrora, ujo nome era homônimo seu; e ontouomo Joshua e os israelitas haviam vindo a Jerusal�em, passando por Jeri�o. Ao omentar sobre alenda da queda das paredes de Jeri�o, Jesus disse: \Eu n~ao me preoupo om paredes de tijolos ede pedra; mas gostaria que as paredes do preoneito, da presun�~ao e do �odio desmoronassem diantedesta prega�~ao sobre o amor que o Pai tem por todos os homens".O banquete ontinuou de um modo bastante alegre e normal, afora o fato de que todos os ap�ostolosestavam mais s�erios do que de ostume. Jesus enontrava-se exepionalmente alegre e tinha estadobrinando om as rian�as at�e o momento de dirigir-se �a mesa.Nada de extraordin�ario aonteeu at�e perto do �nal do festim, quando Maria, a irm~a de L�azaro,saiu do grupo das mulheres espetadoras e, indo at�e onde Jesus estava relinado omo h�ospede dehonra, pôs-se a abrir um grande fraso de alabastro de um ung�uento muito raro e aro; e, depois deungir a abe�a do Mestre, ome�ou a ungir os seus p�es e logo tomou os pr�oprios abelos para, omeles, enxugar-lhe os p�es. Toda a asa ome�ou a preenher-se om o odor do ung�uento, e todos ospresentes assombraram-se om o que Maria estava fazendo. L�azaro nada disse; mas quando algumasdas pessoas murmuraram, mostrando indigna�~ao por um ung�uento t~ao aro ser utilizado assim, JudasIsariotes deu alguns passos at�e onde Andr�e estava relinado e disse: \Por que n~ao se teria vendidoesse ung�uento para dediar o dinheiro a alimentar os pobres? Devias falar om o Mestre para queele repreenda tal desperd��io".Jesus, sabendo o que eles pensavam e ouvindo o que diziam, oloou a sua m~ao sobre a abe�a deMaria, que estava ajoelhada a seu lado e, om uma express~ao bondosa no rosto, ele disse: \Deixai-aem paz, todos v�os. Por que a importunais por isso, vendo que ela fez uma oisa boa, segundo oseu ora�~ao? A v�os, que murmurais e que dizeis que esse ung�uento deveria ter sido vendido paraque o dinheiro fosse dado aos pobres, deixai que eu diga que tendes os pobres sempre onvoso, demodo que podeis ministrar a eles a qualquer momento que pareer onveniente para v�os; mas eu n~aoestarei sempre onvoso, em breve irei para junto do meu Pai. Essa mulher h�a muito guarda esseung�uento para o meu orpo, quando for enterrado, e agora que lhe pareeu bom fazer esta un�~ao,em anteipa�~ao �a minha morte, a ela n~ao lhe ser�a negada essa satisfa�~ao. Com isso, Maria lan�a asua reprova�~ao a todos v�os, pois om esse ato ela evidenia f�e no que eu disse sobre a minha mortee asens~ao at�e meu Pai no �eu. Essa mulher n~ao ser�a reprovada pelo que faz esta noite; entretanto,antes, eu digo a v�os que, nas idades que vir~ao, em todos os lugares por onde esse evangelho forpregado, o que ela fez ser�a omentado em mem�oria dela".Por ausa dessa repreens~ao, que foi tomada omo uma reprova�~ao pessoal, Judas Isariotes �nal-mente deidiu busar vingan�a para as suas m�agoas. Muitas vezes ele alimentou esse tipo de id�eiasubonsientemente, mas agora ousava ter esses pensamentos perversos na sua mente, de modo abertoe onsiente. E muitos outros onvivas enorajaram-no nessa atitude, pois o usto desse ung�uentoequivalia a uma soma igual aos ganhos de um homem durante um ano - o su�iente para dar p~aoa ino mil pessoas. Maria, todavia, amava Jesus; e havia adquirido esse ung�uento preioso, om oqual embalsamar o seu orpo na morte, pois areditara nas palavras dele, quando Jesus avisou-lhesde antem~ao que iria morrer; e ent~ao n~ao se lhe podia reusar nada por haver mudado de id�eia edeidido fazer essa oferta ao Mestre enquanto estava vivo.Tanto L�azaro quanto Marta sabiam que Maria vinha h�a muito tempo eonomizando o dinheiroom o qual omprar esse fraso de �oleo de nardo, e eles aprovavam sineramente que ela agisse, omoo seu ora�~ao desejava, pois tinham posses e podiam failmente arar om uma tal oferta.Quando os saerdotes prinipais ouviram sobre esse jantar para Jesus e L�azaro, em Betânia,eles ome�aram a aonselhar-se entre si quanto ao que deveria ser feito om L�azaro. E deidiramimediatamente que L�azaro tamb�em devia morrer, onluindo, n~ao sem aerto, que seria in�util levarJesus �a morte, aso permitissem que L�azaro, que havia sido ressusitado dos mortos, vivesse.
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172.2 No Domingo de Manh~a om os Ap�ostolosNesse domingo pela manh~a, no magn���o jardim de Sim~ao, o Mestre reuniu os doze ap�ostolos �avolta de si para dar-lhes as instru�~oes �nais e preparat�orias para entrarem em Jerusal�em. Disse-lhesque provavelmente daria v�arias palestras e ensinaria muitas li�~oes antes de voltar para o Pai, masaonselhou aos ap�ostolos absterem-se de fazer qualquer trabalho p�ublio durante a permanênia, emJerusal�em, nessa P�asoa. Ele instruiu-lhes para que �assem perto dele e para que \vigiassem eorassem". Jesus sabia que muitos dos seus ap�ostolos e mesmo seguidores imediatos, ent~ao, portavamespadas esondidas onsigo, mas ele n~ao fez men�~ao a esse fato.As instru�~oes dessa manh~a abrangiam um breve resumo das suas ministra�~oes, desde o dia daordena�~ao de todos, perto de Cafarnaum, at�e esse dia em que todos se preparavam para entrar emJerusal�em. Os ap�ostolos ouviram em silênio; e n~ao �zeram perguntas.Cedo, naquela manh~a, Davi Zebedeu havia passado a Judas os fundos obtidos om a venda dospetrehos do aampamento de Pela, e Judas, por sua vez, havia oloado a maior parte desse dinheironas m~aos de Sim~ao, o an�tri~ao deles, para que o guardasse, omo anteipa�~ao �as demandas da entradadeles em Jerusal�em.Depois da onferênia om os ap�ostolos, Jesus manteve uma onversa om L�azaro e instruiu-lhe queevitasse sari�ar a sua vida ao esp��rito de vingan�a do sin�edrio. Em obediênia a essa admoesta�~ao,pouos dias depois L�azaro fugiu para a Filad�el�a, antes que os o�iais do sin�edrio enviassem homenspara prendê-lo.De um erto modo, todos os seguidores de Jesus pereberam a rise iminente, mas, em vista daalegria inusitada e do bom humor exepional do Mestre foram impedidos de ompreender a seriedadedessa rise.172.3 A Partida para Jerusal�emBetânia distava era de três quilômetros do templo e, meia hora depois da uma, naquela tarde dedomingo, Jesus �ou pronto para partir rumo �a Jerusal�em. Tinha sentimentos de afeto profundo porBetânia e pelo seu povo simples. Nazar�e, Cafarnaum e Jerusal�em haviam-no rejeitado, mas Betâniao havia aeito e areditado nele. E foi nessa pequena aldeia, onde quase todos os homens, mulherese rian�as eram rentes, que ele esolheu efetuar a obra mais poderosa da sua auto-outorga na Terra,a ressurrei�~ao de L�azaro. Jesus n~ao ressusitou L�azaro para que os alde~oes pudessem rer, e simporque eles j�a riam.Durante toda a manh~a, Jesus pensou sobre a sua entrada em Jerusal�em. At�e esse momento, elehavia sempre tentado impedir toda alama�~ao p�ublia para si, omo Messias, mas agora era diferente;aproximava-se o �m da sua arreira na arne, a sua morte havia sido deretada pelo sin�edrio e nenhummal poderia advir por ele permitir aos seus dis��pulos dar livre express~ao aos pr�oprios sentimentos,exatamente omo poderia oorrer se ele tivesse esolhido fazer uma entrada formal e p�ublia naidade.Jesus n~ao se deidiu por fazer essa entrada p�ublia em Jerusal�em omo um �ultimo apelo aofavoreimento popular, nem omo uma tentativa �nal de obter o poder. Nem o fez, de todo, parasatisfazer �as aspira�~oes humanas dos seus dis��pulos e ap�ostolos. Jesus n~ao abrigava nenhuma dasilus~oes de um sonhador fantasioso; ele sabia muito bem qual seria o desenlae dessa visita.Tendo deidido fazer uma entrada p�ublia em Jerusal�em, o Mestre viu-se frente �a neessidadede esolher um m�etodo adequado de exeutar essa resolu�~ao. Jesus pensou sobre todas as muitashamadas profeias messiânias, as mais e as menos ontradit�orias, mas pareia haver apenas umaque seria apropriada para ele seguir. A maior parte dessas delara�~oes prof�etias retratava o rei omo1811



um �lho e suessor de Davi, um audaz e en�ergio libertador temporal de todo o Israel, do jugo dodom��nio estrangeiro. Mas havia uma passagem nas esrituras, algumas vezes assoiada ao Messiaspor aqueles que se atinham mais ao oneito espiritual da sua miss~ao; e Jesus onsiderou que poderiautilizar oerentemente essa passagem omo uma orienta�~ao para a entrada que projetava fazer emJerusal�em. Essa esritura enontra-se em Zaarias, e a�rma: \Regozijai-vos grandemente, �o �lhade Sion, dai gritos, �o �lha de Jerusal�em. Contemplai, o vosso rei vem a v�os. Ele �e justo e traz asalva�~ao. Ele vem omo algu�em humilde, montado em um asno, em um jumento, �lho de uma asna".Um rei guerreiro sempre entraria em uma idade montado em um avalo; um rei, em uma miss~ao depaz e de amizade, sempre entraria montado em um asno. Jesus n~ao queria entrar em Jerusal�em omoum homem montado em um avalo, mas queria entrar pai�amente e om boa vontade, montadoem um jumento, omo o Filho do Homem.Durante muito tempo, Jesus havia tentado, por meio de ensinamentos diretos, inular nos seusap�ostolos e dis��pulos a id�eia de que o seu Reino n~ao era deste mundo, que era uma quest~ao puramenteespiritual; mas n~ao havia onseguido êxito no seu esfor�o. Agora, queria tentar realizar, medianteum gesto de apelo simb�olio, o que n~ao havia alan�ado por meio de um ensinamento laro e pessoal.Em vista disso, imediatamente depois do almo�o, Jesus hamou Pedro e Jo~ao, e, depois de ordenar-lhes que fossem a Betfag�e, uma aldeia vizinha, um pouo afastada da estrada prinipal e a umapequena distânia a nordeste de Betânia, disse-lhes: \Ide a Betfag�e e, ao hegardes ao ruzamentodos aminhos, enontrareis o jumento de uma asna, amarrado ali. Soltai o jumento e trazei-noonvoso. Se algu�em vos perguntar por que fazeis isso, dizei meramente: `O Mestre tem neessidadedele' ". E, quando os dois ap�ostolos foram a Betfag�e, omo o Mestre lhes havia instru��do, eles aharamo jumento atado perto da sua m~ae, no aminho aberto e perto de uma asa, em uma esquina. QuandoPedro ome�ou a desamarrar o jumento, o seu propriet�ario veio e perguntou por que faziam aquiloe, quando Pedro respondeu-lhe que Jesus havia mandado que o �zesse, o homem disse: \Se o vossoMestre �e Jesus da Galil�eia, que ele tenha o jumento". E assim voltaram trazendo onsigo o asno.A essa altura, v�arias entenas de peregrinos haviam-se ajuntado em torno de Jesus e dos seusap�ostolos. Desde o meio daquela manh~a, os visitantes que passavam, a aminho da P�asoa, tinham�ado ali. Nesse meio tempo, Davi Zebedeu e alguns dos seus antigos ompanheiros mensageirostomaram a si a inumbênia de ir depressa a Jerusal�em, onde e�azmente difundiram, entre asmultid~oes de peregrinos visitantes nos templos, a not��ia de que Jesus de Nazar�e estava fazendo umaentrada triunfal na idade. E, desse modo, v�arios milhares desses visitantes audiram em massapara saudar esse profeta, autor de prod��gios, de quem tanto se falava; e que alguns areditavam sero Messias. Essa multid~ao, saindo de Jerusal�em, enontrou Jesus e a outra multid~ao que entrava naidade, pouo depois de haver passado sobre o ume do monte das Oliveiras e ome�ado a desidapara a idade.Quando a proiss~ao saiu de Betânia, havia um grande entusiasmo em meio �a multid~ao festivade dis��pulos, rentes e peregrinos visitantes; muitos proedentes da Galil�eia e Per�eia. Pouo antesde partirem, as doze integrantes do grupo original das mulheres, aompanhadas de alguns dos seusamigos, hegaram e juntaram-se a essa proiss~ao �unia que se movia alegremente na dire�~ao daidade.Antes de partirem, os gêmeos Alfeus puseram os seus mantos no jumento e seguraram-no, enquantoo Mestre subia nele. �A medida que a proiss~ao movia-se para o topo do monte das Oliveiras, amultid~ao festiva jogava pe�as de roupa no h~ao e segurava os ramos das �arvores pr�oximas, para fazerum tapete de honra ao asno que trazia o Filho real, o Messias prometido. Enquanto a multid~aofeliz movia-se na dire�~ao de Jerusal�em, todos ome�aram a antar, ou a gritar em un��ssono o salmo:\Hosana ao �lho de Davi; aben�oado �e ele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.Aben�oado seja o Reino que vem do �eu".Jesus mantinha-se alegre e jovial, durante o trajeto, at�e hegarem ao ume do monte das Oliveiras,de onde se tinha uma vis~ao plena das torres do templo; e o Mestre deteve ali a proiss~ao; e um grande1812



silênio apoderou-se de todos, quando o viram horando. Baixando o olhar sobre a vasta multid~aoque vinha da idade para saud�a-lo, o Mestre, om muita emo�~ao e om uma voz horosa, disse: \ �OJerusal�em, se tivesses apenas sabido, tu tamb�em, ao menos neste teu dia, as oisas que pertenem �atua paz, e que tu poderias t~ao livremente ter tido! Mas agora essas gl�orias est~ao a ponto de seremoultadas dos teus olhos. Tu est�as a ponto de rejeitar o Filho da paz e dar as tuas ostas ao evangelhoda salva�~ao. Em breve vir~ao os dias em que os teus inimigos abrir~ao uma trinheira em torno de ti ete assediar~ao por todos os lados; e ir~ao destruir-te por ompleto, de modo que n~ao �ar�a pedra sobrepedra. Tudo isso aonteer�a a ti porque tu n~ao reonheeste o momento da tua visita�~ao divina.Est�as a ponto de rejeitar a d�adiva de Deus; e todos os homens te rejeitar~ao".Quando ele terminou de falar, eles ome�aram a deser o monte das Oliveiras e em breve a multid~aode visitantes, que havia vindo de Jerusal�em, juntou-se a eles, agitando no ar os ramos de palmas,gritando hosanas e expressando de outras maneiras o seu regozijo e a boa irmandade. O Mestre n~aohavia planejado que essas multid~oes viessem de Jerusal�em para enontr�a-los; aquilo tinha sido obrade outras pessoas. Ele nuna premeditou nada que fosse ostensivo ou dram�atio.Junto om a multid~ao, que au��a para dar as boas-vindas ao Mestre, vieram tamb�em v�arios dosfariseus e outros inimigos de Jesus. Estavam t~ao perturbados por essa s�ubita e inesperada explos~aode alama�~ao popular que temeram prendê-lo, pois uma a�~ao assim poderia preipitar uma revoltaaberta da popula�~ao. Eles temiam em muito a atitude do grande n�umero de visitantes, que haviamouvido falar bastante de Jesus e que, v�arios deles, areditavam nele.Ao aproximar-se de Jerusal�em, a multid~ao tornou-se mais expressiva, tanto que alguns dos fariseusadiantaram-se, indo at�e Jesus, para dizer: \Instrutor, deverias repreender os teus dis��pulos e exort�a-los a omportarem-se mais onvenientemente". Jesus respondeu: \Conveniente �e que esses �lhosdêem as suas boas-vindas ao Filho da Paz, que foi rejeitado pelos prinipais saerdotes. In�util seriapar�a-los, pois, no seu lugar, essas pedras ao longo da estrada ome�ariam a gritar".Os fariseus apressaram-se para ir �a frente da proiss~ao e voltar ao sin�edrio, que ent~ao estavareunido no templo; e eles relataram aos seus amigos: \Vede, tudo o que fazemos n~ao serve de nada;estamos sendo onfundidos por esse galileu. O povo �ou louo por ausa dele; se n~ao pararmos essesignorantes, todo o mundo o seguir�a".Realmente n~ao abia atribuir um signi�ado mais profundo a essa explos~ao super�ial e espontâneade entusiasmo popular. Essas boas-vindas, embora tenham sido alegres e sineras, n~ao indiavamqualquer onvi�~ao verdadeira ou profunda nos ora�~oes dessa multid~ao festiva. Essas mesmas mul-tid~oes ver-se-iam igualmente dispostas a rejeitar Jesus rapidamente, mais tarde, nessa mesma semana,quando o sin�edrio tivesse tomado uma posi�~ao �rme e deidida ontra ele, e quando eles �assemdesiludidos - quando eles entendessem que Jesus n~ao iria estabeleer o Reino de aordo om asexpetativas nutridas durante tanto tempo por eles.Toda a idade, ontudo, via-s fortemente agitada, a um ponto em que todos perguntavam: \Quem�e este homem?" E a multid~ao respondia: \Este �e o profeta da Galil�eia, Jesus de Nazar�e".172.4 A Visita ao TemploEnquanto os gêmeos Alfeus devolviam o jumento ao seu propriet�ario, Jesus e os dez ap�ostolosdestaavam-se dos seus seguidores imediatos e davam uma volta pelo templo, vendo os prepara-tivos para a P�asoa. Nenhuma tentativa foi feita para molestar Jesus, pois o sin�edrio temia muito opovo; e essa era, a�nal, uma das raz~oes que Jesus tinha tido para permitir que a multid~ao o alamasseassim. Os ap�ostolos pouo ompreenderam que era essa a �unia forma humana de proeder, que po-deria ter sido e�az para impedir a pris~ao imediata de Jesus, ao entrar na idade. O Mestre desejavadar aos habitantes de Jerusal�em, aos not�aveis bem omo aos humildes e �as dezenas de milhares de1813



visitantes da P�asoa, mais essa �ultima oportunidade de ouvir o evangelho e reeber o Filho da paz,se assim o quisessem.E agora, que a tarde a��a e as multid~oes partiam em busa de alimentos, Jesus e os seus seguidoresdiretos foram deixados a s�os. Que dia estranho havia sido aquele! Os ap�ostolos estavam pensativos,mas nada diziam. Nuna, em todos os anos da sua assoia�~ao om Jesus, haviam preseniado um diaomo aquele. Por um momento sentaram-se perto do tesouro do templo, observando o povo jogarali as suas ontribui�~oes: os rios pondo muito na aixa oletora e todos dando de aordo om assuas posses. Ao �nal hegou ali uma vi�uva pobre, miseravelmente vestida, e eles pereberam que elajogara duas moedas (pequenas pe�as de obre) na orneta. E ent~ao Jesus disse, hamando a aten�~aodos ap�ostolos para a vi�uva: \Guardai bem o que aabastes de ver. Esta pobre vi�uva jogou ali maisdo que todos os outros, pois todos os outros puseram l�a uma pequena fra�~ao do seu sup�eruo, omod�adiva, mas esta pobre mulher, mesmo estando em neessidade, deu tudo o que tinha, at�e mesmoaquilo de que neessitava".Enquanto a tarde a��a, eles aminharam pelas pra�as do templo em silênio e, ap�os Jesus haverobservado essas enas familiares, uma vez mais, relembrando as suas emo�~oes de visitas passadas,n~ao se esqueendo das primeiras, ele disse: \Vamos a Betânia para desansar". Jesus, junto omPedro e Jo~ao, foram para a asa de Sim~ao, enquanto os outros ap�ostolos alojaram-se om os seusamigos em Betânia e Betfag�e.172.5 A Atitude dos Ap�ostolosNesse domingo �a tarde, ao voltarem a Betânia, Jesus aminhou �a frente dos ap�ostolos. Nenhumapalavra foi pronuniada at�e que eles separaram-se, depois de hegarem �a asa de Sim~ao. Jamais dozeseres humanos experimentaram emo�~oes t~ao diversas e inexpli�aveis, omo as que surgiam agora nasmentes e nas almas desses embaixadores do Reino. Esses robustos galileus enontravam-se onfusose desonertados; n~ao sabiam o que esperar, em seguida; estavam surpresos demais para sentir medo.Nada sabiam dos planos do Mestre para o dia seguinte, e n~ao �zeram perguntas. Foram para osseus alojamentos, ainda que n~ao dormissem muito, exeto os gêmeos. Contudo, n~ao montaram umaguarda armada para Jesus na asa de Sim~ao.Andr�e estava profundamente desnorteado, quase onfuso. Foi o �unio ap�ostolo que n~ao tentouavaliar seriamente a explos~ao popular de alama�~ao. Seu pensamento estava por demais oupado,om a responsabilidade de dirigente do orpo apost�olio, para dar uma aten�~ao mais s�eria ao sentidoou �a signi�a�~ao dos altos hosanas da multid~ao. Andr�e estava oupado dando aten�~ao a alguns dosseus ompanheiros que, ele temia, se pudessem deixar levar pelas pr�oprias emo�~oes durante a agita�~ao,partiularmente Pedro, Tiago, Jo~ao e Sim~ao zelote. Durante esse dia e nos dias imediatamenteseguintes, Andr�e foi dominado por s�erias d�uvidas, mas nuna transmitiu qualquer dessas apreens~oesaos seus olegas ap�ostolos. Enontrava-se preoupado om a atitude de alguns dentre os doze os quaisele sabia estarem armados om espadas; mas n~ao sabia que o seu pr�oprio irm~ao, Pedro, portava talarma. E assim a proiss~ao a Jerusal�em ausou uma impress~ao relativamente super�ial sobre Andr�e;ele estava preoupado demais om as responsabilidades do seu argo para ser afetado por outrasoisas.Sim~ao Pedro iniialmente �ou muito impressionado om a manifesta�~ao popular de entusiasmo;no entanto ele estava onsideravelmente equilibrado, no momento em que retornaram para Betânia,naquela noite. Pedro simplesmente n~ao podia imaginar o que o Mestre pretendia fazer. Estavaterrivelmente desapontado om o fato de Jesus n~ao haver refor�ado essa onda de favoreimentopopular, om alguma esp�eie de pronuniamento. Pedro n~ao onseguia ompreender por que Jesusn~ao falou �a multid~ao quando eles hegaram ao templo, nem ao menos permitiu que um dos ap�ostolosse dirigisse �a multid~ao. Pedro era um grande pregador, e �ava desgostoso por perder uma audiênia1814



t~ao grande, reeptiva e entusiasta. Ele gostaria tanto de ter pregado o evangelho do Reino �aquelamultid~ao ali, na pra�a do templo; o Mestre, todavia, havia proibido espeialmente que eles �zessemqualquer prega�~ao ou dessem ensinamentos, enquanto estivessem em Jerusal�em, nessa semana deP�asoa. A rea�~ao, �a proiss~ao espetaular, ao hegar �a idade foi desastrosa segundo Sim~ao Pedro;�a noite ele estava omportado, mas tomado por uma tristeza inexprim��vel.Para Tiago Zebedeu, esse domingo foi um dia de perplexidade e de profundo embara�o; ele n~aopodia aptar o signi�ado daquilo que estava aonteendo; n~ao podia ompreender o prop�osito doMestre ao permitir as alama�~oes desvairadas e ent~ao se reusar a dizer sequer uma palavra aopovo, quando hegaram ao templo. Quando a proiss~ao ia, monte das Oliveiras abaixo, em dire�~aoa Jerusal�em, mais espei�amente quando passou pelos milhares de peregrinos que au��am paradar as boas-vindas ao Mestre, Tiago enontrava-se ruelmente dilaerado por emo�~oes onitantesde exalta�~ao e de satisfa�~ao, pelo que ele viu e pelo profundo sentimento de medo quanto ao queaonteeria no momento em que hegassem ao templo. E, ent~ao, �ou abatido e dominado pelodesapontamento, quando Jesus deseu do jumento e aminhou omodamente pelas pra�as do templo.Tiago n~ao podia ompreender a raz~ao para se jogar fora uma oportunidade t~ao magn���a de prolamaro Reino. �A noite, a sua mente �ou fortemente presa nas garras de uma inerteza angustiante ehorr��vel.Jo~ao Zebedeu hegou perto de ompreender por que Jesus havia feito aquilo; ao menos em parteele aptava o signi�ado espiritual dessa suposta entrada triunfal em Jerusal�em. �A medida que amultid~ao movia-se na dire�~ao do templo, e �a medida que Jo~ao ontemplou o seu Mestre, assentadosobre o jumento, ele lembrou-se de ouvir uma erta vez Jesus itar a passagem da esritura, nadelara�~ao de Zaarias, que desrevia a vinda do Messias omo um homem de paz que, montadoem um asno, entrava em Jerusal�em. E Jo~ao, ao revirar essa esritura na sua mente, ome�ou aompreender a signi�a�~ao simb�olia desse ortejo de domingo �a tarde. Ao menos ele aptou, dosigni�ado dessa esritura, o su�iente para apait�a-lo a desfrutar do epis�odio de algum modo epara impedir que �asse por demais deprimido ao �nal, aparentemente sem prop�osito, da proiss~aotriunfal. Jo~ao possu��a um tipo de mente que de modo natural inlinava-se para sentir e pensar pormeio de s��mbolos.Filipe estava inteiramente transtornado pelo inesperado e pela espontaneidade daquela explos~ao.Ele n~ao podia ordenar su�ientemente os seus pensamentos, enquanto desia o monte das Oliveiras,a ponto de hegar a uma opini~ao determinada sobre o que aquela manifesta�~ao poderia signi�ar.De um erto modo, ele desfrutou do espet�aulo j�a que era em honra ao seu Mestre. No momentoem que hegaram ao templo, ele �ou perturbado pelo pensamento de que Jesus pudesse possivel-mente pedir-lhe que alimentasse a multid~ao, e tanto assim que a onduta de Jesus, ao afastar-seomodamente da multid~ao, e que desapontou t~ao sofridamente �a maioria dos ap�ostolos, havia sidoum grande al��vio para Filipe. As multid~oes, algumas vezes, haviam sido uma grande prova�~ao para oadministrador dos doze. Depois de aliviar-se desses medos pessoais, quanto �as neessidades materiaisdas multid~oes, Filipe juntou-se a Pedro na express~ao de desapontamento, por nada haver sido feitopara dar ensinamentos �a multid~ao. Naquela noite, Filipe pôs-se a reetir sobre essas experiênias efoi tentado a duvidar de toda id�eia do Reino; ele imaginou honestamente o que podiam signi�artodas essas oisas, mas n~ao expressou as suas d�uvidas a ningu�em; ele amava demais a Jesus. E tinhauma grande f�e pessoal no Mestre.�A parte os aspetos simb�olios e prof�etios, Natanael hegou o mais pr�oximo poss��vel de ompre-ender as raz~oes que o Mestre tinha para angariar o apoio popular dos peregrinos da P�asoa. Eleestivera pensando, antes de hegarem ao templo, que, sem o aspeto onvinente daquela entradaem Jerusal�em, Jesus teria sido preso pelos o�iais do sin�edrio e jogado na pris~ao, no momento emque se atrevesse a entrar na idade. E, portanto, ele n~ao estava nem um pouo surpreso de que oMestre n~ao �zera nenhum uso das multid~oes alegres, depois de penetrar paredes adentro da idadee de ter assim impressionado t~ao poderosamente os l��deres judeus a ponto de fazê-los absterem-sede olo�a-lo imediatamente na pris~ao. Compreendendo a verdadeira raz~ao pela qual o Mestre teria1815



entrado na idade dessa maneira, Natanael naturalmente seguiu adiante mais equilibrado e menosperturbado e desapontado, do que os outros ap�ostolos, pela onduta subseq�uente de Jesus. Natanaeldepositava grande on�an�a no entendimento de Jesus a respeito dos homens, tanto quanto na suasagaidade e habilidade para lidar om as situa�~oes dif��eis.Mateus, a prin��pio, esteve onfuso por ausa da manifesta�~ao espetaular. Ele n~ao aptou osigni�ado daquilo que os seus olhos estavam vendo, at�e que tamb�em ele se lembrasse da esriturade Zaarias, em que o profeta havia aludido ao j�ubilo de Jerusal�em, porque o seu rei viera trazera salva�~ao, montado em um jumento de asno. Enquanto a proiss~ao rumava em dire�~ao �a idade,dirigindo-se logo para o templo, Mateus �ou extasiado; ele estava seguro de que algo extraordin�arioaonteeria, quando o Mestre hegasse ao templo, �a frente dessa multid~ao alamadora. Quandoum dos fariseus zombou de Jesus, dizendo: \Olhai, todo mundo, vide quem vem l�a; o rei dosjudeus montado em um asno!", Mateus s�o onseguiu n~ao lhe pôr as m~aos em ima a usto de umgrande esfor�o. Nenhum dos doze estava mais deprimido, no aminho de volta para Betânia, naqueleentardeer. Junto om Sim~ao Pedro e Sim~ao zelote, Mateus experimentava uma tens~ao nervosa amais alta e, �a noite, estava em um estado de exaust~ao total. Mas pela manh~a Mateus �ou maisanimado; a�nal, ele sabia ser um bom perdedor.Tom�e era o homem mais desnorteado e perplexo de todos os doze. Durante a maior parte do tempoapenas limitou-se a seguir os demais, ontemplando o espet�aulo e perguntando-se honestamente qualpoderia ser o motivo do Mestre ao partiipar de uma manifesta�~ao t~ao peuliar. No fundo do seuora�~ao ele onsiderava toda a representa�~ao um pouo infantil, se n~ao absolutamente tola. Elenuna havia visto Jesus fazer nada semelhante e n~ao sabia omo expliar a sua estranha ondutanessa tarde de domingo. No momento em que eles hegaram ao templo, Tom�e havia deduzido queo prop�osito dessa manifesta�~ao popular era amedrontar o sin�edrio de um tal modo que n~ao ousasseprender imediatamente o Mestre. No aminho de volta para Betânia, Tom�e pensou muito, masnada disse. Na hora de deitarem-se, a habilidade do Mestre em organizar a entrada tumultuada emJerusal�em havia ome�ado a exerer um apelo ao seu senso de humor, e ele estava ontente e aliviadopor tal rea�~ao.Esse domingo ome�ou por ser um grande dia para Sim~ao zelote. Ele teve vis~oes de feitos mara-vilhosos em Jerusal�em, nos pr�oximos pouos dias, e nisso ele tinha raz~ao, mas Sim~ao sonhara om oestabeleimento de um novo governo naional dos judeus, om Jesus no trono de Davi. Sim~ao via osnaionalistas entrando em a�~ao t~ao logo esse reino fosse anuniado, e ele pr�oprio no omando supremodas for�as militares reunidas do novo reino. A aminho do monte das Oliveiras, visualizou mesmo osin�edrio e todos os seus simpatizantes mortos antes do entardeer daquele dia. Areditara realmenteque algo grandioso ia aonteer. Ele havia sido o homem mais barulhento de toda a multid~ao. �Asino horas daquela tarde ele era um ap�ostolo silenioso, abatido e desiludido. E nuna se reuperoutotalmente da depress~ao que se estabeleeu nele, omo resultado do hoque desse dia; ao menos n~aoat�e muito depois da ressurrei�~ao do Mestre.Para os gêmeos Alfeus esse foi um dia perfeito. Eles realmente desfrutaram desse dia todo otempo, e, n~ao estando presentes durante o tempo da visita tranq�uila ao templo, se livraram bemdo antil��max que foi o alvoro�o popular. Certamente n~ao poderiam ompreender o omportamentoabatido dos ap�ostolos, quando regressaram a Betânia naquela noite. Na mem�oria dos gêmeos esteviria a ser sempre o dia, aqui na Terra, em que eles estiveram o mais perto do �eu. Esse dia haviasido o ponto mais alto de toda a sua arreira omo ap�ostolos. E a mem�oria da euforia dessa tarde dedomingo sustentou-os durante toda a trag�edia dessa semana memor�avel, at�e a hora da rui�a�~ao.Foi uma entrada a mais digna de um rei, que podia ser imaginada pelos gêmeos; e eles desfrutaramde ada momento do espet�aulo. E aprovaram absolutamente tudo o que viram, onservando tudona mem�oria por muito tempo.De todos os ap�ostolos, Judas Isariotes foi o mais adversamente afetado por essa proiss~ao deentrada em Jerusal�em. A sua mente estava desagradavelmente agitada por ausa da repreens~ao feita1816



pelo Mestre, no dia anterior, em rela�~ao �a un�~ao realizada por Maria, na festa na asa de Sim~ao.Judas estava desgostoso om todo o espet�aulo. Pareia-lhe infantil, se n~ao de fato rid��ulo. E, �amedida que esse ap�ostolo vingativo preseniava os aonteimentos dessa tarde de domingo, para eleJesus pareia assemelhar-se mais a um palha�o do que a um rei. Ele ressentia-se sineramente omtodo o espet�aulo. E ompartilhava da vis~ao dos gregos e dos romanos, que desprezavam qualquer umque onsentisse em montar num asno ou no jumento de uma mula. No momento em que a proiss~aotriunfal entrou na idade, Judas deidiu abandonar a id�eia de um tal reino; e quase resolveu desistirde todas as absurdas tentativas de estabeleer o Reino do �eu. No entanto, logo se lembrou daressurrei�~ao de L�azaro e de muitas outras oisas, deidindo-se a �ar om os doze, ao menos pormais um dia. Al�em disso, levava a bolsa, e n~ao iria desertar om os fundos apost�olios no seu poder.No aminho de volta a Betânia, naquela noite, a sua onduta n~ao pareia estranha, j�a que todos osap�ostolos estavam igualmente abatidos e sileniosos.Judas deixou-se inueniar tremendamente pela zombaria dos seus amigos sadueus. Nenhumoutro fator isolado exereu uma inuênia t~ao poderosa sobre ele, na sua determina�~ao �nal deabandonar Jesus e os ompanheiros ap�ostolos, omo um erto epis�odio que oorreu exatamente nomomento em que Jesus hegara ao port~ao da idade: um sadueu proeminente (um amigo da fam��liade Judas) apressou-se at�e ele, om um esp��rito zombeteiro e, batendo-lhe nas ostas, dissera: \Porque um rosto t~ao preoupado, meu bom amigo? Te anima e te junte a todos n�os enquanto alamamosa esse Jesus de Nazar�e, que entra pelos port~oes de Jerusal�em montado em um asno, omo o rei dosjudeus". Judas nuna se havia retra��do diante da persegui�~ao, mas ele n~ao podia suportar esse tipode ridiulariza�~ao. Ao seu sentimento de vingan�a, nutrido j�a h�a tanto tempo, somava-se agora essemedo fatal do rid��ulo, esse sentimento terr��vel e tem��vel que �e estar envergonhado do seu Mestree dos seus ompanheiros ap�ostolos. No seu ora�~ao, esse embaixador ordenado do Reino era j�a umdesertor; restava-lhe apenas enontrar alguma desulpa plaus��vel para romper abertamente om oMestre.
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Cap��tulo 173A Segunda-Feira em Jerusal�emNESSA segunda-feira pela manh~a, bem edo, tal omo havia sido ombinado de antem~ao, Jesus eos ap�ostolos reuniram-se na asa de Sim~ao, em Betânia e, ap�os uma troa de id�eias breve, partirampara Jerusal�em. Os doze mantiveram-se estranhamente sileniosos enquanto aminhavam para otemplo; n~ao se haviam reuperado da experiênia do dia anterior. Estavam expetantes, temerosos eprofundamente afetados por um erto sentimento de distânia que tinha a sua origem na mudan�a det�atia adotada pelo Mestre, ombinada om a sua instru�~ao para que n~ao se engajassem em nenhumensinamento p�ublio durante essa semana de P�asoa.Enquanto esse grupo desia o monte das Oliveiras, Jesus indo �a frente e os ap�ostolos seguindoimediatamente atr�as, em silênio meditativo, um �unio pensamento preponderava nas mentes detodos, exeto de Judas Isariotes, o qual era: o que o Mestre far�a hoje? O �unio pensamento queabsorvia Judas era: O que farei? Devo ontinuar om Jesus e os meus ompanheiros, ou devoretirarme? E se eu resolver abandonar tudo, omo vou fazer esse rompimento?Por volta de nove horas dessa bela manh~a, esses homens hegaram ao templo. Foram imediata-mente para a ampla pra�a onde Jesus ensinara t~ao freq�uentemente e, ap�os saudar os rentes que oaguardavam, Jesus subiu em uma das plataformas para os instrutores e ome�ou a falar �a multid~aoque se reunia. Os ap�ostolos mantiveram-se a uma urta distânia e esperaram os aonteimentos.173.1 A Puri�a�~ao do TemploUm imenso tr�a�o omerial havia surgido em fun�~ao dos servi�os, das erimônias e do ulto notemplo. Era o om�erio que provia os animais adequados aos v�arios sarif��ios. Embora fosse per-mitido que os ��eis trouxessem o pr�oprio animal do sarif��io, persistia o fato de que esse animaldevesse estar livre de toda \manha" no sentido dado pela lei lev��tia e segundo a interpreta�~ao dosinspetores o�iais do templo. Muitos dos ��eis haviam passado pela humilha�~ao de ter o seu animalsupostamente perfeito rejeitado pelos examinadores do templo. Por isso tornou-se uma pr�atia o-mum omprar, no templo, os animais para o sarif��io e, embora houvesse v�arios postos perto domonte das Oliveiras onde pudessem ser omprados, havia-se tornado moda omprar esses animaisdiretamente dos erados do templo. Gradualmente reseu o ostume de se vender todas as esp�eiesde animais de sarif��io nas pra�as do templo. E, assim, passou a existir um neg�oio extenso, noqual luros enormes eram auferidos. Uma parte desses ganhos era reservada ao tesouro do templo; amaior parte, ontudo, ia indiretamente para as m~aos das fam��lias dos altos saerdotes no poder.Essa venda de animais no templo prosperou porque, quando o �el omprava um tal animal, emborao pre�o fosse t~ao mais alto, nenhuma taxa mais tinha de ser paga; e o �el podia estar seguro de queo sarif��io proposto n~ao seria rejeitado sob o pretexto de que o animal possuiria defeitos t�eniosou imagin�arios. De quando em quando, um sistema de pre�os exorbitantes era pratiado para om a1819



gente omum, espeialmente durante as grandes festas naionais. Em outros momentos, os saerdotesde maior obi�a hegavam a obrar o equivalente a uma semana de trabalho por um par de pombas,o qual poderia bem ser vendido ao pobre por uns pouos entavos. Os \�lhos de An�as" haviamome�ado j�a a estabeleer os seus bazares nos reintos do templo; aqueles mesmos merados degêneros que perduraram at�e o momento em que foram, a�nal, destru��dos pelos populares, três anosantes da destrui�~ao do pr�oprio templo.O tr�a�o de animais e de outras meradorias para o sarif��io, entretanto, n~ao era o �unio modopelo qual se profanava as pra�as do templo. Nessa �epoa havia se fomentado um sistema extensode interâmbio ban�ario e omerial, que foi levado at�e para dentro dos reintos do templo. E tudoisso aonteera do seguinte modo: durante a dinastia dos asmoneanos, os judeus unhavam as suaspr�oprias moedas de prata, e, havendo sido estabeleida a pr�atia de exigir-se que os tributos no valorde meio silo, ao templo, todas as outras taxas do templo eram pagas nessa moeda judaia. Talregulamenta�~ao tornava neess�ario que se lieniassem ambistas para onverter as muitas moedasem irula�~ao, na Palestina e em outras prov��nias do imp�erio romano, por esse silo ortodoxo deunhagem judaia. A taxa do templo, por pessoa, pag�avel por todos, exeto pelas mulheres, esravose menores, era de meio silo, uma moeda de aproximadamente um ent��metro de diâmetro e largaespessura. Na �epoa de Jesus os saerdotes estavam isentos tamb�em do pagamento das taxas dotemplo. E, desse modo, entre os dias 15 e 25 do mês anterior �a P�asoa, os ambistas autorizadosinstalavam os seus postos nas prinipais idades da Palestina, om o prop�osito de forneer ao povojudeu a moeda adequada para pagar as taxas do templo quando estivesse em Jerusal�em. Depoisdesse per��odo de dez dias, os ambistas iam para Jerusal�em e ontinuavam om as suas mesas deâmbio nas pra�as do templo. Era-lhes permitido obrar uma omiss~ao equivalente a três ou quatroêntimos pela troa de uma moeda ujo valor era de era de dez êntimos, e aso uma moeda demaior valor fosse ofereida para a troa, era-lhes permitido obrar em dobro. Do mesmo modo essesbanqueiros do templo reebiam om luros pela troa de qualquer dinheiro destinado �a ompra deanimais para sarif��io, ou destinado ao pagamento de votos e oferendas.Esses ambistas do templo n~ao apenas efetuavam os neg�oios ban�arios pelo luro no âmbio, demais de vinte moedas diferentes, que os peregrinos visitantes traziam periodiamente a Jerusal�em,mas tamb�em partiipavam de todas as outras esp�eies de transa�~oes pertinentes ao neg�oio ban�ario.E, tanto o tesouro do templo quanto os seus dirigentes, luravam tremendamente om essas atividadesomeriais. N~ao era inomum que o tesouro do templo guardasse o equivalente a mais de dez milh~oesde d�olares, enquanto a gente omum de�nhava na pobreza e ontinuava a pagar arreada�~oes injustas.Nessa segunda-feira pela manh~a, em meio �a multid~ao barulhenta de ambistas, de meradores ede vendedores de gado, Jesus tentou ensinar o evangelho do Reino do �eu. E n~ao era ele o �unioa ressentir-se dessa profana�~ao do templo; a gente omum, espeialmente de visitantes judeus deprov��nias estrangeiras, tamb�em se ressentia sineramente dessa profana�~ao espeulativa da asanaional do seu ulto. Nessa �epoa, o pr�oprio sin�edrio mantinha as suas reuni~oes regulares em umasala erada por todo esse murm�urio e onfus~ao de om�erio e de âmbio.No momento em que Jesus estava para ome�ar a falar, duas oisas aonteeram que prenderam asua aten�~ao. Na mesa de dinheiro de um ambista por perto, havia surgido uma disuss~ao violenta ealorosa, sobre uma omiss~ao exessivamente elevada, obrada a um judeu de Alexandria, enquantoao mesmo tempo a atmosfera ali foi rompida pelos mugidos de uma manada de uns em bois os quaisestavam sendo onduzidos de um setor dos urrais para outro. Quando se deteve, ontemplando,sileniosa e pensativamente, essa ena de om�erio e onfus~ao, Jesus observou, perto de si, um ândidogalileu, um homem om quem ele erta vez havia falado em Irom, sendo ridiularizado e empurradopor uns judeus arrogantes e pretensiosamente metidos a superiores; e, tudo isso ombinado, produziuum dos estranhos aessos peri�odios de indigna�~ao emotiva na alma de Jesus.Para assombro dos seus ap�ostolos, que estavam por perto, e que se abstiveram de partiiparnaquilo que logo aonteeu, Jesus deseu da plataforma de instrutor e dirigiu-se ao garoto que estava1820



onduzindo o gado pela pra�a, tomou dele o hiote de ordas e rapidamente tirou os animais dotemplo. Isso, todavia, n~ao foi tudo; a passos largos, e majestosamente, diante do olhar assombradodos milhares de pessoas reunidas na pra�a do templo, Jesus dirigiu-se ao urral mais distante e pôs-sea abrir as porteiras de todos os urrais e a oloar para fora os animais aprisionados. Nesse momentoos peregrinos ali reunidos �aram exaltados e, em uma gritaria tumultuada, foram at�e os bazares eome�aram a virar as mesas dos ambistas. Em menos de ino minutos, todo o om�erio foi varridodo templo. No instante em que os guardas romanos da vizinhan�a surgiram em ena, tudo j�a haviasido aquietado e a multid~ao j�a se enontrava omportada; e Jesus, voltando �a plataforma do orador,disse �a multid~ao: \V�os testemunhastes, neste dia, o que est�a esrito nas esrituras: `A minha asaser�a hamada de uma asa de ora�~ao para todas as na�~oes, mas �zestes dela um ovil de ladr~oes' ".Antes, ontudo, de Jesus poder dizer outras palavras mais, a grande multid~ao irrompeu em hosanasde louva�~ao e, logo em seguida, um grande grupo de jovens, saindo da multid~ao, antou hinos degratid~ao, por os meradores profanos e usur�arios haverem sido expulsos do templo sagrado. Nessemomento alguns dos saerdotes tinham hegado ao loal, e um deles disse a Jesus: \N~ao ouvis oque os �lhos dos levitas dizem?" E o Mestre respondeu: \Nuna lestes: `da boa das rian�as e doslatentes a louva�~ao saiu perfeita?' " Durante todo o restante daquele dia, enquanto Jesus ensinava,os guardas oloados pelo povo vigiavam em ada aro de entrada, e n~ao permitiriam que ningu�emlevasse sequer uma vasilha vazia pelas pra�as do templo.Quando os prinipais saerdotes e os esribas ouviram ontar sobre esses aonteimentos, �aramsem fala. Quanto mais temiam o Mestre, mais �avam determinados a destru��-lo. Mas se sentiamonfusos. N~ao sabiam omo exeutar a sua senten�a de morte, por temeram bastante as multid~oes,que agora expressavam abertamente a sua aprova�~ao pela expuls~ao dos espeuladores profanos. E,durante todo esse dia, um dia de paz e de tranq�uilidade nas pra�as do templo, o povo ouviu aqueleensinamento e manteve-se literalmente suspenso pelas palavras do Mestre.Essa a�~ao surpreendente de Jesus estava al�em da ompreens~ao dos seus ap�ostolos. Eles �aramt~ao desonertados pela a�~ao repentina e inesperada do seu Mestre, que permaneeram agrupados,durante todo o epis�odio, perto da plataforma do orador; e n~ao levantaram sequer um dedo paraajudar nessa limpeza do templo. Se esse aonteimento espetaular tivesse oorrido no dia anterior,no momento da hegada triunfal de Jesus ao templo, no t�ermino da sua tumultuada proiss~ao pelosport~oes da idade, todo o tempo alamado em altos brados, a multid~ao teria estado pronta paratudo; mas, vindo omo veio, ningu�em se enontrava absolutamente preparado para partiipar.Essa puri�a�~ao do templo mostra a atitude do Mestre para om a omerializa�~ao das pr�atiasda religi~ao, bem omo a sua abomina�~ao por todas as formas de injusti�as e de extors~ao dos pobrese dos ignorantes. O epis�odio demonstra tamb�em que Jesus n~ao via om aprova�~ao a ren�unia deempregar a for�a para proteger a maioria de um erto grupo humano qualquer, ontra as pr�atiasdesleais e esravizadoras de minorias injustas, as quais podem entrinheirar-se por detr�as do poderpol��tio, �naneiro ou elesi�astio. N~ao se deve permitir que homens astuiosos, perversos e arti�i-osos organizem-se para a explora�~ao e opress~ao daqueles que, por ausa do seu idealismo, n~ao est~aodispostos a reorrer �a for�a para se autoproteger ou para a exeu�~ao dos seus projetos dignos delouvor.173.2 Desa�ando a Autoridade do MestreA entrada triunfal em Jerusal�em, no domingo, intimidara tanto os l��deres judeus que eles se abs-tiveram de prender Jesus. Hoje, essa puri�a�~ao espetaular do templo, do mesmo modo, adiouefetivamente a pris~ao do Mestre. Dia a dia, os dirigentes dos judeus tornavam-se ada vez maisdeterminados a destru��-lo, mas �avam perturbados por dois medos, que onspiraram para retardara hora de desferir o golpe. Os prinipais saerdotes e os esribas n~ao estavam dispostos a prender1821



Jesus em p�ublio, por medo de que a multid~ao se voltasse ontra eles na f�uria do ressentimento; elestamb�em temiam a possibilidade de terem de onvoar os guardas romanos para sufoar uma revoltapopular.Na sess~ao do sin�edrio, ao meio-dia, �ou deidido por unanimidade que Jesus devia ser rapidamentedestru��do, j�a que nenhum amigo do Mestre ompareera a essa reuni~ao. Contudo, n~ao onseguiramhegar a um onsenso quanto ao momento e �a maneira de prendê-lo. Finalmente onordaram emapontar ino grupos para se misturarem ao povo e, ent~ao, busar enred�a-lo nos pr�oprios ensinamentosou, de algum outro modo, olo�a-lo em desr�edito perante aqueles que ouviam o seu ensinamento. E,assim, por volta das duas horas, quando Jesus mal havia iniiado a sua palestra sobre \A Liberdadeda Filia�~ao", um grupo desses ani~aes de Israel abriu aminho at�e perto de Jesus e, interrompendo-oda maneira ostumeira, �zeram esta pergunta: \Com qual autoridade tu fazes essas oisas? Quemte deu essa autoridade?"Era de todo pr�oprio que os dirigentes do templo e os o�iais do sin�edrio judeu devessem fazeressa pergunta a qualquer um que presumisse ensinar e atuar de modo extraordin�ario, omo haviasido arater��stio de Jesus, espeialmente no que onernia �a sua onduta reente de retirar todo oom�erio do templo. Esses omeriantes e ambistas operavam todos om a lien�a direta dos diri-gentes mais altos; e uma perentagem dos seus ganhos, supunha-se, ia diretamente para o tesouro dotemplo. N~ao vos esque�ais de que autoridade era a senha para todo o mundo judeu. Os profetas esta-vam sempre susitando problemas posto que, t~ao ousadamente, presumiam ensinar, sem autoridade,sem terem sido devidamente instru��dos nas aademias rab��nias e sem serem ordenados regularmentepelo sin�edrio. A falta dessa autoridade, em prega�~oes p�ublias pretensiosas, era onsiderada omoindiadora de atrevimento ignorante ou de rebeli~ao aberta. Nessa �epoa, apenas o sin�edrio poderiaordenar um ani~ao ou um instrutor; e a erimônia para tal havia de ter lugar na presen�a de pelomenos três pessoas que tivessem sido assim anteriormente ordenadas. Tal ordena�~ao onferia o t��tulode \rabino" ao instrutor e tamb�em o quali�ava para atuar omo juiz, \obrigando ou desobrigandoas quest~oes que poderiam ser levadas a ele para julgamento".Nessa hora da tarde, os dirigentes do templo vieram perante Jesus, n~ao apenas desa�ando o seuensinamento, mas tamb�em os seus atos. Jesus bem sabia que esses mesmos homens h�a muito vinhama�rmando publiamente que a sua autoridade para ensinar era satânia, e que todas as suas obraspoderosas haviam sido realizadas pelo poder do pr��nipe dos demônios. O Mestre, por onseguinte,ome�ou a sua resposta �a pergunta deles devolvendo-lhes uma ontrapergunta. Disse Jesus: \Eugostaria de fazer-lhes uma pergunta que, se me responderdes, eu da mesma forma dir-vos-ei por meiode qual autoridade eu fa�o essas obras. De quem prov�em o batismo de Jo~ao? Jo~ao obteve a suaautoridade dos �eus ou dos homens?"E quando os seus interrogadores ouviram isso, retiraram-se de lado para aonselharem-se entresi quanto �a resposta que deveriam dar. Haviam pensado em embara�ar Jesus diante da multid~ao,mas agora se enontravam muito mais onfundidos diante de todos que estavam reunidos naquelemomento na pra�a do templo. E a derrota deles tornou-se ainda mais aparente quando voltaramdizendo a Jesus: \A respeito do batismo de Jo~ao, n~ao podemos responder; n~ao sabemos". E assimresponderam ao Mestre ap�os haverem argumentado entre si: se dissermos que vinha do �eu, ent~ao elenos perguntar�a por que n~ao areditamos nele, e, talvez, ainda aresente que reebeu a sua autoridadede Jo~ao; e se dissermos que provinha dos homens, ent~ao a multid~ao poderia voltar-se ontra n�os,pois a maioria deles sustenta que Jo~ao foi um profeta. Desse modo eles viram-se obrigados, peranteJesus e o povo, a onfessar que, mesmo sendo instrutores e l��deres religiosos de Israel, n~ao podiam(ou n~ao queriam) expressar uma opini~ao sobre a miss~ao de Jo~ao. E depois que eles falaram, Jesus,abaixando os olhos at�e eles, disse: \Eu, tampouo, dir-vos-ei por autoridade de quem eu fa�o essasoisas".Jesus nuna teve a inten�~ao de reorrer �a autoridade de Jo~ao; Jo~ao nuna fora ordenado pelosin�edrio. A autoridade de Jesus estava nele pr�oprio e na supremaia eterna do seu Pai.1822



Ao empregar esse m�etodo para lidar om os seus advers�arios, Jesus n~ao teve a inten�~ao de evadir-seda pergunta. A prin��pio poderia pareer que ele fosse ulpado de uma evasiva magistral, mas isson~ao aonteeu. Jesus nuna se dispôs a tirar uma vantagem injusta, nem mesmo dos seus inimigos.Na sua evasiva aparente, ele realmente ofereeu a todos os seus ouvintes a resposta �a pergunta dosfariseus sobre a autoridade que estava por tr�as da sua miss~ao. Eles haviam a�rmado que Jesusatuava pela autoridade do pr��nipe dos demônios. E ele havia repetidamente dito que todos os seusensinamentos e obras vinham do poder e da autoridade do seu Pai nos �eus. E a isso os l��deres judeusreusaram-se aeitar; e busavam aoss�a-lo, levando-o a admitir que era um instrutor irregular, j�a quenuna havia sido sanionado pelo sin�edrio. Ao responder a eles omo o fez, embora sem pretenderque a sua autoridade viesse de Jo~ao, ele satisfez ao povo om a onlus~ao de que o esfor�o dosseus inimigos, para peg�a-lo em uma armadilha, efetivamente havia rea��do sobre eles pr�oprios e osdesareditava aos olhos de todos ali presentes.E tal genialidade do Mestre, para lidar om os seus advers�arios, era o que os deixava om tantomedo dele. E n~ao tentaram mais perguntar nada naquele dia; retiraram-se para aonselhar-se aindamais entre si. O povo, ontudo, n~ao demorou em disernir a desonestidade e a insineridade nessasperguntas feitas pelos dirigentes judeus. Mesmo a gente omum n~ao podia deixar de diferen�ar entrea majestade moral do Mestre e a hiporisia insidiosa dos seus inimigos. Contudo, a limpeza dotemplo havia levado os sadueus a unirem-se aos fariseus, no aperfei�oamento do plano para destruirJesus. E os sadueus agora representavam a maioria no sin�edrio.
173.3 Par�abola dos Dois FilhosEnquanto os apiosos fariseus permaneiam ali diante de Jesus, em silênio, ele abaixou os olhospara enar�a-los e dizer: \Posto que tendes d�uvidas sobre a miss~ao de Jo~ao e j�a que estais oligados,em inimizade, ontra os ensinamentos e obras do Filho do Homem, prestai aten�~ao �a par�abola queirei ontar-vos: Um erto dono de terras, grande e respeitado, possu��a dois �lhos e, desejando a ajudados seus �lhos na administra�~ao das suas extensas propriedades, veio at�e um deles e disse: `Filho, v�atrabalhar hoje no meu vinhedo'. E esse �lho irreetido respondeu ao pai dizendo: `Eu n~ao irei'; masarrependeu-se depois e foi. Quando se enontrou om o �lho mais velho, disse-lhe do mesmo modo:`Filho, v�a trabalhar no meu vinhedo'. E esse �lho, hip�orita e in�el, respondeu: `Sim, meu pai, euirei'. Mas quando o seu pai distaniou-se, ele n~ao foi. Deixe que eu vos pergunte, qual desses �lhosrealmente fez a vontade do seu pai?"E o povo falou em uma s�o voz, dizendo: \O primeiro �lho". E ent~ao Jesus disse: \Assim �e; e agoraeu delaro que publianos e prostitutas, ainda que pare�am negar-se ao hamado de arrependimento,ver~ao o erro do seu aminho e ir~ao para o Reino de Deus, antes de v�os, que têm grandes pretens~oesde servir ao Pai nos �eus, mas que reusais a fazer as obras do Pai. N~ao fostes v�os, fariseus e esribas,que restes em Jo~ao, mas foram, sim, os publianos e os peadores; e v�os n~ao areditais nos meusensinamentos, mas o povo omum ouve as minhas palavras om ontentamento".Jesus n~ao desprezou os fariseus e os sadueus pessoalmente. Ele busou desareditar, na verdade,os seus sistemas de ensino e de pr�atia. Ele n~ao foi hostil a nenhum homem, mas, em tudo isso, oorreum hoque inevit�avel entre uma religi~ao nova e viva, do esp��rito, e a religi~ao velha, da erimônia, datradi�~ao e da autoridade.Os doze ap�ostolos, durante todo esse tempo, permaneeram perto do Mestre; mas, de nenhummodo partiiparam desses atos. Cada um dos doze reagia, de uma maneira pr�opria e peuliar, aosaonteimentos desses �ultimos dias na ministra�~ao de Jesus na arne; e ada um deles, igualmente,permaneeu obediente ao omando, do Mestre, para que se abstivesse de qualquer ensinamento eprega�~ao p�ublios durante essa semana de P�asoa.1823



173.4 Par�abola do Propriet�ario Ausente
Quando os prinipais fariseus e esribas, que haviam prourado envolver Jesus om as suas perguntas,terminaram de ouvir a hist�oria dos dois �lhos, retiraram-se para um novo aonselhamento; e o Mestre,voltando a sua aten�~ao para a multid~ao atenta, ontou uma outra par�abola:\Havia um homem bom que era dono de uma propriedade e que plantou um vinhedo. Coloou umaera em volta da planta�~ao, avou uma vala para prensar uva e onstruiu uma torre-de-vigia para osguardas. Ent~ao, deixou o vinhedo para uns arrendat�arios, enquanto saiu em uma longa viagem a umoutro pa��s. Quando a esta�~ao das frutas se aproximou, ele enviou servi�ais aos arrendat�arios, parareeber o aluguel. Todavia, eles onsultaram entre si e reusaram-se a dar �aqueles servi�ais as frutasque deviam ao senhor deles; al�em disso, agredindo os servi�ais, bateram em um deles, apedrejaramoutro e mandaram os outros embora, de m~aos vazias. Quando o propriet�ario soube de tudo isso,enviou outros servi�ais, de maior on�an�a, para negoiar om esses arrendat�arios perversos; a estes,eles feriram e trataram tamb�em de modo vergonhoso. E ent~ao o propriet�ario enviou o seu servi�alfavorito, o seu administrador; e eles mataramno. E ainda, om toda a paiênia e indulgênia,ele despahou muitos outros servi�ais; mas a nenhum eles reeberiam. Em alguns, eles bateram; aoutros eles os mataram. E quando o propriet�ario se viu tratado dessa maneira, deidiu enviar oseu �lho para lidar om esses arrendat�arios ingratos, dizendo a si pr�oprio: `Eles podem destratar osmeus servi�ais, mas ertamente demonstrar~ao respeito pelo meu �lho amado'. Mas, quando essesarrendat�arios perversos e sem arrependimento viram o �lho, eles raioinaram entre si: `Este �e oherdeiro; vinde, vamos mat�a-lo e ent~ao a heran�a ser�a nossa'. E assim eles agarraram-no e, depoisde jog�a-lo para fora do vinhedo, eles o mataram. Quando o senhor daquele vinhedo souber omo elesrejeitaram e mataram o seu �lho, o que ele far�a �aqueles homens ingratos e perversos?"Ao ouvirem essa par�abola e a pergunta que Jesus havia feito, alguns em meio ao povo responderam:\Ele ir�a destruir esses homens miser�aveis e arrendar�a o seu vinhedo a outros agriultores honestos, quelhe entregar~ao as frutas na esta�~ao erta". Quando alguns entre os que estavam ouvindo, pereberamque essa par�abola referia-se �a na�~ao judaia, ao tratamento que ela havia dispensado aos profetas e�a rejei�~ao iminente de Jesus e do evangelho do Reino, eles disseram om tristeza: \Que Deus pro��baque ontinuemos a fazer essas oisas".Jesus viu um grupo de sadueus e fariseus abrindo aminho na multid~ao; e, ent~ao, parou umpouo, at�e que eles hegassem perto dele, quando ent~ao disse: \V�os sabeis omo os vossos paisrejeitaram os profetas; e bem sabeis que, no vosso ora�~ao, j�a deidistes rejeitar o Filho do Homem".Na oasi~ao, olhando de modo persrutador para esses saerdotes e ani~aes que permaneiam na suafrente, Jesus disse: \J�a lestes nas esrituras sobre a pedra que os onstrutores rejeitaram e que,quando o povo a desobriu, foi onvertida na pedra angular? Assim, uma vez mais eu vos previno deque, se ontinuardes a reha�ar a esse evangelho, em breve o Reino de Deus ser�a tirado de v�os e dadoa um povo disposto a reeber as boas-novas e a oneber os frutos do esp��rito. E h�a um mist�erioa respeito dessa pedra, pois aquele que ai sobre ela, ainda que se rompa em peda�os, ser�a salvo;mas aquele, sobre o qual essa pedra air, ser�a onvertido em p�o e as suas inzas jogadas aos quatroventos".Ao ouvirem essas palavras, os fariseus ompreenderam que Jesus referia-se a eles pr�oprios e aosoutros l��deres judeus. Eles desejavam ardentemente prendê-lo ali e naquele momento, mas temiama multid~ao. Contudo, estavam t~ao enraiveidos om as palavras do Mestre que se retiraram e orga-nizaram outro onselho, entre eles, para saber omo poderiam lev�a-lo �a morte. E, naquela noite, ossadueus e os fariseus uniram as m~aos para planejar peg�a-lo no dia seguinte.1824



173.5 Par�abola da Festa de CasamentoAp�os haverem-se retirado, os esribas e os dirigentes, Jesus dirigiu-se uma vez mais �a multid~aoreunida e ontou a par�abola da festa de asamento. Ele disse:\O Reino do �eu pode ser omparado a um erto rei que fez uma festa de asamento para o seu�lho e despahou mensageiros para hamar todos aqueles que haviam sido previamente onvidadospara a festa, dizendo: `Tudo est�a pronto para a eia de asamento no pal�aio do rei'. Nisso, muitosdaqueles que haviam prometido ompareer, desta vez negaram-se a ir. Quando o rei soube dessasreusas ao seu onvite, enviou outros servos e mensageiros, dizendo-lhes: `Comuniai a todos aquelesque foram onvidados, para virem, pois, eis que o meu jantar est�a pronto. Os meus bois e os animaismais gordos foram mortos, e tudo est�a mais que pronto para a elebra�~ao do asamento vindourodo meu �lho'. E novamente os onvidados negligentes �zeram pouo desse hamado do seu rei, etomaram os seus aminhos; um foi para a fazenda, outro para a erâmia e outros para as suasmeradorias. Outros, ainda, n~ao ontentes em menosprezar assim o onvite do rei, em uma rebeli~aoaberta, pegaram os seus mensageiros, maltratando-os vergonhosamente e matando mesmo algunsdeles. Quando perebeu que os h�ospedes seleionados, at�e mesmo aqueles que haviam aeitado oseu onvite anterior e que haviam prometido ompareer �as festas das bodas, por �m rejeitaramesse onvite e em rebeli~ao ataaram e mataram os mensageiros esolhidos, o rei �ou extremamenteenolerizado. E, ent~ao, esse rei insultado instruiu os seus ex�eritos e os ex�eritos dos seus aliadospara que destru��ssem os assassinos rebeldes e inendiassem a sua idade.\Depois de haver punido os que haviam desdenhado seu onvite, esolheu ainda um outro dia paraa festa de asamento e disse aos seus mensageiros: `Aqueles primeiros onvidados para o asamenton~ao s~ao dignos; ide, pois, agora, �as enruzilhadas das estradas e mesmo al�em das fronteiras da idadee, a quantos enontrardes, onvidai-os, ainda que sejam estrangeiros, para vir e ompareer a essafesta de bodas'. E, ent~ao, esses servidores foram �as estradas e loais fora de rota, reunindo tantosquantos enontraram, bons e maus, rios e pobres, de modo que, a�nal, a sala de asamento �asserepleta de onvivas dispostos. Quando tudo se enontrava pronto, o rei veio estar om os onvidadose, para sua surpresa, viu um homem sem a roupa nupial. Havendo forneido livremente as roupasdas bodas a todos os onvidados, o rei disse dirigindo-se a esse homem: `Amigo, omo podes vir �a salados onvidados, em tal oasi~ao, sem uma roupa de asamento?' E esse homem desprevenido �oualado. Ent~ao, disse o rei aos servi�ais: `Expulsem da minha asa este onvidado sem onsidera�~ao.E que ele ompartilhe da sorte de todos os outros que desprezaram a minha hospitalidade, rejeitandoo meu hamado. N~ao terei aqui ningu�em, a n~ao ser aqueles que se regozijam de aeitar o meu onvite,e que me honram ao vestir as roupas de onvidados gratuitamente ofereidas a todos' ".Depois de ontar essa par�abola, Jesus estava a ponto de despedir a multid~ao, quando um renteomiserado, abrindo aminho por entre os grupos, at�e hegar a ele, perguntou: \Mas, Mestre, omosaberemos sobre essas oisas? Como estaremos prontos para o onvite do rei? Que sinal tu dar�as paraque saibamos que �es o Filho de Deus?" E quando o Mestre ouviu isso, ele disse: \Apenas um sinalvos ser�a dado". E ent~ao, apontando para o pr�oprio orpo, ele ontinuou: \Destru�� este templo, e emtrês dias eu o levantarei". Mas eles n~ao o ompreenderam e, enquanto dispersavam-se onversaramentre si, dizendo: \Este templo est�a sendo onstru��do h�a quase inq�uenta anos, e ele ainda diz que odestruir�a e o reonstruir�a em três dias". Mesmo os seus ap�ostolos n~ao ompreenderam o signi�adodessa a�rma�~ao, mas, posteriormente, depois da sua ressurrei�~ao, eles reordaram-se do que Jesushavia dito.Por volta de quatro horas, nessa tarde, Jesus aenou para os seus ap�ostolos e indiou que desejavadeixar o templo e ir a Betânia para a sua refei�~ao e para desansar naquela noite. Na subida do montedas Oliveiras, Jesus indiou a Andr�e, a Filipe e a Tom�e que, no dia seguinte, deveriam estabeleerum aampamento mais pr�oximo da idade, para poderem oup�a-lo durante o restante da semana daP�asoa. Em umprimento a essa instru�~ao, na manh~a seguinte, oloaram as suas tendas em uma1825



ravina inlinada que dominava o parque de aampamento p�ublio do Getsêmani, em um pequenoterreno que pertenia a Sim~ao de Betânia.E, novamente, era um grupo de judeus sileniosos, aquele que subiu a rampa oeste do montedas Oliveiras, nesse domingo �a noite. Esses doze homens, omo nuna antes, ome�avam a sentirque alguma oisa tr�agia estava para advir. Embora a dram�atia puri�a�~ao do templo, duranteaquela manh~a, houvesse renovado as esperan�as de ver o Mestre impor-se, manifestando os seus altospoderes, os aonteimentos de toda a tarde resultaram mais em um antil��max apenas, pois indiavamtodos uma rejei�~ao erta dos ensinamentos de Jesus, da parte das autoridades judaias. Os ap�ostolos,que estavam j�a tomados pela d�uvida, se viram presos pela forte garra de uma inerteza terr��vel.Deram-se onta de que uns pouos e urtos dias, apenas, interpunham-se entre os aonteimentosdo dia que passava e o olapso de uma fatalidade iminente. Todos sentiam alguma oisa terr��vel poraonteer, mas n~ao sabiam o que esperar. E foram para os seus v�arios loais de desanso, mas pouodormiram. At�e mesmo os gêmeos Alfeus, a�nal, foram despertados para a ompreens~ao de que osaonteimentos da vida do Mestre estavam rapidamente atingindo a sua ulmina�~ao �nal.
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Cap��tulo 174Ter�a-Feira de Manh~a no TemploPOR VOLTA das sete horas, nessa ter�a-feira pela manh~a, Jesus enontrou-se om os ap�ostolos,o orpo de mulheres e ainda uns vinte e quatro outros dis��pulos proeminentes, na asa de Sim~ao.Nessa reuni~ao ele despediu-se de L�azaro, passando-lhe a instru�~ao que o levou a fugir logo para aFilad�el�a, na Per�eia, onde mais tarde ligou-se ao movimento mission�ario uja sede situava-se naquelaidade. Jesus tamb�em disse adeus ao idoso Sim~ao; e deu o seu onselho de despedida ao orpo demulheres, nuna mais se dirigindo de novo a elas formalmente.Nessa manh~a, Jesus saudou ada um dos doze om palavras pessoais. A Andr�e ele disse: \N~ao tedesanimes om os aonteimentos que temos pela frente. Mant�em um ontrole �rme dos teus irm~aose uida para que n~ao te vejam abatido". A Pedro, ele disse: \N~ao ponhas a tua on�an�a na for�ado teu bra�o, nem nas armas de a�o. Estabelee-te nas funda�~oes espirituais das rohas eternas".A Tiago, Jesus disse: \N~ao hesites por ausa das aparênias externas. Permanee �rme na tua f�e;e logo saber�as da realidade daquilo em que rês". A Jo~ao, ele disse: \Sê gentil; ama at�e mesmo osteus inimigos; sê tolerante. E lembra-te de que eu on�ei muitas oisas a ti". A Natanael, Jesusdisse: \N~ao julgues pelas aparênias; permanee �rme na tua f�e, quando tudo pareer desabar; sê�el �a tua miss~ao omo embaixador do Reino". A Filipe, ele disse: \Permanee impass��vel diantedos aonteimentos que agora s~ao iminentes. Mant�em-te inabalado, mesmo quando n~ao puderes vero aminho. Sê leal ao teu juramento de onsagra�~ao". A Mateus, ele disse: \N~ao te esque�as damiseri�ordia que te reebeu no Reino. Que nenhum homem te trapaeie quanto �a tua reompensaeterna. Do mesmo modo que resististe �as inlina�~oes da natureza mortal, esteja disposto a serimperturb�avel". A Tom�e, ele disse: \N~ao importa qu~ao dif��il possa ser, agora dever�as aminharpela f�e e n~ao apenas pelo que os teus olhos vêem. N~ao duvides de que sou apaz de terminar a obraque iniiei; nem de que �nalmente ainda verei todos os meus ��eis embaixadores, no futuro do Reino".Para os gêmeos Alfeus, ele disse: \N~ao vos deixeis subjugar pelas oisas que n~ao podeis ompreender.Sede ��eis ao afeto dos vossos ora�~oes e n~ao depositeis a vossa on�an�a nos grandes homens, nemna atitude inonstante do povo. Permaneei junto aos vossos irm~aos". A Sim~ao zelote, ele disse:\Sim~ao, tu podes estar despeda�ado pelo desapontamento, mas o teu esp��rito elevar-se-�a aima detudo o que sueder. O que n~ao onseguiste aprender de mim, o meu esp��rito te ensinar�a. Busa asrealidades verdadeiras do esp��rito e essa de atrair-te para as sombras do irreal e do material". E,para Judas Isariotes, ele disse: \Judas, eu tenho te amado e tenho orado para que ames os teusirm~aos. N~ao te anses de fazer o bem; e eu gostaria de prevenir-te para que tomes uidado om ostrajetos esorregadios da adula�~ao e om os dardos envenenados do medo de ser ridiularizado".E quando onluiu essas sauda�~oes, partiu para Jerusal�em om Andr�e, Pedro, Tiago e Jo~ao,enquanto os outros ap�ostolos oupavam-se de estabeleer o aampamento do Getsêmani, para ondedirigir-se-iam nessa noite e onde instalariam a sede-entral para o restante da vida do Mestre naarne. Na metade da desida do monte das Oliveiras, Jesus parou e onversou por mais de uma horaom os quatro ap�ostolos. 1827



174.1 O Perd~ao DivinoPedro e Tiago haviam-se empenhado, durante v�arios dias, em disutir as suas diferen�as de opini~aosobre os ensinamentos do Mestre a respeito do perd~ao do peado. Ambos onordaram em expora quest~ao a Jesus; e Pedro aproveitou essa oasi~ao omo uma oportunidade apropriada para obtero onselho do Mestre. Assim, Sim~ao Pedro interrompeu a onversa sobre as diferen�as entre alouva�~ao e a adora�~ao, perguntando: \Mestre, Tiago e eu n~ao temos a mesma id�eia a respeito dosteus ensinamentos sobre o perd~ao do peado. Conforme Tiago, tu ensinas que o Pai nos perdoamesmo antes de lhe pedirmos; e eu sustento que o arrependimento e a on�ss~ao devem preeder operd~ao. Qual de n�os est�a erto? O que dizes?"Depois de um breve silênio, Jesus olhou de modo signi�ativo para todos os quatro e respondeu:\Meus irm~aos, vos equivoais nas vossas opini~oes, porque n~ao ompreendeis a natureza das rela�~oes��ntimas e amorosas entre a riatura e o Criador, entre homem e Deus. N~ao aptastes a simp�atiaompaix~ao que o s�abio pai nutre pelo seu �lho imaturo e, mesmo, algumas vezes equivoado. Defato, �e question�avel que pais inteligentes e afetuosos sejam algum dia hamados a perdoar a um �lhonormal omum. As rela�~oes de entendimento ligadas �as atitudes de amor impedem e�azmente todosos distaniamentos que mais tarde requerem o reajuste pelo arrependimento da parte do �lho, parater o perd~ao do pai.\Uma parte de todo pai vive no �lho. O pai desfruta de prioridade e superioridade na ompreens~ao,em todas quest~oes ligadas �a rela�~ao �lho-pai. O pai �e apaz de pereber a imaturidade do �lho �a luzda maturidade paterna mais elevada, da experiênia amadureida de ompanheiro om mais idade.No aso do �lho terreno e do Pai eleste, o Pai divino possui a ompaix~ao de um modo in�nito edivino, bem omo apaidade de entendimento por meio do amor. O perd~ao divino �e inevit�avel,inerente e inalien�avel �a ompreens~ao in�nita de Deus, no seu onheimento perfeito de tudo queonerne ao julgamento equivoado e �a esolha errônea do �lho. A justi�a divina �e t~ao eternamenteequânime, que infalivelmente vem junto om a miseri�ordia da ompreens~ao.\Quando um homem s�abio ompreende os impulsos interiores dos semelhantes, ele h�a de am�a-los.E quando amais o vosso irm~ao, j�a o perdoastes. Essa apaidade de ompreender a natureza dohomem e de perdoar seus erros aparentes �e divina. Sendo pais s�abios, desse modo, ireis amar eompreender vossos �lhos, e at�e perdo�a-los, quando um desentendimento transit�orio aparentementevos houver separado. O �lho, por ser imaturo e por faltar-lhe um entendimento mais pleno, daprofundidade da rela�~ao �lho-pai, freq�uentemente �e possu��do por um sentimento de ulpa pelo seudistaniamento da aprova�~ao ompleta do pai; mas o pai verdadeiro n~ao toma onsiênia de talsepara�~ao. O peado �e uma experiênia da onsiênia da riatura, n~ao �e parte da onsiênia deDeus.\A vossa inapaidade ou falta de disposi�~ao de perdoar os vossos semelhantes �e a medida davossa imaturidade, do vosso insuesso em alan�ar a ompaix~ao amadureida, a ompreens~ao e oamor. V�os mantendes ranores e nutris id�eias de vingan�a na propor�~ao direta da vossa ignorâniasobre a natureza interior e as verdadeiras aspira�~oes dos vossos �lhos e vossos semelhantes. O amor �euma realiza�~ao do impulso divino interno da vida. Ele baseia-se na ompreens~ao, nutre-se do servi�on~ao-ego��sta e aperfei�oa-se na sabedoria".174.2 Perguntas dos Dirigentes JudeusNa segunda-feira �a noitinha foi realizado um onselho do sin�edrio om uns inq�uenta outros l��deresseleionados entre esribas, fariseus e sadueus. Essa assembl�eia hegou ao onsenso geral de queseria perigoso prender Jesus em p�ublio, por ausa da sua inuênia sobre os sentimentos do povoomum. E tamb�em a opini~ao da maioria foi a de que um erto esfor�o deveria ser feito a �m de1828



desaredit�a-lo aos olhos da multid~ao, antes que fosse preso e trazido a julgamento. E, assim, v�ariosgrupos de homens eruditos foram designados para estarem dispon��veis na manh~a seguinte, no templo,a �m de preparar armadilhas para ele, om perguntas dif��eis, e busar embara��a-lo de outros modosperante o povo. Finalmente, fariseus, sadueus e, mesmo, herodianos estavam todos unidos nesseesfor�o para desareditar Jesus aos olhos das multid~oes da P�asoa.Na ter�a-feira pela manh~a, quando Jesus hegou �a pra�a do templo e ome�ou a ensinar, mal haviadito umas pouas palavras quando um grupo de estudantes mais jovens, das aademias, o qual haviasido ensaiado om esse prop�osito, adiantou-se, e o seu porta-voz dirigiu-se a Jesus: \Mestre, sabemosque �es um instrutor ��ntegro, omo sabemos que tu prolamas os aminhos da verdade, e que servesapenas a Deus; que n~ao temes a nenhum homem e n~ao tens preferênia por nenhuma pessoa. Somosapenas estudantes e gostar��amos de saber a verdade sobre uma quest~ao que nos perturba; a nossadi�uldade �e esta: �e l��ito que devamos pagar o tributo a C�esar? Devemos pagar ou n~ao devemospagar?" Jesus, perebendo a hiporisia e a artimanha deles, lhes disse: \Por que vindes assim paratentar-me? Mostrai-me o dinheiro do tributo e eu vos responderei". E quando eles lhe entregaramum den�ario, ele examinou-o e disse: \Esta moeda traz a imagem e a subsri�~ao de quem?" E, ent~ao,lhe responderam: \De C�esar". E Jesus disse: \Dai a C�esar as oisas que s~ao de C�esar, e dai a Deusas oisas que s~ao de Deus".Depois de responder assim, a esses jovens esribas e aos seus �umplies herodianos, eles retiraram-se da sua presen�a; e o povo, mesmo os sadueus, apreiou o desonforto em que �aram. Mesmo osjovens que haviam partiipado dessa armadilha maravilharam-se bastante om a sagaidade inespe-rada da resposta do Mestre.No dia anterior, os dirigentes haviam tentado uma armadilha para peg�a-lo diante da multid~ao, emquest~oes sobre a autoridade elesi�astia, e, havendo fraassado, agora busavam envolvê-lo em umadisuss~ao lesiva sobre a autoridade ivil. Tanto Pilatos quanto Herodes estavam em Jerusal�em nessemomento; assim, os inimigos de Jesus onjeturaram que, se ele ousasse prevenir ontra o pagamentodo tributo a C�esar, poderiam ir imediatamente perante as autoridades romanas e aus�a-lo de sedi�~ao.Se aonselhasse, om todas as letras, o pagamento do tributo, por outro lado, previu om aerto,um tal pronuniamento feriria em muito o orgulho naional dos seus ouvintes judeus, afastando desi toda a boa-vontade e a simpatia da multid~ao.Em tudo, os inimigos de Jesus foram derrotados, posto que um regulamento bem onheido dosin�edrio, feito para orientar os judeus dispersos entre as na�~oes gentias, dizia que \o direito de unharmoedas traz onsigo o direito de oletar impostos". Desse modo Jesus esapou de air na armadilhadeles. Se tivesse respondido \n~ao" �a pergunta deles teria sido equivalente a initar a rebeli~ao; setivesse respondido \sim", teria hoado o arraigado sentimento naionalista daquela �epoa. O Mestren~ao fugiu da pergunta; meramente empregou a sabedoria de uma resposta ambivalente. Jesus nunase mostrava evasivo, era sempre s�abio para lidar om aqueles uja inten�~ao fosse fustig�a-lo e destru��-lo.174.3 Os Sadueus e a Ressurrei�~aoAntes que Jesus pudesse ome�ar o seu ensinamento, outro grupo se adiantou para fazer perguntas,desta vez eram os eruditos e astutos sadueus. O porta-voz deles, aproximando-se de Jesus, disse:\Mestre, Mois�es disse que se um homem asado morresse, sem deixar �lhos, o seu irm~ao deveria �arom a vi�uva, engendrando assim uma desendênia para o irm~ao morto. Pois bem, agora aonteeuum aso em que um erto homem que tinha seis irm~aos morreu sem deixar �lhos; o seu segundoirm~ao �ou om a sua esposa, mas logo tamb�em morreu, n~ao deixando �lhos. Do mesmo modo, oirm~ao seguinte tomou a mulher, mas tamb�em morreu, n~ao deixando prole. E assim foi, at�e que todosos seis irm~aos haviam �ado om a mulher, e todos os seis morreram sem deixar �lhos. E ent~ao,depois de todos eles, a pr�opria mulher morreu. Agora, o que gostar��amos de perguntar �e o seguinte:1829



Na ressurrei�~ao ela ser�a esposa de quem, j�a que todos os sete irm~aos a tiveram?"Jesus sabia, e tamb�em o povo, que esses sadueus n~ao estavam sendo sineros ao fazer essapergunta, porque n~ao era prov�avel que um tal aso realmente oorresse; al�em do que, essa pr�atia dosirm~aos de um homem morto, na busa de dar-lhe �lhos, era pratiamente uma letra morta entre osjudeus. Jesus, entretanto, ondesendeu em responder �a pergunta maliiosa deles. Ele disse: \Todosv�os vos enganais ao fazer tal pergunta, porque n~ao onheeis nem as esrituras, nem o poder vivo deDeus. Sabeis que os �lhos deste mundo podem asar e ser dados em matrimônio; mas n~ao pareeisompreender que aqueles que s~ao onsiderados dignos de alan�ar os mundos que est~ao por vir, depoisde passarem pela ressurrei�~ao dos justos, nem se asam nem s~ao dados em matrimônio. Aquelesque experimentam a ressurrei�~ao dos mortos s~ao mais omo os anjos do �eu, e nuna morrem. Essesressusitados s~ao eternamente �lhos de Deus; eles s~ao �lhos da luz, ressusitados, para progredirem navida eterna. E, at�e mesmo o vosso pai Mois�es ompreendeu isso, pois, em rela�~ao �a suas experiêniasom o ramo em hamas, ele ouviu o Pai dizer: `Eu sou o Deus de Abra~ao, o Deus de Isaa, e o Deusde Ja�o'. E assim, junto om Mois�es, eu delaro que o meu Pai n~ao �e o Deus dos mortos, mas dosvivos. Nele todos v�os viveis, reproduzis e possuis a vossa existênia mortal".Quando Jesus aabou de responder a essas quest~oes, os sadueus retiraram-se e alguns dos fariseustanto esqueeram de si que exlamaram: \�E verdade, �e verdade, Mestre, respondeste bem a essessadueus desrentes". Os sadueus n~ao ousaram fazer-lhe mais perguntas, e a gente omum �oumaravilhada om a sabedoria do ensinamento de Jesus.No seu enontro om os sadueus, Jesus apenas reorreu a Mois�es porque essa seita pol��tio-religiosa s�o reonheia a validade de ino dos hamados Livros de Mois�es; eles n~ao aeitavam que osensinamentos dos profetas fossem admiss��veis omo base dos dogmas da doutrina. O Mestre, na suaresposta, embora a�rmasse positivamente o fato da sobrevivênia das riaturas mortais, por meio dat�enia da ressurrei�~ao, n~ao aprovou, em nenhum sentido, as ren�as farisaias na ressurrei�~ao literaldo orpo humano. O ponto que Jesus desejou enfatizar foi o de o Pai haver dito: \Eu Sou o Deus deAbra~ao, de Isaa e de Ja�o; e n~ao Eu fui o Deus deles".Os sadueus haviam pensado em sujeitar Jesus �a inuênia desmoralizante do rid��ulo, sabendomuito bem que a persegui�~ao em p�ublio, sem d�uvida, aarretaria mais simpatia para ele, nas mentesda multid~ao.174.4 O Grande MandamentoOutro grupo de sadueus havia sido instru��do a fazer perguntas embara�osas a Jesus, sobre os anjos,mas, quando viram a sorte dos amaradas que haviam tentado jog�a-lo na armadilha, om as perguntasa respeito da ressurrei�~ao, deidiram sabiamente �ar em paz e retiraram-se sem nada perguntar. Oplano pr�e-onebido dos fariseus, esribas, sadueus e herodianos, em alian�a, onsistia em preenhero dia inteiro om esse tipo de perguntas, esperando, om elas, desareditar Jesus perante o povo e, aomesmo tempo, impedir efetivamente que ele tivesse tempo para a prolama�~ao dos seus ensinamentosperturbadores.Ent~ao os grupos de fariseus adiantaram-se para fazer as tais perguntas embara�osas e o porta-vozdeles, sinalizando para Jesus, disse: \Mestre, eu sou um jurista, e gostaria de perguntar-te qual �e omandamento mais importante, na tua opini~ao?" Jesus respondeu: \N~ao h�a sen~ao um mandamento,que �e o maior de todos. E este mandamento �e: `Ouve, �o Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor �eum; e tu amar�as o Senhor, teu Deus, de todo o teu ora�~ao e om toda a tua alma, toda a tua mentee toda a tua for�a'. Esse �e o primeiro e o grande mandamento. E o segundo mandamento �e omoo primeiro; na verdade, brota diretamente dele, e �e: `Tu amar�as ao teu pr�oximo omo a ti mesmo'.N~ao h�a nenhum outro mandamento maior do que esses; sobre esses dois mandamentos se ap�oiamtoda a lei e os profetas". 1830



Quando o jurista perebeu que Jesus havia respondido, n~ao apenas de aordo om o mais elevadooneito da religi~ao judaia, mas tamb�em om sabedoria �a vista da multid~ao reunida, ele julgou que,omo prova de oragem, valia mais que ele louvasse abertamente �a resposta do Mestre. E ent~ao eledisse: \Na verdade, Mestre, tu disseste bem que Deus �e um, e que n~ao h�a nenhum al�em dele; e queamar a Deus no fundo do ora�~ao, om todo o entendimento e for�a, e tamb�em amar o semelhante,omo a si pr�oprio, �e o primeiro grande mandamento; e n�os onordamos que esse grande mandamento�e muito mais importante do que todo holoausto e sarif��io". Quando o jurista respondeu assimprudentemente, Jesus, olhando-o de ima, disse: \Meu amigo, perebo que n~ao est�as longe do Reinode Deus".Jesus dissera a verdade ao a�rmar a esse jurista: \N~ao est�as muito longe do Reino", pois, na-quela mesma noite, indo ao aampamento do Mestre, perto do Getsêmani, ele professou a sua f�e noevangelho do Reino e foi batizado por Josias, um dos dis��pulos de Abner.Dois ou três outros grupos de esribas e fariseus presentes haviam tido a inten�~ao de fazer per-guntas, mas, ou foram desarmados pela resposta de Jesus ao jurista, ou foram intimidados pelodesapontamento de todos aqueles que haviam tentado engan�a-lo om armadilhas. Depois disso,homem algum ousou fazer-lhe mais perguntas em p�ublio.Quando perebeu que n~ao mais lhe fariam perguntas e omo o meio-dia estava pr�oximo, Jesusn~ao retomou o seu ensinamento, ontentando-se em fazer aos fariseus, e aos aliados deles, meramenteuma pergunta. Disse Jesus: \Posto que n~ao apresentais mais quest~oes, eu gostaria de propor uma:O que pensais do Libertador? Isto �e, de quem ele �e �lho?" Ap�os uma breve pausa, um dos esribasrespondeu: \O Messias �e �lho de Davi". E posto que Jesus sabia que se havia disutido muito, mesmoentre os seus pr�oprios dis��pulos, sobre ser ele ou n~ao �lho de Davi, ele fez mais uma pergunta: \Se oLibertador, de fato, �e o �lho de Davi, omo �e que, no Salmo que reditais a Davi, ele pr�oprio, falandodo esp��rito, diz: `O Senhor disse ao meu senhor, assenta-te �a minha m~ao direita at�e que eu ponhaos teus inimigos omo banqueta para os teus p�es.' Se Davi hama a si pr�oprio de Senhor, omo elepode ser o seu �lho?". Embora os dirigentes, esribas e saerdotes prinipais n~ao dessem nenhumaresposta a essa pergunta, eles abstiveram-se tamb�em de propor outras perguntas que servissem omoarmadilhas. Nuna responderam a essa pergunta que Jesus lhes fez, mas, depois da morte do Mestre,tentaram esapar da di�uldade mudando a interpreta�~ao desse salmo, de modo a fazê-lo referir-se aAbra~ao em lugar do Messias. Outros prouraram esapar do dilema negando que Davi fosse o autordesse salmo, hamado de messiânio.Um momento antes, os fariseus haviam desfrutado da maneira pela qual os sadueus tinhamsido sileniados pelo Mestre; agora os sadueus deliiavam-se om o fraasso dos fariseus; mas essarivalidade era apenas momentânea; eles esqueeram-se rapidamente dessas diferen�as tradiionais,unindo-se no esfor�o de dar um �m aos ensinamentos e �as obras de Jesus. Mas em todas essasexperiênias a gente omum ouviu Jesus om ontentamento.174.5 Os Gregos IndagadoresPor volta do meio-dia, enquanto se oupava omprando os suprimentos para o novo aampamento, oqual estava sendo instalado naquele dia, perto do Getsêmani, Filipe foi abordado por uma delega�~aode estrangeiros, um grupo de rentes gregos da Alexandria, Atenas e Roma, ujo porta-voz disseao ap�ostolo: \Tu foste indiado a n�os por aqueles que te onheem e, assim sendo, viemos a ti,senhor, om o pedido de ver Jesus, o teu Mestre". Tomado de surpresa, por enontrar esses gentiosgregos proeminentes e indagadores na pra�a do merado e, posto que Jesus havia reomendado t~aoexpliitamente a todos os doze que n~ao se engajassem em qualquer ensinamento p�ublio durante asemana de P�asoa, Filipe �ou um pouo onfuso quanto �a forma erta de lidar om essa quest~ao.Ele havia �ado desonertado, tamb�em, porque esses homens eram gentios estrangeiros. Se fossem1831



judeus, ou gentios da vizinhan�a, ele n~ao teria hesitado tanto. E o que fez foi o seguinte: pediu aesses gregos que permaneessem exatamente onde estavam. E quando se apressou, saindo dali, elessupuseram que tivesse ido �a proura de Jesus, mas, na realidade, ele orreu para a asa de Jos�e, ondesabia que Andr�e e os outros ap�ostolos estavam almo�ando, e, hamando Andr�e l�a fora, expliou-lheo prop�osito da sua vinda, e ent~ao, aompanhado de Andr�e, ele voltou at�e onde os gregos esperavam.J�a que Filipe havia quase que terminado a ompra de suprimentos, ele e Andr�e retornaram, omos gregos, �a asa de Jos�e, onde Jesus os reebeu; e eles assentaram-se perto dele, enquanto falavaaos seus ap�ostolos e a um erto n�umero de dis��pulos importantes, reunidos para esse almo�o. DisseJesus:\Meu Pai enviou-me a este mundo para revelar a Sua bondade e o Seu amor aos �lhos doshomens; mas aqueles, para quem eu vim antes, se reusaram a reeber-me. Verdade �e que muitos dev�os restes no meu evangelho por v�os pr�oprios, mas os �lhos de Abra~ao e os seus l��deres est~ao a pontode rejeitar-me e, ao fazê-lo, ir~ao rejeitar a Ele que me enviou. Eu tenho prolamado abertamenteo evangelho da salva�~ao a esse povo, disse-lhe sobre a �lia�~ao om alegria, om liberdade e umavida mais abundante no esp��rito. E pois o meu Pai realizou v�arias obras maravilhosas para esses�lhos dos homens tiranizados pelo medo. Mas o profeta Isa��as referiu-se verdadeiramente a essepovo quando esreveu: `Senhor, quem areditou nos nossos ensinamentos? E a quem o Senhor foirevelado?' De fato, os l��deres do meu povo egaram deliberadamente os pr�oprios olhos para n~aoverem; e endureeram os pr�oprios ora�~oes para n~ao areditarem e assim n~ao puderam ser salvos.Em todos esses anos eu tenho busado ur�a-los pelas suas desren�as, para que possam reeber asalva�~ao eterna do Pai. Sei que nem todos falharam para omigo; alguns de v�os de fato restes naminha mensagem. Nesta sala, agora, est~ao uns vinte homens que antes foram membros do sin�edrio,ou altos membros nos onselhos da na�~ao; mesmo que alguns de v�os ainda evitais a on�ss~ao abertada verdade, para que n~ao vos expulsem da sinagoga. Alguns de v�os sois tentados a amar a gl�oriados homens mais do que a gl�oria de Deus. Mas me vejo obrigado a mostrar paiênia para onvoso,pois temo pela seguran�a e lealdade, at�e mesmo, de alguns daqueles que estiveram por tanto tempoperto de mim, e que viveram t~ao pr�oximos e ao meu lado.\Nesta sala de banquete perebo estarem reunidos judeus e gentios em n�umeros quase iguais, eeu gostaria de dirigir-me a v�os omo o primeiro e o �ultimo dos grupos aos quais eu posso instruir nosassuntos do Reino, antes de ir para o meu Pai".Esses gregos haviam, �elmente, ouvido os ensinamentos de Jesus no templo. Na segunda-feira �anoite eles tiveram uma onversa, na asa de Niodemos, que perdurou at�e o amanheer do dia, elevou trinta deles a esolherem entrar no Reino.Enquanto enontrava-se diante deles, nesse exato momento, Jesus pôde pereber o �m de umadispensa�~ao e o ome�o de outra. Voltando a sua aten�~ao para os gregos, o Mestre disse:\Aquele que rê neste evangelho, n~ao rê meramente em mimmas Naquele que me enviou. Quandoolhais para mim, vedes n~ao apenas o Filho do Homem, mas tamb�em Aquele que me enviou. Eu sou aluz do mundo; e quem rer no meu ensinamento n~ao mais permaneer�a na esurid~ao. Se v�os, gentios,ouvirdes a mim, reebereis as palavras da vida e entrareis imediatamente na liberdade jubilosa daverdade da �lia�~ao a Deus. Se os meus semelhantes e ompatriotas judeus esolherem rejeitar-mee reusar os meus ensinamentos, eu n~ao os julgarei, pois n~ao vim para julgar o mundo, mas paraofereer-lhe a salva�~ao. Aqueles que rejeitarem a mim e se reusarem a reeber o meu ensinamento,entretanto, ser~ao, na �epoa devida, levados a julgamento pelo meu Pai e por aqueles que Ele houverapontado para julgar os que rejeitam a d�adiva da miseri�ordia e as verdades da salva�~ao. Lembrai-vos, todos v�os, de que n~ao falo por mim, mas delarei �elmente a v�os o que o Pai mandou que eurevelasse aos �lhos dos homens. E essas palavras que o Pai mandou que eu dissesse ao mundo s~aopalavras de verdade divina, miseri�ordia perene e vida eterna.\Tanto aos judeus quanto aos gentios delaro que �e hegada a hora em que o Filho do Homem ser�a1832



glori�ado. Bem sabeis que, a menos que um gr~ao de trigo aia na terra e morra, ele permaneer�asolit�ario; ontudo, se morre em solo bom, brota de novo para a vida e gera muitos frutos. Aqueleque ama egoistiamente sua pr�opria vida orre o perigo de perdê-la, mas aquele que est�a dispostoa dar a pr�opria vida por minha ausa e pela ausa dessa nova palavra de Deus, desfrutar�a de umaexistênia mais abundante na Terra e, no �eu, da vida eterna. Se me seguirdes verdadeiramente,mesmo depois que eu tiver ido para meu Pai, tornar-vos-eis meus dis��pulos e servidores sineros dosvossos semelhantes mortais.\Sei que se aproxima a minha hora, e estou inquieto. Perebo que o meu povo est�a determinado adesprezar o Reino, mas rejubilo-me de reeber esses gentios busadores da verdade que vieram aquihoje perguntando sobre o aminho da luz. O meu ora�~ao d�oi, entretanto, pelo meu povo; e a minhaalma est�a angustiada pelo que me espera. O que posso dizer, quando olho �a frente e vejo o que est�apara sueder a mim? Devo dizer: Pai, salva-me dessa hora terr��vel? N~ao! Com esse mesmo prop�ositoeu vim ao mundo, e, at�e mesmo, heguei a esta hora. Devo antes falar, e orar, para que vos unais amim: Pai, glori�ado seja o vosso nome; seja feita a vossa vontade".Quando Jesus disse isso, o Ajustador Pessoalizado, residente nele antes mesmo da �epoa do seubatismo, apareeu �a sua frente, e Jesus fez, bem pereptivelmente, uma pausa, enquanto esse esp��rito,agora mais poderoso, representando o Pai, dirigiu-se a Jesus de Nazar�e, dizendo: \Por muitas vezesEu glori�quei o Meu nome nas tuas outorgas, e O glori�arei uma vez mais".Conquanto os judeus e os gentios ali reunidos n~ao ouvissem nenhuma voz, eles n~ao puderam deixarde pereber que o Mestre havia feito uma pausa na sua fala enquanto uma mensagem vinha at�e ele,de alguma fonte supra-humana. Cada um dos homens disse �aquele que estava ao seu lado: \Um anjofalou om ele".Ent~ao, Jesus ontinuou a expliar: \Tudo isso aonteeu, n~ao por minha ausa, mas pela vossa.Eu sei, om toda erteza, que o Pai ir�a reeber-me e aeitar a minha miss~ao em vosso favor, mas�e neess�ario que sejais enorajados e preparados para a prova de fogo que vos espera. Deixai-meassegurar-vos de que a vit�oria �nalmente ir�a oroar os nossos esfor�os unidos de iluminar e liberara humanidade. A velha ordem est�a levando-se a julgamento; eu derrubei o Pr��nipe deste mundo; etodos os homens tornar-se-~ao livres pela luz do esp��rito que verterei sobre toda a arne, depois queeu tiver asendido ao meu Pai no �eu.\E, agora, delaro-vos que, se eu for elevado na Terra e nas vossas vidas, atrairei todos os homenspara mim e para a fraternidade do meu Pai. Haveis areditado que o Libertador iria residir parasempre na Terra, mas eu delaro que o Filho do Homem ser�a rejeitado pelos homens, e retornar�a parao Pai. Por pouo tempo mais permaneerei onvoso; apenas por pouo tempo a luz da vida estar�aom essa gera�~ao heia de trevas. Caminhai, enquanto ainda tendes essa luz, para que a esurid~aoe a onfus~ao vindouras n~ao vos olha de surpresa. Aquele que aminha na esurid~ao n~ao sabe paraonde vai; mas se v�os esolherdes aminhar na luz, tornar-vos-eis de fato �lhos libertados de Deus. E,agora, vinde todos v�os omigo para irmos de volta ao templo e para que eu diga palavras de adeus aosprinipais saerdotes, esribas, fariseus, sadueus, herodianos e aos dirigentes ignorantes de Israel".Tendo assim falado, Jesus onduziu a todos pelas ruas estreitas de Jerusal�em, de volta ao templo.Haviam aabado de ouvir o Mestre dizer que deveria ser esse o seu disurso de despedida no templo,e eles o seguiram em silênio e meditando profundamente.
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Cap��tulo 175O �Ultimo Disurso no TemploPOUCO depois das duas horas da tarde dessa ter�a-feira, Jesus, aompanhado de onze dos ap�ostolos,de Jos�e de Arimat�eia, dos trinta gregos e de alguns outros dis��pulos, hegou ao templo e ome�oua pronuniar o seu �ultimo disurso nas pra�as do edif��io sagrado. Esse disurso estava destinadoa ser o seu �ultimo apelo ao povo judeu e a ausa�~ao �nal aos seus inimigos veementes e supostosdestruidores - esribas, fariseus, sadueus e os prinipais saerdotes de Israel. Durante a manh~a osv�arios grupos haviam tido uma oportunidade de fazer perguntas a Jesus, nessa tarde ningu�em fez aele nenhuma pergunta.Quando o Mestre ome�ou a falar, a pra�a do templo estava alma e ordeira. Os ambistas e osmeradores n~ao haviam ousado entrar novamente no templo, desde que os haviam expulsado Jesuse a multid~ao agitada, no dia anterior. Antes de dar in��io ao disurso, Jesus olhou om ternurapara a audiênia ali, que muito em breve ouviria a sua fala de despedida p�ublia e de miseri�ordia �ahumanidade, ombinada om a �ultima das suas den�unias aos falsos instrutores e fan�atios dirigentesdos judeus.175.1 O Disurso\Durante esse longo tempo em que estive onvoso, perorrendo o pa��s de um lado a outro, de imaa baixo, prolamando o amor do Pai aos �lhos dos homens, muitos têm visto a luz e, pela f�e, têmentrado no Reino do �eu. Em ar�esimo a esse ensinamento e prega�~ao, o Pai tem feito muitas obrasmaravilhosas, hegando mesmo a ressusitar da morte. Muitos doentes e aitos foram urados porquereram; mas toda essa prolama�~ao da verdade e uras de doen�as n~ao abriram os olhos daquelesque se reusam a ver a luz e que est~ao determinados a rejeitar esse evangelho do Reino.\De todos os modos ompat��veis om a vontade do meu Pai, eu e meus ap�ostolos temos feitotodo o poss��vel para viver em paz om nossos irm~aos, para estar em onformidade om os quesitosrazo�aveis das leis de Mois�es e das tradi�~oes de Israel. Persistentemente temos busado a paz, mas osl��deres de Israel n~ao a querem. Ao rejeitar a verdade de Deus e a luz do �eu, eles alinham-se om oerro e as trevas. N~ao pode haver paz entre a luz e as trevas, a vida e a morte, a verdade e o erro.\Muitos de v�os tendes ousado rer nos meus ensinamentos e j�a entrastes no j�ubilo e na liberdadeda onsiênia da �lia�~ao a Deus. E v�os sereis testemunhas de que eu oferei, a toda a na�~ao judaia,essa mesma �lia�~ao a Deus, mesmo �aqueles homens que agora busam a minha destrui�~ao. E, aindaagora, o meu Pai gostaria de reeber esses instrutores egos e l��deres hip�oritas, se apenas eles sevoltassem para Ele aeitando a Sua miseri�ordia. Mesmo agora, ainda n~ao �e tarde demais para essepovo reeber a palavra do �eu e dar as boas-vindas ao Filho do Homem.\Por muito tempo meu Pai tem tratado esse povo ommiseri�ordia. Temos enviado nossos profetas1835



para ensinar e prevenir-vos, gera�~ao ap�os gera�~ao, e tendes assassinado esses instrutores enviados do�eu. E agora vossos voluntariosos altos saerdotes e teimosos dirigentes ontinuam fazendo essamesma oisa. Do mesmo modo que Herodes levou Jo~ao �a morte, agora vos preparais para destruir oFilho do Homem.\Enquanto houver uma possibilidade de os judeus se voltarem para meu Pai e busarem a salva�~ao,o Deus de Abra~ao, de Isaa e de Ja�o manter�a suas m~aos miseriordiosas estendidas para v�os; mas,quando tiverdes enhido a vossa ta�a de impenitênia e rejeitado a miseri�ordia do meu Pai, deum modo de�nitivo, essa na�~ao �ar�a abandonada aos pr�oprios onselhos e, rapidamente, hegar�aa um �m ingl�orio. Esse povo foi onvoado para tornar-se a luz do mundo, para anuniar a gl�oriaespiritual de uma ra�a onheedora de Deus, mas, at�e agora, vos distaniastes tanto do umprimentode vossos privil�egios divinos, que vossos l��deres est~ao a ponto de ometer a louura suprema de todosos tempos, pois est~ao �a beira de rejeitar �nalmente a d�adiva de Deus a todos os homens e para todosos tempos - a revela�~ao do amor, do Pai dos �eus, a todas Suas riaturas na Terra.\E, quando rejeitardes esta revela�~ao de Deus para o homem, o Reino do �eu ser�a dado a outrospovos, �aqueles que o reeber~ao om alegria e j�ubilo. Em nome do Pai que me enviou eu, solenemente,previno-vos sobre estardes a ponto de perder a vossa posi�~ao de portadores da verdade eterna ede ust�odios da lei divina em todo o mundo. Estou, exatamente agora, ofereendo-vos a �ultimaoportunidade de apresentar-vos para o arrependimento, de expressar a vossa inten�~ao de busarDeus, de todo o vosso ora�~ao, e de entrar omo rian�as pequenas, e om uma f�e sinera, naseguran�a e na salva�~ao do Reino do �eu.\O meu Pai tem trabalhado, durante muito tempo, para vossa salva�~ao e eu desi para viver entrev�os e mostrar-vos pessoalmente o aminho. Muitos dentre os judeus e samaritanos e, mesmo entre osgentios, reram no evangelho do Reino; todavia aqueles que deveriam ser os primeiros a apresentar-separa aeitar a luz do �eu, sem se perturbar, reusaram-se a rer na revela�~ao da verdade de Deus -Deus revelado ao homem e o homem elevado at�e Deus.\Nesta tarde os meus ap�ostolos enontram-se aqui, em silênio, diante de v�os, e logo ouvireisas suas vozes fazendo soar o hamado da salva�~ao e o desejo de todos unirem-se ao Reino do �eu,omo �lhos do Deus vivo. E agora eu hamo os meus dis��pulos rentes no evangelho do Reino, bemomo os mensageiros invis��veis que est~ao ao lado deles, para testemunhar que eu oferei uma vezmais, a Israel e aos seus dirigentes, a liberta�~ao e a salva�~ao. E todos v�os podeis observar omo amiseri�ordia do Pai foi desprezada e os mensageiros da verdade rejeitados. Eu advirto-vos, ontudo,de que esses esribas e fariseus ainda se sentam no lugar de Mois�es e, portanto, at�e que os Alt��ssimos,que governam no reino dos homens, n~ao tenham demolido essa na�~ao e destru��do o lugar dessesdirigentes, eu vos pe�o que oopereis om esses ani~aes de Israel. N~ao vos est�a sendo pedido quevos unais a eles nos seus planos de destruir o Filho do Homem, mas para tudo que est�a relaionado�a paz de Israel deveis submeter-vos a eles. Em todas essas quest~oes, fazei o que quer que eles vospe�am e observai as partes esseniais da lei, mas n~ao vos baseeis nas m�as a�~oes deles. Lembrai-vosque o peado desses dirigentes �e que eles dizem o que �e bom, mas n~ao o realizam. V�os bem sabeisque esses l��deres atam argas pesadas aos vossos ombros, argas sofridas de se levar, e sabeis queeles n~ao levantar~ao sequer um dedo para ajudar-vos a arar om essas pesadas argas. Eles têm-vosoprimido om erimônias e vos têm esravizado pelas tradi�~oes.\Ademais, esses dirigentes entrados em si mesmos deliiam-se em fazer suas boas obras de modo aatrair sobre si a aten�~ao dos homens. Eles alargam seus �lat�erios e dilatam as fronteiras da presen�ados seus uniformes o�iais. Anseiam pelos lugares mais importantes nas festas e exigem os assentosprinipais nas sinagogas. Cobi�am sauda�~oes laudat�orias nas pra�as dos merados e desejam serdesignados omo rabi por todos os homens. E, mesmo busando toda essa honraria dos homens, elesapoderam-se seretamente das asas das vi�uvas e tiram proveito dos servi�os do templo sagrado. Porpretens~ao, esses hip�oritas fazem longas ora�~oes em p�ublio e d~ao esmolas para hamar a aten�~aodos semelhantes. 1836



\Embora devais honrar vossos dirigentes e revereniar os instrutores, n~ao dever��eis hamar anenhum homem de Pai no sentido espiritual, pois h�a Aquele que �e o vosso Pai, e que �e o pr�oprioDeus. N~ao dever��eis tamb�em tentar dominar vossos irm~aos no Reino. Lembrai-vos, eu ensinei queaquele que quer ser o maior entre v�os deveria tornar-se servidor de todos. Se presumirdes exaltar a v�ospr�oprios perante Deus, ertamente sereis humilhados; mas aquele que se humilha, verdadeiramente,por erto ser�a exaltado. Busai na vossa vida otidiana, n~ao a autoglori�a�~ao, mas a gl�oria de Deus.Subordinai inteligentemente vossas pr�oprias vontades �a vontade do Pai nos �eus.\N~ao interpreteis mal as minhas palavras. Eu n~ao desejo o mal a esses saerdotes prinipais edirigentes que ainda agora busam a minha destrui�~ao; n~ao tenho nenhuma indisposi�~ao para omesses esribas e fariseus que rejeitam os meus ensinamentos. Sei que muitos de v�os redes seretamentee sei que v�os ireis professar abertamente a vossa sujei�~ao ao Reino quando vier a minha hora. Masomo os vossos rabinos justi�ar~ao a si pr�oprios, j�a que professam onversar om Deus e em seguidatêm a presun�~ao de rejeitar e de destruir aquele que vem para revelar o Pai aos mundos?\Ai de v�os, esribas e fariseus hip�oritas! Fehar��eis as portas do Reino do �eu no rosto de homenssineros, porque os onsideram iletrados segundo as manias da vossa edua�~ao. Reusais entrar noReino e, ao mesmo tempo, fazeis tudo ao vosso alane para impedir os outros de entrar. Dais asostas para as portas da salva�~ao e lutais ontra todos que querem entrar por elas.\Ai de v�os, esribas e fariseus, porque sois hip�oritas! Na verdade, abra�ais a terra e o marpara fazer um pros�elito, mas, depois de serdes bem-suedidos, n~ao �ais ontentes enquanto n~aoonseguirdes que ele �que duas vezes pior do que era quando �lho pag~ao.\Ai de v�os, saerdotes prinipais e dirigentes, que tomais as propriedades dos pobres e exigis opagamento de impostos pesados daqueles que gostariam de servir a Deus, omo eles julgam queMois�es mandou! V�os que reusais mostrar miseri�ordia, podeis esperar miseri�ordia nos mundos quevir~ao?\Ai de v�os, falsos instrutores, guias egos! O que pode ser esperado de uma na�~ao quando egosguiam egos? Ambos ir~ao air no fosso da destrui�~ao.\Ai de v�os que dissimulais, quando fazeis um juramento! Sois trapaeiros, pois ensinais que umhomem pode jurar pelo templo e violar seu juramento; mas aquele que jurar pelo ouro do templodeve manter o seu juramento. Sois tolos e egos. Nem mesmo oerentes sois na vossa desonestidade,pois �e maior o ouro, ou o templo que supostamente santi�ou o ouro? V�os tamb�em ensinais quese um homem jura pelo altar, isso n~ao vale nada; mas, se algu�em jura pela oferenda que est�a sobreo altar, ent~ao �e tido omo um devedor. De novo sois egos para a verdade, pois qual �e maior: aoferenda ou o altar que santi�a a doa�~ao? Como podeis justi�ar tal hiporisia e desonestidade �avista do Deus do �eu?\Ai de v�os, esribas e fariseus e outros hip�oritas que asseguram o d��zimo da menta, do anis e doominho e, ao mesmo tempo, desonsiderais as quest~oes de mais peso da lei - f�e, miseri�ordia e ju��zo!Se fôsseis razo�aveis, uidar��eis de um, mas n~ao ter��eis abandonado os outros. Sois realmente guiasegos e eduadores est�upidos; �ltrais os mosquitos e engolis o amelo.\Ai de v�os, esribas, fariseus e hip�oritas! Pois sois esrupulosos ao limpar o lado de fora da ta�ae do prato, quando l�a dentro permanee a sujeira da extors~ao, dos exessos e da tapea�~ao. Soisespiritualmente egos. N~ao reonheeis qu~ao melhor seria primeiro limpar o lado de dentro da ta�a,pois, assim, aquilo que derrama limparia por si o lado de fora? R�eprobos perversos! Exeutais osatos exteriores da vossa religi~ao para estar em onformidade om a letra da vossa interpreta�~ao dalei de Mois�es, enquanto vossas almas est~ao impregnadas de iniq�uidade e repletas de assassinatos.\Ai de todos v�os que rejeitais a verdade e desprezais a miseri�ordia! Muitos de v�os sois omo ossepulros esbranqui�ados, que por fora pareem belos, mas por dentro est~ao heios de ossos de homensmortos e de toda sorte de podrid~ao. E ainda assim, v�os, que rejeitais onsientemente o onselho deDeus, mostrais-vos externamente aos homens omo santos e justos, mas por dentro vossos ora�~oes1837



est~ao heios de hiporisia e de iniq�uidade.\Ai de v�os, falsos guias de uma na�~ao! Haveis onstru��do um monumento para os profetas mar-tirizados de outrora, enquanto fazeis omplôs para destruir aquele de quem eles falaram. Ornais astumbas dos justos e vos gabais de que, aso tiv�esseis vivido na �epoa dos vossos pais, n~ao ter��eis ma-tado os profetas; mas, ent~ao, apesar desse pensamento presun�oso, estais prontos a assassinar aquelede quem os profetas falaram, o Filho do Homem. Porquanto fazeis essas oisas, dais v�os mesmos otestemunho de que sois �lhos perversos daqueles que mataram os profetas. Ide, ent~ao, e preenheiat�e transbordar a ta�a da vossa ondena�~ao!\Ai de v�os, �lhos do mal! Jo~ao hamou-vos, om raz~ao, de �lhotes de v��boras e eu pergunto: omopodereis esapar do julgamento que Jo~ao pronuniou sobre v�os?\Mesmo agora, por�em, eu ainda vos ofere�o miseri�ordia e perd~ao em nome do meu Pai; aindaagora ofere�o a m~ao amorosa da fraternidade eterna. O meu Pai enviou homens s�abios e profetas av�os e, a alguns, v�os os perseguistes e a outros assassinastes. Ent~ao apareeu Jo~ao, prolamando avinda do Filho do Homem, e a ele destru��stes ap�os muitos haverem areditado no seu ensinamento.E, agora, estais prestes a derramar mais sangue inoente. N~ao ompreendeis que um dia terr��velde presta�~ao de ontas vir�a, em que o Juiz de toda a Terra exigir�a desse povo que explique porque rejeitou, perseguiu e destruiu todos esses mensageiros dos �eus? N~ao ompreendeis que devereisprestar ontas desse sangue justo derramado, desde o primeiro profeta morto na �epoa de Zaarias,assassinado entre o santu�ario e o altar? E se ontinuardes no vosso aminho de perversidades, essapresta�~ao de ontas pode ser exigida ainda dessa mesma gera�~ao.\ �O Jerusal�em, �o �lhos de Abra~ao, que apedrejastes os profetas e assassinastes os instrutores quevos foram enviados, mesmo agora eu gostaria de reunir vossos �lhos omo uma galinha re�une seuspintos sob as asas, mas n~ao quereis!\E, agora, despe�o-me de v�os. Ouvistes a minha mensagem e tomastes a vossa deis~ao. Aquelesque reram no meu evangelho est~ao agora a salvo no Reino de Deus. A v�os que esolhestes rejeitar ad�adiva de Deus, eu digo que n~ao mais me vereis ensinando no templo. A minha obra em vosso favorest�a feita. Vede, agora saio om os meus �lhos, e a vossa asa �e deixada para v�os, em desola�~ao!"E, ent~ao, o Mestre sinalizou aos seus seguidores para que sa��ssem do templo.175.2 A Condi�~ao Individual dos JudeusO fato de que, um dia, os l��deres espirituais e eduadores religiosos da na�~ao judaia tivessem rejeitadoos ensinamentos de Jesus e onspirado para provoar a sua morte ruel, de nenhum modo afetaa ondi�~ao de qualquer indiv��duo judeu perante Deus. E isso n~ao deveria levar aqueles que seprofessam seguidores do Cristo a manter preoneitos ontra o judeu omo um semelhante mortalseu. Os judeus, omo uma na�~ao, omo um grupo soiopol��tio, pagaram plenamente o terr��vel pre�ode rejeitar o Pr��nipe da Paz. H�a muito tempo eles deixaram de ser os portadores espirituais daverdade divina para as ra�as da humanidade, mas isso n~ao se onstitui em uma raz~ao v�alida paraque o indiv��duo desendente desses antigos judeus deva ser levado a sofrer as persegui�~oes que têmsido feitas a eles por professos seguidores, intolerantes, indignos e fan�atios, de Jesus de Nazar�e, poisfoi, ele pr�oprio, um judeu por nasimento.Muitas vezes, essa persegui�~ao e esse �odio desmedidos aos judeus modernos, t~ao ontr�arios aomodelo r��stio, �ndaram no sofrimento e na morte de alguns indiv��duos judeus inoentes e inofen-sivos, ujos antepassados, nos tempos de Jesus, aeitaram de ora�~ao o seu evangelho e morreramsem vailar por aquela verdade em que areditavam t~ao sineramente. Que arrepio de horror passapelos seres elestes quando eles observam os seguidores professos de Jesus dediando-se a perseguir,a atormentar e mesmo a assassinar os desendentes mais reentes de Pedro, Filipe, Mateus e outros1838



judeus palestinos que t~ao gloriosamente entregaram as suas vidas omo os primeiros m�artires doevangelho do Reino eleste!Qu~ao ruel e irraional �e obrigar rian�as inoentes a sofrer pelos peados dos seus progenitores,por delitos que elas ignoram totalmente, e pelos quais elas n~ao poderiam de nenhum modo serresponsabilizadas! E ometer tais atos perversos em nome de algu�em que ensinou os seus dis��pulosa amar at�e mesmo aos pr�oprios inimigos! Tornou-se neess�ario, nesta narrativa da vida de Jesus,retratar o modo om o qual alguns dos seus ompatriotas judeus rejeitaram-no e onspiraram paraprovoar a sua morte ignominiosa; mas gostar��amos de advertir a todos que lêem esta narrativa, quea apresenta�~ao de um tal relato hist�orio, de nenhum modo, justi�a o �odio injusto, nem perdoaa atitude mental sem eq�uidade, que tantos rist~aos professos têm mantido para om os indiv��duosjudeus, durante muitos s�eulos. Os rentes do Reino, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus,devem essar de maltratar o indiv��duo judeu omo se ele fosse ulpado pela rejei�~ao e pela rui�a�~aode Jesus. O Pai e o seu Filho Criador nuna deixaram de amar os judeus. Deus n~ao tem preferêniaspor pessoas, e a salva�~ao existe para todos os judeus omo tamb�em para os gentios.175.3 A Fat��dia Reuni~ao do Sin�edrioA mais fat��dia reuni~ao do sin�edrio foi onvoada para as oito horas dessa noite de ter�a-feira. Emmuitas oasi~oes anteriores, essa orte suprema da na�~ao judaia havia informalmente deretado amorte de Jesus. Muitas vezes esse augusto orpo dirigente havia determinado oloar um paradeirona sua obra, mas nuna antes haviam eles resolvido olo�a-lo na pris~ao e provoar a sua morte a todoe qualquer usto. Era um pouo antes da meia-noite dessa ter�a-feira, 4 de abril, do ano 30 a.C.,quando o sin�edrio, omo estava ent~ao onstitu��do, votou, unânime e o�ialmente, deidindo impora senten�a de morte tanto a Jesus quanto a L�azaro. Essa foi a resposta ao �ultimo apelo do Mestreaos dirigentes dos judeus, e tal apelo havia sido feito no templo, por ele, apenas umas pouas horasantes, e representava a rea�~ao de ressentimento amargo, deles, para om a �ultima ausa�~ao vigorosade Jesus a esses mesmos saerdotes prinipais, sadueus e fariseus impenitentes. A aprova�~ao dasenten�a de morte (antes mesmo do julgamento), dada ao Filho de Deus, era a r�eplia dada pelosin�edrio �a �ultima oferta de miseri�ordia eleste jamais estendida �a na�~ao judaia, omo tal.Desse momento em diante os judeus foram deixados a s�os, para que terminassem o seu breve eurto tempo de vida naional, entre as na�~oes de Urantia, plenamente de aordo om a sua ondi�~aopuramente humana. Israel havia repudiado o Filho do mesmo Deus que �zera uma alian�a omAbra~ao; e, assim, o plano de fazer dos �lhos de Abra~ao os portadores da luz da verdade para o mundohavia sido abalado. A alian�a divina havia sido anulada; e o �m da na�~ao hebraia aproximava-serapidamente.Os o�iais do sin�edrio reeberam a ordem de prender Jesus, edo, na manh~a seguinte; no entanto,om instru�~oes de que ele n~ao deveria ser detido em p�ublio. Foi-lhes instru��do que planejassem peg�a-lo seretamente, de preferênia �a noite e de maneira repentina. Compreendendo que ele poderia n~aovoltar naquele dia (quarta-feira) para ensinar no templo, eles instru��ram a esses o�iais do sin�edrioque \o trouxessem perante a alta orte judaia, um pouo antes da meia-noite da quinta-feira".175.4 A Situa�~ao em Jerusal�emQuando da onlus~ao do �ultimo disurso de Jesus no templo, uma vez mais, os ap�ostolos �aramonfusos e onsternados. Antes de o Mestre iniiar a sua terr��vel den�unia aos dirigentes judeus, Judashavia voltado ao templo, de modo que todos os doze ouviram essa segunda metade do �ultimo disursode Jesus no templo. �E de se lamentar que Judas Isariotes n~ao tenha podido ouvir a primeira metade,1839



a que ofereia a miseri�ordia, dessa fala de despedida. Ele n~ao ouvira a �ultima oferta de miseri�ordiaaos dirigentes judeus, porque ainda estava em onferênia om um erto grupo de parentes e amigossadueus, om os quais havia almo�ado e onversado sobre a maneira mais adequada de desligar-se deJesus e dos seus ompanheiros ap�ostolos. E foi enquanto ouvia a ausa�~ao �nal feita pelo Mestre, aosl��deres e dirigentes judeus, que Judas se deidiu, �nal e ompletamente, por abandonar o movimentodo evangelho e lavar as suas m~aos quanto ao empreendimento inteiro. Entretanto ele deixou o temploem ompanhia dos doze, foi om eles ao monte das Oliveiras, onde, om os ompanheiros ap�ostolos,ouviu �aquele disurso fat��dio sobre a destrui�~ao de Jerusal�em e sobre o �m da na�~ao judaia, epermaneeu om eles naquela noite de ter�a-feira, no novo aampamento perto do Getsêmani.A multid~ao que ouviu Jesus, de um apelo miseriordioso aos l��deres judeus, passar �aquela s�ubitae severa reprimenda, que beirava �a den�unia impla�avel, estava atônita e desonertada. Naquelanoite, enquanto o sin�edrio reunia-se para dar a Jesus a senten�a de morte, e, enquanto o Mestre�ava sentado om os seus ap�ostolos e alguns dos seus dis��pulos no monte das Oliveiras, predizendoa morte da na�~ao judaia, toda Jerusal�em estava entregue �a disuss~ao s�eria e reprimida de uma �uniaquest~ao: \O que far~ao om Jesus?"Na asa de Niodemos, mais de trinta judeus proeminentes, rentes seretos do Reino, enontraram-se e debateram sobre o urso, que deveriam seguir, no aso de advir uma ruptura aberta om osin�edrio. Todos os presentes onordaram que fariam um reonheimento p�ublio da sua �delidadeao Mestre, exatamente no momento em que �assem sabendo da sua pris~ao. E foi exatamente isso oque �zeram.Os sadueus, que agora predominavam no sin�edrio, ontrolando-o, estavam desejosos de livrar-sede Jesus pelas raz~oes seguintes:1. Eles temiam que a predile�~ao popular resente, dediada pela multid~ao a Jesus, amea�asseoloar em perigo a existênia da na�~ao judaia, por um poss��vel envolvimento om as autoridadesromanas.2. O zelo de Jesus pelas reformas no templo afetou diretamente as suas rendas, a limpeza dotemplo prejudiou os seus bolsos.3. Eles sentiam-se respons�aveis pela preserva�~ao da ordem soial, e temiam as onseq�uênias daexpans~ao posterior da nova e estranha doutrina de Jesus sobre a irmandade dos homens.Os fariseus tinham motivos diferentes para querer ver Jesus sendo levado �a morte. Eles temiam-noporque:1. Ele estava empenhado em fazer oposi�~ao ao dom��nio tradiional que eles mantinham sobre opovo. Os fariseus, sendo ultraonservadores, ressentiram-se amargamente dos ataques, supostamenteradiais, ao seu prest��gio onsolidado de eduadores religiosos.2. Eles sustentavam que Jesus violava a lei; que ele demonstrou uma grande desonsidera�~ao pelos�abado e por in�umeras outras exigênias legais e erimoniais.3. Eles ausavam-no de blasfêmia porque ele referia-se a Deus omo ao seu Pai.4. E agora eles estavam profundamente enraiveidos om ele, por ausa da parte �nal da suaelou�~ao de despedida, om amargas den�unias, pronuniada naquele mesmo dia no templo.O sin�edrio, havendo formalmente deretado a morte de Jesus, e havendo emitido ordens para asua pris~ao, suspendeu a reuni~ao nessa ter�a-feira, quase �a meia-noite, ap�os onordar em reunir-se�as dez horas da manh~a seguinte, na asa de Caif�as, o sumo saerdote, om o prop�osito de formularas ausa�~oes sob as quais Jesus deveria ser levado a julgamento.Um grupo pequeno de sadueus havia proposto fatualmente que eles se des�zessem de Jesus pormeio de um assassinato, mas os fariseus negaram-se terminantemente a aprovar tal proedimento.E essa era a situa�~ao em Jerusal�em e entre os homens, nesse dia memor�avel, enquanto, ao mesmo1840



tempo, um vasto onurso de seres elestes pairava sobre essa grave ena na Terra, ansiosos, to-dos, por fazerem algo para ajudar o seu amado Soberano. Todavia, estavam impotentes para agir,efetivamente, pois se viam refreados pelos seus superiores no omando.
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Cap��tulo 176Ter�a-Feira �a Noite no Monte dasOliveirasNESSA ter�a-feira �a tarde, quando Jesus e os ap�ostolos passaram diante do templo, a aminho doampo do Getsêmani, Mateus hamou a aten�~ao para a onstru�~ao do templo e disse: \Mestre,observa esta esp�eie de edif��ios. Vês as pedras mai�as e os belos adornos; �e poss��vel que estesedif��ios sejam destru��dos?" Enquanto aminhavam em dire�~ao �as Oliveiras, Jesus disse: \Vês estaspedras e este templo mai�o? Em verdade, em verdade, eu vos digo: nos dias que breve vir~ao, n~aoser�a deixada pedra sobre pedra. Elas ser~ao todas derrubadas". Essas observa�~oes, desrevendo adestrui�~ao do templo sagrado, despertaram a uriosidade dos ap�ostolos �a medida que aminhavamatr�as do Mestre; eles n~ao podiam oneber nenhum aonteimento, a n~ao ser o �m do mundo, queoasionasse a destrui�~ao do templo.Para evitar as multid~oes, ao passar pelo vale do Cedrom a aminho do Getsêmani, Jesus e os seusolaboradores pensavam em esalar a ladeira do monte das Oliveiras at�e uma erta altura e depoisseguir uma trilha at�e o seu ampo partiular perto do Getsêmani, loalizado a uma pequena distâniaaima da �area do ampo p�ublio. Quando estavam para deixar a estrada que ia para Betânia, elesobservaram o templo, glori�ado pelos raios do sol que se punha; e, enquanto subiam o monte, iamvendo as luzes da idade e ontemplaram a beleza do templo iluminado; e l�a, sob a luz suave dalua heia, Jesus e os doze assentaram-se. O Mestre falou-lhes, e logo Natanael fez esta pergunta:\Dize-nos, Mestre, omo saberemos que esses aonteimentos est~ao pr�oximos?"176.1 A Destrui�~ao de Jerusal�emAo responder �a pergunta de Natanael, Jesus disse: \Sim, eu falarei sobre o tempo em que esse povohaver�a preenhido a sua ta�a de iniq�uidade, quando a justi�a deser�a rapidamente sobre esta idadede nossos pais. Eu devo deixar-vos em breve e irei para meu Pai. Depois que eu deixar-vos, uidaipara que nenhum homem vos engane, pois muitos vir~ao omo libertadores e arrastar~ao muitos outrosao erro. Quando esutardes das guerras e rumores de guerras, n~ao vos perturbeis, pois, apesar detodas essas oisas estarem por aonteer, o �m de Jerusal�em ainda n~ao �e iminente. N~ao dever��eisperturbar-vos por ausa da fome ou terremotos; nem dever��eis preoupar-vos se fordes entregues �asautoridades ivis nem se fordes perseguidos por ausa do evangelho. Sereis expulsos da sinagoga eoloados em pris~oes por minha ausa; e a alguns de v�os eles matar~ao. Quando fordes levados peranteos governadores e legisladores, ser�a para dar um testemunho da vossa f�e e mostrar a vossa �rmezano evangelho do Reino. E, quando fordes oloados perante os ju��zes, n~ao vos inquieteis de antem~aosobre aquilo que dever��eis dizer, pois o esp��rito vos ensinar�a, exatamente naquela hora, sobre o quedevereis responder aos vossos advers�arios. Nesses dias de adversidade, at�e mesmo os vossos parentes,1843



sob a lideran�a daqueles que houverem rejeitado o Filho do Homem, ir~ao onduzi-los �a pris~ao e �amorte. Durante um erto tempo, podereis ser odiados por todos os homens por minha ausa, masmesmo nessas persegui�~oes eu n~ao vos abandonarei; o meu esp��rito n~ao vos desertar�a. Sede paientes!N~ao duvideis de que o evangelho do Reino triunfar�a sobre todos os inimigos e que, �nalmente, ser�aprolamado a todas as na�~oes".Jesus fez uma pausa enquanto olhava para a idade abaixo. O Mestre ompreendeu que a rejei�~aodo oneito espiritual do Messias e a determina�~ao de apegarem-se om persistênia e egueira a umamiss~ao material para o Libertador esperado, em breve, iriam levar os judeus a um onito diretoom os poderosos ex�eritos romanos; e essa luta iria resultar apenas na derroada �nal e ompleta dana�~ao judaia. Quando rejeitou a sua outorga espiritual e se reusou reeber a luz do �eu, do modoomo brilhou t~ao miseriordiosamente sobre todos, o seu povo estava selando a ondena�~ao de sipr�oprios omo um povo independente e sem a sua miss~ao espiritual espeial na Terra. E os pr�opriosl��deres judeus posteriormente reonheeram que havia sido essa id�eia terrena do Messias que, diretae �nalmente, onduziu �a turbulênia a qual trouxe a destrui�~ao deles.J�a que Jerusal�em estava para tornar-se o ber�o dos primeiros movimentos dos evangelhos, Jesusn~ao quis que os seus eduadores e pregadores pereessem na ru��na terr��vel do povo judeu, junto om adestrui�~ao de Jerusal�em; e por isso deu essas instru�~oes aos seus seguidores. Jesus estava preoupadoom a possibilidade de que alguns dos seus dis��pulos viessem a se envolver nas revoltas que logoaonteeriam e que assim pereessem durante a queda de Jerusal�em.E ent~ao Andr�e perguntou: \Mas, Mestre, se a idade sagrada e o templo est~ao para ser destru��dos,e se tu n~ao estiveres aqui para orientar-nos, quando devemos abandonar Jerusal�em?" Jesus disse:\Podeis permaneer na idade depois que eu tiver partido e mesmo durante esses duros tempos depersegui�~ao amarga, mas, quando �nalmente virdes Jerusal�em sendo oupada pelos ex�eritos roma-nos, depois da revolta dos falsos profetas, ent~ao, sabereis que a desola�~ao de Jerusal�em �e iminente;e, pois, deveis fugir para as montanhas. Que ningu�em que esteja na idade, nem em seus arredores,permane�a para salvar nada, nem aqueles que estiverem fora, que n~ao ousem entrar l�a. Haver�a umagrande atribula�~ao, pois esses ser~ao os dias da vingan�a dos gentios. Depois que houverdes aban-donado a idade, esse povo desobediente ir�a air no �o da espada e ser�a levado �a pris~ao em todasas na�~oes, e assim Jerusal�em ser�a esmagada pelos gentios. Nesse meio tempo, eu previno-vos, n~aovos deixeis enganar. Se algum homem aproximar-se de v�os dizendo: `Olhai, aqui est�a o Libertador';ou: `Olhai, l�a est�a ele'; n~ao deveis areditar, pois muitos eduadores falsos surgir~ao e muitos homensser~ao levados de rold~ao, mas n~ao deveis deixar-vos enganar, pois sobre tudo isso eu vos preveni deantem~ao".Os ap�ostolos sentaram-se em silênio sob a luz da lua durante um tempo onsider�avel, enquantoessas predi�~oes surpreendentes do Mestre afundavam-se nas suas mentes onfusas. E foi pratiamentepor ausa desse aviso que o grupo inteiro de rentes e dis��pulos, quando apareeram as primeirastropas dos romanos, abandonou Jerusal�em, enontrando um abrigo seguro ao norte, em Pela.Mesmo depois desse aviso expl��ito, muitos dos seguidores de Jesus interpretaram essas previs~oesomo se elas se referissem �as mudan�as que obviamente oorreriam em Jerusal�em, quando do reapa-reimento do Messias, resultando no estabeleimento da Nova Jerusal�em e na amplia�~ao da idade,para que se transformasse na apital do mundo. Nas suas mentes, esses judeus estavam determinadosa assoiar a destrui�~ao do templo om o \�m do mundo". Eles areditavam que essa Nova Jerusal�emabrangeria toda a Palestina; e que ao �m do mundo seguir-se-ia o surgimento imediato dos \novos�eus e da nova Terra". E assim, ent~ao, n~ao era estranho que Pedro dissesse: \Mestre, sabemos quetodas as oisas passar~ao quando os novos �eus e a nova Terra surgirem, mas omo saberemos quandov�os ireis retornar para que tudo isso se umpra?"Ao ouvir isso, Jesus �ou pensativo por algum tempo e ent~ao disse: \V�os errais sempre, poisestais sempre tentando ligar o novo ensinamento ao antigo; v�os estais determinados a ompreenderde um modo errado todo o meu ensinamento; v�os insistis em interpretar o evangelho de aordo om1844



as vossas ren�as j�a estabeleidas. Entretanto, vou tentar eslareer-vos".176.2 A Segunda Vinda do MestreEm v�arias oportunidades, Jesus havia feito a�rma�~oes as quais levaram os seus ouvintes a inferirque, embora tivesse a inten�~ao de deixar este mundo em breve, ele voltaria muito ertamente paraonsumar o trabalho do Reino do �eu. �A medida que, nos seus seguidores, aumentou a onvi�~ao deque ele estava para deix�a-los, elevou-se tamb�em a de que, depois que tivesse partido deste mundo, maisdo que natural seria, para todos os rentes, manterem-se apegados �as promessas de que ele retornaria.A doutrina da segunda vinda de Cristo tornou-se, assim, logo inorporada aos ensinamentos dosrist~aos, e quase toda a gera�~ao posterior de dis��pulos tem areditado devotamente nessa verdade eaguardado on�antemente essa vinda, em alguma �epoa.J�a que deviam separar-se do seu Eduador e Mestre, ent~ao, esses primeiros dis��pulos e ap�ostolostinham mais motivos ainda para agarrarem-se �aquela promessa de retorno; e eles n~ao tardaram emligar a destrui�~ao prevista de Jerusal�em, atrelando-a �a segunda vinda prometida. E ontinuaram ainterpretar assim as suas palavras, apesar dos esfor�os espeiais do Mestre, durante essa noite deinstru�~ao no monte das Oliveiras, para impedir exatamente esse erro.Continuando a responder �a pergunta de Pedro, Jesus disse: \Por que supondes ainda que o Filhodo Homem deva sentar-se no trono de Davi; e por que esperais ver umpridos os sonhos materiaisdos judeus? J�a n~ao vos disse, todos esses anos, que o meu Reino n~ao �e deste mundo? As oisasque estais agora desprezando est~ao hegando a um �m; mas que isto seja um novo ome�o do qualo evangelho do Reino possa sair para todo o mundo; e que seja a salva�~ao levada a todos os povos.E, quando o Reino houver hegado �a plena frui�~ao, podeis estar seguros de que o Pai no �eu n~aodeixar�a de ontemplar-vos om uma revela�~ao ainda maior da verdade e uma demonstra�~ao maiselevada de retid~ao, pois Ele j�a outorgou a este mundo aquele que se tornou o pr��nipe das trevas eem seguida deu-lhe Ad~ao, que foi seguido por Melquisedeque e, agora, nestes dias, deu-lhe o Filhodo Homem. E, assim, o Pai ir�a ontinuar a manifestar Sua miseri�ordia e demonstrar Seu amor, at�emesmo a este mundo esuro e mau. E assim tamb�em eu, depois que meu Pai investir-me de todo opoder e autoridade, ontinuarei junto de v�os na vossa sorte e prosseguirei guiando-vos nos assuntosdo Reino, por interm�edio da presen�a do meu esp��rito que em breve ser�a vertido sobre toda a arne.Embora mesmo estando assim em esp��rito presente entre v�os, eu prometo tamb�em que, algum dia, euretornarei a este mundo onde vivi esta vida na arne e onde tive a experiênia de simultaneamenterevelar Deus ao homem e de onduzir o homem a Deus. Muito em breve devo deixar-vos e retomaro trabalho que o Pai on�ou �as minhas m~aos; entretanto, tende bastante oragem, pois eu voltareidentro de algum tempo. Nesse ��nterim, o meu Esp��rito da Verdade, para um universo, ir�a onfortar-vos e guiar-vos.\Agora me vedes na fraqueza da arne, mas, quando eu voltar, ser�a em poder e em esp��rito. Oolho da arne ontempla o Filho do Homem na arne, mas apenas o olho do esp��rito ver�a o Filho doHomem glori�ado pelo Pai e surgindo na Terra, em seu pr�oprio nome.\A �epoa da volta do Filho do Homem, todavia, �e onheida apenas nos onselhos do Para��so, nemmesmo os anjos dos �eus sabem quando isso oorrer�a. Contudo, v�os dever��eis entender que, quandoeste evangelho do Reino houver sido prolamado a todo o mundo, para a salva�~ao de todos povos, e,quando o tempo tiver alan�ado sua plenitude, o Pai vos enviar�a uma outra outorga dispensaional,ou ent~ao o Filho do Homem retornar�a para julgar a idade.\E agora a respeito das atribula�~oes de Jerusal�em, sobre as quais vos falei, mesmo esta gera�~aon~ao passar�a antes que minhas palavras se umpram; mas a respeito da �epoa do retorno do Filhodo Homem, ningu�em no �eu ou na Terra pode presumir falar. Mas dever��eis ser s�abios a respeito doamadureimento de uma idade; dever��eis estar alerta para disernir os sinais dos tempos. V�os sabeis1845



que, quando a �gueira mostra seus tenros galhos e folhas, �e porque o ver~ao est�a pr�oximo. Do mesmomodo, quando o mundo tiver passado pelo longo inverno de mentalidade materialista e j�a disernirdesa vinda da primavera espiritual de uma nova dispensa�~ao, dever��eis saber que se aproxima o ver~aode uma nova visita�~ao.\E, pois, qual �e o signi�ado do ensinamento que tem a ver om a vinda dos Filhos de Deus? N~aoperebeis que, quando ada um de v�os for hamado a abandonar a sua vida de luta e passar peloportal da morte, ent~ao estareis na presen�a imediata do julgamento e fae a fae om os fatos deuma nova dispensa�~ao de servi�o, no plano eterno do Pai in�nito? O que todo mundo deve enararomo um fato real, ao �nal de uma idade, v�os, omo indiv��duos, deveis, ada um, om toda ertezaenarar omo uma experiênia pessoal, quando alan�ardes o �m da vossa vida natural e passardes aonfrontar-vos om as ondi�~oes e as demandas inerentes �a pr�oxima revela�~ao na progress~ao eternadentro do Reino do Pai".Dentre todos os disursos que o Mestre fez para os seus ap�ostolos, nenhum se tornou t~ao onfusonas suas mentes omo o pronuniado nessa ter�a-feira �a noite, no monte das Oliveiras, a respeitodas duas quest~oes que onsistiram na destrui�~ao de Jerusal�em e na sua pr�opria segunda vinda. E osesritos subseq�uentes baseados nas mem�orias sobre o que havia sido dito pelo Mestre, nessa oasi~aoextraordin�aria, n~ao onordam entre si. Conseq�uentemente, omo os registros foram deixados embrano, no que dizia respeito �a grande parte do que havia sido dito naquela noite de ter�a-feira,muitas tradi�~oes surgiram; e, logo no alvoreer do segundo s�eulo, um apoalipse judeu sobre oMessias, esrito por um homem hamado Selta, que era ligado �a orte do imperador Cal��gula, foiintegrado ao evangelho de Mateus e, subseq�uentemente, aresentado (em parte) aos registros deMaros e Luas. Foi desses esritos de Selta que a par�abola das dez virgens apareeu. Nenhumaparte do registro dos evangelhos jamais sofreu erros, na sua onstru�~ao, geradores de tanta onfus~aoomo o do ensinamento dessa noite. Mas o ap�ostolo Jo~ao nuna se deixou onfundir desse modo.Ao retomarem a sua marha para o ampo, esses treze homens mantiveram-se sem falar e sobuma grande tens~ao emoional. Judas havia �nalmente on�rmado a sua deis~ao de abandonar aquelegrupo. Era tarde quando Davi Zebedeu, Jo~ao Maros e alguns dos dis��pulos prinipais aolheramJesus, e os doze, no novo ampo; os ap�ostolos, ontudo, n~ao quiseram dormir, queriam saber maissobre a destrui�~ao de Jerusal�em, sobre a partida do Mestre e sobre o �m do mundo.176.3 A Conversa Posterior no CampoEnquanto era de vinte deles se reuniam em torno da fogueira do ampo, Tom�e perguntou: \J�a queir�as retornar para ompletar o trabalho do Reino, qual dever�a ser a nossa atitude enquanto estiveresausente para oupar-te dos assuntos do Pai?" Contemplando-os sob a luz do fogo, Jesus respondeu:\E at�e mesmo tu, Tom�e, n~ao ompreendeste o que eu venho dizendo. N~ao tenho eu ensinado a v�os,todo esse tempo, que a vossa liga�~ao om o Reino �e espiritual e individual; uma quest~ao totalmentede experiênia pessoal om o esp��rito, por meio da ompreens~ao e pela f�e de que todos v�os sois�lhos de Deus? O que mais posso dizer? A queda de na�~oes, o olapso de imp�erios, a destrui�~aode judeus desrentes, o �m de uma idade e, mesmo, o �m do mundo; o que essas oisas têm a verom aquele que rê neste evangelho, e om aquele que guardou sua vida na erteza do Reino eterno?V�os, que sois onheedores de Deus e areditais no evangelho, j�a reebestes a erteza da vida eterna.Desde que vossas vidas tenham sido vividas no esp��rito e para o Pai, nada pode ausar preoupa�~oess�erias a v�os. Construtores do Reino, idad~aos areditados dos mundos elestes, n~ao vos deveis deixarperturbar por altera�~oes temporais ou atalismos terrestres. Em que vos importa, a v�os que redesnesse evangelho do Reino, se a��rem as na�~oes, se terminarem as idades ou se todas as oisas vis��veisse olidirem, porquanto sabeis que a vossa vida �e uma d�adiva do Filho, e que �e eternamente segurano Pai? Tendo vivido a vida temporal pela f�e e tendo olhido os frutos do esp��rito pela retid~ao no1846



servi�o e no amor dos vossos semelhantes, v�os podeis olhar on�antes para o futuro do vosso pr�oximopasso, na arreira eterna, om a mesma f�e na sobrevivênia que vos levou ao �m da vossa aventuraprimeira e terrena de �lia�~ao a Deus.\Cada gera�~ao de rentes deveria ontinuar seu trabalho, em vista do poss��vel retorno do Filhodo Homem, exatamente omo todo indiv��duo rente leva adiante o trabalho da sua vida, em vistada inevit�avel e sempre iminente morte natural. Uma vez que tiverdes estabeleido, pela f�e, a v�ospr�oprios omo �lhos de Deus, nada mais importa no que diz respeito �a erteza da sobrevivênia. Masn~ao ometais erros! A f�e na sobrevivênia �e uma f�e viva e manifesta-se ada vez mais nos frutos doesp��rito divino que a inspirou, pela primeira vez, do fundo do ora�~ao humano. J�a aeitastes a �lia�~aoao Reino eleste, uma vez, mas isso n~ao vos ir�a salvar, se houver rejei�~ao onsiente e persistente daverdade, pois esta tem a ver om a feundidade espiritual progressiva dos �lhos de Deus na arne.V�os, que estivestes omigo, uidando dos assuntos do Pai na Terra, deveis, agora mesmo, desertar oReino se ahardes que n~ao podeis amar o aminho de servir ao Pai, servindo �a humanidade.\Enquanto indiv��duos e omo uma gera�~ao de rentes, esutai-me, ontar uma par�abola: Haviaum erto grande homem que, antes de sair para uma longa viagem a um outro pa��s, hamou seusservos de on�an�a diante de si e passou �as m~aos deles todos os seus bens. A um ele deu inotalentos, deu dois a outro e ainda a um outro deu um talento. E assim ele fez om o grupo inteiro dehonrados servidores; a ada um on�ando seus bens de aordo om as apaita�~oes variadas deles;e ent~ao partiu de viagem. Depois que o senhor partiu, seus servi�ais puseram-se a trabalhar paraganhar luros sobre os bens on�ados a eles. Imediatamente, aquele que tinha reebido ino talentosome�ou a negoi�a-los e, em breve, fez um luro de outros ino talentos. Da mesma maneira, aqueleque tinha reebido dois talentos, ganhou logo mais dois. E, assim, todos servidores proporionaramganhos ao seu senhor, exeto aquele que havia reebido apenas um talento. Este, por sua vez,avou sozinho um burao na terra, esondendo ali o dinheiro do seu senhor. Em breve o senhordaqueles servi�ais retornou inesperadamente e hamou-os para um aerto de ontas. Quando todosse enontravam diante do seu senhor, aquele que havia reebido ino talentos adiantou-se om odinheiro que lhe havia sido on�ado e trouxe ainda ino talentos mais, dizendo: `Senhor, me destesino talentos para investir, e eu estou ontente de apresentar ino outros talentos omo ganhomeu'. E ent~ao o seu senhor lhe disse: `Muito bem feito, meu bom e �el servidor, tu foste �el paraalgumas oisas; e agora eu vou oloar outras tantas sob os teus uidados; entra e partilha da alegriado seu senhor'. E ent~ao aquele que havia reebido os dois talentos adiantou-se dizendo: `Senhor,entregastes dois talentos nas minhas m~aos; e, olhai, ganhei esses outros dois talentos'. E o senhordisse a ele: `Tu �zeste bem, bom e �el servidor; tu tamb�em foste �el em umas tantas oisas, e agorate entrego muitas; entra na alegria do teu senhor'. E ent~ao veio para prestar ontas o que tinhareebido um talento. Esse servi�al adiantou-se dizendo: `Senhor, eu vos onhe�o e sei que sois umhomem astuioso, e que esperais ganhos onde v�os n~ao trabalhastes pessoalmente; portanto, eu �queitemeroso de arrisar aquilo que a mim foi on�ado. Esondi om seguran�a o vosso talento debaixoda terra; aqui est�a ele; agora tendes o que vos pertene'. Mas o senhor respondeu-lhe: `Tu �es umservi�al indolente e folgado. Pelas tuas pr�oprias palavras, onfessas que sabias que eu iria exigir deti uma presta�~ao de ontas om um luro razo�avel, tal omo os que os teus diligentes ompanheirosservidores me prestaram neste dia. Tendo onheimento disso, deverias, portanto, ter ao menosoloado o meu dinheiro nas m~aos dos banqueiros, para que no meu retorno eu pudesse reebê-lo devolta om alguns juros'. E ent~ao esse senhor disse ao administrador hefe: `Tira o talento das m~aosdesse servidor, que n~ao sabe extrair proveito de nada, e d�a-o ao que tem dez talentos'.\�Aqueles que j�a possuem, mais ser�a dado e ter~ao em abundânia; mas, at�e mesmo aquilo que tem,ser�a tirado daquele que n~ao possui. N~ao podeis permaneer passivos, nos assuntos do Reino eterno.Meu Pai exige que todos seus �lhos res�am na gra�a e no onheimento da verdade. V�os, que sabeisdessas verdades, deveis fazer reser os frutos do esp��rito e manifestar uma devo�~ao resente aoservi�o desinteressado dos vossos semelhantes, que tamb�em s~ao servidores. E lembrai-vos, de tudo oque ministrares ao menor dos meus irm~aos, a mim �e que esse servi�o estar�a sendo prestado.1847



\E assim �e que dever��eis uidar dos neg�oios do Pai, agora e para sempre; e eternamente mesmo.Continuai at�e que eu venha. Cuidai om �delidade daquilo que vos for on�ado, e assim estareisprontos para a presta�~ao de ontas da morte. E tendo vivido assim, para gl�oria do Pai e satisfa�~aodo Filho, entrareis om alegria e om um j�ubilo extremamente grande no servi�o eterno do Reinoperp�etuo".A verdade est�a viva; o Esp��rito da Verdade est�a sempre onduzindo os �lhos da luz para novosReinos de realidade espiritual e de servi�o divino. A verdade n~ao lhes foi dada para que v�os aristaliz�asseis em formas estabeleidas, seguras e honradas. V�os deveis elevar tanto a vossa revela�~aoda verdade, quando ela passar pela vossa experiênia pessoal, que aquela beleza nova e os reais ganhosespirituais se tornem abertos a todos aqueles que ontemplam os vossos frutos espirituais e que, emonseq�uênia disso, sejam onduzidos a glori�ar o Pai que est�a no �eu. Apenas os que servem om�delidade e que assim resem no onheimento da verdade, e que, por meio dela, desenvolvem aapaidade da apreia�~ao divina das realidades espirituais, podem esperar \entrar ompletamente noj�ubilo do seu Senhor". Que triste vis~ao, para as gera�~oes suessivas de seguidores professos de Jesus,ter de dizer, a respeito da administra�~ao que �zeram da verdade divina: \Aqui, Mestre, est�a a verdadeque v�os oloastes em nossas m~aos h�a em ou mil anos. N~ao perdemos nada; preservamos �elmentetudo o que nos destes; n~ao permitimos que fossem feitas mudan�as naquilo que nos ensinastes; aquiest�a a verdade que nos destes". Mas um tal pretexto para a indolênia espiritual nuna ir�a justi�aro servidor que n~ao trouxe outras verdades perante o Mestre. De aordo om a verdade entregue nasvossas m~aos �e que o Mestre da verdade ir�a exigir uma presta�~ao de ontas.No pr�oximo mundo, ser-vos-�a pedida uma presta�~ao de ontas sobre os dons reebidos e o quedeles foi feito neste mundo. Sejam pouos ou muitos os talentos inerentes, deveis aguardar um aertojusto e miseriordioso. Se os dons houverem sido usados apenas om prop�ositos e �ns ego��stas enenhum pensamento houver sido onedido ao dever mais elevado de obter uma olheita maior dosfrutos do esp��rito, omo eles se manifestam no servi�o sempre em expans~ao dos homens e na adora�~aode Deus, esses administradores ego��stas devem aeitar as onseq�uênias da sua esolha deliberada.Exatamente omo todos mortais ego��stas, foi aquele servidor in�el om o �unio talento, pois jogoua ulpa da sua pr�opria pregui�a no seu senhor. E muito propenso a pôr a ulpa nos outros, �a ohomem quando se depara om os fraassos ausados por si pr�oprio, muitas vezes, oloando a ulpasobre quem menos a mereia!Disse Jesus, naquela noite, quando iam repousar: \Gratuitamente v�os reebestes a verdade do �eue, portanto, gratuitamente v�os a deveis dar e, ao ser dada, essa verdade ir�a multipliar-se e mostrara luz que rese da gra�a que salva, do modo mesmo omo v�os a ministrais".176.4 O Retorno de MihaelDentre todos os ensinamentos do Mestre, nenhum deles tem sido t~ao mal ompreendido omo asua promessa de voltar algum dia pessoalmente a este mundo. N~ao �e estranho que Mihael devesseestar interessado em retornar algum dia ao planeta em que experimentou a sua s�etima e �ultimaauto-outorga, omo um mortal deste reino. �E simplesmente natural areditar que Jesus de Nazar�e,agora governante soberano de um vasto universo, esteja interessado em retornar, n~ao apenas uma,mas muitas vezes mesmo, ao mundo onde viveu uma vida t~ao �unia e onde, �nalmente, onquistoudo Pai, para si pr�oprio, o outorgamento ilimitado de poder e autoridade sobre o universo. Urantiaser�a eternamente uma das sete esferas de natividade de Mihael, no servi�o de ganhar a soberaniado universo.Em numerosas oasi~oes, e para muitos indiv��duos, Jesus delarou a sua inten�~ao de retornar aeste mundo. Como os seus seguidores se despertaram para o fato de que o seu Mestre n~ao iria atuaromo um libertador temporal, e quando ouviram as suas previs~oes sobre a destrui�~ao de Jerusal�em1848



e a queda da na�~ao judaia, muito naturalmente ome�aram a assoiar o seu retorno prometido aesses aonteimentos atastr�o�os. Mas, os ex�eritos romanos demoliram os muros de Jerusal�em,destruindo o templo e dispersando os judeus da Jud�eia; e omo, ainda ent~ao, o Mestre n~ao se haviarevelado em poder e gl�oria, os seus seguidores ome�aram a formular aquela ren�a que �nalmenteassoiava a segunda vinda de Cristo om o �m dos tempos, e mesmo om o �m do mundo.Jesus prometeu fazer duas oisas depois que asendesse at�e o Pai, e depois que todo o poderno �eu e na Terra tivesse sido oloado nas suas m~aos. Prometeu, primeiro, enviar ao mundo, eno seu lugar, um outro instrutor, o Esp��rito da Verdade; e isso ele fez no Dia de Penteostes. E,segundo, prometeu muito ertamente, aos seus seguidores, que retornaria pessoalmente algum dia aeste mundo. Mas ele n~ao disse omo, onde, nem quando iria re-visitar este planeta, que foi o da suaexperiênia de auto-outorga na arne. Numa oasi~ao ele deixou subentendido que, onquanto o olhoda arne pudesse havê-lo ontemplado, quando ele viveu aqui na arne, no seu retorno (pelo menosem uma das suas poss��veis visitas), ele seria disernido apenas pelos olhos da f�e espiritual.Muitos de n�os inlinamos-nos a rer que Jesus retornar�a a Urantia diversas vezes durante as erasque vir~ao. N~ao temos a sua promessa espe���a de que far�a todas essas visitas, mas paree muitoprov�avel que, trazendo entre os seus t��tulos do universo o de Pr��nipe Planet�ario de Urantia, pormuitas vezes, ele visitar�a o mundo uja onquista onferiu um t��tulo t~ao �unio a ele.N�os areditamos de um modo muito �rme que Mihael vir�a de novo pessoalmente a Urantia, masn~ao temos a menor id�eia de quando ou de que maneira esolher�a fazer isso. Ser�a que o seu segundoadvento na Terra est�a marado para oorrer junto om o julgamento �nal desta era presente, sejaom ou sem o apareimento interligado de um Filho Magisterial? Ser�a que ele vir�a junto om ot�ermino de alguma era posterior de Urantia? Vir�a sem an�unio e omo um aonteimento isolado?N~ao sabemos. De uma oisa apenas estamos seguros: de que, quando ele retornar, todo o mundosaber�a disso, provavelmente, pois ele dever�a vir omo o governante supremo de um universo e n~aoanonimamente omo uma obsura rian�a em Bel�em. Mas se todos os olhos dever~ao ontempl�a-lo, ese apenas os olhos espirituais poder~ao disernir a sua presen�a, ent~ao, esse advento dever�a ainda serpostergado em muito.Portanto, v�os far��eis muito bem em desassoiar o retorno pessoal do Mestre, �a Terra, de toda equalquer �epoa ou evento estabeleido. Estamos ertos apenas de uma oisa: Ele prometeu voltar.Nenhuma id�eia temos sobre quando ele ir�a umprir essa promessa, nem em ombina�~ao om qualaonteimento isso dar-se-�a. At�e onde sabemos, ele poder�a apareer na Terra a qualquer dia, e poder�an~ao vir at�e que tenham passado as eras, umas ap�os outras, e que hajam sido devidamente julgadaspelo orpo dos seus irm~aos, os Filhos do Para��so.O segundo advento de Mihael na Terra �e um aonteimento de um valor sentimental imenso,tanto para os seres intermedi�arios quanto para os humanos; por outro lado, ontudo, ele n~ao seriade importânia no momento presente para os intermedi�arios, e n~ao seria de importânia pr�atiamaior para os seres humanos do que algo omo o evento omum da morte natural, que preipita t~aosubitamente o homem mortal no abra�o imediato daquela suess~ao de eventos no universo, que olevam diretamente �a presen�a desse mesmo Jesus, o governante soberano do nosso universo. Os �lhosda luz est~ao todos destinados a vê-lo, e n~ao tem a menor importânia se n�os formos at�e ele, ou se, poraaso, ele vier primeiro a n�os. Estejais, portanto, sempre prontos para reebê-lo na Terra, omo eleest�a pronto para aolher-vos no �eu. Aguardamos a sua vinda gloriosa, ou as suas vindas repetidasmesmo, om muita on�an�a, mas ignoramos ompletamente o omo, o quando, e em liga�~ao a qualevento ele poder�a surgir.
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Cap��tulo 177Quarta-Feira, o Dia de DesansoQUANDO o trabalho de ensinar ao povo dava-lhes uma folga, o ostume de Jesus e dos seus ap�ostolosera desansar das suas atividades �as quartas-feiras. Em partiular nessa quarta-feira eles tomaram odesjejum um pouo mais tarde do que de ostume, e o aampamento enontrava-se invadido por umsilênio agourento; pouo foi dito durante a primeira parte da refei�~ao matinal. Finalmente Jesusfalou: \Desejo que desanseis por hoje. Tirai o tempo para pensar sobre tudo o que aonteeu, desdeque viemos para Jerusal�em, e para meditar sobre o que temos pela frente e sobre tudo o que eu j�avos eslarei om lareza. Assegurai-vos de que a verdade esteja nas vossas vidas; e que diariamenteireis reser em gra�a".Ap�os o desjejum o Mestre informou a Andr�e que tinha a inten�~ao de ausentar-se durante aqueledia e sugeriu que fosse permitido aos ap�ostolos passar o tempo de aordo om a pr�opria esolha,exeto que sob nenhuma irunstânia deveriam passar pelos port~oes de Jerusal�em.Quando estava pronto para ir sozinho �as olinas, Davi Zebedeu aproximou-se dele, dizendo: \Bemsabeis, Mestre, que os fariseus e os dirigentes busam destruir-te, e ainda assim est�as pronto para irat�e as olinas sozinho. Fazer isso �e louura; e, portanto, eu vou enviar três homens bem preparadosontigo, para uidar de que nenhum mal te seja feito". Jesus olhou para os três galileus fortes e bemarmados e disse a Davi: \A tua inten�~ao �e boa, mas tu te equivoas ao n~ao ompreender que o Filhodo Homem n~ao neessita de ningu�em para defendê-lo. Nenhum homem oloar�a as m~aos em mimat�e a hora em que eu estiver pronto para entregar a minha vida, em onformidade om a vontade domeu Pai. Esses homens n~ao podem aompanhar-me. Eu desejo ir s�o, para poder omungar om oPai".Ao ouvir essas palavras, Davi e os seus guardas armados retiraram-se; mas, quando Jesus saius�o, Jo~ao Maros adiantou-se om uma pequena esta ontendo omida e �agua e sugeriu que, se ainten�~ao dele era �ar fora o dia inteiro, ele poderia sentir fome. O Mestre sorriu para Jo~ao e abaixoua m~ao para pegar a esta.177.1 Um Dia a S�os om DeusJesus estava para pegar a esta de lanhe da m~ao de Jo~ao, quando o jovem aventurou-se a dizer:\Mas, Mestre, �e poss��vel que abandones a esta no h~ao, enquanto �as de lado para orar, e que sigassem ela. Al�em disso, se eu fosse junto para arregar o lanhe, �arias mais livre para adorar; e eupor erto me manterei em silênio. N~ao farei perguntas e permaneerei perto da esta quando tu teseparares para orar a s�os".Enquanto dizia essas oisas, uja temeridade surpreendeu alguns dos ouvintes por ali, Jo~ao tevea aud�aia de segurar a esta. E l�a �aram eles, Jo~ao e Jesus, ambos segurando a esta. Mas logo o1851



Mestre soltou-a e, olhando para baixo at�e o rapaz, disse: \J�a que desejas ir omigo de todo o teuora�~ao, isso n~ao te ser�a negado. Iremos juntos e teremos uma boa onversa. Tu podes perguntar-mequalquer oisa que surja no teu ora�~ao, e nos onfortaremos e nos onsolaremos mutuamente. Podesome�ar levando o lanhe e, quando ansares, eu te ajudarei. Ent~ao me segue".Jesus s�o retornou ao aampamento naquela tarde depois do pôr-do-sol. O Mestre passou o �ultimodia de tranq�uilidade na Terra onversando om esse jovem faminto da verdade; e falando om oseu Pai do Para��so. Esse aonteimento tornou-se onheido no alto omo \o dia que um jovempassou om Deus, nas olinas". Essa oasi~ao exempli�a para sempre a boa vontade do Criador deonfraternizar-se om a riatura. Mesmo um adolesente, se o desejo do seu ora�~ao �e realmentesupremo, pode atrair a aten�~ao, desfrutar da ompanhia plena de amor do Deus de um universo eexperimentar verdadeiramente o inesque��vel êxtase de estar a s�os om Deus nas olinas; e duranteum dia inteiro. E essa foi a experiênia �unia de Jo~ao Maros, nessa quarta-feira nas olinas daJud�eia.Jesus onversou muito om Jo~ao, falando livremente sobre os assuntos deste mundo e do pr�oximo.Jo~ao disse a Jesus sobre o quanto ele lamentara n~ao ter tido idade su�iente para ser um dos ap�ostolose expressou o seu grande reonheimento por ter-lhe sido permitido seguir sempre om eles, exetona viagem �a Fen��ia, desde a primeira prega�~ao dos ap�ostolos no vau do Jord~ao, perto de Jeri�o.Jesus advertiu ao rapaz para n~ao se desenorajar om os aonteimentos iminentes e assegurou-lhede que ele viveria para tornar-se um mensageiro poderoso do Reino.Jo~ao Maros �aria sempre emoionado om a lembran�a desse dia om Jesus nas olinas, e nunase esqueeria da reomenda�~ao �nal do Mestre, feita quando eles estavam para voltar ao aampamentodo Getsêmani, om o seguinte teor: \Bem, Jo~ao, tivemos uma boa onversa, um dia de desansoverdadeiro, mas proura n~ao ontar a nenhum homem as oisas que eu disse". E Jo~ao Maros nunarevelou nada do que havia suedido nesse dia que ele passou om Jesus nas olinas.Durante as pouas horas que restavam da vida terrena de Jesus, Jo~ao Maros nuna permitiu queo Mestre sa��sse da sua vista por muito tempo. O garoto estava sempre esondido por perto; e s�oadormeia depois que Jesus dormia.177.2 A Infânia no LarNo transurso das onversas om Jo~ao Maros nesse dia, Jesus passou um tempo onsider�avel om-parando as experiênias das infânias e adolesênias de ambos. Embora os pais de Jo~ao possu��ssemmais bens deste mundo do que os pais de Jesus, ambos haviam passado por muitas experiêniasbastante semelhantes na infânia. Jesus disse muitas oisas que ajudaram Jo~ao a entender melhor osseus pais e outros membros da sua fam��lia. Quando o jovem perguntou ao Mestre omo podia saberque ele se tornaria um \mensageiro poderoso do Reino", Jesus disse:\Sei que te mostrar�as leal ao evangelho do Reino porque posso on�ar na tua f�e e no amor quetens atualmente, j�a que essas qualidades s~ao baseadas em uma edua�~ao, vinda da tua asa, desdebem edo. Tu �es o produto de um lar em que os pais têm uma afei�~ao m�utua sinera e onde n~ao teamaram em exesso, de modo a exaltar prejudiialmente a tua id�eia da pr�opria importânia. Nem atua pessoalidade sofreu deforma�~ao em onseq�uênia das manobras sem amor na luta dos teus pais,um ontra o outro, para ganhar a tua on�an�a e lealdade. Tu desfrutaste daquele amor paternalque assegura uma autoon�an�a louv�avel e que fomenta sentimentos normais de seguran�a. Masfoste tamb�em afortunado, porque os teus pais tinham de sabedoria tanto quanto de amor, e foi asabedoria que os levou a negar-te a maior parte das satisfa�~oes e muitos dos luxos que a riqueza podeomprar, pois eles te enviaram para a esola da sinagoga junto om os teus amigos da vizinhan�a,e eles tamb�em te enorajaram a aprender omo viver neste mundo permitindo-te que tivesses umaexperiênia original. Tu vieste, om o teu jovem amigo Am�os, at�e o Jord~ao, onde preg�avamos e os1852



dis��pulos de Jo~ao batizavam. Os dois quiseram aompanhar-nos. Quando voltaste para Jerusal�em,os teus pais onsentiram; os pais de Am�os reusaram-se a dar o onsentimento; eles amavam tantoo �lho que negaram a ele a experiênia aben�oada que tu tiveste, e da qual ainda desfrutas hoje.Am�os poderia ter fugido de asa, e poderia ter-se juntado a n�os, mas se o �zesse ele teria ferido oamor e sari�ado a lealdade. Ainda que esse aminho tivesse sido s�abio, teria sido um pre�o terr��vela ser pago pela experiênia, pela independênia e pela liberdade. Pais s�abios, omo os teus, uidamde que os seus �lhos n~ao tenham que ferir o amor, nem abafar a lealdade, para desenvolver umaindependênia e desfrutar de uma liberdade revigorantes, quando hegam �a tua idade.\O amor, Jo~ao, �e a realidade suprema do universo quando �e dado por seres in�nitamente s�abios;mas, do modo omo se manifesta na experiênia de pais mortais, ele apresenta um tra�o perigosomuitas vezes semi-ego��sta. Quando asares e tiveres que riar os pr�oprios �lhos, assegura-te de queteu amor seja aonselhado pela sabedoria e guiado pela inteligênia.\O teu jovem amigo Am�os aredita neste evangelho do Reino tanto quanto tu, mas n~ao possoon�ar totalmente nele; n~ao estou erto do que ele far�a, nos anos que vir~ao. A vida dele na infânian~ao se deu de um modo tal a produzir uma pessoa totalmente on��avel. Am�os �e muito semelhantea um dos ap�ostolos que n~ao teve uma edua�~ao normal, afetuosa e s�abia em asa. Toda a tua vidafutura ser�a mais feliz e on��avel porque passaste os teus primeiros oito anos em um lar normal e bemregrado. Tu possuis um ar�ater forte e bem integrado porque reseste em um lar onde predominavao amor e reinava a sabedoria. Uma edua�~ao assim na infânia produz um tipo de lealdade que meassegura que tu ir�as ontinuar no aminho em que ome�aste".Por mais de uma hora Jesus e Jo~ao ontinuaram essa onversa sobre a vida no lar. O Mestreprosseguiu expliando a Jo~ao omo uma rian�a �e totalmente dependente dos seus pais e da vidaligada ao lar, para todos os seus oneitos iniiais sobre todas as oisas inteletuais, soiais, moraise mesmo espirituais, pois a fam��lia representa para a rian�a pequena tudo o que ela pode onheerprimeiramente, tanto das rela�~oes humanas, quanto das divinas. A rian�a deve tirar dos uidadosda m~ae as suas primeiras impress~oes sobre o universo; ela �e totalmente dependente do pai terrenopara formar as suas primeiras id�eias do Pai eleste. A vida subseq�uente da rian�a torna-se felizou infeliz, f�ail ou dif��il, segundo a sua vida mental e emoional iniial, e �e ondiionada por essasrela�~oes soiais e espirituais no lar. Toda a vida de um ser humano �e inueniada enormemente poraquilo que aontee durante os primeiros anos de sua existênia.Areditamos sineramente que o evangelho ontido nos ensinamentos de Jesus, baseados que s~aona rela�~ao pai-�lho, di�ilmente poder�a desfrutar de uma aeita�~ao mundial at�e o momento em quea vida familiar, dos povos ivilizados modernos, abranja mais amor e mais sabedoria. N~ao obstanteos pais deste s�eulo possu��rem um grande onheimento e uma verdade maior, para melhorar o lare enobreer a vida no lar, ontinua sendo uma verdade que, para eduar os meninos e as meninas,pouos lares modernos s~ao bons quanto o foram os lares de Jesus na Galil�eia e de Jo~ao Maros naJud�eia, se bem que a aeita�~ao do evangelho de Jesus tenha omo resultado um aperfei�oamentoimediato da vida no lar. A vida baseada no amor de um lar s�abio e na devo�~ao leal da verdadeirareligi~ao exerem uma profunda inuênia m�utua e re��proa. A vida em um lar assim intensi�a areligi~ao, e a religi~ao genu��na sempre glori�a o lar.�E bem verdade que muitas inuênias, atro�adas e repreens��veis, exatamente omo outras tendêniasrestritivas desses antigos lares judeus hajam j�a sido eliminadas virtualmente em muitos dos lares mo-dernos mais bem regrados. H�a, de fato, uma independênia mais espontânea e mais liberdade pessoal;essa liberdade, todavia, n~ao �e ontida pelo amor, nem motivada pela lealdade, nem orientada peladisiplina inteligente da sabedoria. Enquanto ensinamos as rian�as a orar, \Pai nosso que estaisno �eu", uma grande responsabilidade reai sobre todos os pais terrenos, de viver e ordenar os seuslares para que a palavra pai �que onservada ondignamente nas mentes e nos ora�~oes de todas asrian�as em resimento. 1853



177.3 O Dia no AampamentoOs ap�ostolos passaram a maior parte do dia aminhando pelo monte das Oliveiras e onversando omos dis��pulos que estavam aampados om eles, mas no in��io da tardinha �aram muito desejosos dever Jesus retornar. Com o deorrer do dia, inquietaram-se ada vez mais quanto �a seguran�a dele;e, sem ele, sentiram-se inexprimivelmente s�os. Houve muito debate durante o dia sobre se se deveriater permitido ao Mestre sair sozinho pelas olinas, aompanhado apenas por um garoto de reados.Embora nenhum homem exprimisse abertamente os seus pensamentos, n~ao havia nenhum entre eles,salvo Judas Isariotes, que n~ao preferisse estar no lugar de Jo~ao Maros.Foi no meio da tarde que Natanael fez o seu disurso sobre \O Desejo Supremo", para era demeia d�uzia de ap�ostolos e meia d�uzia de dis��pulos; onluindo o disurso desta forma: \O que h�ade errado om a maioria de n�os �e que nos entregamos apenas om a metade do nosso ora�~ao. N~aoamamos ao Mestre omo ele nos ama. Se quis�essemos todos, tanto quanto Jo~ao Maros, ir junto, eleertamente nos teria levado a todos. Fiamos quietos; j�a o rapaz aproximou-se do Mestre e ofereeu-lhe a esta e, quando o Mestre pegou-a, o jovem n~ao a soltou. E assim o Mestre nos deixou aqui,enquanto foi para as olinas om a esta, o rapaz e tudo".Por volta de quatro horas, alguns orredores hegaram at�e Davi Zebedeu, trazendo-lhe not��ias dasua m~ae em Betsaida e da m~ae de Jesus. V�arios dias antes, Davi havia onlu��do que os saerdotesprinipais e os dirigentes iam matar Jesus. Davi sabia que eles estavam determinados a destruiro Mestre, e ahava-se onvenido de que Jesus n~ao iria exerer o seu poder divino para salvar-se,nem permitir aos seus seguidores que empregassem for�a em sua defesa. Tendo hegado a essasonlus~oes, ele n~ao perdeu tempo e despahou um mensageiro at�e a sua m~ae, instando-lhe para queviesse imediatamente a Jerusal�em e que trouxesse Maria, a m~ae de Jesus, e todos os membros dafam��lia dele.A m~ae de Davi fez omo o �lho lhe havia pedido, e agora os orredores voltavam a Davi trazendoa not��ia de que a sua m~ae e toda a fam��lia de Jesus estavam a aminho de Jerusal�em, e deveriamhegar no �nal do dia seguinte ou na manh~a subseq�uente. J�a que Davi tinha feito isso por sua pr�opriainiiativa, ele pensou que seria prudente guardar onsigo essa informa�~ao. E n~ao ontou a ningu�em,portanto, que a fam��lia de Jesus estava a aminho de Jerusal�em.Pouo depois do meio-dia, mais de vinte daqueles gregos que tinham estado om Jesus e os doze,na asa de Jos�e de Arimat�eia, hegaram ao aampamento; e Pedro e Jo~ao passaram v�arias horasem onversa om eles. Esses gregos, ou ao menos alguns deles, estavam bastante avan�ados nosonheimentos do Reino, tendo sido instru��dos por Rodam, em Alexandria.Naquela noite, depois de retornar ao aampamento, Jesus onversou om os gregos, e ele teriaordenado esses vinte gregos, tal omo havia feito om os setenta, n~ao tivesse sido pelo fato de queuma a�~ao assim teria deixado os seus ap�ostolos e muitos dos seus dis��pulos prinipais bastanteperturbados.Enquanto tudo isso aonteia no aampamento, em Jerusal�em os saerdotes prinipais e os ani~aes�aram surpreendidos por Jesus n~ao ter voltado para falar �as multid~oes. Na verdade, no dia anterior,quando deixou o templo, ele disse: \Entregue a v�os �a a vossa pr�opria asa, em desola�~ao". Maseles n~ao podiam entender por que ele estava disposto a renuniar �a vantagem t~ao grande que tinhaonseguido em vista da atitude amistosa da multid~ao. Embora eles temessem que ele fosse instigarna multid~ao um tumulto, as �ultimas palavras do Mestre diante dela tinham sido uma exorta�~aopara que �asse, de todas as maneira razo�aveis, em onformidade om a autoridade daqueles \quese oloavam no assento de Mois�es". Era um dia movimentado na idade, pois simultaneamentepreparavam-se para a P�asoa e aperfei�oavam os seus planos para destruir Jesus.N~ao veio muita gente ao aampamento, pois o seu estabeleimento tinha sido mantido omo umsegredo bem guardado por todos aqueles que sabiam da importânia de �ar l�a, para Jesus, em vez1854



de ir a Betânia todas as noites.177.4 Judas e os Saerdotes PrinipaisPouo depois de Jesus e Jo~ao Maros haverem deixado o aampamento, Judas Isariotes desapareeude perto dos seus irm~aos, n~ao retornando sen~ao no �nal da tarde. Esse ap�ostolo onfuso e desontentefoi at�e Jerusal�em, n~ao obstante o pedido espe���o do seu Mestre para que se abstivessem todos deentrar nos seus port~oes. Ele foi at�e l�a, �as pressas, para ompareer ao enontro om os inimigos deJesus, na asa de Caif�as, o sumo saerdote. Tratava-se de uma reuni~ao informal do sin�edrio e haviasido marada para pouo depois das dez horas, naquela manh~a. Essa reuni~ao foi onvoada paradisutir-se a natureza das ausa�~oes que seriam apresentadas ontra Jesus e para deidir-se sobreo proedimento a ser empregado para trazê-lo perante as autoridades romanas, om o prop�osito deassegurar a on�rma�~ao ivil neess�aria para a senten�a de morte j�a deretada por eles.No dia anterior, Judas havia revelado a alguns dos seus parentes e amigos sadueus da fam��lia doseu pai, que hegara �a onlus~ao de que, n~ao obstante ser um sonhador bem-intenionado e idealista,Jesus n~ao era o libertador esperado de Israel. Judas delarou que gostaria muito de enontrar ojeito de retirar-se de uma maneira honrosa do movimento. Os seus amigos asseguraram-lhe, de ummodo lisonjeiro para ele, que a sua retirada seria saudada pelos dirigentes judeus omo um grandeaonteimento, e que nenhuma reompensa �aria exagerada para ele. Eles levaram-no a areditarque, inontinenti, iria reeber altas honrarias do sin�edrio e que, ao �nal, ele �aria em uma posi�~aode apagar o estigma da sua bem-intenionada, mas \infeliz liga�~ao om os galileus inultos".Judas n~ao podia de fato rer que as poderosas obras do Mestre tivessem sido realizadas pelopoder do pr��nipe dos demônios, e agora estava plenamente onvenido de que Jesus n~ao exererianenhum poder para se auto-engrandeer; e, �nalmente, se ahava onvito de que Jesus permitir-se-ia ser destru��do pelos dirigentes judeus. E que, quanto a ele pr�oprio, n~ao poderia ele resistirao pensamento humilhante de ser identi�ado om um movimento derrotado. Judas reusava-se aalimentar a id�eia de que aquele era um fraasso apenas aparente. Ele entendia profundamente oar�ater �rme do seu Mestre e a agudeza da sua mente majestosa e miseriordiosa, e ainda assim elereebia om prazer, se bem que parialmente, a sugest~ao de um dos seus parentes, de que Jesus,onquanto fosse um fan�atio bem-intenionado, provavelmente n~ao estivesse om a mente s~a, poisque dera sempre a impress~ao de ser uma pessoa estranha e mal-ompreendida.E agora, mais do que nuna, Judas sentia-se estranhamente ressentido de que Jesus nuna o tivessedesignado para uma posi�~ao de maior dignidade. Durante todo esse tempo ele havia apreiado a honrade ser o tesoureiro apost�olio, agora, no entanto, ele ome�ava a sentir que n~ao tinha sido valorizado;e que n~ao teve reonheimento pelas suas apaidades. E, de s�ubito, ele estava tomado de indigna�~aoom o fato de que Pedro, Tiago e Jo~ao tivessem sido honrados pela liga�~ao estreita om Jesus e, nessemomento, quando se enontrava a aminho da asa do alto saerdote, tinha a mente preoupada maisom uma revanhe om Pedro, Tiago e Jo~ao, do que om qualquer pensamento de trair Jesus. Mas,aima de tudo, exatamente ent~ao, um pensamento novo e dominante ome�ou a oupar o primeiroplano da sua mente onsiente: ele tinha planejado onseguir honrarias para si pr�oprio e, aso issopudesse ser onseguido simultaneamente om uma revanhe ontra aqueles que tinham ontribu��dopara o maior desapontamento da sua vida, tanto melhor. Ele estava tomado por uma onspira�~aoterr��vel, formada de onfus~ao, de orgulho, de desespero e de resolu�~ao. E, assim, pois, deve �arlaro que n~ao foi por dinheiro que Judas pôs-se ent~ao a aminho da asa de Caif�as, para preparar atrai�~ao a Jesus.Quando Judas aproximou-se da asa de Caif�as, ele hegou �a deis~ao �nal de abandonar Jesuse os seus ompanheiros ap�ostolos; e, tendo assim deidido desertar a ausa do Reino do �eu, eledeterminou-se a assegurar para si pr�oprio a maior parte poss��vel daquela honra e gl�oria que, logo1855



no in��io, ao identi�ar-se om Jesus e o novo evangelho do Reino, pensara que lhe aberia algumdia. Todos os ap�ostolos, alguma vez, ompartilharam dessa ambi�~ao om Judas; no entanto, omo passar do tempo, eles aprenderam a admirar a verdade e a amar Jesus, pelo menos mais do queJudas amou.O traidor foi apresentado a Caif�as e aos dirigentes judeus pelo seu primo, o qual expliou queJudas, depois de desobrir o seu erro de se ter deixado desviar pelo ensinamento h�abil de Jesus,havia hegado a ponto de desejar fazer uma ren�unia p�ublia e formal da sua liga�~ao om o galileue, ao mesmo tempo, pedir o seu restabeleimento na on�an�a e na fraternidade dos seus irm~aosjudeus. Esse porta-voz de Judas ontinuou a expliar que Judas reonheia omo melhor, para a pazde Israel, se Jesus fosse tomado em ust�odia, e por isso, e omo evidênia do seu arrependimentode ter partiipado de um tal movimento equivoado e omo prova da sua sineridade ao voltar aosensinamentos de Mois�es, ele vinha para ofereer-se ao sin�edrio omo algu�em que podia arranjar, om oapit~ao que tinha as ordens de prender Jesus, para que ele fosse tomado em ust�odia tranq�uilamente,evitando assim qualquer perigo de agitar as multid~oes ou a neessidade de adiar a sua pris~ao paradepois da P�asoa.Quando esse primo terminou de falar, ele apresentou Judas, que, aproximando-se do sumo saer-dote, disse: \Tudo o que o meu primo prometeu, eu farei, mas o que estais dispostos a dar-me poresse servi�o?" Judas n~ao pareia disernir o olhar de desd�em e mesmo de repugnânia que vinha �afae do orgulhoso e desumano Caif�as; o ora�~ao de Judas estava todo voltado para a pr�opria gl�oria,almejando satisfazer a exalta�~ao de si pr�oprio.E Caif�as abaixou ent~ao o seu olhar at�e o traidor, enquanto dizia: \Judas, vai ao apit~ao daguarda e arranja om aquele o�ial para que tragam o teu Mestre a n�os nesta noite ou na noite deamanh~a e, quando ele houver sido entregue por ti nas nossas m~aos, reeber�as tua reompensa poresse servi�o". Quando Judas ouviu isso, saiu da presen�a dos saerdotes prinipais e dos dirigentespara onfereniar, om o apit~ao da guarda do templo, sobre a maneira pela qual Jesus devia serapreendido. Judas sabia que Jesus estava ausente do aampamento naquele momento e n~ao faziaid�eia da hora em que ele voltaria naquela noite e, pois, assim, eles onordaram entre si em prenderJesus na noite seguinte (de quinta-feira), depois que o povo de Jerusal�em e todos os peregrinosvisitantes estivessem reolhidos para dormir.Judas retornou para os seus olegas no aampamento, intoxiado por pensamentos de grandeza egl�oria omo h�a muito tempo n~ao os tivera. Ele havia-se alistado junto a Jesus, esperando algum diatornar-se um grande homem naquele novo Reino. Ao �nal entendeu que n~ao existia nenhum reinotal omo ele tinha antevisto. Mas rejubilava-se por ter sido t~ao sagaz em troar o seu desenantopor n~ao ter alan�ado a gl�oria anteipada em um novo reino, pela realiza�~ao imediata de honra e dereompensa na velha ordem, que, agora, areditava que sobreviveria; ele estava erto de que ela iriadestruir Jesus e a tudo o que ele representava. Na sua �ultima motiva�~ao de inten�~ao onsiente, atrai�~ao de Judas a Jesus foi um ato ovarde de um desertor ego��sta, ujo �unio pensamento era a suapr�opria seguran�a e glori�a�~ao, n~ao importando quais resultados pudessem advir da sua onduta,para om o seu Mestre e os seus antigos ompanheiros.Mas foi sempre exatamente assim. Judas tinha h�a muito tempo engajado-se nessa onsiêniadeliberada, persistente, ego��sta e vingativa de onstruir de forma progressiva na sua mente e oloarno seu ora�~ao esses desejos de �odio e de mal, de vingan�a e de deslealdade. Jesus amou e on�ouem Judas, do mesmo modo que amou e on�ou nos outros ap�ostolos, mas Judas n~ao onseguiudesenvolver uma on�an�a leal, nem experimentou retribuir om um amor de todo o seu ora�~ao.E qu~ao perigosa a ambi�~ao pode tornar-se, uma vez que esteja totalmente asada om o ego��smo esob a motiva�~ao suprema de uma vingan�a sombria e longamente ontida! Que oisa esmagadora�e a deep�~ao nas vidas daquelas pessoas tolas que, ao �xarem as suas vistas nos atrativos obsurose evanesentes do tempo, se tornam egas para as realiza�~oes superiores e mais reais, de alanepermanente, nos mundos eternos dos valores divinos e das realidades espirituais verdadeiras. Na sua1856



mente Judas ansiava por honras terrenas, e hegou a amar esse desejo de todo o seu ora�~ao; osoutros ap�ostolos, do mesmo modo, ansiaram por essa mesma honra mundana nas suas mentes, masom os seus ora�~oes eles amaram Jesus e estavam dando o melhor de si para aprender a amar asverdades que ele lhes ensinou.Naquele momento, Judas n~ao se deu onta disso, mas tinha sido subonsientemente um r��tio deJesus, desde que Jo~ao Batista fora deapitado por Herodes. No fundo do seu ora�~ao, Judas semprese ressentiu do fato de Jesus n~ao ter salvado Jo~ao. N~ao vos deveis esqueer de que Judas havia sidodis��pulo de Jo~ao, antes de tornar-se seguidor de Jesus. Todos esses a�umulos de ressentimentoshumanos e de deep�~oes amargas guardados por Judas na sua alma, sob as vestes do �odio, estavamagora bem organizados na sua mente subonsiente, e prontos para emergir e trag�a-lo t~ao logo eleousasse separar-se da inuênia protetora dos seus irm~aos, expondo a si pr�oprio, ao mesmo tempo,�as insinua�~oes espertas e aos es�arnios agudos dos inimigos de Jesus. Todas as vezes que Judaspermitiu que as suas esperan�as soassem alto, e que Jesus realizava ou dizia algo para fazê-lasdespenarem-se, sempre, era deixada no ora�~ao de Judas uma iatriz de ressentimento amargo;e, omo essas iatrizes multipliaram-se rapidamente, o ora�~ao, t~ao freq�uentemente ferido, perdeutoda a afei�~ao real por aquele que havia inigido essa experiênia desagrad�avel a uma pessoalidadebem-intenionada, mas ovarde e egoêntria. Judas n~ao deu por si, mas ele era um ovarde. E,desse modo, ele estava sempre inlinado a onsiderar a ovardia omo sendo o que, freq�uentemente,levava Jesus a reusar-se a agarrar o poder ou a gl�oria quando eles aparentemente estavam a um f�ailalane. E todo homem mortal sabe plenamente bem que o amor, ainda que tendo sido genu��no,pode, por meio da deep�~ao, do i�ume e de um ont��nuo ressentimento, ser transformado �nalmenteem �odio verdadeiro.A�nal, os saerdotes prinipais e os ani~aes puderam respirar tranq�uilamente por umas pouashoras. Eles n~ao teriam que prender Jesus em p�ublio, e a garantia de Judas, omo um aliado traidor,assegurava que Jesus n~ao esaparia da jurisdi�~ao deles, omo o tinha onseguido tantas vezes nopassado.177.5 A �Ultima Hora de Reuni~ao SoialPelo fato de ser quarta-feira, aquela noite no aampamento foi de reuni~ao soial. O Mestre empenhava-se em alegrar os seus ap�ostolos abatidos, embora isso fosse quase imposs��vel. Todos ome�avam aompreender que aonteimentos desonertantes e arrasadores estavam na iminênia de aonteer.Eles n~ao podiam estar alegres, mesmo quando o Mestre reordou os anos repletos de uma assoia�~aoafetuosa e de aonteimentos. Jesus inquirira uidadosamente sobre as fam��lias de todos os ap�ostolose, olhando para Davi Zebedeu, perguntou se algu�em tinha not��ias reentes da m~ae dele e da suairm~a mais jovem, ou de outros membros da fam��lia. Davi olhou para os pr�oprios p�es; teve medo deresponder.Essa foi a oasi~ao em que Jesus advertiu aos seus seguidores para que tomassem uidado omo apoio das multid~oes. Reordou as suas experiênias na Galil�eia, quando, muitas vezes, grandesmultid~oes de pessoas que os seguiram om entusiasmo mas, de s�ubito, ardentemente, voltavam-seontra eles e retornavam aos seus aminhos antigos de ren�a e de vida. E ent~ao ele disse: \E assim,n~ao deveis permitir que �queis deepionados om as grandes multid~oes, as quais j�a nos ouviram notemplo e aparentemente demonstraram areditar nos nossos ensinamentos. Essas multid~oes esutama verdade e areditam nela, super�ialmente, om suas mentes, mas pouas pessoas dentre elaspermitem que a palavra da verdade se lhes alane, om ra��zes vivas, o ora�~ao. Aqueles que onheemo evangelho apenas pela mente, n~ao o havendo experimentado no ora�~ao, n~ao podem ser on��aveispara dar apoio quando vierem os verdadeiros problemas. Quando os dirigentes dos judeus entraremnum aordo para destruir o Filho do Homem, e quando derem sua estoada un��ssona, vereis a multid~aofugir em desânimo ou ent~ao �ar atônita, em silênio, enquanto esses dirigentes enlouqueidos e1857



egos onduzem �a morte os instrutores da verdade do evangelho. E, ent~ao, quando a adversidade ea persegui�~ao deserem sobre v�os, outros existir~ao ainda, os quais julgais serem amantes da verdade,que se dispersar~ao e alguns renuniar~ao ao evangelho e desertar-vos-~ao. Alguns que estiveram bemperto de n�os j�a deidiram desertar. V�os desansastes hoje em prepara�~ao para os tempos que vir~aoem breve. Vigiai, pois, e orai, para que amanh~a possais estar fortaleidos para os dias que temospela frente".A atmosfera do aampamento estava arregada de uma tens~ao inexpli�avel. Mensageiros emsilênio iam e vinham, omuniando-se apenas om Davi Zebedeu. Antes de terminar a noitinha,alguns sabiam que L�azaro havia fugido, apressadamente, de Betânia. Jo~ao Maros permaneiasinistramente silenioso, ap�os retornar ao aampamento, n~ao obstante tivesse passado o dia inteirona ompanhia do Mestre. Cada esfor�o para persuadi-lo a falar apenas indiava laramente que Jesustinha dito a ele para nada ontar.Mesmo o bom humor do Mestre e a sua soiabilidade inusitada amedrontavam a todos. Todossentiam a aproxima�~ao erta de um isolamento terr��vel que, eles ompreendiam, airia sobre eles omuma rapidez esmagadora e um terror inesap�avel. Vagamente pressentiam o que viria, e nenhumdeles se ahava preparado para enfrentar a prova. O Mestre tinha estado fora o dia inteiro; e eleshaviam sentido a sua falta muito intensamente.Essa quarta-feira �a noite marou o ponto mais baixo do status espiritual deles, at�e a hora real damorte do Mestre. Embora o dia seguinte estivesse um dia mais pr�oximo da tr�agia sexta-feira; aindaassim, Jesus estava entre eles; e todos puderam passar por aquelas horas ansiosas um pouo maisondignamente.Era um pouo antes da meia-noite quando Jesus, sabendo que esta seria a �ultima noite que elepassaria dormindo junto �a sua fam��lia esolhida na Terra, disse, ao dispersar a todos para dormir:\Ide, para o vosso sono, meus irm~aos, e a paz esteja onvoso at�e que nos levantemos amanh~a, umdia a mais para fazer a vontade do Pai e experimentar a alegria de saber que somos �lhos Seus".
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Cap��tulo 178O �Ultimo Dia no AampamentoJESUS havia planejado passar essa quinta-feira, o seu �ultimo dia livre, omo um Filho divino en-arnado, na Terra, om os seus ap�ostolos e uns pouos dis��pulos leais e devotados. Logo ap�os ahora do desjejum, nessa bela manh~a, o Mestre onduziu-os a um loal retirado, a poua distâniaaima do aampamento e, ali, lhes ensinou muitas novas verdades. Embora Jesus tenha feito outrosdisursos aos ap�ostolos durante as primeiras horas da tarde naquele dia, essa onversa de antes domeio-dia de quinta-feira foi a sua fala de despedida aos v�arios grupos do aampamento, de ap�ostolose dis��pulos esolhidos, tanto judeus quanto gentios. Todos os doze estavam presentes, salvo Judas.Pedro e v�arios dos ap�ostolos notaram a ausênia dele, e alguns at�e pensaram que Jesus o tinha en-viado �a idade para uidar de alguma quest~ao, provavelmente para aertar os detalhes da elebra�~aovindoura da P�asoa. Judas n~ao retornou ao aampamento sen~ao no meio da tarde, pouo antes deJesus onduzir os doze a Jerusal�em para ompartilharem da �Ultima Ceia.178.1 Disurso sobre Filia�~ao e CidadaniaJesus falou para era de inq�uenta dos seus seguidores de on�an�a, durante quase duas horas, erespondeu a umas tantas perguntas a respeito da rela�~ao entre o Reino do �eu e os reinos deste mundo,a respeito da rela�~ao entre a �lia�~ao a Deus e a idadania nos governos terrenos. Este disurso, juntoom as suas respostas, pode ser resumido e reesrito, em linguagem moderna, da seguinte maneira:Os reinos deste mundo, sendo materiais, podem freq�uentemente onsiderar que seja neess�arioempregar a for�a f��sia para a exeu�~ao das suas leis e para a manuten�~ao da ordem. No Reino do�eu os verdadeiros rentes n~ao reorrer~ao ao emprego da for�a f��sia. O Reino do �eu, sendo umafraternidade espiritual dos �lhos nasidos do esp��rito de Deus, pode apenas ser promulgado pelopoder do esp��rito. Essa distin�~ao de proedimento refere-se �as rela�~oes do Reino dos rentes omo reino do governo seular e n~ao anula o direito que os grupos soiais de rentes têm de manter aordem nas suas �leiras e de administrar a disiplina junto a membros rebeldes e indignos.Nada h�a de inompat��vel entre a �lia�~ao ao Reino espiritual e a idadania no governo seularou ivil. �E dever do rente onferir a C�esar as oisas que s~ao de C�esar e a Deus as oisas ques~ao de Deus. N~ao pode haver qualquer desaordo entre esses dois quesitos, um sendo material e ooutro espiritual, a menos que aonte�a que algum C�esar presuma usurpar as prerrogativas de Deuse exija que lhe sejam onferidas uma homenagem espiritual e a suprema adora�~ao. Num tal asov�os adorareis apenas a Deus e, ao mesmo tempo, busareis eslareer a esses dirigentes terrenos malorientados, para onduzi-los, desse modo, tamb�em ao reonheimento do Pai no �eu. N~ao dever��eisprestar ulto espiritual a dirigentes terrenos nem empregar as for�as f��sias dos governos terrenos,ujos dirigentes possam em algum tempo tornar-se rentes, no trabalho de fazer progredir a miss~aodo Reino espiritual. 1859



A �lia�~ao ao Reino, do ponto de vista da iviliza�~ao em avan�o, deveria ajudar a fazer de v�osidad~aos ideais dos reinos deste mundo, pois a fraternidade e o servi�o s~ao pedras fundamentaisdo evangelho do Reino. O hamado de amor do Reino espiritual deveria mostrar-se omo sendoo destruidor e�iente do instinto de �odio dos idad~aos desrentes e beliosos dos reinos primitivos.Mas esses �lhos de mentes materialistas, vivendo nas trevas, nuna saber~ao da vossa luz espiritualpara a verdade, a menos que vos aproximeis bastante deles naquele servi�o soial generoso que vemnaturalmente omo o fruto do esp��rito o qual rese na experiênia de vida de todo indiv��duo querê.Como homens mortais e materiais, v�os sois de fato idad~aos dos reinos terrestres e devereis seridad~aos bons, e tanto melhor que vos tenhais tornado �lhos renasidos do esp��rito do Reino do�eu. Como �lhos eslareidos pela f�e e de esp��ritos liberados do Reino eleste, v�os estais diante daresponsabilidade dupla do dever para om o homem e do dever para om Deus e, ao mesmo tempo,voluntariamente, assumis uma tereira e sagrada obriga�~ao: o servi�o �a irmandade dos rentes queonheem a Deus.V�os n~ao podeis ultuar os vossos dirigentes temporais, e n~ao dever��eis empregar o poder temporalpara dar apoio ao progresso do Reino espiritual; mas dever��eis manifestar, do mesmo modo, a minis-tra�~ao justa de servi�o de amor aos rentes e desrentes. No evangelho do Reino reside o poderosoEsp��rito da Verdade, e em breve eu verterei esse esp��rito sobre toda a arne. Os frutos do esp��rito, dovosso servi�o dediado e sinero, s~ao uma poderosa alavana soial para elevar as ra�as, tirando-asdas trevas, e esse Esp��rito da Verdade tornar-se-�a o vosso ponto de apoio para a multiplia�~ao dovosso poder.Dai mostras de sabedoria e manifestai sagaidade no vosso trato om os dirigentes ivis desrentes.Para melhor disernimento, mostrai-vos h�abeis em remover as diferen�as menores e em ajustar ospequenos mal-entendidos. De todos os modos poss��veis - em tudo que n~ao exija o sarif��io da vossalealdade espiritual aos dirigentes do universo - , busai viver pai�amente om todos os homens.Sede sempre s�abios omo as serpentes, e inofensivos omo os pombos.Dever��eis transformar-vos nos melhores idad~aos para o governo seular, omo onseq�uênia detornar-vos �lhos eslareidos do Reino; de um tal modo que os dirigentes dos governos terrenostornem-se melhores nos assuntos ivis por areditarem neste evangelho do Reino eleste. A atitudedo servi�o desinteressado ao homem e a adora�~ao inteligente a Deus deveriam fazer, de todos osrentes do Reino, melhores idad~aos deste mundo, enquanto a atitude de idadania honesta e dedevo�~ao sinera ao pr�oprio dever temporal deveriam ajudar a fazer desse idad~ao um indiv��duo maisfailmente alan��avel pelo hamado do esp��rito �a �lia�~ao ao Reino eleste.Se os dirigentes do governo terreno busarem exerer a autoridade de ditadores religiosos, v�os queredes neste evangelho, n~ao podereis esperar nada mais do que omplia�~oes, persegui�~ao e mesmoa morte. Mas a pr�opria luz que trouxerdes ao mundo e mesmo o modo pelo qual v�os sofrereis emorrereis por este evangelho do Reino ir~ao, por si pr�oprios, �nalmente iluminar todo o mundo eresultar em uma separa�~ao gradativa entre a pol��tia e a religi~ao. A prega�~ao persistente desteevangelho do Reino ir�a, algum dia, trazer uma liberta�~ao nova a todas as na�~oes e, tamb�em, umaliberdade inteletual e religiosa inaredit�avel.Sob as persegui�~oes que logo vir~ao, feitas por aqueles que odeiam este evangelho de alegria eliberdade, v�os oresereis e o Reino prosperar�a. Contudo, estareis sob um grave perigo em �epoassubseq�uentes, quando a maior parte dos homens falar�a favoravelmente aos rentes do Reino, e muitosque oupam altas posi�~oes nominalmente aeitar~ao o evangelho do Reino eleste. Aprendei a ser ��eisao Reino, mesmo em tempos de paz e prosperidade. N~ao tenteis os anjos que vos supervisionam aonduzir-vos por aminhos de tribula�~oes, omo uma disiplina de amor designada a salvar as vossasalmas que vagueiam despreoupadas.Lembrai-vos que tendes a miss~ao de pregar este evangelho do Reino - o desejo supremo de umprir1860



a vontade do Pai ombinado �a suprema alegria da realiza�~ao pela f�e da �lia�~ao a Deus - e n~ao deveispermitir que nenhuma oisa distraia a vossa devo�~ao a esse dever. Deixai que toda a humanidadese bene�ie do transbordamento da vossa amorosa ministra�~ao espiritual, da omunh~ao inteletualeslareedora e do servi�o soial que eleva; mas n~ao deveria ser permitido a nenhum desses trabalhoshumanit�arios, nem a todos eles, tomar o lugar da prolama�~ao do evangelho. Essas ministra�~oespoderosas s~ao os subprodutos soiais das ministra�~oes e transforma�~oes, ainda mais poderosas esublimes, formadas no ora�~ao do rente do Reino, pelo Esp��rito da Verdade vivo, pela ompreens~aoe a realiza�~ao pessoal de que a f�e, em um homem nasido do esp��rito, onfere a garantia da fraternidadeviva om o Deus eterno.N~ao deveis busar promulgar a verdade nem estabeleer a retid~ao pelo poder dos governos ivis, oupela aplia�~ao das leis seulares. V�os podeis trabalhar sempre para persuadir �as mentes dos homens,mas n~ao deveis jamais ousar obrig�a-los. N~ao vos deveis esqueer da grande lei da justi�a humanaque eu vos ensinei na forma positiva: fazei aos homens aquilo que gostar��eis que os homens �zessema v�os.Quando um rente do Reino �e onvoado para servir ao governo ivil, que ele preste esse servi�oomo um idad~ao temporal de tal governo; esse rente, todavia, deveria mostrar no seu servi�o iviltodas as qualidades ordin�arias da idadania, tais omo estas tiverem sido real�adas pelo eslarei-mento espiritual resultante da liga�~ao soial enobreedora da mente do homem mortal om o esp��ritoresidente do Deus eterno. Se os desrentes podem quali�ar-se omo servidores ivis superiores, v�osdev��eis questionar seriamente se as ra��zes da verdade no vosso ora�~ao n~ao morreram pela falta da�agua viva da omunh~ao espiritual ombinada om o servi�o soial. A onsiênia da �lia�~ao a Deusdeveria estimular toda a vida de servi�o de ada homem, mulher e rian�a que se tiver tornadoum possuidor de um est��mulo assim poderoso para todos os poderes inerentes a uma pessoalidadehumana.N~ao deveis ser m��stios passivos nem asetas ins��pidos; n~ao dever��eis transformar-vos em sonhado-res, nem em andarilhos que, indolentemente, on�am em uma Providênia �t��ia que proporionaat�e as neessidades da vida. Em verdade, deveis ser does no vosso trato om os mortais equivoados,paientes no vosso interâmbio om os homens ignorantes e indulgentes sob provoa�~oes; mas v�ostamb�em deveis ser valentes na defesa da retid~ao, poderosos na promulga�~ao da verdade e dinâmiosna prega�~ao deste evangelho do Reino, at�e os on�ns da Terra.Este evangelho do Reino �e uma verdade viva. Eu vos disse que �e omo o fermento na massa,omo o gr~ao da semente de mostarda; e agora eu delaro que �e omo a semente do ser vivo, que,de gera�~ao para gera�~ao, ao mesmo tempo em que permanee sendo a mesma semente viva, sedesdobra infalivelmente em novas manifesta�~oes e rese aeitavelmente nos anais de uma novaadapta�~ao �as neessidades e ondi�~oes peuliares de ada gera�~ao suessiva. A revela�~ao que �z av�os �e uma revela�~ao viva, e eu desejo que produza frutos apropriados em ada indiv��duo e em adagera�~ao, de aordo om as leis do resimento espiritual, do desenvolvimento e do aperfei�oamentoadaptado. De gera�~ao para gera�~ao, este evangelho deve mostrar uma vitalidade resente e exibirmaior profundidade de poder espiritual. N~ao se deve permitir que se torne meramente uma mem�oriasagrada, uma mera tradi�~ao sobre mim e sobre os tempos que agora vivemos.E n~ao vos esque�ais: N~ao �zemos nenhum ataque direto �as pessoas, nem �as autoridades daquelesque tomam o assento de Mois�es; apenas ofereemos a eles a nova luz, que eles rejeitaram t~ao vigo-rosamente. Apenas os ataamos om a den�unia da sua deslealdade espiritual �as mesmas verdadesque eles professam ensinar e salvaguardar. Entramos em onito om esses l��deres estabeleidos edirigentes reonheidos, apenas quando eles se opuseram diretamente �a prega�~ao do evangelho doReino aos �lhos dos homens. E, mesmo agora, n~ao somos n�os que os ataamos, mas s~ao eles quebusam a nossa destrui�~ao. N~ao vos esque�ais de que a vossa miss~ao �e apenas sair pregando as boas-novas. N~ao deveis ataar os aminhos antigos; v�os sois h�abeis para pôr o fermento da nova verdadeno meio das velhas ren�as. Deixai que o Esp��rito da Verdade fa�a o seu pr�oprio trabalho. Deixai1861



que a ontrov�ersia venha apenas quando aqueles que desprezam a verdade for�arem-na entre v�os. Noentanto, quando o desrente disposto vos ataar, n~ao hesiteis em permaneer na defesa vigorosa daverdade que vos salvou e santi�ou.Ao longo das viissitudes da vida, lembrai-vos sempre de amar-vos uns aos outros. N~ao luteis omos homens, nem mesmo om os desrentes. Mostrai miseri�ordia mesmo �aqueles que abusam de v�osom desprezo. Demonstrai ser idad~aos leais, artes~aos probos, vizinhos dignos de louvor, membrosdevotados da fam��lia, pais ompreensivos e rentes sineros na fraternidade do Reino do Pai. E omeu esp��rito pairar�a sobre v�os, agora e mesmo at�e o �m do mundo.Quando Jesus onluiu o seu ensinamento, era quase uma hora, e eles foram imediatamente devolta para o aampamento, onde Davi e os seus amigos estavam om o almo�o pronto �a espera deles.178.2 Ap�os a Refei�~ao do Meio-diaPouos dentre os ouvintes do Mestre foram apazes de entender sequer parte da sua alou�~ao deantes do meio-dia. De todos os que o ouviram, os gregos foram os que mais ompreenderam. Mesmoos onze ap�ostolos �aram desorientados om as alus~oes aos reinos pol��tios do futuro e �as suessivasgera�~oes de rentes do Reino. Os mais devotados seguidores de Jesus n~ao onseguiram oniliar o�m iminente da sua ministra�~ao terrena om essas referênias a um futuro expandido de atividadesdo evangelho. Alguns desses rentes judeus estavam ome�ando a sentir que a grande trag�edia daTerra estava para aonteer, mas eles n~ao podiam reoniliar um desastre t~ao iminente om a atitudepessoal alegremente indiferente do Mestre, nem om o seu disurso de antes do meio-dia, no qualrepetidamente ele aludia �as transa�~oes futuras do Reino eleste, que se estenderiam a vastos intervalosde tempo e que abrangiam rela�~oes om muitos e suessivos reinos temporais na Terra.Nesse dia, por volta do meio-dia, todos os ap�ostolos e dis��pulos estavam sabendo da fuga apressadade L�azaro de Betânia. Eles ome�aram a sentir a inex��vel determina�~ao dos dirigentes judeus deexterminar Jesus e os seus ensinamentos.Davi Zebedeu, por interm�edio do trabalho dos seus agentes seretos em Jerusal�em, estava plena-mente avisado sobre o progresso do plano para prender e matar Jesus. E sabia de tudo sobre o papelde Judas nessa onspira�~ao, mas n~ao revelou esse onheimento aos outros ap�ostolos, nem a qualquerdos dis��pulos. Pouo depois do almo�o, Davi levou Jesus a um loal isolado e ousou perguntar-lhese ele sabia - mas n~ao foi adiante om a sua pergunta. O Mestre, segurando a sua m~ao, refreou-o,dizendo: \Sim, Davi, eu sei de tudo e sei que tu sabes; no entanto, uida de nada dizer a nenhumhomem. Apenas n~ao duvides, no teu pr�oprio ora�~ao, de que a vontade de Deus prevaleer�a no �m".Essa onversa om Davi foi interrompida om a hegada de um mensageiro da Filad�el�a trazendonot��ias de Abner, que sabendo da onspira�~ao para matar Jesus, perguntava se devia partir paraJerusal�em. Esse orredor apressou-se a voltar para a Filad�el�a om esta mensagem para Abner:\Continuai om o vosso trabalho. Se eu me separar de v�os na arne, �e apenas para que eu possavoltar em esp��rito. Eu n~ao vos abandonarei. Estarei onvoso at�e o �m".Nesse momento, Filipe veio ao Mestre e perguntou: \Mestre, vendo que a hora da P�asoaaproxima-se, onde desejarias que prepar�assemos o que h�a para omer?" E, quando ouviu a per-gunta de Filipe, Jesus respondeu: \Vai e traze Pedro e Jo~ao. E ent~ao eu darei a todos v�os asinstru�~oes a respeito da eia que faremos juntos nesta noite. Quanto �a P�asoa, dever�as onsider�a-ladepois que tivermos feito isso".Quando ouviu o Mestre falar om Filipe sobre esses assuntos, Judas aproximou-se para poderouvir a onversa deles. Mas Davi Zebedeu, que estava por perto, aproximou-se de Judas e entabulouuma onversa om ele, enquanto Filipe, Pedro e Jo~ao foram para um lado a �m de onversar om oMestre. 1862



Disse Jesus aos três: \Ide imediatamente a Jerusal�em e, ao passardes pelo port~ao, ireis enontrarum homem que traz onsigo um ântaro de �agua. Ele falar�a onvoso, e ent~ao v�os o seguireis. Eleos levar�a a uma erta asa, ide om ele e perguntai ao bom homem daquela asa: `Onde �e a sala deh�ospedes em que o Mestre deve tomar a eia om os seus ap�ostolos?' E, ap�os perguntado isso, essedono da asa vos mostrar�a uma ampla sala no andar de ima, toda mobiliada e pronta para n�os".Ao hegar �a idade os ap�ostolos enontraram o homem om o ântaro de �agua perto do port~aoe seguiram-no at�e a asa de Jo~ao Maros, onde o pai do rapaz os reebeu e mostrou-lhes a sala noandar de ima pronta para a eia.E tudo isso aonteeu em onseq�uênia de um entendimento ao qual hegaram o Mestre e Jo~aoMaros durante a tarde do dia anterior, quando estiveram a s�os nas olinas. Jesus queria estar ertode ter essa �ultima refei�~ao sem ser perturbado, om os seus ap�ostolos. E, areditando que Judaspoderia armar om os seus inimigos para lev�a-lo, se soubesse de antem~ao do loal de enontro deles,ent~ao, fez esse arranjo em segredo om Jo~ao Maros. Desse modo, Judas s�o �ou sabendo do loalde enontro mais tarde, quando hegou l�a, em ompanhia de Jesus e dos outros ap�ostolos.Davi Zebedeu tinha muitos assuntos para tratar om Judas e, desse modo este foi failmenteimpedido de seguir Pedro, Jo~ao e Filipe, omo tanto desejaria ter feito. Quando Judas entregou a Daviuma erta soma de dinheiro para as provis~oes, Davi disse a ele: \Judas, n~ao seria oportuno, dadas asirunstânias, proporionares um pouo de dinheiro, em adiantamento, pelas minhas neessidadesreais?" E, depois de haver reetido por um momento, Judas respondeu: \Sim, Davi, aho que serias�abio. De fato, por ausa das ondi�~oes inquietantes em Jerusal�em, julgo que seria melhor entregar-tetodo o dinheiro. Eles onspiram ontra o Mestre e, em aso de qualquer oisa aonteer a mim, tun~ao �ar�as em di�uldade".E, assim, Davi reebeu todo o fundo do aixa apost�olio e os reibos de todo dinheiro em dep�osito.Os ap�ostolos s�o souberam dessa transa�~ao na noite do dia seguinte.Era por volta de quatro e meia da tarde quando os três ap�ostolos voltaram e informaram a Jesusque tudo estava pronto para a eia. O Mestre imediatamente preparou-se para levar os seus dozeap�ostolos at�e a trilha para a estrada de Betânia e at�e Jerusal�em. E essa foi a �ultima aminhada queele fez om todos os doze juntos.178.3 A Caminho da CeiaBusando novamente evitar as multid~oes, passando pelo vale do Cedrom, indo para frente e paratr�as, entre o parque do Getsêmani e Jerusal�em, Jesus e os doze aminharam pelo lado oeste domonte das Oliveiras, para alan�ar a estrada que, de Betânia, levava at�e a idade. �A medida que seaproximaram do loal em que Jesus havia parado, na tarde anterior, para disursar sobre a destrui�~aode Jerusal�em, pararam inonsientemente e, em silênio, olharam l�a embaixo para a idade. Sendoum pouo edo e desde que n~ao queria passar pela idade antes do entardeer, Jesus disse aos seusseguidores:\Assentai-vos e desansai, enquanto eu onverso onvoso sobre tudo que em breve ir�a aonteer.Por todos esses anos tenho vivido onvoso omo irm~aos, ensinei-vos a verdade a respeito do Reinoeleste e revelei-vos os mist�erios dele. E o meu Pai realmente fez muitas obras maravilhosas relaio-nadas �a minha miss~ao na Terra. Tendes sido testemunhas de tudo e tomastes parte na experiêniade trabalhar junto om Deus. E, agora, dareis o testemunho de que vos avisei h�a algum tempo, deque devo em breve voltar �a obra que o Pai me onsagrou para realizar; tenho-vos dito laramenteque vos devo deixar no mundo para ontinuar o trabalho do Reino. Foi om esse prop�osito que meafastei onvoso nas montanhas de Cafarnaum. A experiênia que tivestes omigo, deveis agora estarprontos para ompartilh�a-la om outros. Como o Pai enviou-me a este mundo, e estou pronto para1863



enviar-vos adiante para que me representeis e termineis a obra iniada por mim.\Contemplai esta idade om tristeza, pois ouvistes as minhas palavras ontando sobre o �m deJerusal�em. E vos preveni de antem~ao, para que n~ao pere�ais na sua destrui�~ao, pois assim retardar��eisa prolama�~ao do evangelho do Reino. Do mesmo modo eu vos previno para que tomeis o uidado den~ao vos expor desneessariamente ao perigo, quando vierem busar o Filho do Homem. Eu preisoir, mas v�os devereis permaneer e dar testemunho deste evangelho quando eu tiver ido e, do mesmomodo, instru�� que L�azaro fugisse da ira dos homens, para que pudesse viver e tornar onheida agl�oria de Deus. Se a vontade do Pai for que eu parta, nada do que podeis fazer frustrar�a o planodivino. Tomai uidado onvoso, para que eles n~ao vos matem tamb�em. Que as vossas almas sejamvalentes na defesa do evangelho, pelo poder do esp��rito, mas n~ao sejais levados a ometer toliestentando defender o Filho do Homem. N~ao preiso de nenhuma defesa vinda da m~ao do homem; osex�eritos elestes est~ao �a disposi�~ao, neste mesmo instante, mas estou determinado a fazer a vontadedo meu Pai no �eu e, portanto, devemos submeter-nos �aquilo que est�a para vir.\Quando virdes esta idade destru��da, n~ao vos esque�ais de que entrastes j�a na vida eterna aservi�o eterno do Reino eleste sempre em avan�o, e mesmo no �eu dos �eus. Deveis saber que,no universo do meu Pai e tamb�em no meu, existem muitas moradas; e que uma revela�~ao aguardapelos �lhos da luz, revela�~ao de idades ujo onstrutor �e Deus, e mundos ujo h�abito de vida �e aretid~ao e alegria da verdade. Eu trouxe a v�os, aqui na Terra, o Reino do �eu; mas delaro que todosv�os que entrardes nele e permaneerdes nele pela f�e, ertamente asendereis aos mundos no alto,pelo servi�o vivo �a verdade, e assentar-vos-eis omigo no Reino espiritual do nosso Pai. Mas deveisprimeiro riar oragem e ompletar a obra que iniiastes omigo. Deveis primeiro passar por muitasatribula�~oes e resistir a muitas tristezas - e essas prova�~oes j�a est~ao aindo sobre n�os - e, quandohouverdes terminado a vossa obra na Terra, devereis vir para a minha alegria, do mesmo modo queeu j�a haverei terminado a obra do meu Pai na Terra e estarei na iminênia de voltar para o Seuabra�o".Depois de haver dito isso, Jesus levantou-se, e todos seguiram-no, pelo monte das Oliveiras abaixo,rumo �a idade. Nenhum dos ap�ostolos, exeto três deles, sabiam para onde estavam indo, enquantopassavam pelas ruas estreitas sob a esurid~ao da noite. As multid~oes apertavam-nos, mas ningu�emos reonheeu, nem sabia que o Filho de Deus estava passando por ali, a aminho do �ultimo enontromortal om os seus embaixadores esolhidos do Reino. Nem os ap�ostolos sabiam que um dentre eleshavia j�a abra�ado uma onspira�~ao para atrai�oar o Mestre, e que o entregaria nas m~aos dos seusinimigos.Jo~ao Maros os havia aompanhado por todo o aminho at�e a idade e, ap�os haverem seguidoport~ao da idade adentro, apressou-se por uma outra viela, de modo que j�a estava esperando paradar-lhes as boas-vindas �a asa do seu pai, quando eles l�a hegavam.
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Cap��tulo 179A �Ultima CeiaDURANTE a tarde dessa quinta-feira, quando Filipe lembrou ao Mestre sobre a aproxima�~ao daP�asoa e perguntou a respeito dos seus planos para essa elebra�~ao, Jesus tinha em mente a eiade P�asoa que se devia realizar na noite do dia seguinte, sexta-feira. O ostume era ome�ar asprepara�~oes para a elebra�~ao da P�asoa nuna depois do meio-dia do dia anterior. E, j�a que osjudeus onsideravam o dia omo ome�ando no entardeer, isso signi�ava que a eia do s�abado deP�asoa seria elebrada na sexta-feira �a noite, um pouo antes da meia-noite.Os ap�ostolos �aram, portanto, inteiramente sem entender o an�unio do Mestre de que eles iriamelebrar a P�asoa um dia antes. E pensaram, ao menos alguns deles, que ele sabia que seria presoantes do momento da eia da P�asoa, na noite de sexta-feira, e que por isso estava onvidando-ospara uma eia espeial nessa quinta-feira �a noite. Outros pensaram que essa seria meramente umaoasi~ao espeial que devia preeder a elebra�~ao orriqueira da P�asoa.Os ap�ostolos sabiam que Jesus havia elebrado outras P�asoas sem o ordeiro; eles sabiam queele n~ao partiipava pessoalmente de qualquer servi�o de sarif��io do sistema judeu. Por v�arias vezesele havia partilhado do ordeiro pasal omo um onvidado, mas sempre, quando ele era o an�tri~ao,nenhum ordeiro era servido. N~ao teria sido uma grande surpresa para os ap�ostolos verem o ordeirosuprimido mesmo na noite de P�asoa e, posto que essa eia estava sendo elebrada um dia antes, aausênia de um ordeiro passou desperebida.Ap�os reeber os umprimentos de boas-vindas, dados pelo pai e pela m~ae de Jo~ao Maros, osap�ostolos foram imediatamente para a sala de ima, enquanto Jesus permaneia embaixo para falarom a fam��lia de Maros.Combinou-se de antem~ao que o Mestre iria elebrar essa oasi~ao apenas om os seus doze ap�ostolos;e, portanto, nenhum servi�al foi hamado para servi-los.179.1 O Desejo de Ter PreferêniaQuando os ap�ostolos foram onduzidos ao andar de ima, por Jo~ao Maros, eles viram uma salaampla e onfort�avel, ompletamente mobiliada para a eia; e observaram que o p~ao, o vinho, a �aguae as ervas estavam todos prontos em uma extremidade da mesa. A n~ao ser pela extremidade naqual foram oloados o p~ao e o vinho, essa longa mesa estava erada de treze div~as para relinar,exatamente omo aonteeria em uma elebra�~ao da P�asoa na asa de uma fam��lia judaia de boaposi�~ao.Ao entrarem nessa sala do andar de ima, todos os doze pereberam, perto da porta, os ântarosde �agua, as baias e as toalhas para a lava�~ao dos seus p�es poeirentos; e, j�a que nenhum riado haviasido provideniado para prestar esse servi�o, os ap�ostolos ome�aram a entreolhar-se logo que Jo~ao1865



Maros os deixou, e ada qual passou a pensar om ele mesmo: quem lavar�a os nossos p�es? E adaum do mesmo modo pensou que n~ao seria ele pr�oprio quem iria atuar omo servo dos outros.Enquanto estavam ali, om os seus ora�~oes agitados e debatendo em seus assentos, eles olharam oarranjo dos assentos junto �a mesa e pereberam que o div~a mais alto, do an�tri~ao, tinha um assento�a direita e mais onze, dispostos em volta da mesa at�e o lado oposto a esse segundo assento de honra�a direita do an�tri~ao.Eles esperavam que o Mestre hegasse a qualquer momento, mas estavam em um dilema quantoa se assentar ou esperar a sua vinda e depender de que ele lhes designasse os lugares. Enquantohesitavam, Judas avan�ou sobre o assento de honra, �a esquerda do an�tri~ao, indiando que tinha ainten�~ao de relinar-se ali omo o onvidado preferido. Esse ato de Judas provoou imediatamenteuma disputa airrada entre os outros ap�ostolos. Mal havia Judas apossado-se do assento de honra eJo~ao Zebedeu pretendeu o pr�oximo assento de distin�~ao, aquele �a direita do an�tri~ao. Sim~ao Pedro�ou t~ao furioso om essa pretens~ao de esolha de posi�~oes de Judas e de Jo~ao que, sob o olharenraiveido dos outros ap�ostolos, dando a volta na mesa, enaminhou-se para tomar o assento nodiv~a mais baixo, no �nal da ordem de assentos e exatamente em frente ao assento esolhido por Jo~aoZebedeu. Desde que os outros se tinham apoderado dos assentos altos, Pedro pensou em esolher omais baixo, e ele o fez, n~ao meramente em protesto ontra o orgulho inonveniente dos seus irm~aos,mas om a esperan�a de que Jesus, quando viesse e o visse no lugar de menos honra, o hamassepara um lugar de mais honra, desalojando assim um daqueles que haviam tido a presun�~ao de dar asi pr�oprio erta honra.Com as posi�~oes mais altas e as mais baixas assim oupadas, o restante dos ap�ostolos esolheulugares, alguns perto de Judas e alguns perto de Pedro, at�e que todos estavam nos seus lugares. Elesestavam sentados �a mesa em forma de U, nesses div~as relinados, na seguinte ordem: �a direita doMestre, Jo~ao; �a esquerda, Judas, Sim~ao zelote, Mateus, Tiago Zebedeu, Andr�e, os gêmeos Alfeus,Filipe, Natanael, Tom�e e Sim~ao Pedro.Estavam juntos para elebrar ali, ao menos em esp��rito, uma institui�~ao que anteedia mesmo aMois�es e que se referia aos tempos em que os seus pais eram esravos no Egito. Nessa eia, que foi o�ultimo enontro om Jesus, apesar de um quadro t~ao solene, sob a lideran�a de Judas, os ap�ostolosforam levados uma vez mais a dar vaz~ao �a sua antiga predile�~ao pelas honrarias, pela preferênia epela exalta�~ao pessoal.Quando o Mestre apareeu na porta, eles ainda empenhavam-se em lan�ar rerimina�~oes irritadas;e ali o Mestre permaneeu por um momento, enquanto uma express~ao de desapontamento lentamentesurgia no seu rosto. Sem oment�arios Jesus foi para o seu lugar e n~ao perturbou a disposi�~ao dosassentos oupados.Estavam agora prontos para ome�ar a eia, exeto que os seus p�es ainda estavam por lavare que o humor deles era qualquer oisa de nada agrad�avel. Quando o Mestre hegou, estavamainda empenhados em fazer observa�~oes pouo elogiosas entre si, para n~ao menionar nada sobre ospensamentos de alguns que haviam tido o ontrole emoional su�iente para abster-se de expressarpubliamente os seus sentimentos.179.2 Come�ando a CeiaPor alguns instantes, ap�os o Mestre haver ido para o seu lugar, nem uma palavra foi dita. Jesus olhoupara todos e aliviou a tens~ao om um sorriso para dizer: \Eu desejei muito ompartilhar esta P�asoaonvoso. Uma vez mais gostaria de ear onvoso, antes do meu sofrimento e, ompreendendo quea minha hora hegou, eu organizei esta eia onvoso nesta noite, pois, no que onerne ao amanh~a,estamos todos na m~ao do Pai, uja vontade eu vim umprir. Eu n~ao omerei onvoso novamente1866



at�e que vos assenteis omigo no Reino que o meu Pai me dar�a quando eu tiver onlu��do o que Eleenviou-me para fazer neste mundo".Ap�os o vinho e a �agua haverem sido misturados, trouxeram o �alie a Jesus, que, ao reebê-lo da m~ao de Tadeu, segurou-o, enquanto ofereia agradeimentos. E, quando aabou de fazer oagradeimento, ele disse: \Tomai deste �alie e ompartilhai-o entre v�os e, quando beberdes dele,ompreendereis que eu n~ao beberei de novo onvoso do fruto da vinha, pois esta �e a nossa �UltimaCeia. Quando nos assentarmos novamente deste modo, ser�a no Reino que vir�a".Jesus ome�ou assim a falar aos seus ap�ostolos, porque sabia que a sua hora havia hegado.Compreendeu que aquele era o momento em que devia voltar ao Pai; e que a sua obra na Terraestava quase onlu��da. O Mestre sabia que havia revelado o amor do Pai na Terra e prolamado aSua miseri�ordia �a humanidade; e que havia ompletado aquilo que tinha vindo fazer no mundo, at�emesmo reeber todo o poder e autoridade no �eu e na Terra. Sabia tamb�em que Judas Isariotes haviadeidido �nalmente que o entregaria, naquela noite, nas m~aos dos seus inimigos. Jesus ompreendiainteiramente que essa entrega traidora era o trabalho de Judas, mas que tamb�em agradava a L�uifer, aSat~a e a Calig�astia, o pr��nipe das trevas. Jesus, todavia, n~ao temia a nenhum dos que busavam suaderrota espiritual, omo n~ao temia �aqueles que iriam enarregar-se da sua morte f��sia. O Mestre n~aotinha sen~ao uma ansiedade, e esta era quanto �a seguran�a e salva�~ao dos seus seguidores esolhidos.E assim, om o pleno onheimento de que o Pai havia oloado todas as oisas sob a Sua autoridade,o Mestre agora se preparava para oloar em pr�atia a par�abola do amor fraterno.179.3 Lavando os P�es dos Ap�ostolosDepois de beber o primeiro �alie da P�asoa, era do ostume judeu que o an�tri~ao sa��sse da mesae lavasse as pr�oprias m~aos. Mais tarde, durante a refei�~ao e depois da segunda ta�a, todos osonvidados tamb�em deviam levantar-se e lavar as pr�oprias m~aos. J�a que os ap�ostolos sabiam que oseu Mestre nuna observava esses ritos do erimonial de lavar as m~aos, �aram uriosos para saberqual a inten�~ao tinha quando, ap�os haverem eles ompartilhado desse primeiro �alie, ele se levantouda mesa e sileniosamente foi at�e perto da porta, onde tinham sido oloados os ântaros de �agua,as baias e as toalhas. E aquela uriosidade hegou ao assombro quando viram o Mestre retirar oseu manto externo, guarneer-se om uma toalha, e ome�ar a jogar �agua em uma das baias para olava-p�es. Imaginai o assombro desses doze homens, que se haviam h�a pouo reusado a lavar os p�esuns dos outros, e que haviam entrado naquelas disputas inonvenientes das posi�~oes de honra �a mesa,quando eles viram-no tomar a dire�~ao da extremidade n~ao oupada da mesa, indo para o assentomais baixo da festa, onde Sim~ao Pedro estava relinado, e, ajoelhando-se na atitude de um servo,preparar-se para lavar os p�es de Sim~ao. Quando o Mestre ajoelhou-se, todos os doze se levantaram aomesmo tempo omo se fossem um s�o; at�e mesmo o traidor Judas esqueeu-se da sua infâmia, por ummomento, enquanto levantava-se om os seus ompanheiros ap�ostolos nessa express~ao de surpresa,de respeito e de total assombro.L�a se enontrava Sim~ao Pedro, olhando para baixo, vendo o rosto voltado para ima do seu Mestre.Jesus n~ao disse nada; n~ao era neess�ario que ele dissesse. A sua atitude revelava plenamente queestava disposto a lavar os p�es de Sim~ao Pedro. N~ao obstante a sua fragilidade da arne, Pedro amavao Mestre. Esse pesador galileu foi o primeiro ser humano a rer de todo o ora�~ao na divindadede Jesus e a fazer uma on�ss~ao p�ublia dessa ren�a. E Pedro nuna havia duvidado realmente danatureza divina do Mestre. E, posto que Pedro revereniava e honrava a Jesus no seu ora�~ao, n~aoera estranho que a sua alma se ressentisse om o pensamento de Jesus ajoelhado l�a diante dele, nahumilde atitude de um servo e propondo-se a lavar os seus p�es, omo o faria um esravo. Logo quePedro aalmou-se o su�iente para dirigir-se ao Mestre, ele expressou os sentimentos que passavampelo ora�~ao de todos os seus ompanheiros ap�ostolos.1867



Ap�os alguns momentos, nesse grande embara�o, Pedro perguntou: \Mestre, realmente pretendeslavar os meus p�es?" E ent~ao, olhando no rosto de Pedro, Jesus respondeu: \Tu podes n~ao ompre-ender plenamente o que eu estou na iminênia de fazer, mas no futuro tu saber�as o signi�ado detodas essas oisas". Ent~ao Sim~ao Pedro, suspirando profundamente, disse: \Mestre, nuna lavar�asos meus p�es!" E ada um dos ap�ostolos aenou om a sua aprova�~ao �a �rme delara�~ao de Pedro,reusando-se a permitir que Jesus se humilhasse, assim, diante deles.O apelo dram�atio dessa ena inusitada, a prin��pio, toou at�e o ora�~ao de Judas Isariotes;mas, quando o seu inteleto vaidoso fez um julgamento do espet�aulo, ele onluiu que esse gesto dehumildade era apenas mais um epis�odio para provar onlusivamente que Jesus nuna se quali�ariapara ser o Libertador de Israel, e que ele n~ao havia ometido nenhum erro om a deis~ao de desertara ausa do Mestre.Enquanto, estupefatos, todos ontinham a respira�~ao, Jesus disse: \Pedro, eu delaro que, se eun~ao lavar os teus p�es, tu n~ao ter�as nenhuma partiipa�~ao omigo na obra que eu estou na iminênia derealizar". Quando Pedro ouviu essa delara�~ao, ombinada ao fato de que Jesus ontinuava ajoelhado,l�a, aos seus p�es, ele tomou uma dessas deis~oes de aquiesênia ega, de submiss~ao ao desejo de algu�ema quem ele respeitava e amava. E omo ome�ou a surgir em Sim~ao Pedro a ompreens~ao de que,ligada a essa a�~ao proposta de servi�o, estava alguma signi�a�~ao que determinava a liga�~ao futuraom a obra do Mestre, ele n~ao apenas reoniliou-se om o pensamento de permitir a Jesus lavar osseus p�es, omo, �a sua maneira arater��stia e impetuosa, ele disse: \Ent~ao, Mestre, lava n~ao apenasos meus p�es mas tamb�em as minhas m~aos e a minha abe�a".Ao ome�ar a lavar os p�es de Pedro, o Mestre disse: \Aquele que j�a est�a limpo neessita apenasque tenha os seus p�es lavados. V�os que sentais omigo nesta noite estais limpos - n~ao todos, ontudo.Mas o p�o dos vossos p�es deveria ter sido lavado antes de vos sentardes para a refei�~ao omigo. E,al�em disso, eu gostaria de prestar esse servi�o a v�os, tal omo uma par�abola para ilustrar o signi�adode um novo mandamento que eu em breve dar-vos-ei".De um modo semelhante, o Mestre ontornou a mesa, em silênio, lavando os p�es dos seus dozeap�ostolos, n~ao fazendo exe�~ao nem de Judas. Quando terminou de lavar os p�es dos doze, Jesusreoloou a sua t�unia, voltou ao seu lugar de an�tri~ao e, depois de olhar para os seus desnorteadosap�ostolos, disse:\Realmente podeis ompreender o que eu �z para v�os? V�os me hamais de Mestre, e estais ertos,pois eu o sou. Se, ent~ao, o Mestre lavou os vossos p�es, por que n~ao est�aveis dispostos a lavar osp�es uns dos outros? Que li�~ao dever��eis aprender dessa par�abola na qual o Mestre, om t~ao boadisposi�~ao, faz o servi�o que os seus irm~aos n~ao queriam fazer uns para os outros? Em verdade, emverdade, eu vos digo: Um servo n~ao �e maior do que o seu senhor; nem aquele que �e enviado �e maiordo que aquele que o envia. V�os vistes o aminho do servi�o pela minha vida entre v�os, e aben�oadossois v�os que tereis a oragem graiosa de servir. Mas por que sois t~ao lentos para aprender que osegredo da grandeza no Reino espiritual n~ao �e omo os m�etodos do poder no mundo material?\Nesta noite, quando eu entrei nesta sala, n~ao vos ontentando em reusar por orgulho a lavar-vos os p�es uns dos outros, tamb�em a��stes na disputa de quem deveria ter os lugares de honra �aminha mesa. Tais honras s~ao busadas pelos fariseus e pelos �lhos deste mundo, e n~ao devia serassim, todavia, entre os embaixadores do Reino eleste. N~ao sabeis que n~ao pode haver lugaresprefereniais �a minha mesa? Aaso n~ao ompreendeis que eu amo a ada um de v�os omo amo todosos outros? N~ao sabeis que o lugar mais perto de mim, omo os homens enaram essas honras, poden~ao signi�ar nada no que diz respeito �a vossa posi�~ao no Reino do �eu? Sabeis que os reis dos gentiostêm a soberania sobre os seus s�uditos, enquanto aqueles que exerem essa autoridade, algumas vezes,s~ao hamados de benfeitores. Mas n~ao ser�a assim no Reino do �eu. Aquele que quer ser grande entrev�os, que se torne omo que o mais jovem; enquanto aquele que quer ser o dirigente, que se transformeem algu�em que serve. Quem �e o maior, aquele que se senta para omer, ou aquele que serve? N~ao�e omumente onsiderado maior aquele que se senta para omer? Mas v�os ireis observar que eu �o1868



entre v�os omo aquele que serve. Se quiserdes tornar-vos os meus ompanheiros de servi�o fazendoa vontade do Pai, no Reino que est�a por vir, sentar-vos-eis omigo no poder, fazendo tamb�em avontade do Pai na gl�oria futura".Quando Jesus terminou de falar, os gêmeos Alfeus trouxeram o p~ao e o vinho om as ervas amargase a pasta de frutas seas, omo o pr�oximo prato da �Ultima Ceia.179.4 �Ultimas Palavras ao TraidorPor alguns minutos os ap�ostolos omeram em silênio, mas, sob a inuênia do omportamento jovialdo Mestre, logo foram levados a onversar e a refei�~ao passou a transorrer omo se nada de forado omum houvesse aonteido que interferisse no bom humor e na harmonia soial dessa oasi~aoextraordin�aria. Depois de algum tempo, mais ou menos na metade da segunda parte da refei�~ao,Jesus, olhando-os a todos, disse: \Eu delarei a v�os o quanto eu desejava realizar esta eia onvosoe, sabendo omo as for�as do mal e das trevas onspiraram para a morte do Filho do Homem, eudeterminei ompartilhar esta eia onvoso, nesta sala sereta, e um dia antes da P�asoa, pois eun~ao mais estarei onvoso amanh~a a esta hora. Eu j�a vos disse repetidamente que devo retornar aoPai. Agora a minha hora hegou; e n~ao se faria neess�ario que um de v�os me tra��sse entregando-menas m~aos dos meus inimigos".Quando os doze ouviram isso, tendo sido tirado deles muito da sua seguran�a e autoon�an�a, oma par�abola do lava-p�es e om o disurso subseq�uente do Mestre, eles ome�aram a olhar uns para osoutros, enquanto em tom desonertado perguntavam hesitantes: \Serei eu?" E ent~ao, quando elestodos se haviam perguntado isso, Jesus disse: \J�a que �e preiso que eu v�a para o Pai, n~ao havia aneessidade de que um de v�os se tornasse um traidor, para que a vontade do Pai fosse umprida. Isso �edevido �a matura�~ao do fruto do mal, esondido no ora�~ao daquele que n~ao onseguiu amar a verdadeom toda a sua alma. Qu~ao enganador �e o orgulho inteletual que preede a queda espiritual! Umamigo meu de muitos anos, que ainda agora ompartilha omigo do meu p~ao, est�a prestes a trair-me,este mesmo que agora oloa a sua m~ao junto omigo no prato".E quando Jesus aabou de dizer isso, eles ome�aram novamente a perguntar: \Serei eu?" EJudas, assentado �a esquerda do Mestre, de novo perguntou: \Serei eu?" Jesus, segurando o p~ao noprato das ervas, passou-o a Judas, dizendo: \Tu o disseste". Os outros, entretanto, n~ao ouviramJesus falar a Judas. Jo~ao, que estava relinado no div~a �a m~ao direita de Jesus, inlinou-se paraperguntar ao Mestre: \Quem �e? Dever��amos saber quem �e que se mostrou in�el �a on�an�a neledepositada". Jesus respondeu: \Eu j�a vos disse, o mesmo a quem eu dei o p~ao empastado". Era t~aonatural, entretanto, o an�tri~ao assim passar um peda�o de p~ao �aquele que se assentava pr�oximo a ele�a esquerda, que nenhum deles notou isso, ainda que o Mestre tivesse dito t~ao laramente. Mas Judasestava dolorosamente onsiente do signi�ado das palavras do Mestre ligadas ao seu ato, tornando-setemeroso de que os seus irm~aos estivessem agora tamb�em ientes de que era ele o traidor.Pedro enontrava-se bastante agitado om aquilo que havia sido dito e, inlinando-se para a frentesobre a mesa, dirigiu-se a Jo~ao: \Pergunte-lhe quem �e; ou, se ele tiver dito a ti, dize-me quem �e otraidor".Jesus oloou um �m �aqueles sussurros dizendo: \Entriste�o-me de que esse mal tenha aonteidoe at�e este momento eu esperei que o poder da verdade pudesse triunfar sobre o engano ausado pelomal, mas essas vit�orias n~ao s~ao ganhas sem a f�e do amor sinero �a verdade. Eu gostaria de n~ao ter dedizer essas oisas, nesta que �e a nossa �Ultima Ceia, mas desejei prevenir-vos sobre esses sofrimentose, desse modo, preparar-vos para o que nos espera. Eu vos disse isso porque desejo que vos lembreis,depois que eu me for, de que eu sabia sobre todas essas onspira�~oes maldosas, e que vos prevenisobre a trai�~ao feita ontra mim. E tudo isso eu fa�o apenas para que sejais fortaleidos ontra astenta�~oes e prova�~oes que est~ao pela frente". 1869



Depois de falar assim, Jesus, inlinando-se para o lado de Judas, disse: \O que deidiste fazer,faze-o rapidamente". E quando Judas ouviu essas palavras, ele levantou-se da mesa e apressadamentedeixou a sala, saindo pela noite a �m de exeutar o que havia deidido umprir. Quando os outrosap�ostolos viram Judas apressar-se e sair depois que Jesus falou om ele, pensaram que ele havia sa��do�a proura de algo omplementar para a eia, ou para uidar de alguma mensagem para o Mestre,pois supunham que ele ainda estivesse om a bolsa.Jesus sabia agora que nada poderia ser feito para impedir que Judas se tornasse um traidor. Eleome�ara om doze - agora estava om onze. Esolhera seis dentre esses ap�ostolos, e ainda que Judasestivesse entre aqueles indiados pelos pr�oprios ap�ostolos esolhidos iniialmente, mesmo assim oMestre aeitara-o, e havia, at�e esta mesma hora, feito tudo o que era poss��vel para santi��a-lo esalv�a-lo, do mesmo modo que havia trabalhado para a paz e a salva�~ao dos outros.Essa eia, om os seus epis�odios de ternura e om os seus toques de brandura, foi o �ultimo apelode Jesus ao desertor Judas; mas esse apelo resultou em v~ao. Uma vez que o amor esteja realmentemorto, a advertênia, mesmo quando ministrada da maneira mais uidadosa e transmitida om oesp��rito mais bondoso, via de regra, apenas intensi�a o �odio e aende a determina�~ao maldosa deefetuar integralmente os pr�oprios projetos ego��stas.179.5 Instituindo a Ceia da Lembran�aQuando lhe trouxeram o tereiro �alie de vinho, o \�alie da bên�~ao", Jesus levantou-se do div~a e,tomando o �alie nas suas m~aos, aben�oou-o, dizendo: \Tomai deste �alie, todos v�os, e bebei dele.Este ser�a o �alie da lembran�a de mim. Este �e o �alie da bên�~ao de uma nova dispensa�~ao degra�a e verdade. E ser�a, para v�os, o emblema do outorgamento e da ministra�~ao do divino Esp��ritoda Verdade. E eu n~ao beberei novamente deste �alie onvoso at�e que, em uma nova forma, possabeber onvoso no Reino eterno do Pai".Os ap�ostolos todos sentiram que alguma oisa de fora do ordin�ario estava aonteendo, enquantobebiam desse �alie da bên�~ao em reverênia profunda e em perfeito silênio. A velha P�asoa ome-morava a emergênia dos seus pais, de um estado de esravid~ao raial para a liberdade individual;agora o Mestre estava instituindo uma nova eia da lembran�a omo um s��mbolo da nova dispensa�~ao,na qual o indiv��duo esravizado emerge do aprisionamento ao erimonialismo e ao ego��smo, para aalegria espiritual da fraternidade e da irmandade dos �lhos libertados do Deus vivo.Quando terminaram de beber dessa nova ta�a da lembran�a, o Mestre tomou do p~ao e, ap�os daras gra�as, partiu-o em peda�os e, mandando que o passassem adiante, disse: \Tomai este p~ao dalembran�a e omei-o. Eu vos disse que sou o p~ao da vida. E este p~ao da vida �e a vida unida do Paie do Filho, em uma s�o d�adiva. A palavra do Pai, omo revelada no Filho, �e de fato o p~ao da vida".Depois de haverem omido do p~ao da lembran�a, o s��mbolo da palavra viva da verdade enarnada �asemelhan�a da arne mortal, todos se sentaram.Ao organizar esta eia de lembran�a, o Mestre, omo era sempre do seu h�abito, reorreu a par�abolase a s��mbolos. Ele empregou s��mbolos porque queria ensinar algumas grandes verdades espirituais,de uma tal maneira que tornasse dif��il para os suessores apegarem-se a interpreta�~oes preisas esigni�ados de�nidos para as suas palavras. Desse modo ele busou impedir gera�~oes suessivas deristalizarem o seu ensinamento e de ligarem os seus signi�ados espirituais �as orrentes mortas datradi�~ao pelo dogma. Ao estabeleer a �unia erimônia ou saramento ligado �a miss~ao de toda a suavida, Jesus tomou um grande uidado em sugerir os seus signi�ados mais do que em omprometer-seom de�ni�~oes preisas. Ele n~ao queria destruir o oneito individual de omunh~ao divina, estabe-leendo uma forma preisa; nem desejava limitar a imagina�~ao espiritual do rente, paralisando-aformalmente. Ele busava mais deixar livre a alma do homem renasido, nas asas jubilosas de umaliberdade espiritual nova e viva. 1870



N~ao obstante o esfor�o do Mestre, de estabeleer assim esse novo saramento da lembran�a, aquelesque o seguiram, nos s�eulos seguintes se enarregaram de opor-se a que o seu desejo expresso fosseefetivamente satisfeito, naquilo em que o simbolismo espiritual simples daquela noite na arne teriasido reduzido a interpreta�~oes preisas e submetido �a preis~ao quase matem�atia de uma f�ormulaestabeleida. De todos os ensinamentos de Jesus, nenhum se tornou mais padronizado pela tradi�~ao.Essa eia da lembran�a, quando ompartilhada por aqueles que s~ao rentes dos Filhos e onhe-edores de Deus, n~ao preisa ter quaisquer das interpreta�~oes malfeitas e pueris dos homens ligadasao seu simbolismo, a respeito do signi�ado da divina presen�a, pois em todas essas oasi~oes o Mes-tre est�a presente realmente. A eia da lembran�a �e um enontro simb�olio do rente om Mihael.Quando v�os vos tornais assim onsientes do esp��rito, o Filho est�a realmente presente, e o seu esp��ritoonfraterniza-se om o fragmento residente do seu Pai.Ap�os haverem entrado em medita�~ao, por alguns momentos, Jesus ontinuou falando: \Quando�zerdes essas oisas, relembrai-vos da vida que eu vivi na Terra entre v�os e rejubilai, pois eu devoontinuar a viver na Terra onvoso, servindo por vosso interm�edio. Como indiv��duos, n~ao tenhaisentre v�os disputas sobre quem ser�a o maior. Sede omo irm~aos. E, quando o Reino reser e abrangergrandes grupos de rentes, do mesmo modo dever��eis abster-vos de disputas pela grandeza e de busara preferênia entre tais grupos".E essa oasi~ao grandiosa teve lugar na sala do andar superior da asa de um amigo. Nem a eianem a asa apresentavam qualquer forma sagrada de onsagra�~ao erimonial. A eia da lembran�afoi organizada sem a san�~ao elesi�astia.Depois que Jesus estabeleeu assim a eia da lembran�a, ele disse aos ap�ostolos: \E, sempre que�zerdes isso, fazei em lembran�a de mim. E quando vos lembrardes de mim, primeiro olhai para aminha vida na arne, lembrai-vos de que eu estive erta vez entre v�os e, ent~ao, pela f�e, podeis saberque todos v�os ireis algum dia ear omigo no Reino eterno do Pai. Esta �e a nova P�asoa, que eudeixo onvoso; a da mem�oria �a minha vida de auto-outorga, a palavra da verdade eterna; e do meuamor por v�os, da efus~ao do meu Esp��rito da Verdade sobre toda a arne".E onlu��ram essa elebra�~ao da velha P�asoa, que, sem derramamento do sangue de sarif��io,estabeleia a inaugura�~ao da nova eia da lembran�a, antando todos juntos o salmo ento e dezoito.
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Cap��tulo 180O Disurso de Despedida
NA CONCLUS~AO da �Ultima Ceia, ap�os antarem o salmo, os ap�ostolos pensaram que Jesus tivessea inten�~ao de voltar imediatamente ao aampamento, mas ele indiou-lhes que deveriam sentar-se.Disse o Mestre:\Lembrai-vos de quando vos enviei sem bolsa ou arteira e at�e mesmo avisei que n~ao lev�asseisnenhuma roupa extra; e lembrareis bem que nada vos faltou. Mas agora estais em tempos turbulentos.N~ao podeis mais depender da boa vontade das multid~oes. De agora em diante, aquele que tiver umabolsa, que a leve onsigo. Quando sairdes para o mundo prolamando este evangelho, fa�ais asprovis~oes para o vosso sustento omo ahardes melhor. Eu vim para trazer a paz, mas ela n~aosurgir�a ainda por muito tempo.\Chegou a hora do Filho do Homem ser glori�ado, e o Pai ser�a glori�ado em mim. Meusamigos, devo �ar onvoso apenas por pouo tempo mais. Em breve busareis por mim, mas n~aome enontrareis, pois estou indo para um lugar onde v�os n~ao podeis ir, neste momento. Mas quandotiverdes aabado a vossa obra na Terra, omo agora eu ompletei a minha, ent~ao vireis a mim domesmo modo que agora eu me preparo om a �nalidade de ir para o meu Pai. Muito em breve euvou deixar-vos e n~ao me vereis mais na Terra; todavia, todos v�os me vereis na idade que vir�a, quandoasenderdes ao Reino que o meu Pai me deu".180.1 O Novo MandamentoAp�os alguns momentos de onversa informal, Jesus levantou-se e disse: \Quando interpretei para v�osuma par�abola, indiando omo dever��eis estar dispostos a servir uns aos outros, disse que desejavaprover-vos om um novo mandamento e, agora que estou para deixar-vos, gostaria de fazer isso.Conheeis bem o mandamento que india que deveis amar-vos uns aos outros, que ameis vossosemelhante omo a v�os pr�oprios. Mas n~ao estou plenamente satisfeito, nem mesmo om tal devo�~aosinera da parte dos meus �lhos. Gostaria de ver-vos pratiando atos ainda maiores de amor noReino da fraternidade rente. E assim vos dou este novo mandamento: Amai uns aos outros omoeu vos amei. E amando, assim, uns aos outros, todos os homens saber~ao que sois meus dis��pulos.\Ao dar-vos esse novo mandamento, n~ao oloo nenhum peso novo sobre as vossas almas; trago,sim, a v�os, uma nova alegria, tornando poss��vel que experimenteis um novo prazer de onheer adel��ia de dar afei�~ao do vosso ora�~ao aos vossos semelhantes. Estou na iminênia de experimentaruma alegria suprema na d�adiva da minha afei�~ao a v�os e aos vossos ompanheiros mortais, mesmopassando por um sofrimento exterior,.\Quando vos onvido a amar uns aos outros, omo eu vos amei, apresento a medida suprema daafei�~ao verdadeira, pois um amor maior do que este nenhum homem pode ter: o de dar a sua vida1873



pelos seus amigos. Sois v�os os meus amigos; e ontinuareis sendo meus amigos se estiverdes dispostosa fazer o que vos ensinei. Me hamais de Mestre, mas n~ao vos hamo de servos. Se apenas amardesuns aos outros, omo eu vos estou amando, sereis meus amigos e sempre delararei o que o Pai revelaa mim.\N~ao fostes meramente v�os que me esolhestes, eu tamb�em vos esolhi; e ordenei-vos que sa��sseispelo mundo para olher o fruto do servi�o de amor aos vossos semelhantes, do mesmo modo que euvivi entre v�os e vos revelei o Pai. O Pai e eu trabalharemos ambos onvoso, e v�os experimentareisa plenitude divina da alegria se apenas obedeerdes ao meu mandamento para que amai uns aosoutros, do mesmo modo que eu vos amei".Se quiserdes ompartilhar a alegria do Mestre, deveis ompartilhar o seu amor. E ompartilhar oseu amor signi�a que ompartilhastes o seu servi�o. Essa experiênia de amor n~ao vos liberta dasdi�uldades deste mundo, n~ao ria um novo mundo, mas muito ertamente faz do velho um novomundo.Tende sempre em mente: �E a lealdade, n~ao o sarif��io, que Jesus pede. A onsiênia do sarif��ioimplia a ausênia daquele afeto de todo o ora�~ao, que haveria feito desse servi�o de amor uma alegriasuprema. A id�eia do dever signi�a que tendes a mente voltada para o servir e que, pois, falta aemo�~ao poderosa de fazer o vosso servi�o omo um amigo e para um amigo. O impulso da amizadetransende todas as onvi�~oes do dever, e o servi�o de um amigo para um amigo nuna pode serhamado de sarif��io. O Mestre ensinou aos ap�ostolos que eles s~ao �lhos de Deus. Ele hamou-osde irm~aos; e, agora, antes que ele parta, hama-os de seus amigos.
180.2 A Vinha e os RamosEnt~ao Jesus, levantando-se novamente, ontinuou ensinando aos seus ap�ostolos: \Eu sou a vinhaverdadeira e o meu Pai �e o ultivador. Sou a vinha, e v�os sois os ramos. E o Pai exige de mimapenas que v�os deis muitos frutos. A vinha �e podada apenas para que aumente a fruti�a�~ao dosseus ramos. Cada ramo que sai de mim, sem dar nenhum fruto, o Pai o ortar�a. Todo ramo que gerafrutos, o Pai o limpar�a para que possa oneber mais frutos. V�os j�a estais limpos por interm�edioda palavra que pronuniei, mas deveis ontinuar a ser limpos. Deveis habitar em mim, e eu em v�os;o ramo morrer�a se separar-se da vinha. Como o ramo n~ao pode dar fruto a menos que habite navinha, assim, tamb�em v�os n~ao podereis produzir os frutos do servi�o do amor, a menos que habiteisem mim. Lembrai-vos: Sou a vinha verdadeira, e v�os sois os ramos vivos. Aquele que vive em mim,e que nele eu vivo, dar�a muitos frutos do esp��rito e experimentar�a a alegria suprema de produzir essaolheita espiritual. Se mantiverdes omigo essa liga�~ao espiritual viva, dareis frutos abundantes. Sehabitardes em mim e se as minhas palavras viverem em v�os, sereis apazes de omungar livrementeomigo e, ent~ao, o meu esp��rito vivo pode infundir-se em v�os para que possais pedir tudo o que omeu esp��rito quer, e umprir tudo om a seguran�a de que o Pai nos oneder�a o nosso pedido. Nistoo Pai �e glori�ado: pois a vinha tem muitos ramos vivos, e ada ramo d�a muitos frutos. E, quando omundo vir esses ramos fruti�ando - os meus amigos que se amam uns aos outros, omo eu os amei- , todos os homens saber~ao que v�os sois verdadeiramente os meus dis��pulos.\Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Vivei no meu amor omo eu vivo no amor do Pai. Se�zerdes omo eu vos ensinei, v�os residireis no meu amor omo eu tenho mantido a palavra do Pai eeternamente moro no Seu amor".Os judeus h�a muito ensinaram que o Messias seria \um talo que surgiria da videira" dos anestraisde Davi e, em omemora�~ao a esse velho ensinamento, um grande emblema da uva e da sua vinhadeorava a entrada do templo de Herodes. Todos os ap�ostolos relembraram essas oisas enquanto oMestre lhes falava, nessa noite, na sala do andar de ima.1874



Mas um grande pesar mais tarde aompanhou a interpreta�~ao errônea das onlus~oes do Mestrea respeito da pree. Teria havido poua di�uldade sobre esses ensinamentos se as suas palavrasexatas houvessem sido lembradas e, posteriormente, registradas om �delidade. Mas, quando oregistro foi efetuado, os rentes �nalmente onsideravam a pree, em nome de Jesus, omo umaesp�eie de magia suprema, pensando que pudessem hegar a reeber do Pai qualquer oisa quepedissem. Durante s�eulos, almas honestas ontinuaram a fazer naufragar a pr�opria f�e, lan�ando-aontra esse obst�aulo. Quanto tempo demorar�a, ao mundo dos rentes, at�e que se ompreenda apree, n~ao omo um proedimento destinado a obter-se o que se quer, e sim omo um programa paraentrar no aminho de Deus, uma experiênia para aprender omo reonheer e exeutar a vontadedo Pai? �E inteiramente verdadeiro que, quando a vossa vontade tiver sido verdadeiramente alinhadaom a Dele, podereis pedir qualquer oisa onebida nessa uni~ao de vontades, e ser�a onedida. Etal uni~ao de vontades �e efetuada por meio de Jesus, omo a vida da vinha ui por meio dos ramosvivos.Quando existe essa onex~ao viva entre a divindade e a humanidade, ainda que a humanidade orede modo impensado e ignorante pela despreoupa�~ao ego��sta e por realiza�~oes vaidosas, s�o poderiahaver uma resposta divina: que os talos dos ramos vivos dêem mais e maiores frutos do esp��rito.Quando o ramo da videira est�a vivo, s�o pode haver uma resposta a todos os pedidos: que se produzammais uvas. De fato, o ramo existe apenas para produzir uvas, e nada pode fazer al�em de gerar frutos,de produzir uvas. E assim o verdadeiro rente existe apenas om o prop�osito de oneber os frutosdo esp��rito: amar o homem omo ele pr�oprio tem sido amado por Deus - que nos amemos uns aosoutros, omo Jesus nos amou.E, quando a m~ao da disiplina do Pai �e oloada sobre a videira, isso �e feito por amor, om a�nalidade de que os ramos possam dar muitos frutos. E um ultivador s�abio orta fora apenas osramos mortos e que n~ao d~ao frutos.Jesus teve grande di�uldade em levar at�e mesmo os seus ap�ostolos a reonheerem que a pree �efun�~ao da for�a do rente nasido do esp��rito, no Reino dominado pelo esp��rito.180.3 A Inimizade do MundoOs onze mal haviam essado as suas disuss~oes sobre o disurso da videira e os ramos, quando oMestre, indiando que estava desejoso de falar mais a eles e sabendo que o seu tempo era urto,disse: \Quando eu vos houver deixado, n~ao vos desenorajeis om a inimizade do mundo. N~ao vosdeixeis abater mesmo quando ontra v�os se voltarem os rentes medrosos, dando as m~aos aos inimigosdo Reino. Se o mundo vos odiar, devereis lembrar de que ele me odiou antes mesmo de odiar-vos.Se fôsseis deste mundo, ent~ao o mundo amaria o que �e dele, mas porque n~ao sois do mundo, este sereusa a vos amar. Estais neste mundo; ontudo, vossas vidas n~ao devem assumir os modos destemundo. Esolhi-vos e tirei-vos do mundo para representardes o esp��rito de um outro mundo juntoa este mesmo mundo no qual fostes esolhidos. Todavia lembrai-vos sempre das palavras que euvos disse: O servo n~ao �e maior do que o mestre. Se ousarem perseguir-me, eles ir~ao tamb�em vosperseguir. Se as minhas palavras ofendem os desrentes, as vossas palavras ir~ao tamb�em ofenderaqueles sem Deus. E tudo isso eles far~ao a v�os porque n~ao rêem em mim nem Nele que me enviou;e por isso sofrereis muitas oisas em nome do meu evangelho. Mas, quando estiverdes passando poressas tribula�~oes, deveis lembrar-vos de que eu tamb�em sofri antes de v�os por ausa deste evangelhodo Reino eleste.\Muitos daqueles que vos ataar~ao s~ao ignorantes da luz do �eu, mas isso n~ao �e verdade sobrealguns dentre aqueles que nos perseguem. Se n~ao tiv�essemos ensinado a eles a verdade, eles poderiamfazer muitas oisas estranhas sem air em ondena�~ao, mas agora, posto que eles onheem a luz epresumem rejeit�a-la, eles deixam de possuir desulpa para tal atitude. Aquele que odeia a mim odeia1875



o meu Pai. N~ao pode ser de outro modo; a luz que, sendo aeita, vos salvaria, se for onsientementerejeitada, apenas pode ondenar-vos. E o que �z eu a esses homens para que me odiassem om um�odio t~ao terr��vel? Nada, exeto ofereer-lhes a fraternidade na Terra e a salva�~ao no �eu. Mas n~aolestes na esritura onde est�a dito: `E eles me odiaram sem um motivo'?\Contudo, n~ao vos deixarei abandonados no mundo. Muito em breve, depois que tiver ido daqui,enviar-vos-ei um esp��rito ajudante. E tereis onvoso aquele que tomar�a o meu lugar entre v�os eontinuar�a a ensinar sobre o aminho da verdade e ir�a at�e mesmo vos onfortar.\N~ao deixeis vossos ora�~oes se perturbarem. Credes em Deus e ontinuai areditando tamb�em emmim. Ainda que eu tenha que vos deixar, n~ao estarei longe de v�os. J�a vos falei do universo do meuPai, no qual h�a muitos loais de permanênia. Se isso n~ao fosse verdade, eu n~ao teria repetidamentedito nada a v�os sobre os mesmos. Vou voltar para esses mundos de luz, esta�~oes no �eu do Pai, paraas quais v�os algum dia ireis asender. Desses loais vim para este mundo, e a hora agora �e aquelaem que devo retornar �a obra do meu Pai nas esferas do alto.\Se ent~ao eu for antes de v�os para o Reino eleste do Pai, ertamente eu irei mandar busar-vospara que v�os possais estar omigo nos lugares que foram preparados para os �lhos mortais de Deus,antes que este mundo existisse. Ainda que tenha de deixar-vos, eu estarei presente junto a v�os emesp��rito, e, �nalmente, v�os estareis omigo pessoalmente quando tiverdes asendido at�e a mim nomeu universo, do mesmo modo que eu estou na iminênia de asender ao meu Pai no Seu universomaior. E o que eu vos disse �e verdadeiro e eterno, ainda que possais n~ao o ompreender totalmente.Eu vou para o Pai e, embora v�os n~ao possais seguir-me agora, ertamente me seguireis nas idadesque est~ao para vir".Quando Jesus sentou-se, Tom�e levantou-se e disse: \Mestre, n~ao sabemos para onde tu est�as indo;e, desse modo, laro est�a que n~ao sabemos o aminho. Mas n�os te seguiremos assim mesmo, nestanoite, se nos ensinares o aminho".Depois de ouvir Tom�e, Jesus respondeu: \Tom�e, eu sou o aminho, a verdade e a vida. Nenhumhomem vai ao Pai a n~ao ser por meu interm�edio. Todos aqueles que enontram o Pai, primeiroenontraram a mim. Se me onheerdes, v�os onheereis o aminho at�e o Pai. E v�os me onheeissem d�uvida, pois vivestes omigo e ainda agora podeis ver-me".Esse ensinamento, todavia, era profundo demais para muitos dos ap�ostolos, espeialmente paraFilipe, que, depois de troar algumas palavras om Natanael, levantou-se e disse: \Mestre, mostra-noso Pai, e tudo o que disseste �ar�a laro".E depois de Filipe ter dito isso, Jesus perguntou: \Filipe, por tanto tempo eu estive ontigo eainda sequer me onhees? De novo eu delaro: Aquele que me viu, ter�a visto o Pai. Como podesent~ao pedir: Mostra-nos o Pai? N~ao areditas que eu estou no Pai e que o Pai est�a em mim? Aason~ao vos ensinei que as palavras que falo n~ao s~ao minhas palavras, mas palavras do Pai? Eu falo peloPai e n~ao por mim mesmo. Estou neste mundo para fazer a vontade do Pai, e foi o que eu �z. O meuPai reside em mim e trabalha por meu interm�edio. Areditai em mim quando eu digo que o Pai est�aem mim, e que eu estou no Pai; ou ent~ao areditai em nome da pr�opria vida que eu vivi - a obra".Havendo o Mestre sa��do para refresar-se e tomar �agua, os onze entraram em uma disuss~aoanimada sobre esses ensinamentos; e Pedro estava ome�ando a entregar-se a um longo disursoquando Jesus retornou e hamou-os para sentarem-se.180.4 O Ajudante PrometidoJesus ontinuou a ensinar, dizendo: \Quando eu tiver ido para o Pai, e depois que Ele houver aeitadoplenamente a obra que �z para v�os na Terra, e ap�os ter reebido a soberania �nal do meu pr�opriodom��nio, direi ao meu Pai: Tendo deixado os meus �lhos sozinhos na Terra, a minha promessa �e de1876



enviar a eles um outro instrutor. E, quando o Pai aprov�a-lo, eu verterei o Esp��rito da Verdade sobretoda a arne. O esp��rito do meu Pai j�a est�a nos vossos ora�~oes e, quando hegar esse dia, v�os ireistamb�em me ter onvoso, omo agora tendes o Pai. Essa nova d�adiva �e o Esp��rito da Verdade viva.No in��io, os desrentes n~ao ouvir~ao os ensinamentos desse esp��rito, mas todos os �lhos da luz ir~aoreebê-lo om alegria e no fundo do ora�~ao. E v�os onheereis esse esp��rito quando ele vier, omov�os me onheestes; e reebereis essa d�adiva nos vossos ora�~oes, e ele residir�a em v�os. E, assim,perebereis que n~ao hei de deixar-vos sem ajuda e sem guiamento. Eu n~ao vos deixarei em desola�~ao.Hoje posso estar onvoso apenas pessoalmente. Nos tempos que vir~ao eu estarei onvoso, e omtodos os outros homens que desejarem a minha presen�a, onde quer que estejais; e om ada um dev�os ao mesmo tempo. N~ao onseguis disernir qu~ao melhor �e que eu v�a embora; que eu vos deixe naarne para que eu possa estar onvoso melhor e mais plenamente em esp��rito?\Em pouas horas o mundo n~ao me ver�a mais; por�em, ontinuareis a onheer-me em vossosora�~oes, assim que eu enviar-vos este novo instrutor: o Esp��rito da Verdade. Do modo omo vivionvoso pessoalmente, ent~ao viverei em v�os; serei um om a vossa experiênia pessoal no Reino doesp��rito. E quando isso vier a sueder v�os sabereis ertamente que estou no Pai e que, onquantoa vossa vida esteja oulta em mim omo est�a o Pai, tamb�em eu estou em v�os. Eu amei o Pai emantive a Sua palavra; v�os me amastes, e ireis manter a minha palavra. Como o meu Pai deu-meSeu esp��rito, tamb�em eu dar-vos-ei o meu esp��rito. E esse Esp��rito da Verdade, que vos outorgareineste mundo, vos guiar�a e vos onfortar�a e, �nalmente, vos onduzir�a a toda a verdade.\Estou dizendo todas essas oisas a v�os enquanto ainda estou onvoso, a �m de que possais estarmais bem preparados para resistir �as prova�~oes que, mesmo agora, j�a est~ao aindo sobre n�os. Equando esse novo dia vier, v�os estareis resididos pelo Filho tanto quanto pelo Pai. E essas d�adivasdo �eu trabalhar~ao sempre uma om a outra, omo o Pai e eu temos trabalhado na Terra e diantedos vossos pr�oprios olhos, omo uma pessoa, o Filho do Homem. E esse esp��rito amigo trar�a �a vossalembran�a tudo o que eu vos ensinei".Como o Mestre parou por um momento, Judas Alfeus ousou fazer uma das pouas perguntas quetanto ele quanto o seu irm~ao �zeram a Jesus em p�ublio. Disse Judas: \Mestre, tu sempre vivesteentre n�os omo um amigo; omo te onheeremos quando tu n~ao mais te manifestares a n�os, exetopor esse esp��rito? Se o mundo n~ao te vir, omo poderemos n�os estar ertos de que �es tu? Como tute mostrar�as a n�os?"Jesus olhou para todos, sorriu e disse: \Meus �lhinhos, eu estou indo embora, de volta para omeu Pai. Dentro de pouo tempo n~ao me vereis omo agora, em arne e osso. Dentro de pouotempo eu enviarei a v�os o meu esp��rito, que �e exatamente omo eu, exeto por esse orpo material.Este novo instrutor �e o Esp��rito da Verdade que viver�a em ada um de v�os, nos vossos ora�~oes, eassim todos os �lhos da luz ser~ao omo um e ser~ao atra��dos uns aos outros. E, desse modo, o meuPai e eu seremos apazes de viver nas almas de ada um de v�os e tamb�em nos ora�~oes de todos osoutros homens que nos amam e que fazem esse amor tornar-se real nas suas experiênias, amando-semutuamente omo eu agora vos amo".Judas Alfeus n~ao ompreendeu plenamente o que o Mestre disse, mas aptou a promessa do novoinstrutor e, pela express~ao no rosto de Andr�e, ele perebeu que a sua pergunta tinha sido respondidasatisfatoriamente.180.5 O Esp��rito da VerdadeO novo ajudante que Jesus prometeu enviar aos ora�~oes dos rentes, o qual ele iria verter e efundirsobre toda a arne, �e o Esp��rito da Verdade. Essa dota�~ao divina n~ao �e a letra nem a lei da verdade,nem deve funionar na forma nem na express~ao da verdade. O novo instrutor �e a onvi�~ao da ver-dade, a onsiênia e a erteza dos verdadeiros signi�ados nos n��veis espirituais verdadeiros. E esse1877



novo instrutor �e o esp��rito da verdade viva e resente, da verdade em expans~ao, em desdobramentoe em adapta�~ao.A verdade divina �e uma realidade viva disernida pelo esp��rito. A verdade existe apenas noselevados n��veis espirituais de ompreens~ao da divindade e de onsiênia da omunh~ao om Deus.V�os podeis onheer a verdade, e podeis viver a verdade; v�os podeis experimentar um resimentoda verdade, na alma, e gozar da liberdade do seu eslareimento na mente, mas v�os n~ao podeisaprisionar a verdade em f�ormulas, �odigos, redos nem nos padr~oes inteletuais de onduta humana.Ao fazerdes a formula�~ao humana da verdade divina, rapidamente ela se desfaz. A salva�~ao depoisda morte da verdade aprisionada, mesmo no melhor dela, torna-se apenas um fato na realiza�~ao deuma forma peuliar de sabedoria inteletual glori�ada. Verdade est�atia �e verdade morta, e apenasa verdade morta pode ser mantida omo uma teoria. A verdade viva �e dinâmia e apenas pode gozarde uma existênia experienial na mente humana.A inteligênia nase de uma existênia material que �e iluminada pela presen�a da mente �osmia.A sabedoria abrange a onsiênia do onheimento, elevado a novos n��veis de signi�ados e ativadopela presen�a, no universo, da dota�~ao do ajudante da sabedoria. A verdade �e um valor de realidadeespiritual, experimentado apenas pelos seres dotados de um esp��rito que age em n��veis supramateriaisda onsiênia do universo, os quais, ap�os a ompreens~ao-realiza�~ao da verdade, permitem ao esp��ritoda ativa�~ao da verdade viver e reinar dentro das suas almas.O verdadeiro disernimento interior do �lho do universo busa o Esp��rito da Verdade, vivo emtoda palavra de sabedoria. O indiv��duo onheedor de Deus est�a elevando onstantemente a sabe-doria aos n��veis da verdade viva, de alane divino; a alma que n~ao progride espiritualmente est�aonstantemente reduzindo a verdade viva, trazendo-a para os n��veis mortos da sabedoria e para osdom��nios do mero onheimento engrandeido.A regra de ouro, quando despojada do disernimento interior supra-humano do Esp��rito da Ver-dade, transforma-se em nada mais que uma regra de onduta numa �etia elevada. A regra de ouro,quando interpretada literalmente, pode tornar-se um instrumento de grande ofensa ao semelhante.Sem o disernimento espiritual da regra de ouro da sabedoria, v�os poder��eis raioinar que, postoque sois desejosos de que todos os homens digam a v�os a verdade plena e frana das suas mentes, v�osdever��eis, pois, plena e franamente, revelar o pensamento total da vossa mente aos vossos semelhan-tes. Essa interpreta�~ao n~ao-espiritual da regra de ouro poderia resultar em infeliidades inont�aveise em um sem-�m de sofrimentos.Algumas pessoas disernem e interpretam a regra de ouro omo uma a�rma�~ao puramente intele-tual de fraternidade humana. Outras experimentam essa express~ao de relaionamento humano omouma grati�a�~ao emoional dos sentimentos de ternura da pessoalidade humana. Outros mortaisreonheem essa mesma regra de ouro omo a unidade de medida de todas as rela�~oes soiais, opadr~ao da onduta soial. Outros, ainda, onsideram-na omo sendo a presri�~ao positiva de umgrande instrutor moral que inorporou, nessa a�rma�~ao, o mais elevado oneito de obriga�~ao moral,no que diz respeito a todas as rela�~oes fraternais. Nas vidas de tais seres morais, a regra de ourotorna-se o entro s�abio e a irunferênia de toda a sua �loso�a.No Reino da fraternidade rente de amantes da verdade e de sabedores de Deus, essa regra de ouroassume qualidades vivas, de ompreens~ao espiritual, naqueles n��veis mais elevados de interpreta�~ao,os quais levam os �lhos mortais de Deus a ver essa injun�~ao do Mestre omo exigindo deles que serelaionem om os seus semelhantes de um modo tal que eles reebam o bem mais elevado poss��vel,omo resultado do ontato do rente om eles. Esta �e a essênia da verdadeira religi~ao: que ames aoteu pr�oximo omo a ti mesmo.A ompreens~ao mais elevada, ontudo, a interpreta�~ao mais verdadeira da regra de ouro onsistena onsiênia do Esp��rito da Verdade, da realidade duradoura e viva de uma tal delara�~ao divina.O verdadeiro signi�ado �osmio desta regra de relaionamento universal �e revelado apenas na sua1878



ompreens~ao espiritual, na interpreta�~ao da lei de onduta feita pelo esp��rito do Filho, para o esp��ritodo Pai que reside na alma do homem mortal. Quando tais mortais, guiados pelo esp��rito, ompre-endem o signi�ado verdadeiro desta regra de ouro, eles preenhem-se, ao transbordamento, om aerteza da idadania em um universo amig�avel, e os seus ideais da realidade espiritual apenas sesatisfazem quando eles amam os seus semelhantes omo Jesus nos amou a todos, e �e esta a realidadeda ompreens~ao do amor de Deus.Essa mesma �loso�a da exibilidade viva e da adaptabilidade �osmia, da verdade divina, �asexigênias individuais e �a apaidade de ada �lho de Deus, deve ser perebida antes que possaisesperar ompreender adequadamente o ensinamento e a pr�atia do Mestre, quanto �a n~ao-resistêniaao mal. O ensinamento do Mestre �e basiamente um pronuniamento espiritual. Mesmo as im-plia�~oes materiais da sua �loso�a n~ao podem ser de ajuda se onsideradas independentemente dassuas orrela�~oes espirituais. A essênia da injun�~ao do Mestre onsiste na n~ao-resistênia de todaa rea�~ao ego��sta, ao universo, ombinada �a realiza�~ao dinâmia e progressiva at�e n��veis probos devalores espirituais verdadeiros: a beleza divina, a bondade in�nita e a verdade eterna - de onheerDeus e de tornar-se ada vez mais semelhante a Ele.O amor e a ausênia de ego��smo devem estar submetidos a uma interpreta�~ao onstante e vivamentereadaptadora dos relaionamentos, de aordo om o guiamento do Esp��rito da Verdade. O amor deve,assim, aptar os oneitos, sempre mutantes e em amplia�~ao, do bem �osmio mais elevado para oindiv��duo que �e amado. E, ent~ao, o amor ontinua a assumir essa mesma atitude no que onernea todos os outros indiv��duos que possivelmente venham a ser inueniados pelo relaionamentoresente e vivo do amor, de um mortal guiado pelo esp��rito, aos outros idad~aos do universo. Etoda essa adapta�~ao viva de amor deve ser efetuada tanto �a luz ambiente do mal presente, quanto �aluz da meta eterna da perfei�~ao do destino divino.E assim devemos laramente reonheer que nem a regra de ouro, nem o ensinamento da n~ao-resistênia podem jamais ser apropriadamente ompreendidos omo dogmas ou preeitos. Eles podemser ompreendidos apenas ao serem vividos, ao terem os seus signi�ados realizados na ompreens~aoe interpreta�~ao viva do Esp��rito da Verdade, que dirige o ontato, pleno de amor, de um ser humanoom outro.E tudo isso india laramente a diferen�a entre a velha religi~ao e a nova. A velha religi~ao ensinavao auto-sarif��io; a nova religi~ao ensina apenas o auto-esqueimento, uma auto-realiza�~ao maioronjugada a um servi�o soial de ompreens~ao do universo. A velha religi~ao era motivada pelaonsiênia-medo; o novo evangelho do Reino �e dominado pela onvi�~ao da verdade, pelo Esp��ritoda Verdade eterna e universal. E nenhuma quantidade de piedade, nem de �delidade a um redo, podeompensar a ausênia, na experiênia de vida dos rentes do Reino, daquela amizade espontânea,generosa e sinera que arateriza os �lhos, nasidos pelo esp��rito, do Deus vivo. Nem a tradi�~ao,nem um sistema erimonial de adora�~ao formal podem reparar a falta da ompaix~ao genu��na pelosnossos semelhantes.180.6 A Neessidade de PartirDepois que Pedro, Tiago, Jo~ao e Mateus haviam feito in�umeras perguntas ao Mestre, ele ontinuouo seu disurso de despedida dizendo: \E a�rmo tudo isso diante de v�os antes de deixar-vos, om a�nalidade de que possais estar preparados para o que vir�a a v�os e a �m de que n~ao aiais em erros�erio. As autoridades n~ao �ar~ao ontentes em oloar-vos meramente para fora das sinagogas; euvos previno de que �e hegada a hora em que aqueles que ir~ao matar-vos pensar~ao estar prestandoum servi�o a Deus. E todas essas oisas eles far~ao a v�os, e �aqueles a quem v�os onduzis ao Reinodo �eu, porque eles n~ao onheem o Pai. Eles reusaram-se a onheer o Pai, ao reusarem-se a mereeber; e eles reusam-se a me reeber, quando eles vos rejeitam, porque tendes mantido o meu novo1879



mandamento de amar-vos uns aos outros omo eu pr�oprio vos amei. Estou anteipando essas oisasa v�os para que, quando a vossa hora vier, omo a minha agora veio, possais estar fortaleidos noonheimento de que tudo era sabido por mim; e de que o meu esp��rito estar�a onvoso em todos osvossos sofrimentos pela minha ausa e por ausa do evangelho. Foi om esse prop�osito que eu estivefalando t~ao laramente a v�os desde o prin��pio. Eu vos preveni at�e mesmo de que os advers�arios deum homem podem estar dentre os da sua pr�opria asa. Embora este evangelho do Reino nuna deixede trazer uma grande paz �a alma do indiv��duo que rê, ele n~ao trar�a paz �a Terra at�e que o homemesteja disposto a rer de todo o ora�~ao no meu ensinamento, e a estabeleer a pr�atia de fazer avontade do Pai omo o prinipal prop�osito, ao viver a vida mortal.\Agora que vos estou deixando, vendo que �e hegada a hora em que eu devo ir para o Pai,surpreendo-me om o fato de que nenhum de v�os me haveis perguntado: Por que nos est�as abando-nando? Contudo, eu sei que fazeis essas perguntas nos vossos ora�~oes. E falarei a v�os laramente,omo um amigo a outro. �E realmente proveitoso para v�os que eu me v�a. Se eu n~ao for embora, onovo instrutor n~ao poder�a vir at�e os vossos ora�~oes. E eu devo despojar-me deste orpo mortal eser restaurado no meu lugar no alto, antes de poder enviar o esp��rito instrutor para viver nas vossasalmas e guiar os vossos esp��ritos �a verdade. Quando o meu esp��rito vier residir em v�os, ele iluminar�aa diferen�a, entre peado e retid~ao, e apaitar-vos-�a a disernir entre eles, om sabedoria, nos vossosora�~oes.\Eu ainda tenho muito a eslareer, mas v�os n~ao podeis suportar nada mais, por agora. Todavia,quando vier, o Esp��rito da Verdade �nalmente guiar-vos-�a a toda a verdade, ao passardes pelas muitasmoradas no universo do meu Pai.\Esse esp��rito n~ao falar�a por si pr�oprio, mas ir�a delarar-vos aquilo que o Pai revelou ao Filho,mostrando-vos at�e mesmo as oisas que vir~ao; ele glori�ar-me-�a omo glori�quei meu Pai. Esseesp��rito vir�a de mim e vos revelar�a a minha verdade. Tudo que o Pai tem sob o Seu dom��nio agora �emeu; e �e por isso que eu disse que esse novo instrutor tomaria aquilo que �e meu para revel�a-lo a v�os.\Muito em breve eu vos deixarei, mas por pouo tempo. E depois disso, quando me virdesnovamente, eu estarei j�a a aminho do Pai e, pois, nem mesmo ent~ao me vereis por muito tempo".Enquanto Jesus parou por um momento, os ap�ostolos ome�aram a onversar uns om os outros:\O que �e isso que ele est�a dizendo a n�os? `Muito em breve eu vos deixarei', e `Quando me virdesnovamente n~ao ser�a por muito tempo, pois eu j�a estarei a aminho do Pai e, pois, nem mesmo ent~aome vereis por muito tempo'. O que ele quer dizer om esse `muito em breve' e `por muito tempo'?N�os n~ao onseguimos ompreender o que ele nos est�a dizendo".E, por que soubesse que eles faziam essas perguntas a si pr�oprios, Jesus disse: \Estais perguntandol�a dentro de v�os sobre o que quis dizer quando a�rmei que em breve eu n~ao estaria mais onvosoe que, quando me virdes novamente, eu j�a estarei a aminho do Pai? Eu vos disse laramente queo Filho do Homem deve morrer, mas ele ressusitar�a. E, ent~ao, omo n~ao sabeis o signi�ado dasminhas palavras? Iniialmente �areis tristes, por�em, mais tarde, rejubilar-vos-eis junto om muitosdos que ompreender~ao tais oisas, depois que elas aonteerem. Uma mulher de fato sofre na horado parto, mas, depois de dar �a luz ao seu �lho, imediatamente se esquee da ang�ustia perante aalegria de saber que um ser humano naseu para o mundo. E assim ser�a om a vossa tristeza na horada minha partida, mas eu vos verei de novo em breve e, ent~ao, a vossa tristeza transformar-se-�a emj�ubilo; e, uma nova revela�~ao vir�a a v�os, a da salva�~ao de Deus, que nenhum homem poder�a tomarde v�os. E todos os mundos ser~ao aben�oados om essa mesma revela�~ao da vida de triunfo sobrea morte. At�e ent~ao v�os �zestes todos os vossos pedidos em nome do meu Pai. Quando me virdesnovamente, v�os podeis pedir em meu nome tamb�em, e eu vos ouvirei.\Aqui na Terra eu vos ensinei por meio de prov�erbios e falei a v�os por par�abolas. E o �z assimporque no esp��rito sois apenas omo rian�as, mas a �epoa est�a hegando em que eu vos falareilaramente a respeito do Pai e do Seu Reino. E eu farei isso porque o pr�oprio Pai vos ama e deseja1880



ser revelado mais plenamente a v�os. O homem mortal n~ao pode ver o esp��rito do Pai; portanto euvim ao mundo para mostrar o Pai aos vossos olhos de riaturas. Mas, quando tiverdes resido paratornar-vos perfeitos em esp��rito, ent~ao vereis o Pai".Quando os onze ouviram-no falar, eles disseram uns aos outros: \Vede, ele fala laramente a n�os.Certamente o Mestre veio de Deus. Mas por que ele diz que deve voltar ao Pai?" E Jesus viu quenem assim eles o haviam ompreendido ainda. Esses onze homens n~ao onseguiam esapar das suasid�eias, longamente alimentadas dentro do oneito judeu do Messias. Quanto mais eles riam emJesus omo sendo o Messias, mais ompliadas tornavam-se essas no�~oes arraigadas a respeito dotriunfo material glorioso do Reino na Terra.

1881



1882



Cap��tulo 181Exorta�~oes e Conselhos Finais
AP�OS a onlus~ao do disurso de despedida, feito aos onze, Jesus onversou informalmente om elese relatou novamente muitas experiênias que lhes diziam respeito omo grupo e omo indiv��duos.A�nal, esses galileus estavam ome�ando a pereber que o seu amigo e instrutor iria abandon�alos e,nas suas esperan�as, se agarravam �a promessa de que, ap�os um urto per��odo de tempo, ele estariade novo om eles; no entanto, estavam propensos a esqueer que essa visita de volta era tamb�em porpouo tempo. Muitos dos ap�ostolos e prinipais dis��pulos realmente pensavam que essa promessa devoltar por um per��odo urto (o urto intervalo entre a ressurrei�~ao e a asens~ao) indiava que Jesusestava indo embora para uma breve visita ao seu Pai, ap�os a qual, voltaria para estabeleer o Reino.E essa interpreta�~ao das palavras de Jesus estava de aordo om as suas ren�as preonebidas, bemomo om as suas esperan�as ardentes. Desse modo, j�a que aquelas ren�as de toda uma vida e asesperan�as de ver os desejos satisfeitos pareiam oinidir, n~ao �ou dif��il para eles enontraremuma interpreta�~ao para as palavras do Mestre que justi�asse as suas aspira�~oes intensas.Ap�os haverem analisado o disurso de despedida e de terem ome�ado a assimil�a-lo nas suasmentes, Jesus hamou novamente os ap�ostolos �a ordem. e ome�ou a fazer-lhes exorta�~oes e dar-lhesos onselhos �nais.181.1 As �Ultimas Palavras de ConfortoQuando os onze tomaram seus assentos, Jesus permaneeu de p�e e dirigiu-se a eles: \Permaneendoaqui onvoso, na arne, n~ao posso sen~ao atuar apenas omo um indiv��duo em meio a v�os ou nomundo inteiro. Mas, quando houver sido libertado dessa veste de natureza mortal, eu serei apazde retornar omo um esp��rito que residir�a em ada um de v�os e em todos os outros rentes desteevangelho do Reino. Desse modo o Filho do Homem tornar-se-�a uma enarna�~ao espiritual nas almasde todos os verdadeiros rentes.\Quando houver voltado para viver em v�os e trabalhar por vosso interm�edio, poderei onduzir-vosmelhor nesta vida e guiar-vos pelas v�arias moradas na vida futura, no �eu dos �eus. A vida, naria�~ao eterna do Pai, n~ao �e um desanso sem �m, na indolênia e sossego ego��sta; mas �e, antes, umaprogress~ao inessante na gra�a, na verdade e na gl�oria. Cada uma, entre as v�arias esta�~oes da asado meu Pai, �e um loal de permanênia para uma vida destinada a preparar-vos para a pr�oxima,que est�a �a frente. E assim os �lhos da luz ir~ao, de gl�oria em gl�oria, at�e alan�arem o estado divinono qual estar~ao espiritualmente perfeionados, omo o Pai �e perfeito em todas as oisas.\Se quiserdes seguir-me quando eu vos deixar, empreendei vossos esfor�os mais honestos para viverde aordo om o esp��rito dos meus ensinamentos e om o ideal da minha vida - fazer a vontade do meuPai. Fazei isso, em vez de tentar imitar a minha vida natural na arne, omo fui, por neessidade,soliitado a viver neste mundo. 1883



\O Pai enviou-me a este mundo, no entanto apenas pouos de v�os esolheram reeber-me plena-mente. Eu irei verter o meu esp��rito sobre toda a arne; mas nem todos os homens esolher~ao aeitare reeber esse novo instrutor omo guia e onselheiro da alma. Todos que o reeberem, entretanto,ser~ao iluminados, puri�ados e onfortados. E esse Esp��rito da Verdade tornar-se-�a, neles, um po�ode �agua viva, fazendo-os reser para a vida eterna.\E agora, estando para deixar-vos, eu gostaria de dizer-lhes palavras de onforto. Eu deixo a pazonvoso; a minha paz eu dou-a a v�os. Fa�o essas d�adivas n~ao omo as daria o mundo - medindo-as- , eu dou a ada um de v�os tudo o que podeis reeber. Que os vossos ora�~oes n~ao se perturbem,nem �quem temerosos. Eu veni o mundo, e em mim todos v�os ireis triunfar pela f�e. Eu preveni-vosde que o Filho do Homem ser�a morto, mas asseguro-vos de que eu retornarei antes de ir para o Pai,ainda que seja apenas por momentos. E, depois que tiver asendido ao Pai, eu irei seguramenteenviar o novo instrutor para estar onvoso e residir nos vossos pr�oprios ora�~oes. E, quando virdestudo isso aonteer, n~ao vos desanimeis, antes areditai, porquanto de tudo isso sab��eis de antem~ao.Eu vos amei om um grande afeto, e n~ao gostaria de abandonar-vos, mas �e essa a vontade do Pai. Aminha hora �e hegada.\N~ao duvideis de nenhuma dessas verdades, mesmo depois que estiverdes dispersos pelas perse-gui�~oes e abatidos por ausa de muitos sofrimentos. Quando sentirdes que estais s�os no mundo, eusaberei do vosso isolamento, do mesmo modo que sabereis dos meus sofrimentos, quando estiverdesdispersos, todos v�os, em aminhos diferentes, deixando o Filho do Homem nas m~aos dos seus inimi-gos. Todavia eu nuna estou s�o; o Pai est�a sempre omigo. Mesmo em uma hora omo esta, eu orareipor v�os. E essas oisas todas eu as disse a v�os para que possais ter paz e tê-la mais abundantemente.Neste mundo v�os tereis tribula�~oes, mas tendes oragem e alegria; eu triunfei no mundo e vos mostreio aminho do j�ubilo e do servi�o eterno".Jesus d�a a paz �aqueles que junto om ele fazem a vontade de Deus; esta paz, por�em, n~ao �e daordem das alegrias e satisfa�~oes deste mundo material. Os materialistas desrentes e os fatalistasapenas podem esperar gozar de duas esp�eies de paz e de onforto de alma: ou eles devem ser est�oios,possu��dos de uma determina�~ao de enfrentar, om uma resolu�~ao inquebrant�avel, o inevit�avel, e deresistir ao pior; ou devem ser otimistas, abandonando-se sempre �a esperan�a que brota eternamentedo peito humano, aspirando em v~ao ter uma paz que nuna realmente vir�a.Uma erta quantidade de estoiismo e de otimismo �e �util para viver a vida na Terra, mas nenhumdos dois nada tem a ver om aquela paz esplêndida que o Filho de Deus onfere aos seus irm~aosna arne. A paz que Mihael d�a aos seus �lhos na Terra �e aquela mesma paz que preenheu a suapr�opria alma quando ele pr�oprio viveu a vida mortal na arne e neste mesmo mundo. A paz de Jesus�e o j�ubilo e a satisfa�~ao de um indiv��duo, onheedor de Deus, que alan�ou o triunfo de aprenderplenamente omo fazer a vontade de Deus, enquanto vivia a sua vida mortal na arne. A paz damente de Jesus funda-se em uma f�e humana absoluta na realidade do uidado s�abio e ompassivodo Pai divino. Jesus teve di�uldades na Terra, foi at�e mesmo hamado impropriamente de \homemdos sofrimentos", mas, em todas essas experiênias, ele desfrutou do onforto daquela on�an�a quesempre lhe deu o poder de ontinuar om o seu prop�osito de vida, na erteza plena de que estavarealizando a vontade do Pai.Jesus foi determinado, persistente e profundamente devotado �a realiza�~ao da sua miss~ao, mas n~aofoi um est�oio insens��vel e endureido; ele sempre busou os aspetos mais positivos das experiêniasda sua vida, ontudo ele n~ao foi um otimista ego que se enganava. O Mestre sabia de tudo o queo esperava, e era destemido. Ap�os ter outorgado essa paz a ada um dos seus seguidores, ele podiadizer onsistentemente: \N~ao deixe o teu ora�~ao perturbar-se, nem te deixe amedrontar".A paz de Jesus �e, ent~ao, a paz e a �rmeza de um �lho que rê plenamente que a sua arreirapelo tempo e pela eternidade est�a segura e inteiramente sob os uidados e a guarda de um esp��rito-Pai Todo-s�abio, Todo-amoroso e Todo-Poderoso. E esta �e, de fato, uma paz que transende �aompreens~ao da mente mortal, mas que pode ser gozada plenamente pelo ora�~ao humano rente.1884



181.2 Exorta�~oes Pessoais de DespedidaO Mestre havia terminado de dar as suas instru�~oes de despedida e de fazer as suas exorta�~oes �naisaos ap�ostolos omo um grupo. E ent~ao ele tratou de despedir-se individualmente e de dar a ada umuma palavra de onselho pessoal, junto om a sua bên�~ao de despedida. Os ap�ostolos estavam aindasentados �a mesa, omo quando iniialmente eles sentaram-se para ompartilhar a �Ultima Ceia e, �amedida que o Mestre ia ontornando a mesa e falando om eles, ada um punha-se de p�e quandoJesus dirigia-se a ele.A Jo~ao, Jesus disse: \Tu, Jo~ao, �es o mais jovem dos meus irm~aos. Tens estado muito pr�oximo demim e te amo om o mesmo amor que um pai tem para om os �lhos; al�em de tudo, foste designadopor Andr�e para ser um dos três que deveriam sempre estar perto de mim. E tens atuado por mim edeves ontinuar a atuar assim, em muitas quest~oes que onernem �a minha fam��lia terrena. E voupara o Pai, Jo~ao, tendo a on�an�a plena de que ontinuar�as a velar por aqueles que s~ao os meus naarne. Vela para que a onfus~ao atual deles a respeito da minha miss~ao n~ao impe�a de nenhum modoque lhes estendas toda a simpatia, onselho e ajuda, omo sabes que eu faria se fosse permaneerna arne. E, quando todos eles hegarem a ver a luz e entrarem integralmente no Reino, ainda quetodos v�os dêem jubilosas boas-vindas a eles, eu dependo de ti, Jo~ao, para dar-lhes as boas-vindaspor mim.\E agora, ao entrar nas horas �nais da minha arreira terrena, que tu permane�as por perto edispon��vel para que eu possa deixar ontigo qualquer mensagem para a minha fam��lia terrena. Noque diz respeito �a obra oloada nas minhas m~aos pelo Pai, agora ela se d�a por terminada, exetopela minha morte na arne; mas estou pronto para beber desse �ultimo �alie. Por�em, quanto �asresponsabilidades passadas a mim por Jos�e, meu pai terreno, eu as tenho umprido durante a minhavida, no entanto, devo depender de ti para atuar em meu lugar nessas quest~oes. E te esolhi parafazer isso por mim, Jo~ao, porque �es o mais jovem e, sendo assim, viver�a mais do que os outrosap�ostolos.\Certa vez n�os hamamos a ti e ao teu irm~ao de �lhos do trov~ao. Tu ome�aste onoso muitoautorit�ario e intolerante, mas mudaste bastante desde que quiseste que eu �zesse deser o fogo sobre asabe�as de desrentes impensados e ignorantes. E tu deves mudar ainda mais. Deverias transformar-te no ap�ostolo do novo mandamento que eu vos dei esta noite. Dedia a tua vida a ensinar aos teusirm~aos a amarem-se mutuamente, omo eu os amei".Jo~ao Zebedeu permaneia na sala superior, om as l�agrimas rolando pelo rosto e, olhando para orosto do Mestre, ent~ao ele disse: \E assim eu farei, meu Mestre, mas omo posso aprender a amarmais os meus irm~aos?" E ent~ao Jesus respondeu: \Tu aprender�as a amar mais os teus irm~aos quandoonseguires aprender a amar mais o Pai no �eu e ap�os te haveres tornado realmente mais interes-sado no bem-estar deles, no tempo, assim omo na eternidade. E todo esse interesse humano �aassegurado pela ompaix~ao ompreensiva, pelo servi�o desinteressado e o perd~ao irrestrito. Nenhumhomem deveria desdenhar-te pela tua juventude, e exorto-te a dar sempre a devida onsidera�~ao aofato de que a idade muitas vezes representa experiênia, e que nada nos assuntos humanos pode to-mar o lugar da experiênia real. Esfor�a-te para onviver pai�amente junto om todos os homens,espeialmente os teus amigos, na fraternidade do Reino eleste. E, Jo~ao, lembra-te sempre, n~ao lutestanto om as almas que gostarias de ganhar para o Reino".E ent~ao o Mestre, ontornando o pr�oprio assento, parou um momento ao lado do lugar de JudasIsariotes. Os ap�ostolos �aram muito surpresos de que Judas n~ao tivesse voltado antes, e estavambastante uriosos para desobrir o signi�ado do semblante triste de Jesus, enquanto ele permaneeudiante do assento vago do traidor. Mas nenhum deles, exeto, possivelmente, Andr�e, tinha a maisleve id�eia de que o tesoureiro deles havia sa��do para trair o seu Mestre, omo mais edo naquela tardee durante a eia Jesus sugerira-lhes. Tantas oisas estavam aonteendo que, naquele momento, eleshaviam-se esqueido ompletamente do an�unio feito pelo Mestre de que um deles iria tra��-lo.1885



Nesse momento, Jesus foi at�e onde estava Sim~ao zelote, que se levantou para ouvir esta exorta�~ao:\Tu �es um verdadeiro �lho de Abra~ao, mas quanto tempo eu gastei tentando fazer de ti um �lhodeste Reino eleste. Eu amo a ti e a todos os teus irm~aos tamb�em. Sei que tu me amas, Sim~ao, etamb�em que amas ao Reino, mas ainda est�as determinado a fazer este Reino vir de aordo om oteu desejo. Sei muito bem que ir�as �nalmente aptar a natureza espiritual e o signi�ado do meuevangelho, e que ir�as fazer um trabalho valente na prolama�~ao dele, mas �o angustiado om o quepode aonteer a ti quando eu partir. Gostaria de me regozijar de saber que n~ao irias hesitar; e�aria feliz se pudesse saber que, depois que eu for para o Pai, tu n~ao deixarias de ser meu ap�ostolo,e que irias omportar-te aeitavelmente omo um embaixador do Reino eleste".Mal Jesus aabou de falar a Sim~ao zelote, quando o patriota ardente, seando os seus olhos,repliou: \Mestre, n~ao tenhas nenhum temor pela minha lealdade. Eu dei as minhas ostas a tudoaquilo a que eu pudesse dediar na minha vida para o estabeleimento do teu Reino na Terra, e n~aohesitarei. Tenho sobrevivido a todos os desapontamentos at�e agora, e n~ao te abandonarei".E, ent~ao, oloando sua m~ao no ombro de Sim~ao, Jesus disse: \De fato, �e reanimador ouvir-tefalar assim, espeialmente em um momento omo este; mas, meu bom amigo, tu ainda n~ao sabesdo que est�as falando. Nem por um momento, eu duvidaria da tua lealdade e da tua devo�~ao; seique n~ao hesitarias em ontinuar na batalha e morrer por mim, omo todos os outros tamb�em (elesaenaram em uma aprova�~ao vigorosa), mas isso n~ao ser�a exigido de v�os. E, repetidamente, tenho-tedito que o meu Reino n~ao �e deste mundo e que os meus dis��pulos n~ao ter~ao de lutar para que eleseja estabeleido. Eu te disse isso muitas vezes, Sim~ao, mas te reusas a enfrentar a verdade. N~aome preoupo om a tua lealdade a mim e ao Reino; estou, sim, preoupado om o que ir�as fazerquando eu me for pois, a�nal, te despertar�as para a ompreens~ao de que n~ao aptaste o signi�adodos meus ensinamentos e de que deves ajustar as tuas onep�~oes erradas �a realidade de uma ordemmais espiritual de assuntos do Reino?"Sim~ao queria falar ainda mais, mas Jesus levantou a sua m~ao e, refreando-o, ontinuou a dizer:\Nenhum dos meus ap�ostolos �e mais sinero e honesto de ora�~ao do que tu, e nenhum deles �ar�at~ao perturbado e desalentado omo tu, ap�os a minha partida. Durante todo o teu desenorajamento,o meu esp��rito residir�a dentro de ti, e os teus irm~aos n~ao te abandonar~ao. N~ao te esque�as daquiloque te ensinei a respeito da rela�~ao entre a idadania na Terra e a �lia�~ao ao Reino espiritual doPai. Pondera bem sobre tudo o que eu te disse quanto a dar a C�esar as oisas que s~ao de C�esar ea Deus aquilo que �e de Deus. Dedia a tua vida, Sim~ao, a mostrar qu~ao aeitavelmente o homemmortal pode umprir a minha injun�~ao a respeito do reonheimento simultâneo do dever temporalaos poderes ivis e do servi�o espiritual na irmandade do Reino. Se fores instru��do pelo Esp��rito daVerdade, nuna haver�a onito entre as exigênias da idadania na Terra e a �lia�~ao ao �eu, a menosque os dirigentes temporais presumam exigir de ti a homenagem e o ulto que pertenem a Deus.\E agora, Sim~ao, quando �nalmente vires tudo isso, e depois que te vires livre da tua depress~aoe tiveres sa��do para prolamar este evangelho, om um grande poder, nuna te esque�as de que euestive ontigo, mesmo durante os teus momentos de desenorajamento, e que eu irei ontigo at�e o�m mesmo. Tu ser�as meu ap�ostolo para sempre; e depois que te tornares disposto a ver om osolhos do esp��rito e estiveres mais disposto a submeter a tua vontade �a vontade do Pai no �eu, ent~aotu voltar�as a trabalhar omo meu embaixador e ningu�em tirar�a de ti, por ausa da tua lentid~ao emompreender as verdades que eu te ensinei, a autoridade que eu te onferi. E assim, Sim~ao, uma vezmais eu te previno de que aqueles que lutam om a espada pereem pela espada, enquanto aquelesque trabalham om o esp��rito alan�am a vida eterna no Reino vindouro, om j�ubilo e paz no Reinoem que est~ao agora. E quando o servi�o, oloado nas tuas m~aos, terminar na Terra, Sim~ao, sentar-te-�as omigo no meu Reino. Realmente tu ver�as o Reino almejado, mas n~ao nesta vida. Continua arer em mim e naquilo que revelei a ti, e reeber�as a d�adiva da vida eterna".Depois que aabou de dizer isso a Sim~ao zelote, Jesus enaminhou-se at�e Mateus Levi e falou: \N~aomais reair�a sobre ti a tarefa de prover o tesouro do grupo apost�olio. Em breve, muito em breve,1886



todos v�os estareis dispersos; n~ao vos ser�a permitido desfrutar da liga�~ao onfortante e enorajadoraom nenhum dos vossos irm~aos. �A medida que fordes pregando este evangelho do Reino, tereisde enontrar novos olaboradores para v�os. Eu vos enviei dois a dois durante os tempos do vossoaperfei�oamento, mas agora que vos estou deixando, ap�os haverdes reuperado do hoque, saireissozinhos, e at�e os on�ns da Terra, prolamando as boas-novas que delaram: Os mortais vivi�adospela f�e s~ao os �lhos de Deus".E ent~ao Mateus falou: \Mas, Mestre, quem nos enviar�a, e omo saberemos aonde ir? Ser�a queAndr�e nos mostrar�a o aminho?" E Jesus respondeu: \N~ao, Levi, Andr�e n~ao mais vos dirigir�a naprolama�~ao do evangelho. Ele ir�a, na verdade, ontinuar omo vosso amigo e onselheiro at�e aqueledia em que o novo instrutor vier e, ent~ao, o Esp��rito da Verdade onduzir�a ada um de v�os pelomundo a �m de que trabalheis para a expans~ao do Reino. Passaste por muitas mudan�as, desdeaquele dia na aduana, em que tu primeiro deidiste seguir-me; mas muitas mais devem aonteer-teantes de te fazeres apaz de ter a vis~ao de uma irmandade na qual os gentios assentam-se ao ladodos judeus em uma liga�~ao fraternal. Mas sai e, om o teu ��mpeto, vai ganhar os teus irm~aos judeusat�e �ares satisfeito plenamente e, ent~ao, volta-te om for�a aos gentios. De uma oisa podes estarerto, Levi: Tu ganhaste a on�an�a e o afeto dos teus irm~aos; eles todos te amam". (E todos os dezaenaram om a sua aquiesênia �as palavras do Mestre.)\Levi, muito eu sei sobre tuas ansiedades, sarif��ios e lidas para manter o tesouro repleto, mas,de tudo isso os teus irm~aos n~ao sabem; e me rejubilo de que, embora aquele que leve a bolsa estejaausente, o embaixador publiano est�a aqui, na minha reuni~ao de despedida om os mensageiros doReino. Oro para que possas disernir o signi�ado do meu ensinamento, om os olhos do esp��rito. E,quando o novo instrutor hegar ao teu ora�~ao, fa�a omo ele te indiar e deixa que os teus irm~aosvejam - e todo o mundo mesmo - o que o Pai pode fazer por um oletor de impostos, odiado, queousou seguir o Filho do Homem e areditar no evangelho do Reino. Desde o prin��pio, Levi, te ameiomo estimei esses outros galileus. Sabendo, ent~ao, muito bem, que nem o Pai nem o Filho fazemaep�~ao de pessoas, zela para que n~ao fa�as nenhuma distin�~ao entre aqueles que se tornam rentesno evangelho por interm�edio da tua ministra�~ao. E assim, Mateus, dedia toda a tua vida de servi�ofuturo a mostrar a todos os homens que Deus n~ao tem preferênia por pessoas; que, aos olhos deDeus e na fraternidade do Reino, todos os homens s~ao iguais, todos os rentes s~ao �lhos de Deus".Ent~ao, andando at�e onde estava Tiago Zebedeu, o qual �ou de p�e, em silênio, Jesus disse:\Tiago, quando viestes, tu e o teu irm~ao mais jovem, at�e a mim, busando a preferênia nas honrasdo Reino, eu disse que tais honras eram para o Pai oneder e perguntei se ser��eis apazes de beberdo meu �alie, ambos responderam que o seriam. Ainda que n~ao fôsseis apazes ent~ao, e se ainda n~aofordes apazes agora, em breve, estareis preparados para tal servi�o, pela experiênia que estais porpassar. Com esse omportamento deixastes os vossos irm~aos enraiveidos naquele momento. Se elesainda n~ao vos houverem perdoado plenamente, eles o far~ao quando virem que bebereis do meu �alie.Seja a tua ministra�~ao longa ou breve, mant�em a tua alma paiente. Quando o novo instrutor vier,deixa que ele te ensine o equil��brio da ompaix~ao e a tolerânia de simpatia que nase da sublimeon�an�a em mim e da submiss~ao perfeita �a vontade do Pai. Dedia a tua vida a demonstrar oafeto humano ombinado �a dignidade divina do dis��pulo onheedor de Deus e rente no Filho. Etodos que viverem assim revelar~ao o evangelho, at�e mesmo pela sua maneira de morrer. Tu e o teuirm~ao, Jo~ao, tomareis aminhos diferentes, e um de v�os pode assentar-se omigo no Reino eternomuito antes do outro. De muita ajuda seria para ti se tu aprendesses que a verdadeira sabedoriaabrange a prudênia do disernimento tanto quanto a oragem. Tu deverias aprender a ser sagaz paraonviver bem om a tua agressividade. Aproximam-se aqueles momentos supremos nos quais os meusdis��pulos n~ao hesitar~ao em dar as suas vidas por este evangelho, mas em todas as irunstâniasomuns seria muito melhor aplaar a ira dos desrentes, para que possais todos viver e ontinuar apregar as boas-novas. �A medida que estiver ao teu alane, vive longamente na Terra para que essavida de muitos anos possa ser heia de frutos em almas onquistadas para o Reino do �eu".Depois que o Mestre terminou a sua fala a Tiago Zebedeu, ele ontornou a mesa at�e o �m,1887



onde Andr�e estava sentado e, olhando o seu �el ajudante nos olhos, Jesus disse: \Andr�e, tu metens representado �elmente omo o dirigente atuante dos embaixadores do Reino do �eu. Emboraalgumas vezes hajas duvidado e outras vezes manifestado uma timidez perigosa, ainda assim, tenssempre sido sineramente justo e eminentemente equânime para om os teus ompanheiros. Desdea tua ordena�~ao e a dos teus irm~aos, omo mensageiros do Reino, tu tens sido auto-su�iente eautônomo; todas as deis~oes administrativas para o grupo foram tuas, exeto a tua designa�~ao, omodirigente desses homens esolhidos, que foi feita por mim. Em nenhuma outra quest~ao temporal euatuei no sentido de dirigir ou de inueniar as tuas deis~oes. E essa esolha eu a �z om a �nalidadede prover a lideran�a em todas as delibera�~oes grupais subseq�uentes. No meu universo e no universodos universos, do meu Pai, os nossos irm~aos-�lhos s~ao tratados omo indiv��duos, em todas as suasrela�~oes espirituais, mas em todas as rela�~oes grupais n�os provemos infalivelmente uma lideran�ade�nida. O nosso Reino �e um dom��nio de ordem, e, onde duas ou mais riaturas de vontade atuam,em oopera�~ao, h�a sempre que ser provideniada a autoridade da lideran�a.\E agora, Andr�e, por seres o dirigente dos teus irm~aos om a autoridade de uma designa�~ao feitapor mim, porque tens servido assim, omo o meu representante pessoal, e omo me enontro naiminênia de deixar-vos e voltar para o meu Pai, libero-te de toda responsabilidade que diga respeitoa esses assuntos temporais e administrativos. De agora em diante s�o poder�as exerer jurisdi�~ao sobreos teus irm~aos naquilo que houver sido onquistado pela tua apaidade omo l��der espiritual, e queos teus irm~aos reonhe�am livremente. Desse momento em diante tu n~ao podes exerer nenhumaautoridade sobre os teus irm~aos, a menos que eles restaurem essa jurisdi�~ao, passando-a a ti, pormeio de uma a�~ao legislativa de�nida, depois que eu tiver ido para o Pai. Mas, essa libera�~ao daresponsabilidade, omo dirigente administrativo desse grupo, n~ao diminui de nenhum modo a tuaresponsabilidade moral de fazer tudo o que estiver ao teu alane para manter os teus irm~aos juntos,de pulso �rme e amoroso, durante os tempos de prova�~ao que est~ao pela frente; aqueles dias queestar~ao entre a minha partida na arne e o envio do novo instrutor que ir�a viver nos vossos ora�~oes,e que a�nal vos onduzir�a a toda verdade. Enquanto me preparo para deixar-vos, eu gostaria deliberar-te de toda responsabilidade administrativa que teve o seu ome�o e autoridade na minhapresen�a, omo um entre todos. Doravante eu irei exerer a autoridade apenas espiritual sobre v�ose entre v�os.\Se os teus irm~aos desejarem manter-te omo onselheiro deles, eu te instruo que deverias, emtodas as quest~oes temporais e espirituais, fazer o melhor para promover a paz e harmonia entre osv�arios grupos de rentes sineros do evangelho. Dedia o restante da tua vida a promover os aspetospr�atios do amor fraterno entre os teus irm~aos. Sê bom para os meus irm~aos na arne quando elesvierem a rer plenamente neste evangelho; manifesta devo�~ao amorosa e imparial aos gregos nooeste e a Abner no leste. J�a que esses meus ap�ostolos logo ir~ao, todos, estar espalhados por v�ariasregi~oes da Terra, para prolamarem as boas-novas do evangelho da salva�~ao pela �lia�~ao a Deus,tu deves mantê-los juntos, durante os tempos de prova�~oes que temos pela frente, durante aqueleper��odo de testes intensos no qual tu deves aprender a rer neste evangelho sem a minha presen�apessoal, enquanto paientemente esperas a hegada do novo instrutor, o Esp��rito da Verdade. Eassim, Andr�e, embora possa n~ao aber a ti fazer as grandes obras, omo vistas pelos homens, �aontente de seres tu o instrutor e onselheiro daqueles que fazem tais oisas. Prossegue om a tuaobra na Terra at�e o �m, e ent~ao ir�as ontinuar essa ministra�~ao no Reino eterno, pois n~ao tenho eudito muitas vezes a ti que possuo outras ovelhas que n~ao s~ao deste apriso?"Jesus ent~ao se dirigiu aos gêmeos Alfeus e, de p�e entre eles, disse: \Meus �lhinhos, sois um dos trêsgrupos de irm~aos que esolheram seguir-me. Todos os seis �zeram bem ao trabalharem em paz juntoom os da mesma arne e sangue, mas ningu�em o fez melhor do que v�os. Tempos dif��eis est~ao �anossa frente. Podeis n~ao ompreender tudo o que sobrevir�a a v�os e vossos irm~aos, mas nuna duvideisde que fostes hamados, um dia, para a obra do Reino. Durante algum tempo n~ao haver�a multid~oespara administrar, mas n~ao vos desenorajeis; quando o trabalho da vossa vida tiver aabado; eu vosreeberei no alto, onde, na gl�oria, ontareis sobre a vossa salva�~ao �as hostes ser�a�as e ao grande1888



n�umero de altos Filhos de Deus. Dediai as vossas vidas ao engrandeimento do trabalho pesadoomum. Mostrai a todos os homens na Terra e aos anjos do �eu qu~ao alegre e orajosamente pode ohomem mortal, ap�os haver sido hamado por um bom tempo a trabalhar no servi�o espeial de Deus,retornar aos trabalhos dos dias anteriores. Caso, agora, o vosso trabalho om os assuntos exterioresdo Reino tenha hegado ao �m, deveis voltar �a vossa faina anterior om o eslareimento novo daexperiênia da �lia�~ao a Deus e om a ompreens~ao elevada de que, para aquele que onhee a Deus,n~ao existem oisas tais omo um trabalho banal e a faina seular. Para v�os, que trabalhastes omigo,todas as oisas tornaram-se sagradas, e toda a lida terrena tornou-se um servi�o mesmo a Deus, oPai. E quando ouvirdes os novos feitos dos vossos antigos ompanheiros apost�olios, rejubilai omeles e ontinuai o vosso trabalho otidiano omo aqueles que aguardam a Deus e servem enquantoesperam. V�os tendes sido os meus ap�ostolos e sempre sereis; e eu me lembrarei de v�os no Reino quevir�a".E ent~ao Jesus enaminhou-se at�e Filipe, que levantou-se para ouvir esta mensagem do seu Mestre:\Filipe, tu me �zeste muitas perguntas tolas, mas eu empenhei-me em responder a todas elas, eagora eu gostaria de responder �a �ultima das indaga�~oes que surgiram na tua mente honest��ssima,mas ainda n~ao-espiritual. Em todo esse tempo que levei para ontornar a mesa e hegar a ti, tutens estado a perguntar a ti pr�oprio: `O que farei se o Mestre for embora e nos deixar sozinhos nomundo?' Oh, qu~ao poua f�e tens! E tu tens ainda tanta f�e quanto muitos dos teus irm~aos. Foste umbom intendente, Filipe. As tuas falhas foram raras, e uma delas n�os a utilizamos para manifestar agl�oria do Pai. A tua fun�~ao de intendente est�a pratiamente terminada. Deves, em breve, fazer maisplenamente o trabalho para o qual foste hamado a fazer - a prega�~ao deste evangelho do Reino.Filipe, tu sempre quiseste que as oisas te fossem mostradas, e muito em breve tu ver�as grandesoisas. Muito melhor seria se tu tivesses visto tudo isso pela f�e, mas por teres sido sinero, mesmoom a tua vis~ao material, tu viver�as para ver as minhas palavras serem umpridas. E ent~ao, quandofores aben�oado om a vis~ao espiritual, vai adiante om o teu trabalho, dediando a tua vida �a ausade guiar a humanidade na busa de Deus e das realidades eternas, om o olho da f�e espiritual e n~aoom os olhos da mente material. Lembra-te, Filipe, tu tens uma grande miss~ao na Terra, pois omundo est�a heio daqueles que olham para a vida exatamente omo tu tinhas a tendênia de olhar.Tens uma grande obra a fazer e, quando ela estiver ompleta na f�e, tu vir�as a mim no meu Reino,e eu terei um grande prazer em mostrar-te aquilo que o olho n~ao viu, nem esutou o ouvido, nema mente mortal onebeu. Nesse meio tempo, seja omo uma rian�a pequena no Reino do esp��ritoe permite-me, por meio do esp��rito do novo instrutor, guiar-te para a frente no Reino espiritual. E,desse modo, eu serei apaz de fazer por ti muito daquilo que eu n~ao fui apaz de realizar enquantopermanei ontigo omo um mortal deste reino. E lembra-te sempre, Filipe, aquele que tiver visto amim ter�a visto o Pai".Ent~ao o Mestre foi a Natanael. Quando Natanael levantou-se, Jesus pediu-lhe que se sentasse e,sentando-se a seu lado, disse Jesus: \Natanael, tu aprendeste a viver aima do preoneito e pratiaruma tolerânia maior, desde que te tornaste meu ap�ostolo. Mas h�a muito mais que deves aprender.Tens sido uma bên�~ao para os teus ompanheiros, pois eles sempre foram aonselhados pela tuasineridade �rme e oerente. Quando eu tiver ido, pode ser que a tua franqueza te impe�a de terum bom relaionamento om os teus irm~aos, tanto os antigos quanto os novos. Deves aprender que,mesmo a express~ao de um bom pensamento, deve ser modulada de aordo om o status inteletuale o desenvolvimento espiritual do ouvinte. A sineridade �e muito �util na obra do Reino, quando sefaz aliada �a prudênia do disernimento.\Se quiseres aprender a trabalhar om os teus irm~aos, poder�as realizar oisas mais permanentes,entretanto, se sa��res �a proura daqueles que pensam omo tu, dedia a tua vida a provar que odis��pulo que sabe de Deus pode tornar-se um edi�ador do Reino, ainda que esteja s�o no mundoe totalmente isolado dos seus ompanheiros rentes. Sei que tu ser�as �el at�e o �m, e algum dia eudar-te-ei as boas-vindas, ao servi�o engrandeido do meu Reino, no alto".Ent~ao Natanael falou, fazendo esta pergunta a Jesus: \Tenho ouvido ao teu ensinamento desde1889



a primeira vez que me hamaste para o servi�o deste Reino, todavia, honestamente eu n~ao possoompreender o signi�ado pleno de tudo o que nos dizes. N~ao sei o que esperar em seguida, epenso que a maior parte dos meus irm~aos est�a tamb�em perplexa, mas eles hesitam em onfessar asua onfus~ao. Podes ajudar-me?" Jesus, oloando a sua m~ao no ombro de Natanael, disse: \Meuamigo, n~ao �e estranho que �ques perplexo na tentativa de aptar o signi�ado dos meus ensinamentosespirituais, j�a que �es t~ao limitado pelos teus preonebimentos da tradi�~ao judaia, e t~ao onfundidopela tua tendênia persistente de interpretar o meu evangelho de aordo om os ensinamentos dosesribas e dos fariseus.\E muito te ensinei por meio da palavra pessoal, e passei a minha vida entre v�os. Fiz tudo oque pode ser feito para eslareer as vossas mentes e liberar as vossas almas, e o que tu n~ao fostesapaz de apreender dos meus ensinamentos e da minha vida deveis preparar-te para agora adquirirdas m~aos deste mestre de todos os instrutores - a experiênia fatual. E eu te preederei em todaessa nova experiênia que te aguarda, e o Esp��rito da Verdade estar�a ontigo. N~ao temas; o que n~aoonseguires ompreender, o novo instrutor, quando vier, revelar�a a ti durante o resto da tua vida naTerra e durante a tua reedua�~ao nas idades eternas".E ent~ao o Mestre, voltando-se para todos eles, disse: \N~ao vos desanimeis porque deixastes deaptar o signi�ado pleno do evangelho. V�os sois apenas homens �nitos, mortais, e aquilo que euvos ensinei �e in�nito, divino e eterno. Sede paientes e tende oragem, pois tendes as idades eternasdiante de v�os, e nelas podereis ontinuar a vossa realiza�~ao da experiênia progressiva, de tornar-vosperfeitos, omo o vosso Pai no Para��so �e perfeito".E ent~ao Jesus dirigiu-se para junto de Tom�e, que, levantando-se, ouviu-o dizer: \Tom�e, a f�e temfaltado-te om freq�uênia; ontudo, quando tiveste os teus momentos de d�uvida, nuna a oragem tefaltou. Eu sei muito bem que os falsos profetas e os instrutores esp�urios n~ao te enganar~ao. Depoisque eu tiver ido, os teus irm~aos ir~ao apreiar mais o teu modo r��tio de ver os ensinamentos novos.E, quando estiverem todos espalhados at�e os on�ns da Terra, nos tempos que vir~ao, lembra-te deque ainda �es meu embaixador. Dedia a tua vida �a grande obra de mostrar omo a r��tia da mentematerial do homem pode triunfar sobre a in�eria da d�uvida inteletual, frente �a demonstra�~ao damanifesta�~ao da verdade viva. Essa mesma verdade viva que atua na experiênia dos homens emulheres nasidos do esp��rito, e que produz os frutos do esp��rito nas vidas deles, fazendo-os amarem-se mutuamente, omo eu vos tenho amado. Tom�e, estou ontente de que te tenhas unido a n�os esei que, ap�os um urto per��odo de perplexidade, ontinuar�as no servi�o do Reino. As tuas d�uvidastêm deixado os teus irm~aos perplexos, mas elas nuna perturbaram a mim. Tenho on�an�a em ti epreeder-te-ei mesmo nos on�ns da Terra".Ent~ao o Mestre prosseguiu at�e onde estava Sim~ao Pedro, que se levantou enquanto Jesus dirigia-sea ele: \Pedro, sei que me amas, e que dediar�as a vida �a prolama�~ao p�ublia deste evangelho doReino, tanto a judeus quanto a gentios, no entanto, �o angustiado om o fato de que os teus anosde ontato t~ao ��ntimo omigo n~ao te ajudaram a pensar mais, antes de falar. Por qual experiêniadeves passar antes de aprenderes a oloar uma vigilânia nos pr�oprios l�abios? Quantos problemasn~ao nos trouxeste om as tuas palavras impensadas e om a tua autoon�an�a presun�osa! E tu est�asdestinado a trazer muito mais omplia�~oes ainda para ti mesmo, se n~ao dominares essa fragilidade.Sabes que os teus irm~aos te amam a despeito dessa fraqueza. E deverias tamb�em ompreender queesse defeito, de nenhum modo, prejudia a minha afei�~ao por ti, mas ele diminui a tua utilidade e n~aodeixa de trazer omplia�~oes para ti. Mas ir�as sem d�uvida reeber uma grande ajuda da experiêniaque ter�as a partir mesmo desta noite. E o que eu agora te digo, Sim~ao Pedro, do mesmo modoeu digo a todos os teus irm~aos aqui reunidos: Nesta noite todos v�os orrereis um grande perigo detrope�ar por minha ausa. Sabeis que est�a esrito: `O pastor ser�a golpeado, e as ovelhas dispersadas'.Quando eu estiver ausente, haver�a um grande perigo de que alguns de v�os suumbais �as d�uvidas etropeeis em vista daquilo que sobrevir�a a mim. Mas eu prometo-vos agora que voltarei a v�os porum breve momento, e que ent~ao eu estarei diante de v�os na Galil�eia".1890



Ent~ao Pedro disse, oloando a sua m~ao no ombro de Jesus: \N~ao importa que todos os meusirm~aos suumbam �as d�uvidas por tua ausa, eu prometo que n~ao trope�arei em qualquer oisa quepossas fazer. Irei ontigo e, se for neess�ario, morrerei por ti".Enquanto Pedro permaneia diante do seu Mestre, todo trêmulo, om a emo�~ao intensa e trans-bordante de amor verdadeiro por ele, Jesus olhou diretamente dentro dos seus olhos molhados e disse:\Pedro, em verdade, em verdade, te digo que nesta noite o galo n~ao antar�a antes que tu me tenhasnegado três ou quatro vezes. E, assim, o que n~ao onseguiste aprender de uma liga�~ao pa���a o-migo, tu ir�as aprender por meio de muita omplia�~ao e muitos sofrimentos. E, depois que houveresrealmente aprendido essa li�~ao impresind��vel, deverias fortaleer os teus irm~aos e ontinuar levandouma vida dediada a pregar este evangelho, embora possas ir para a pris~ao, e, talvez, seguir-me epagar o pre�o supremo pelo servi�o de amor na edi�a�~ao do Reino do Pai.\Mas lembra-te da minha promessa: Quando eu ressusitar, permaneerei onvoso algum tempoantes de ir para o Pai. E, nessa mesma noite, eu farei uma s�uplia ao Pai para que fortale�a adaum de v�os para aquilo por que devereis agora t~ao em breve passar. Eu vos amo a todos, om o amorom que o Pai me ama e, portanto, dever��eis doravante amar-vos uns aos outros omo eu vos amei."E por �m, depois de antarem um hino, eles partiram para o aampamento no monte das Oliveiras.
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Cap��tulo 182No GetsêmaneERAM por volta das dez horas dessa quinta-feira quando Jesus onduziu os onze ap�ostolos saindoda asa de Elias e Maria Maros, pelo aminho de volta ao aampamento do Getsêmani. Desdeaquele dia nas olinas, Jo~ao Maros tomara omo seu o dever de manter Jesus sempre �a vista. Jo~ao,quando estava preisando dormir, havia onseguido v�arias horas de desanso durante o intervalo emque o Mestre esteve om os seus ap�ostolos na sala superior, mas, ao ouvi-los desendo para o andardebaixo, ele levantou-se e, jogando rapidamente sobre si um manto de linho, seguiu-os pela idade,passando pelo riaho Cedrom, e prosseguindo at�e o seu aampamento partiular, adjaente ao parquedo Getsêmani. E Jo~ao Maros permaneeu t~ao perto do Mestre durante essa noite e no dia seguinte,que testemunhou tudo e ouviu grande parte do que o Mestre disse, desde esse momento at�e a horada rui�a�~ao.Enquanto Jesus e os onze enontravam-se no aminho de volta ao aampamento, os ap�ostolosome�aram a perguntar-se sobre o signi�ado da ausênia prolongada de Judas, e falavam uns omos outros sobre a predi�~ao do Mestre de que um deles o trairia e, pela primeira vez, suspeitaram deque nem tudo estava bem om Judas Isariotes. No entanto, n~ao �zeram nenhum oment�ario abertosobre Judas, at�e que hegaram ao aampamento e observaram que ele n~ao estava l�a, �a espera parareebê-los. E ent~ao todos eles eraram Andr�e para saber o que tinha aonteido a Judas; o dirigentedeles apenas observou: \Eu n~ao sei onde Judas est�a, mas temo que ele nos tenha desertado".182.1 A �Ultima Pree do GrupoPouos momentos depois de hegarem ao aampamento, Jesus disse-lhes: \Meus amigos e irm~aos, otempo que me resta para passar onvoso �e muito urto, e o meu desejo �e que nos isolemos enquantooramos ao nosso Pai no �eu pedindo for�a para sustentar-nos, nesta hora e daqui por diante, em todoo trabalho que devemos fazer em Seu nome".Depois de falar assim, ele seguiu pelo aminho at�e uma urta distânia, subindo o monte dasOliveiras, onde havia uma vista plena de Jerusal�em, e pediu-lhes que se ajoelhassem sobre umaroha grande e espalhada, em volta dele, em um ��rulo, omo haviam feito no dia da ordena�~ao; e,ent~ao, enquanto permaneia ali, glori�ado no meio deles, sob a luz suave da lua, Jesus levantou osolhos aos �eus e orou:\Pai, �e hegada a minha hora; glori�a agora o Teu Filho, para que o Filho possa glori�ar-Te.Sei que me deste a autoridade plena sobre todas as riaturas vivas no meu Reino, e eu darei a vidaeterna a todos que se tornarem �lhos de Deus pela f�e. E a vida eterna �e que as minhas riaturas Teonhe�am omo o �unio Deus verdadeiro e Pai de todos, e que elas areditem naquele a quem Tuenviaste ao mundo. Pai, eu exaltei-Te na Terra e realizei o trabalho que Tu me deste para fazer. Euj�a quase terminei as minhas auto-outorgas junto aos �lhos da nossa pr�opria ria�~ao; resta-me apenas1893



deixar a minha vida na arne. E agora, �o Pai, glori�a-me om a gl�oria que eu possu��a Contigo antesda existênia deste mundo e reebe-me uma vez mais �a Tua m~ao direita.\Eu tenho Te manifestado, Pai, aos homens que esolheste no mundo e me deste. Eles s~ao Teus- omo toda vida est�a nas Tuas m~aos - e Tu os deste a mim; e eu vivi entre eles ensinando-lhes oaminho da vida, e eles reram. Esses homens est~ao aprendendo que tudo o que tenho vem de Ti;e que a vida que vivo na arne �e para tornar meu Pai onheido aos mundos. A verdade que Tume deste, eu a revelei a eles. E eles, amigos e embaixadores meus, sineramente dispuseram-se areeber a Tua palavra. Eu disse-lhes que sa�� de Ti, que Tu me enviaste a este mundo, e que estou naiminênia de voltar para Ti. Pai, oro por esses homens esolhidos. E oro para eles, n~ao omo orariapelo mundo, mas omo oro por aqueles a quem eu esolhi neste mundo para representar-me, depoisque eu houver retornado �a Tua obra, omo eu mesmo representei-Te neste mundo durante a minhapermanênia na arne. Esses homens s~ao meus; Tu os deste a mim; todas as oisas que s~ao minhas,todavia, s~ao sempre Tuas, e tudo que era Teu, Tu agora tornaste meu. Tu foste exaltado em mim,agora eu oro para que possa ser honrado nesses homens. N~ao mais posso �ar neste mundo; estouna iminênia de voltar �a obra que Tu me entregaste para eu fazer. E devo deixar esses homens aquipara representar-nos e ao nosso Reino entre os homens. Pai, mant�em esses homens ��eis, enquanto eume preparo para deixar esta vida na arne. Ajuda esses amigos meus a serem um em esp��rito, omosomos Um. Enquanto pude estar om eles, uidei deles e guiei-os, mas agora estou para ir embora.Fia junto a eles, Pai, at�e que possamos enviar o novo instrutor para onfort�a-los e fortaleê-los.\Tu me deste doze homens e os mantive todos, menos um, o �lho da vingan�a, que n~ao quis maispermaneer na nossa fraternidade. Esses homens s~ao fraos e fr�ageis, mas sei, podemos on�ar neles;j�a os pus �a prova, e eles me amam, tanto quanto Te revereniam. Embora devam sofrer bastante porminha ausa, desejo que �quem heios pelo j�ubilo da seguran�a da �lia�~ao ao Reino eleste. A esseshomens passei a Tua palavra e ensinei-lhes a verdade. O mundo pode odi�a-los, omo me odiou, masn~ao Te pe�o que os tire do mundo; apenas que os proteja do mal no mundo. Santi�a-os na verdade;a Tua palavra �e a verdade. E, omo me enviaste a este mundo, do mesmo modo estou enviando esseshomens ao mundo. Com eles vivi, entre os homens, e onsagrei minha vida ao Teu servi�o, para quepudesse inspir�a-los a ser puri�ados por meio da verdade que lhes ensinei e por meio do amor quelhes revelei. Bem sei, meu Pai, nem h�a neessidade de pedir-Te que uide desses irm~aos depois queeu for embora, sei que Tu os amas omo eu; mas fa�o isso para que possam ompreender melhor queo Pai ama os homens mortais tanto quanto o Filho os ama.\E agora, meu Pai, gostaria de fazer uma pree n~ao apenas por esses onze homens, mas tamb�empor todos os outros que agora rêem, ou que podem, de agora em diante, vir a rer no evangelho doReino por meio da palavra futura da Tua ministra�~ao. Quero que sejam um, omo Tu e eu somosUm. Est�as em mim e estou em Ti, e desejo a esses rentes do mesmo modo que estejam em N�os; queos nossos Esp��ritos, ambos, residam neles. Se os meus �lhos forem um, omo n�os somos Um, se eles seamarem uns aos outros omo os tenho amado, ent~ao, todos os homens rer~ao que vim de Ti e �ar~aodispostos a reeber a revela�~ao da verdade e gl�oria que eu tive. A gl�oria que Tu me deste, eu reveleia esses rentes. Como Tu viveste omigo em esp��rito, tamb�em vivi om eles na arne. Como Tu tenssido Um omigo, tamb�em eu tenho sido um om eles; e do mesmo modo o far�a o novo instrutor queser�a sempre um om eles e neles. E tudo isso �z para que meus irm~aos na arne possam saber queo Pai os ama omo o Filho os ama, e que Tu os amas omo amas a mim. Pai, trabalha omigo parasalvar esses rentes, para que eles possam, muito em breve, vir a estar omigo na gl�oria e, ent~ao,ontinuarem at�e juntarem-se a Ti no abra�o do Para��so. Aqueles que servem omigo na humilha�~ao,eu gostaria de tê-los omigo na gl�oria, de modo que eles possam ver tudo o que Tu oloaste nasminhas m~aos omo olheita eterna da semente do tempo, �a semelhan�a da arne mortal. Eu aspiro amostrar aos meus irm~aos terrenos a gl�oria que eu tinha Contigo antes do ome�o deste mundo. Estemundo onhee pouqu��ssimo de Ti, Pai virtuoso, mas eu Te onhe�o, e eu tornei-Te onheido paraesses rentes, e eles far~ao o Teu nome onheido para outras gera�~oes. E agora eu prometo a eles queTu estar�as om eles no mundo, omo Tu estiveste omigo - e que assim seja".1894



Os onze permaneeram ajoelhados nesse ��rulo em volta de Jesus por v�arios minutos antes delevantarem-se e, em silênio, tomarem o aminho de volta para o aampamento pr�oximo.Jesus orou pela unidade entre os seus seguidores, mas ele n~ao desejava a uniformidade. O peadogera um n��vel morto de in�eria maligna, mas a retid~ao nutre o esp��rito riativo da experiêniaindividual nas realidades vivas da verdade eterna e na omunh~ao progressiva dos esp��ritos divinosdo Pai e do Filho. Na fraternidade espiritual do �lho rente om o Pai divino, nuna pode haverinten�~ao om �nalidade doutrin�aria nem onsiênia set�aria de superioridade grupal.O Mestre, durante o andamento dessa pree �nal om os seus ap�ostolos, aludiu ao fato de queele tinha manifestado o nome do Pai para o mundo. E isso foi verdadeiramente o que ele fez para arevela�~ao de Deus, por meio da sua vida perfeita na arne. O Pai no �eu havia prourado revelar-Sea Mois�es, mas Ele n~ao pôde ir mais longe do que fazer om que fosse dito: \EU SOU". E, quando foipedido que �zesse mais revela�~oes de Si mesmo, �ou apenas revelado: \EU SOU AQUELE QUESOU". Mas, quando Jesus terminou a sua vida na Terra, esse nome do Pai havia sido revelado deum modo tal que o Mestre, que era o Pai enarnado, podia dizer em verdade:Eu sou o p~ao da vida.Eu sou a �agua viva.Eu sou a luz do mundo.Eu sou o desejo de todos os tempos.Eu sou a porta aberta para a salva�~ao eterna.Eu sou a realidade da vida perp�etua.Eu sou o bom pastor.Eu sou o aminho da perfei�~ao in�nita.Eu sou a ressurrei�~ao e a vida.Eu sou o segredo da sobrevivênia eterna.Eu sou o aminho, a verdade e a vida.Eu sou o Pai in�nito dos meus �lhos �nitos.Eu sou a verdadeira videira; v�os sois os ramos.Eu sou a esperan�a de todos que onheem a verdade viva.Eu sou a ponte viva de um mundo para outro.Eu sou o elo vivo entre o tempo e a eternidade.Assim, Jesus ampliou para todas as gera�~oes a revela�~ao viva do nome de Deus. Do mesmo modoque o amor divino revela a natureza de Deus, a verdade eterna desvela o seu nome em propor�~oessempre resentes.182.2 A �Ultima Hora antes da Trai�~aoOs ap�ostolos �aram muito hoados quando voltaram para o aampamento e pereberam a ausêniade Judas. Enquanto os onze se enontravam empenhados em uma disuss~ao alorosa sobre o ompa-nheiro deles, o ap�ostolo traidor, Davi Zebedeu e Jo~ao Maros levaram Jesus para um lado e revelaramque eles o haviam mantido sob observa�~ao por v�arios dias, e que eles sabiam que ele tinha a inten�~aode tra��-lo, entregando-o nas m~aos dos seus inimigos. Jesus ouviu-os e apenas disse: \Meus amigos,nada pode aonteer ao Filho do Homem a menos que seja a vontade do Pai no �eu. Que os vossos1895



ora�~oes n~ao se perturbem; todas as oisas atuar~ao juntas para a gl�oria de Deus e para a salva�~aodos homens".A atitude heia de ânimo de Jesus alterava-se. Com o passar das horas, ele foi �ando mais e maisirunspeto, triste mesmo. Os ap�ostolos enontravam-se bastante agitados e revelavam-se avessos aretornar para as suas tendas, ainda que o pr�oprio Mestre pedisse-lhes que �zessem isso. Voltando dasua aminhada om Davi e Jo~ao, ele dirigiu as suas �ultimas palavras a todos os onze, dizendo: \Meusamigos, ide desansar. Preparai-vos para o trabalho de amanh~a. Lembrai-vos de que devemos todossubmeter-nos �a vontade do Pai no �eu. Deixo a minha paz onvoso". E, tendo dito isso, fez umgesto para que eles fossem para as suas tendas, mas, no momento em que estavam saindo, hamouPedro, Tiago e Jo~ao, e disse-lhes: \Desejo que �queis omigo um pouo mais".E, porque estivessem literalmente exaustos, os ap�ostolos pegaram no sono; desde a hegada delesde Jerusal�em, simplesmente n~ao haviam dormido su�ientemente. Antes que fossem para os seusalojamentos, Sim~ao zelote levou-os at�e a sua tenda, onde estoava as espadas e outras armas, eproveu a ada um deles om o equipamento de luta. Exeto Natanael, todos reeberam as armase guarneeram-se om elas. Natanael, ao reusar-se a se armar, disse: \Meus irm~aos, o Mestre nosdisse repetidas vezes que o seu Reino n~ao �e deste mundo, e que os seus dis��pulos n~ao deveriamlutar om espadas para estabeleê-lo. Eu aredito nisso; n~ao penso que o Mestre neessite de queempreguemos espadas para defendê-lo. Todos vimos j�a a for�a do seu poder e sabemos que poderiadefender-se ontra os seus inimigos se ele assim o desejasse. Se ele n~ao oferee resistênia aos seusinimigos, deve ser porque esse proedimento representa a sua tentativa de umprir a vontade doseu Pai. Eu farei prees, mas n~ao brandirei uma espada". Quando Andr�e ouviu o que Natanaeldisse, entregou de volta a sua espada a Sim~ao zelote. E assim nove dentre eles ontinuaram armadosquando se separaram naquela noite.O ressentimento pelo fato de Judas ser um traidor, naquele momento, elipsou tudo o mais nasmentes dos ap�ostolos. O oment�ario do Mestre em rela�~ao a Judas, dito durante a �ultima ora�~ao,havia-lhes aberto os olhos para a realidade de que ele j�a os havia abandonado.Ap�os oito dos ap�ostolos terem �nalmente voltado para as suas tendas e, enquanto Pedro, Tiagoe Jo~ao esperavam para reeber as ordens do Mestre, Jesus disse a Davi Zebedeu: \Envia-me o seumensageiro mais veloz e on��avel". Quando Davi trouxe ao Mestre um erto Ja�o, que havia sidomensageiro no servi�o noturno, entre Jerusal�em e Betsaida, Jesus, dirigindo-se a ele, disse: \Vai aAbner na Filad�el�a, om toda a tua rapidez, e diz-lhe: `O Mestre envia-vos sauda�~oes de paz e dizque a hora �e hegada em que ele ser�a entregue nas m~aos dos seus inimigos, que o levar~ao �a morte,mas que ele ressusitar�a dos mortos e apareer�a a v�os, durante pouo tempo, antes de ir para o Pai; eent~ao dar�a as orienta�~oes para a �epoa em que o novo instrutor vier para residir nos vossos ora�~oes'". E, quando Ja�o repetiu essa mensagem at�e que o Mestre se desse por satisfeito, Jesus oloou-oa aminho, dizendo: \N~ao temas o que algum homem possa fazer a ti, Ja�o, pois nessa noite ummensageiro invis��vel orrer�a ao seu lado".Ent~ao Jesus voltou-se para o dirigente dos gregos visitantes, aampados om eles, e disse: \Meuirm~ao, n~ao te perturbes om o que est�a para aonteer, pois disso eu j�a te preveni. O Filho do Homemser�a levado �a morte, sob a instiga�~ao dos seus inimigos, o dirigente dos saerdotes e os dirigentes dosjudeus, mas eu ressusitarei para estar onvoso durante um urto espa�o de tempo antes de ir parao Pai. E, quando tu tiveres visto tudo isso aonteer, glori�a a Deus e d�a for�as aos teus irm~aos".Em irunstânias omuns os ap�ostolos teriam dado ao Mestre um boa-noite pessoal, mas nessanoite eles estavam t~ao preoupados om o aonteimento s�ubito da deser�~ao de Judas e t~ao aturdidosom a natureza inusitada da ora�~ao de despedida do Mestre, que ouviram a sua sauda�~ao de despedidae foram embora em silênio.E, nessa noite, quando Andr�e sa��a de perto de Jesus, este lhe disse o seguinte: \Andr�e, faz o quepuder para manter juntos os teus irm~aos at�e que eu volte novamente para v�os, depois que eu tiver1896



bebido deste �alie. D�a for�a aos teus irm~aos, onsiderando que a ti eu j�a disse tudo. A paz estejaontigo".Nenhum dos ap�ostolos esperava que algo fora do ordin�ario aonteesse naquela noite, posto que j�aera muito tarde. Eles tentaram dormir a �m de levantarem edo de manh~a e �arem preparados parao pior. Pensavam que o dirigente dos saerdotes busaria apreender o seu Mestre edo pela manh~a, j�aque nenhum trabalho seular jamais era feito ap�os o meio do Dia da Prepara�~ao da P�asoa. ApenasDavi Zebedeu e Jo~ao Maros entenderam que os inimigos de Jesus viriam om Judas e naquela mesmanoite.Davi havia arranjado para montar a guarda, naquela noite, na trilha superior que levava �a es-trada Betânia-Jerusal�em, enquanto Jo~ao Maros devia vigiar a estrada que seguia pelo Cedrom aoGetsêmani. Antes de Davi ir para umprir a sua tarefa auto-imposta de sentinela avan�ada, eledespediu-se de Jesus, dizendo: \Mestre, eu tive um grande j�ubilo no meu servi�o ontigo. Os meusirm~aos s~ao teus ap�ostolos, mas eu tive prazer em uidar das oisas menores que deveriam ser feitas,e sentirei a tua falta de todo o meu ora�~ao quando tu te fores". E ent~ao disse Jesus a Davi: \Davi,meu �lho, outros �zeram aquilo que lhes foi mandado que �zessem, mas o teu servi�o tu �zeste doteu pr�oprio ora�~ao e eu n~ao estive desatento �a tua devo�~ao. Tu, tamb�em, servir�as omigo no Reinoeterno".E ent~ao, enquanto se preparava para ir vigiar na trilha de ima, Davi disse a Jesus: \Sabes, Mestre,eu mandei busar a tua fam��lia, e reebi de um mensageiro a informa�~ao de que eles se enontramem Jeri�o esta noite. Eles estar~ao aqui amanh~a antes do meio-dia, j�a que seria arrisado para elesvirem �a noite pela estrada perigosa". E Jesus, abaixando o olhar at�e Davi, apenas disse: \Que assimseja, Davi".Enquanto Davi subia pelo monte das Oliveiras, Jo~ao Maros foi para o seu posto de vigia perto daestrada que ia pelo rio at�e Jerusal�em. E Jo~ao teria permaneido nesse posto, n~ao fosse o seu grandedesejo de manter-se perto de Jesus e saber o que aonteia. Pouo depois de Davi tê-lo deixado, eao observar Jesus retirar-se om Pedro, Tiago e Jo~ao, at�e uma ravina pr�oxima, Jo~ao Maros estevet~ao dominado por uma ombina�~ao de devo�~ao e uriosidade que abandonou o seu posto de sentinelae seguiu-os, esondendo-se atr�as dos arbustos, e. desse lugar, ele viu e ouviu tudo o que se passoudurante esses �ultimos momentos no jardim e pouo antes de hegarem Judas e os guardas armadospara prender Jesus.No momento em que tudo isso aonteia no aampamento do Mestre, Judas Isariotes estavaonversando om o apit~ao dos guardas do templo, que tinha reunido os seus homens em prepara�~aopara partir, sob a lideran�a do traidor, a �m de prender Jesus.182.3 A S�os no GetsêmaneDepois, quando tudo estava almo e silenioso no aampamento, Jesus, levando Pedro, Tiago e Jo~ao,andou um pouo at�e uma ravina pr�oxima onde, antes, freq�uentemente ele ia para orar e omungar. Ostrês ap�ostolos n~ao puderam deixar de reonheer que estavam dolorosamente oprimidos; nuna anteseles haviam visto o seu Mestre t~ao abatido e triste. Quando hegaram ao loal das suas devo�~oes, elepediu aos três que se assentassem e que vigiassem om ele, enquanto retirava-se ali por perto parauma pree. E, jogando-se om o rosto ontra o h~ao, ele orou: \Meu Pai, eu vim a este mundo parafazer a Tua vontade, e assim eu o �z. Sei que a hora hegou de abandonar esta vida na arne, e eun~ao estou reuando perante isso; mas eu gostaria de saber se �e da Tua vontade que eu beba deste�alie. Envia a mim a erteza de que eu Te ontentarei om a minha morte, omo eu assim �z naminha vida".O Mestre permaneeu em atitude de pree durante alguns momentos, e ent~ao, voltando para1897



junto dos três ap�ostolos, ele os enontrou em profundo sono, pois, de olhos t~ao pesados, eles n~aoonseguiram manter-se despertos. Ao aord�a-los, Jesus disse: \O quê! N~ao podeis vigiar omigonem mesmo por uma hora? N~ao onseguistes ver que a minha alma est�a exessivamente triste, at�e�a morte, e que eu preiso da vossa ompanhia?" Depois que os três despertaram-se do seu sono,o Mestre novamente separou-se deles e, jogando-se ao h~ao, fez uma outra pree: \Pai, sei que �eposs��vel evitar este �alie - todas as oisas s~ao poss��veis para Ti - , mas eu vim para umprir a Tuavontade e, embora este seja um �alie amargo, eu gostaria de beber dele se essa for a Tua vontade".E, assim, quando terminou a sua pree, um anjo poderoso deseu at�e o seu lado e, falando a ele,toou nele transmitindo-lhe for�a.Quando voltou para falar om os três ap�ostolos, novamente Jesus os enontrou em profundo sono.Despertando-os, Jesus disse: \Numa hora omo esta eu preiso de que v�os vigieis e oreis omigo - ev�os neessitais muito das prees para n~ao airdes em tenta�~ao - e por que adormeeis quando eu vosdeixo?"E ent~ao, por uma tereira vez, o Mestre retirou-se e orou: \Pai, podes ver os meus ap�ostolosadormeidos; tem miseri�ordia deles. O esp��rito est�a realmente disposto, mas a arne �e fraa. Eagora, �o Pai, se este �alie n~ao pode ser afastado, ent~ao eu gostaria de beber dele. N~ao a minhavontade, mas a Tua seja feita". E, ao onluir a sua pree, Jesus �ou prostrado por um momentono h~ao. Quando se levantou, foi de volta at�e os seus ap�ostolos e, uma vez mais, enontrou-osadormeidos. Ele observou-os e, om um gesto de piedade, disse ternamente: \Agora, podeis dormire desansar; a hora da deis~ao j�a passou. O momento agora �e hegado, em que o Filho do Homemser�a tra��do e oloado nas m~aos dos seus inimigos". E, quando ele abaixou-se para saudi-los a �mde aord�a-los, disse: \Levantai, vamos de volta ao aampamento, pois eis que aquele que me traiest�a por perto; e a hora �e hegada em que o meu rebanho ser�a dispersado. Mas eu j�a vos prevenisobre essas oisas".Durante os anos em que Jesus viveu entre os seus seguidores, eles obtiveram, verdadeiramente,muitas evidênias da sua natureza divina, mas agora, exatamente, est~ao na iminênia de testemunharevidênias novas da sua humanidade. Pouo antes da maior de todas as revela�~oes da divindadede Jesus, a sua ressurrei�~ao, as grandes provas da sua natureza mortal dever~ao aonteer: a suahumilha�~ao e rui�a�~ao.A ada vez que ele fazia uma pree no jardim, a sua humanidade agarrava-se �a sua divindadeom a m~ao sempre mais forte da f�e; a sua vontade humana tornava-se mais ompletamente unaom a vontade divina do seu Pai. Entre outras palavras ditas a ele, pelo poderoso anjo, estava amensagem de que o Pai desejava que o seu Filho terminasse a sua auto-outorga terrena, passandopela experiênia que a riatura tem da morte, exatamente omo todas as riaturas mortais devemexperimentar a dissolu�~ao material passando da existênia no tempo para a progress~ao da eternidade.Mais edo, naquela noite, n~ao teria pareido t~ao dif��il beber do �alie, mas �a medida que oJesus humano despedia-se dos seus ap�ostolos e enviava-os para o seu desanso, a prova�~ao �avamais terr��vel. Jesus ent~ao experimentou o uxo e o reuxo naturais de sentimentos omuns a todosos humanos experimentar, e exatamente agora quando se enontrava ansado do trabalho, exaustodas longas horas de labor extenuante e dolorosa ansiedade pela seguran�a dos seus ap�ostolos. Sebem que nenhum mortal possa presumir ompreender os pensamentos e os sentimentos do Filho deDeus enarnado, em um momento assim, sabemos que ele provou uma grande ang�ustia e passou portristezas inenarr�aveis, pois a transpira�~ao rolava do seu rosto em grandes gotas. A�nal, ele estavaonvenido de que o Pai tinha a inten�~ao de permitir que os aonteimentos tivessem um deorrernatural; ele estava plenamente determinado a n~ao empregar nenhum dos seus poderes de soberano,omo supremo dirigente de um universo, para salvar a si pr�oprio.As hostes reunidas, de uma imensa ria�~ao, pairavam sobre essa ena sob o omando transit�orioonjunto de Gabriel e do Ajustador Pessoalizado de Jesus. Os omandantes de divis~ao desses ex�eritoselestes haviam sido prevenidos reiteradamente para n~ao interferir nessas transa�~oes na Terra, a1898



menos que o pr�oprio Jesus lhes ordenasse intervir.A experiênia da sua separa�~ao dos ap�ostolos exereu uma grande tens~ao sobre o ora�~ao humanode Jesus; essa tristeza de amor abateu-o e tornou mais dif��il enfrentar a morte, que o esperava, elesabia. Compreendeu qu~ao fraos e ignorantes eram os seus ap�ostolos, e temeu abandon�a-los. Elebem sabia que o momento da sua partida havia hegado, mas o seu ora�~ao humano aspirava saber seaaso n~ao poderia haver alguma forma leg��tima de esapar dessa terr��vel situa�~ao de sofrimento e detristeza. Quando o seu ora�~ao havia busado esapar, sem onseguir, ele �ou disposto a beber do�alie. A mente divina de Mihael sabia que ele tinha dado o melhor de si pelos doze ap�ostolos; maso ora�~ao humano de Jesus desejava que fosse feito mais por eles antes que fossem abandonados nomundo. O ora�~ao de Jesus estava sendo destro�ado; ele verdadeiramente amava os seus irm~aos. Eleenontrava-se isolado da sua fam��lia na arne; um dos seus ompanheiros estava traindo-o. O povodo seu pai Jos�e havia rejeitado-o e, om isso, selava o seu pr�oprio destino, de povo om uma miss~aoespeial na Terra. A sua alma estava torturada pelo amor baldado e pela miseri�ordia rejeitada. Eraexatamente um desses momentos humanos terr��veis em que tudo pareia desabar em uma rueldadeesmagadora e em uma agonia aterradora.A humanidade de Jesus n~ao era insens��vel a essa situa�~ao de solid~ao pessoal, de vergonha p�ubliae aparênia de fraasso para a sua ausa. Todos esses sentimentos pesavam sobre ele omo umaarga de peso indesrit��vel. Nessa grande tristeza, a sua mente voltou aos dias da sua infânia emNazar�e e ao seu trabalho iniial na Galil�eia. Nesse momento de grande prova�~ao, muitas daquelasenas agrad�aveis do seu minist�erio terreno vieram �a sua mente. E foi om essas velhas mem�orias deNazar�e, de Cafarnaum, do monte Hermom e do alvoreer e do pôr-do-sol no resplandeente mar daGalil�eia, que ele onseguiu aalmar-se, fazendo o seu ora�~ao humano �ar mais fortaleido e prontopara ir ao enontro do traidor que dentro em pouo iria atrai�o�a-lo.Antes da hegada de Judas e dos soldados, o Mestre j�a havia reuperado o seu equil��brio ostu-meiro; o esp��rito havia triunfado sobre a arne; e a f�e havia-se a�rmado aima de todas as tendêniashumanas de temer ou de nutrir d�uvidas. A prova�~ao suprema da ompreens~ao plena da naturezahumana havia sido enfrentada e superada de modo aeit�avel. Uma vez mais o Filho do Homemenontrava-se preparado para enfrentar os seus inimigos om equanimidade e seguran�a plena da suainvenibilidade, omo um homem mortal dediado, sem reservas, a fazer a vontade do Pai.

1899



1900



Cap��tulo 183A Trai�~ao a Jesus e a sua Pris~aoDEPOIS de haver aordado Pedro, Tiago e Jo~ao, de�nitivamente, Jesus sugeriu que eles fossem paraas suas tendas e que tentassem dormir a �m de preparar-se para os deveres do dia seguinte. Contudo,desta vez os três ap�ostolos estavam bem aordados; �aram renovados om aqueles ohilos urtos e,al�em disso, viam-se estimulados e despertados pela entrada em ena de dois mensageiros agitados aperguntarem por Davi Zebedeu e sa��rem rapidamente �a proura dele, t~ao logo Pedro informou-lhesque ele estava de guarda.Embora oito dos ap�ostolos estivessem profundamente adormeidos, os gregos que se enontravamaampados perto deles estavam bastante temerosos de que oorressem enrenas, tanto assim queoloaram uma sentinela para dar-lhes alarme em aso de perigo. Quando os dois mensageirosapressados hegaram ao aampamento, a sentinela grega ome�ou a aordar todos os seus amigosompatriotas, os quais sa��ram orrendo para fora das suas tendas, j�a totalmente vestidos e armados.Todo o aampamento estava agora de p�e, exeto os oito ap�ostolos. Pedro desejava hamar os seusompanheiros, mas Jesus proibiu-o de�nitivamente. O Mestre exortou-os om brandura a voltarempara as suas tendas, mas eles mantinham-se relutantes em aquieser �a sua sugest~ao.N~ao tendo onseguido dispersar os seus seguidores, o Mestre deixou-os e aminhou desendo at�e aprensa de azeite perto da entrada do parque do Getsêmani. Embora os três ap�ostolos, os gregos e osoutros membros do aampamento hesitassem em segui-lo imediatamente, Jo~ao Maros apressou-se aontornar as oliveiras e oultou-se em um pequeno abrigo perto da prensa. Jesus havia-se afastadodo aampamento e dos seus amigos para que aqueles que o viessem busar, ao hegarem, pudessemprendê-lo sem perturbar os seus ap�ostolos. O Mestre temia que, despertados, os ap�ostolos estivessempresentes no momento da sua pris~ao e que, assim, o espet�aulo da trai�~ao de Judas pudesse provoara animosidade deles, levando-os a ofereer resistênia diante dos soldados e que ent~ao fossem levadosem ust�odia junto om ele. Ele temia que, se fossem presos junto om ele, pudessem tamb�em pereer.Embora Jesus soubesse que o plano para a sua morte tenha tido a sua origem nos onselhos dosgovernantes dos judeus, ele era tamb�em sabedor de que todos esses esquemas nefandos tinham aaprova�~ao plena de L�uifer, Sat~a e Calig�astia. E ele bem sabia que esses rebeldes dos reinos tamb�emse omprazeriam de ver os ap�ostolos destru��dos junto om ele.Jesus sentou-se, solit�ario, na prensa de olivas, onde esperou a vinda do traidor e, nesse momento,apenas Jo~ao Maros e uma hoste inumer�avel de observadores elestes podiam vê-lo.183.1 A Vontade do PaiExiste um grande perigo de se interpretar mal os signi�ados de numerosas oisas que hajam sidoditas e os aonteimentos relaionados om o t�ermino da arreira do Mestre na arne. O tratamento1901



ruel dado a Jesus pelos servos ignorantes e pelos soldados insens��veis, a onduta injusta do seujulgamento e a atitude insens��vel dos professos l��deres religiosos n~ao devem ser onfundidos omo fato de que Jesus, submetendo-se paientemente a todo esse sofrimento e humilha�~ao, estivesseverdadeiramente umprindo o desejo do Pai, no Para��so. De fato e de verdade, era a vontade doPai que o seu Filho bebesse o �alie inteiro da experiênia mortal, do nasimento �a morte, mas oPai no �eu n~ao teve absolutamente nenhuma ontribui�~ao em provoar o omportamento b�arbarodos seres humanos, supostamente ivilizados, que t~ao brutalmente torturaram o Mestre e que t~aohorrivelmente aumularam indignidades suessivas sobre a sua pessoa, a qual n~ao opunha a menorresistênia. Aquelas experiênias desumanas e hoantes, que Jesus foi levado a suportar, nas horas�nais da sua vida mortal, n~ao eram, de modo algum, parte da vontade divina do Pai; vontade estaque a natureza humana de Jesus omprometera-se, de uma maneira t~ao triunfante, a umprir, na�epoa da rendi�~ao �nal do homem a Deus, omo indiado nas três prees que ele formulou no jardimenquanto os seus ap�ostolos ansados entregavam-se ao sono da exaust~ao f��sia.O Pai no �eu desejava que o Filho auto-outorgado terminasse a sua arreira na Terra natural-mente, da maneira exata que todos os mortais devem terminar as suas vidas na Terra e na arne.Os homens e mulheres omuns n~ao podem esperar ter as suas �ultimas horas na Terra, bem omo oaonteimento subseq�uente da morte, failitado por uma dispensa�~ao espeial. Desse modo, Jesusesolheu abandonar a sua vida na arne da maneira que estivesse de aordo om o deorrer naturaldos aonteimentos; e ele esolheu reusar terminantemente a livrar-se das garras ru�eis de umaperversa onspira�~ao de aonteimentos desumanos que o arrastaram, om uma erteza horr��vel, at�euma humilha�~ao inaredit�avel e uma morte ignominiosa. E ada detalhe de toda essa assombrosamanifesta�~ao de �odio e dessa demonstra�~ao sem preedentes de rueldade foi obra de homens ma-liiosos e de mortais perversos. A vontade de Deus no �eu n~ao era essa, nem os arquiinimigos deJesus ditaram os aonteimentos, embora eles muito tivessem feito para assegurar que os mortaisimpensados e perversos rejeitassem, desse modo, o Filho na sua doa�~ao de auto-outorga. At�e mesmoo pai do peado desviou o rosto do horror do mart��rio da rui�a�~ao.183.2 Judas na CidadeDepois de abandonar t~ao abruptamente a mesa enquanto partilhava da �Ultima Ceia, Judas dirigiu-seimediatamente �a asa do seu primo e, ent~ao, os dois foram diretamente at�e o apit~ao da guardado templo. Judas pediu ao apit~ao que reunisse os guardas e informou-lhe que estava pronto paralev�a-los a Jesus. Como Judas havia surgido em ena um pouo antes do esperado, houve algumademora em partir para a asa de Maros, onde Judas esperava enontrar Jesus ainda em reuni~ao omos ap�ostolos. O Mestre e os onze deixaram a asa de Elias Maros ao menos quinze minutos antesda hegada do traidor e dos guardas. No momento em que os aptores hegaram �a asa de Maros,Jesus e os onze j�a estavam fora dos muros da idade e a aminho do aampamento do monte dasOliveiras.Judas �ou muito perturbado om o esse malogro, de n~ao enontrar Jesus na residênia de Marose em ompanhia dos onze homens, dos quais apenas dois estavam armados para resistir. Ele soubepor asualidade que, na tarde em que eles haviam deixado o aampamento, apenas Sim~ao Pedro eSim~ao zelote estavam guarneidos pelas suas espadas; Judas esperava prender Jesus quando a idadeestivesse tranq�uila, e quando ent~ao houvesse pouas possibilidades de resistênia. O traidor temiaque, aso esperasse que eles voltassem ao aampamento, mais de sessenta dis��pulos devotados teriamde ser enfrentados; ele sabia tamb�em que Sim~ao zelote estava de posse de um estoque amplo de armas.Judas �ava ada vez mais nervoso ao imaginar omo os onze ap�ostolos leais iriam detest�a-lo, e temiaque todos eles busassem destru��-lo. Ele n~ao apenas era desleal, mas possu��a realmente um ora�~aoovarde.Quando n~ao logrou enontrar Jesus na sala superior, Judas pediu ao apit~ao da guarda para que1902



retornassem ao templo. Enquanto isso os dirigentes tinham ome�ado a reunir-se na asa do sumosaerdote, em preparativos para reeber Jesus, posto que a sua barganha om o traidor demandavaa pris~ao de Jesus por volta da meia-noite daquele dia. Judas expliou aos seus �umplies que, n~aohavendo enontrado Jesus na asa de Maros, seria neess�ario que fossem ao Getsêmani para prendê-lo. O traidor ent~ao a�rmou que mais de sessenta seguidores devotados enontravam-se aampadosom ele, e que estavam todos bem armados. Os dirigentes dos judeus lembraram a Judas que Jesushavia sempre pregado a n~ao-resistênia, mas Judas respondeu que eles n~ao poderiam ontar omtodos os seguidores de Jesus para obedeer a esse ensinamento. Ele realmente temia por si pr�oprioe por isso ousou pedir uma ompanhia de quarenta soldados armados. Posto que as autoridadesjudaias n~ao possu��am tal for�a de homens armados, sob a sua jurisdi�~ao, eles foram imediatamente�a fortaleza de Antônia e soliitaram ao omandante romano que lhes forneesse essa guarda; este,por�em, quando soube que o objetivo era prender Jesus, reusou-se prontamente a aeder a tal pedidoe remeteu-os ao seu o�ial superior. Desse modo mais de uma hora foi gasta em ir de uma autoridade�a outra, at�e que, �nalmente, foram obrigados a ir ao pr�oprio Pilatos a �m de obter a permiss~ao parautilizar os guardas romanos armados. Era tarde quando hegaram �a asa de Pilatos; e ele havia j�a sereolhido aos seus aposentos partiulares om a esposa. Ele hesitava em ter qualquer oisa a ver omessa empreitada, e, mais ainda, por sua esposa haver pedido a ele que n~ao atendesse a um tal pedido.Todavia, omo o presidente do sin�edrio judeu enontrava-se presente fazendo um pedido pessoal parater essa ajuda, o governador julgou ser s�abio oneder o que estava sendo pedido, pensando que fosseposs��vel mais tarde emendar qualquer injusti�a que eles pudessem estar dispostos a ometer.E assim, quando Judas Isariotes saiu do templo, por volta de onze e meia da noite, ele ahava-seaompanhado por mais de sessenta pessoas - guardas do templo, soldados romanos e servos uriososdos saerdotes e dos dirigentes prinipais.183.3 A Pris~ao do MestreQuando essa ompanhia de soldados e de guardas armados, levando tohas e lanternas, aproximou-sedo jardim, Judas adiantou-se e oloou-se �a frente de todos a �m de imediatamente identi�ar Jesus,de modo que os aptores pudessem om failidade oloar as m~aos nele antes que os seus ompanheirosonseguissem aorrer em sua defesa. E havia ainda uma outra raz~ao para que Judas esolhesse estar�a frente dos inimigos do Mestre: pensou que poderia deixar transpareer que ele houvesse hegadoao loal antes dos soldados, de modo que os ap�ostolos, e todos os outros que se reuniam em tornode Jesus, n~ao fossem lig�a-lo diretamente �a presen�a dos guardas armados que seguiam t~ao de pertoos seus passos. Judas hegara mesmo a pensar em posar omo tendo apressado-se para avis�a-losda aproxima�~ao dos aptores; esse plano, ontudo, foi frustrado pela sauda�~ao sombria de Jesus aotraidor. Embora o Mestre haja usado de amabilidade para falar a Judas, ele saudou-o omo a umtraidor.Pedro, Tiago e Jo~ao e, ainda, uns trinta dos seus ompanheiros de aampamento t~ao logo viram aompanhia armada e om tohas ontornando o topo das olinas, logo souberam que esses soldadosvinham para prender Jesus; e todos eles orreram para baixo at�e perto da prensa de olivas onde oMestre estava sentado em solid~ao, sob a luz da lua. �A medida que a ompanhia aproximava-se de umlado, os três ap�ostolos e os seus ompanheiros vinham do outro lado. E, enquanto Judas adiantava-sea passos largos para abordar o Mestre, os dois grupos l�a �aram, im�oveis, om o Mestre entre eles eJudas preparando-se para estampar o beijo traidor na fronte de Jesus.A esperan�a do traidor era de que pudesse, ap�os onduzir os guardas ao Getsêmani, simplesmenteapontar Jesus para os soldados, ou no m�aximo umprir a promessa de saud�a-lo om um beijo, eent~ao rapidamente retirar-se da ena. Judas temia sobremodo que todos os ap�ostolos estivessempresentes e que onentrassem os seus ataques sobre ele, em astigo pelo seu atrevimento de trair aoseu amado instrutor. Mas, quando o Mestre saudou-o omo a um traidor, ele �ou t~ao onfuso que1903



n~ao fez nenhuma tentativa de fugir.Jesus empreendeu um �ultimo esfor�o para poupar Judas de tra��-lo de fato; e assim, antes que otraidor pudesse alan��a-lo, ele andou para o lado e, dirigindo-se ao soldado mais pr�oximo �a esquerda,o apit~ao dos romanos, disse: \A quem busais?" O apit~ao respondeu: \Jesus de Nazar�e". Ent~aoJesus adiantou-se imediatamente �a frente do o�ial e permaneeu almamente ali, na posi�~ao ma-jest�atia de um Deus de toda a sua ria�~ao, e disse: \Sou eu". Muitos dessa ompanhia armadahaviam ouvido Jesus ensinar no templo; outros haviam ouvido falar sobre as suas obras poderosase, quando o esutaram assim orajosamente anuniar a sua identidade, aqueles que estavam nas�leiras da frente reuaram subitamente. Eles haviam sido tomados de surpresa om o an�unio almoe majest�atio da sua pr�opria identidade. E n~ao havia, portanto, nenhuma neessidade de que Judasontinuasse om o seu plano de trai�~ao. Com ousadia, o Mestre havia revelado-se aos seus inimigos,que o poderiam ter prendido sem a ajuda de Judas. Mas o traidor preisava fazer algo para justi�ara sua presen�a junto a esses homens armados e, al�em disso, queria demonstrar que umpria a suaparte na barganha da trai�~ao para om os dirigentes dos judeus, e se fazer mereedor da grande re-ompensa e das honras que se aumulariam, esperava ele, sobre si, em reompensa pela sua promessade entregar Jesus nas m~aos deles.Enquanto os guardas refaziam-se da sua primeira vaila�~ao ao verem Jesus, e om o som da vozinusitada dele, e enquanto os ap�ostolos e dis��pulos aproximavam-se, Judas foi at�e Jesus e, apliandoum beijo na sua fronte, disse: \Salve, Mestre e Instrutor". E quando Judas abra�ou assim o seuMestre, Jesus disse: \Amigo, n~ao te bastava fazer isso! Tinhas, ainda, om um beijo, que trair oFilho do Homem?"Os ap�ostolos e dis��pulos �aram literalmente atônitos om o que viram. Por ummomento ningu�emse moveu. Ent~ao Jesus, desembara�ando-se do abra�o traidor de Judas, aminhou at�e os guardas esoldados e de novo perguntou: \A quem prourais?" E de novo o apit~ao disse: \Jesus de Nazar�e".E de novo Jesus respondeu: \Eu te disse que sou eu. Se, pois, busas a mim, deixa os outros iremem paz. Estou pronto para ir ontigo".Jesus estava pronto para ir de volta a Jerusal�em om os guardas, e o apit~ao dos soldados tamb�emestava disposto a permitir que os três ap�ostolos e os seus ompanheiros tomassem seu aminho empaz. Mas, antes que fossem apazes de sair do lugar, e omo Jesus permaneia l�a, aguardandoas ordens do apit~ao, um tal de Malo, o guarda-ostas s��rio do sumo saerdote, andou at�e Jesus epreparou-se para atar suas m~aos nas ostas, embora o apit~ao romano n~ao tivesse ordenado que Jesusdevesse ser amarrado assim. Quando Pedro e os seus amigos viram o seu Mestre sendo submetidoa essa indignidade, n~ao mais foram apazes de ontrolar-se. Pedro saou da sua espada e, om osoutros, avan�ou para golpear Malo. No entanto, antes que os soldados pudessem vir em defesa doservi�al do sumo saerdote, Jesus levantou a m~ao da proibi�~ao para Pedro e, usando de �rmeza, disse:\Pedro, guarda a tua espada. Aqueles que usam a espada pereer~ao pela espada. N~ao ompreendesque �e da vontade do Pai que eu beba deste �alie? E n~ao sabes tamb�em que eu poderia agora mesmoomandar mais de doze legi~oes de anjos e olaboradores deles, que me libertariam das m~aos dessespouos homens?"Jesus assim efetivamente dava um �m a essa demonstra�~ao de resistênia f��sia da parte dos seusseguidores, o que foi su�iente para despertar o medo no apit~ao dos guardas, que agora, om aajuda dos seus soldados, oloava pesadas m~aos sobre Jesus e o atava rapidamente. E, enquantoeles amarravam as suas m~aos om ordas grossas, Jesus disse-lhes: \Por que viestes ontra mimom espadas e om bast~oes omo se fossem apturar um ladr~ao? Eu estive diariamente onvoso notemplo, ensinando publiamente ao povo, e v�os n~ao �zestes nenhum esfor�o para levar-me".Quando Jesus estava sendo atado, o apit~ao, temendo que os seguidores do Mestre pudessemtentar resgat�a-lo, deu ordens para aptur�a-los; mas os soldados n~ao foram su�ientemente r�apidos;e havendo ouvido as ordens do apit~ao para prendê-los, os seguidores de Jesus fugiram �as pressas devolta para a ravina. Durante todo esse tempo Jo~ao Maros esteve esondido em um abrigo pr�oximo.1904



Quando os guardas partiram de volta para Jerusal�em om Jesus, Jo~ao Maros tentou sair do abrigopara alan�ar os ap�ostolos e os dis��pulos em fuga; mas, quando ele saiu, um dos �ultimos soldados,que esteve perseguindo os dis��pulos em fuga, passou por perto e, vendo esse jovem om o seu mantode linho, tentou peg�a-lo e quase onseguiu isso. De fato, o soldado hegou perto o su�iente de Jo~aopara agarr�a-lo pelo manto, mas o jovem mo�o livrou-se do manto, esapando nu, enquanto o soldadosegurava o manto vazio. Jo~ao Maros orreu at�e Davi Zebedeu na trilha de ima. Quando o garotoontou a Davi o que havia aonteido, ambos apressaram-se de volta at�e as tendas dos ap�ostolosadormeidos e informaram aos oito sobre a trai�~ao ao Mestre e a sua pris~ao.Quase no mesmo momento em que os oito ap�ostolos estavam sendo despertados, aqueles quehaviam fugido pela ravina vinham retornando, e eles todos se reuniram perto da prensa de olivas paradebater sobre o que deveriam fazer. Nesse meio tempo, Sim~ao Pedro e Jo~ao Zebedeu, esondidos entreas oliveiras, haviam j�a partido atr�as da multid~ao de soldados, guardas e servos, que agora levavamJesus de volta a Jerusal�em, omo se onduzissem um riminoso disposto a tudo. Jo~ao aompanhoua multid~ao bem de perto; Pedro, todavia, seguiu-a de longe. Ap�os esapar da garra do soldado,Jo~ao Maros obriu-se om um manto que enontrou na tenda de Sim~ao Pedro e Jo~ao Zebedeu. Elesuspeitava que os guardas estivessem levando Jesus para a asa de An�as, o sumo saerdote benem�erito;e, assim, ontornou por entre o pomar de oliveiras e hegou l�a antes da multid~ao, esondendo-se pertodo port~ao de entrada do pal�aio do sumo saerdote.183.4 A Disuss~ao na Prensa de OlivasTiago Zebedeu viu-se separado de Sim~ao Pedro e do seu irm~ao Jo~ao e, assim, agora se unia aos outrosap�ostolos e aos seus ompanheiros de aampamento, na prensa de olivas, para deliberar sobre o queeles deveriam fazer em vista da pris~ao do Mestre.Andr�e havia sido liberado de toda a responsabilidade na dire�~ao do grupo dos seus ompanheirosap�ostolos; e assim, nesta que era a maior de todas as rises nas suas vidas, ele �ara em silênio.Depois de uma disuss~ao informal urta, Sim~ao zelote subiu na mureta de pedra da prensa de olivas e,fazendo um apelo apaixonado de lealdade ao Mestre e �a ausa do Reino, exortou os seus ompanheirosap�ostolos e os outros dis��pulos a se apressarem em seguir a multid~ao e efetuar o resgate de Jesus. Amaioria do grupo estaria disposta a seguir a sua lideran�a atuante, n~ao fosse o onselho de Natanaelque se levantou no momento em que Sim~ao havia aabado de falar e hamou a aten�~ao de todos paraos ensinamentos tantas vezes repetidos de Jesus a respeito da n~ao-resistênia. Ele ainda lembrou-lhesde que Jesus, naquela mesma noite, havia instru��do a todos no sentido de que preservassem as suasvidas para a �epoa em que deveriam sair para o mundo, prolamando as boas-novas do evangelhodo Reino eleste. E Natanael foi enorajado nessa posi�~ao por Tiago Zebedeu, que agora ontavaa todos omo Pedro e outros saaram das suas espadas para defender o Mestre ontra a pris~ao; eomo Jesus pediu a Sim~ao Pedro e aos seus ompanheiros, om espadas, que embainhassem as suaslâminas. Mateus e Filipe tamb�em �zeram disursos, mas nada de de�nitivo saiu dessa disuss~ao,at�e que Tom�e, hamando a aten�~ao deles para o fato de que Jesus havia aonselhado a L�azaro quen~ao se expusesse �a morte, destaou que nada podiam fazer para salvar o seu Mestre, porquanto elese reusara a permitir os seus amigos de defendê-lo e persistia em abster-se de lan�ar m~ao dos seuspoderes divinos para frustrar os seus inimigos humanos. Tom�e persuadiu-os a espalharem-se, adahomem por si e separadamente, om o aordo de que Davi Zebedeu permaneesse no aampamento,mantendo um entro de oordena�~ao e uma sede-entral de mensageiros para o grupo. Por volta deduas e meia naquela manh~a, o ampo estava deserto; apenas Davi permaneia �a m~ao om três ouquatro mensageiros, os outros haviam sido despahados para assegurar a informa�~ao sobre o loalpara onde Jesus fora levado, e quanto ao que pretendiam fazer om ele.Cino dos ap�ostolos, Natanael, Mateus, Filipe e os gêmeos foram esonder-se em Betfage e emBetânia. Tom�e, Andr�e, Tiago e Sim~ao zelote estavam esondidos na idade. Sim~ao Pedro e Jo~ao1905



Zebedeu seguiram juntos para a asa de An�as.Pouo depois do amanheer, Sim~ao Pedro perambulou de volta ao aampamento do Getsêmani: erao retrato desanimado de um profundo desespero. Davi enviou-o, aompanhado por um mensageiro,para juntar-se ao seu irm~ao, Andr�e, que estava na asa de Niodemos, em Jerusal�em.At�e o �nal da rui�a�~ao, Jo~ao Zebedeu, omo Jesus havia instru��do que �zesse, permaneeusempre por perto e �a m~ao; e foi ele que supriu os mensageiros de Davi om as informa�~oes de horaem hora, que eles levavam a Davi no aampamento do jardim, e que ent~ao eram repassadas aosap�ostolos esondidos e �a fam��lia de Jesus.Por erto, o pastor foi golpeado e as ovelhas �aram dispersas! Conquanto todos vagamenteonstatassem que Jesus os tinha advertido, de antem~ao, exatamente sobre essa situa�~ao, estavamtodos demasiadamente hoados om o desapareimento s�ubito do Mestre, para serem apazes deusar as suas mentes de um modo normal.Era pouo depois do naser do dia e justamente depois de Pedro haver sido enviado para juntar-seao seu irm~ao, quando Jud�a, o irm~ao de Jesus na arne, hegou ao ampo, quase sem fôlego e, bemantes do resto da fam��lia de Jesus, para �ar sabendo apenas que o Mestre tinha sido j�a oloado napris~ao; e ele apressou-se de volta, estrada de Jeri�o abaixo, para levar essa informa�~ao �a sua m~ae eaos seus irm~aos e irm~as. Davi Zebedeu enviou um reado �a fam��lia de Jesus, por meio de Jud�a, paraque se reunissem na asa de Marta e Maria, em Betânia e para que l�a esperassem pelas not��ias queos seus mensageiros levariam regularmente a eles.Essa era a situa�~ao durante a segunda metade da noite de quinta-feira e das primeiras horas damanh~a da sexta-feira, no que onerne aos ap�ostolos, aos prinipais dis��pulos e �a fam��lia terrena deJesus. E o servi�o de mensageiros de Davi Zebedeu, ontinuou operando; da sua sede no aampamentodo Getsêmani, ele mantinha todos esses grupos e indiv��duos em ontato uns om os outros.183.5 A Caminho do Pal�aio do Sumo SaerdoteAntes de partirem do jardim, om Jesus, surgiu, entre o apit~ao judeu dos guardas do templo eo apit~ao romano da ompanhia de soldados, uma disuss~ao sobre o loal para onde deviam levarJesus. O apit~ao dos guardas do templo deu ordens para que os soldados o levassem a Caif�as, o sumosaerdote em exer��io. O apit~ao dos soldados romanos ordenou que Jesus fosse levado ao pal�aiode An�as, o antigo sumo saerdote e sogro de Caif�as. E assim foi feito porque os romanos estavamaostumados a lidar diretamente om An�as, e resolver om ele sobre todas as quest~oes que tinhama ver om a aplia�~ao, �a for�a, das leis elesi�astias judaias. E as ordens do apit~ao romano foramobedeidas; eles levaram Jesus �a asa de An�as para que este examinasse preliminarmente o aso.Judas marhava perto dos apit~aes, esutando tudo o que estava sendo dito, mas n~ao tomou partena disuss~ao, pois nem o apit~ao judeu nem tampouo o o�ial romano queriam falar om o traidor- de tal modo o desprezavam.Por volta desse momento Jo~ao Zebedeu, lembrando-se das instru�~oes do seu Mestre para perma-neer sempre por perto e �a m~ao, orreu at�e perto de Jesus enquanto ele aminhava entre os doisapit~aes. O omandante dos guardas do templo, ao ver Jo~ao vindo junto om eles, disse ao seuassistente: \Prende esse homem e amarra-o. Ele �e um dos seguidores deste homem". Mas quando oapit~ao romano ouviu isso e, olhou em volta e viu Jo~ao, ele deu ordens para que o ap�ostolo viesse at�eele, e que n~ao fosse molestado por ningu�em. Ent~ao o apit~ao romano disse ao apit~ao judeu: \Estehomem n~ao �e nem um traidor, nem um ovarde. Vi-o no jardim, e ele n~ao saou de uma espadapara resistir a n�os. Ele teve a oragem de vir aqui para estar om o seu Mestre, e nenhum homemoloar�a as m~aos nele. A lei romana permite que qualquer prisioneiro possa ter ao menos um amigopara aompanh�a-lo �a barra do tribunal, e este homem n~ao ser�a impedido de permaneer ao lado1906



do seu Mestre, o prisioneiro". E quando Judas ouviu isso, �ou t~ao envergonhado e humilhado queretardou o passo e se pôs atr�as do grupo, hegando ao pal�aio de An�as sozinho.E essa situa�~ao explia por que se permitiu a Jo~ao Zebedeu permaneer perto de Jesus, durantetodo o seu aminho de experiênias penosas, nessa noite e no dia seguinte. Os judeus �aram ommedo de falar qualquer oisa a Jo~ao ou de molest�a-lo, de qualquer maneira, pois ele havia onseguidoalgo omo o status de um onselheiro romano indiado para atuar omo observador das transa�~oes daorte elesi�astia dos judeus. A posi�~ao privilegiada de Jo~ao tornou-se ainda mais segura quando, aoentregar Jesus ao apit~ao dos guardas do templo, na porta do pal�aio de An�as, o romano, dirigindo-seao seu assistente, disse: \Vai junto om este prisioneiro e uida para que esses judeus n~ao o matemsem o onsentimento de Pilatos. Vigia para que eles n~ao o assassinem, e uida para que ao seu amigo,este galileu, seja permitido �ar junto e observar tudo o que aontee". E assim Jo~ao apaitou-separa estar perto de Jesus at�e o momento da sua morte na ruz, enquanto os outros dez ap�ostolosforam obrigados a permaneer esondidos. Jo~ao estava agindo sob a prote�~ao romana, e os judeusn~ao ousaram molest�a-lo at�e depois da morte do Mestre.Em todo o trajeto at�e o pal�aio de An�as, Jesus n~ao abriu a boa. Desde o momento da sua pris~aoat�e o de apresentar-se diante de An�as, o Filho do Homem n~ao disse uma palavra sequer.

1907



1908



Cap��tulo 184Perante o Tribunal do Sin�edrioOS REPRESENTANTES de An�as haviam instru��do seretamente ao apit~ao dos soldados romanosque trouxesse Jesus ao pal�aio dele, imediatamente depois de haver feito a sua pris~ao. O antigosumo saerdote desejava manter o seu prest��gio de autoridade elesi�astia prinipal dos judeus. Eletamb�em possu��a um outro prop�osito em deter Jesus na sua asa por v�arias horas, e que era o dedar tempo para onvoar legalmente uma reuni~ao da orte do sin�edrio. N~ao era legal onvoar umtribunal do sin�edrio antes da hora da oferenda do sarif��io matinal no templo, e esse sarif��io eraofereido por volta das três horas da manh~a.An�as sabia que uma orte de sinedristas estava aguardando no pal�aio do seu genro, Caif�as. Unstrinta membros do sin�edrio se ahavam reunidos na asa do sumo saerdote por volta da meia-noite,de modo a estarem prontos para julgar Jesus quando ele pudesse ser trazido diante deles. Estavamreunidos apenas os membros que se opunham forte e abertamente a Jesus e aos seus ensinamentos,posto que eram neess�arios apenas vinte e três deles para que um tribunal de julgamento fosseonstitu��do.Jesus passou era de três horas no pal�aio de An�as, no monte das Oliveiras, n~ao longe do jardimdo Getsêmani, onde o haviam apturado. Jo~ao Zebedeu estava livre e a salvo no pal�aio de An�as,n~ao apenas por ausa da palavra do apit~ao romano, mas tamb�em porque ele e o seu irm~ao Tiagoeram bem onheidos dos servi�ais mais antigos, havendo sido, muitas vezes, onvidados do pal�aio,pois o antigo sumo saerdote era um parente distante da m~ae deles, Salom�e.184.1 O Interrogat�orio de An�asEnriqueido om os impostos do templo, tendo o seu genro omo sumo saerdote em exer��io e man-tendo l�a as suas rela�~oes om as autoridades romanas, An�as de fato era o indiv��duo mais poderosoda omunidade judaia. Era um planejador e um manipulador pol��tio bem formado. Desejava tero ontrole dessa quest~ao ligada a Jesus; pois deis~oes muito importantes ele temia on��a-las inte-gralmente ao seu genro, que era bruso e preipitado. An�as queria assegurar-se de que o julgamentodo Mestre fosse mantido nas m~aos dos sadueus; temia a poss��vel simpatia de alguns dos fariseus,vendo que pratiamente todos os membros do sin�edrio, os que haviam esposado a ausa de Jesus,eram fariseus.An�as n~ao via Jesus h�a v�arios anos, desde a �epoa em que o Mestre, ao apresentar-se na sua asa,saiu imediatamente dali ao deparar om a frieza e a reserva om que fora reebido. An�as hegou apensar em prevaleer-se dessa antiga rela�~ao e ent~ao intentou persuadir Jesus a abandonar as suaspretens~oes e deixar a Palestina. Ele estava relutante em partiipar do assassinato de um bom homeme supunha que Jesus hegasse a esolher deixar o pa��s em lugar de ter de submeter-se �a morte. Mas,quando An�as se pôs diante do valente e deidido galileu, �ou logo sabendo que seria in�util fazer1909



tais propostas. Jesus estava ainda mais majestoso e bem equilibrado do que antes, segundo An�asonseguia reordar-se dele.Quando Jesus era jovem, An�as tivera um grande interesse por ele, mas agora, as suas rendas sendoamea�adas por aquilo que Jesus havia feito, muito reentemente, afastando os ambistas e outrosomeriantes do templo. Esse ato de Jesus havia despertado a inimizade do antigo sumo saerdote,muito mais do que os seus ensinamentos.An�as entrou na sua espa�osa sala de audiênias, sentou-se em uma grande adeira e mandou queJesus fosse trazido diante dele. Ap�os observar sileniosamente o Mestre por uns momentos, ele disse:\Tu ompreendes que algo dever�a ser feito quanto aos teus ensinamentos, j�a que est�as perturbando apaz e a ordem do nosso pa��s". E quando An�as olhou inquisidoramente para Jesus, o Mestre examinoufundo nos olhos dele, mas sem dar nenhuma resposta. De novo An�as falou: \Quais s~ao os nomes dosteus dis��pulos, al�em de Sim~ao zelote, o agitador?" De novo Jesus olhou-o de ima para baixo, masnada respondeu.An�as �ou onsideravelmente perturbado om a reusa de Jesus a responder �as suas perguntas,tanto que lhe disse: \Tu te importas om o quanto estou sendo amig�avel ontigo, ou n~ao? N~ao tensnenhum respeito pelo poder que eu detenho para de�nir sobre as quest~oes do teu futuro julgamento?"Depois de ouvir isso, Jesus disse: \An�as, sabes que poderias n~ao ter nenhum poder sobre mim seassim n~ao fosse permitido pelo meu Pai. Alguns gostariam de destruir o Filho do Homem porques~ao ignorantes, de nada sabem direito, mas tu, amigo, tu sabes o que est�as fazendo. Como podes,pois, rejeitar a luz de Deus?"A maneira am�avel om a qual Jesus falou a An�as quase o onfundiu. Mas ele havia j�a determinadona sua mente que Jesus devia deixar a Palestina, ou morrer; e assim tomou oragem para perguntar:\O que exatamente est�as tentando ensinar ao povo? O que tu alegas ser?" Jesus respondeu: \Tusabes muito bem o que eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu tenho ensinado nas sinagogase muitas vezes no templo, onde todos os judeus e muitos dos gentios têm ouvido a mim. Nada eudisse seretamente; por que, ent~ao, me perguntas sobre os meus ensinamentos? Por que n~ao onvoasaqueles que me ouviram e n~ao perguntas a eles? Sabes bem que toda Jerusal�em ouviu aquilo que eudisse, ainda que n~ao tenhas ouvido esses ensinamentos por ti mesmo". Antes, entretanto, que An�aspudesse repliar, o administrador dirigente do pal�aio, que estava bem perto, estapeou Jesus no rostoom a pr�opria m~ao, dizendo: \Como ousas responder ao sumo saerdote om tais palavras?" An�asnada fez para repreender o seu administrador, mas Jesus dirigiu-se a ele, dizendo: \Meu amigo, se oque eu tiver dito �e o mal, ent~ao d�a testemunho ontra o mal; mas se eu tiver dito a verdade, por quedeverias golpear-me?"Embora lamentasse que o seu administrador tivesse batido em Jesus, An�as era orgulhoso demaispara levar em onta essa quest~ao. Na sua onfus~ao ele retirou-se para uma outra sala, deixando Jesussozinho om os riados da asa e os guardas do templo por quase uma hora.Quando voltou, hegando at�e o lado do Mestre, ele disse: \Tu alegas ser o Messias, o Libertadorde Israel?" Disse Jesus: \An�as, tu me onhees desde a �epoa da minha juventude. Sabes que eun~ao pretendo ser nada, a n~ao ser o que o meu Pai designou para mim; e que eu fui enviado a todos oshomens gentios, tanto quanto aos judeus". Ent~ao An�as disse: \Foi dito para mim que tu pretendesser o Messias; isso �e verdade?" Jesus olhou para An�as; todavia, respondeu apenas: \Assim o dissestetu".Por volta desse momento, hegavam mensageiros do pal�aio de Caif�as para perguntar a que horasJesus seria levado diante da orte do sin�edrio e, j�a que estava pr�oximo o alvoreer do dia, An�as julgouser melhor enviar Jesus amarrado e sob a ust�odia dos guardas do templo, at�e Caif�as. Ele pr�oprioseguiu um pouo atr�as deles.
1910



184.2 Pedro no P�atioQuando a ompanhia de guardas e de soldados aproximou-se da entrada do pal�aio de An�as, Jo~aoZebedeu estava aminhando ao lado do apit~ao dos soldados romanos. Judas havia �ado a umaerta distânia para tr�as, e Sim~ao Pedro estava ainda mais atr�as. Depois de Jo~ao entrar no jardimdo pal�aio, junto om Jesus e os guardas, Judas veio ao port~ao, mas, vendo Jesus e Jo~ao, tomou adire�~ao da asa de Caif�as, onde sabia que o verdadeiro julgamento do Mestre teria lugar mais tarde.Logo depois que Judas saiu, Sim~ao Pedro hegou e, omo �ou diante do port~ao, Jo~ao o avistouexatamente quando iam levar Jesus ao pal�aio. A porteira que tomava onta da entrada onheiaJo~ao e, quando este falou om ela, pedindo que deixasse Pedro entrar, ela prontamente onsentiu.Pedro, ao entrar no p�atio do jardim, foi at�e a lareira de arv~ao, busando aqueer-se, pois a noiteestava muito fria. Ele sentia-se desloado ali entre os inimigos de Jesus e, de fato, n~ao se sentia noseu lugar. O Mestre n~ao instru��ra a ele que �asse perto e dispon��vel omo pedira a Jo~ao. Pedrodeveria estar om os outros ap�ostolos, que haviam sido espei�amente avisados para n~ao oloar assuas vidas em perigo durante os momentos do julgamento e da rui�a�~ao do seu Mestre.Pedro jogou fora a sua espada pouo antes de hegar ao port~ao do pal�aio, de modo que entroudesarmado no jardim de An�as. A sua mente estava em um redemoinho de onfus~ao; e ele mal podiaoneber que Jesus havia realmente sido preso. N~ao aptava a realidade da situa�~ao - que ele estavaali no jardim de An�as, aqueendo-se diante dos servi�ais do sumo saerdote. Fiava imaginando oque os outros ap�ostolos estariam fazendo e, ao revolver na sua mente omo �e que Jo~ao havia sidoadmitido no pal�aio, onluiu que isso se devesse ao fato de Jo~ao ser onheido dos servos, j�a quehavia pedido �a porteira para deix�a-lo entrar.Pouo depois que a porteira deixou Pedro entrar e, enquanto ele estava aqueendo-se junto �alareira, ela hegou perto dele e disse maliiosamente: \N~ao �es tamb�em tu um dos dis��pulos destehomem?" Ora, Pedro n~ao devia ter-se surpreendido om esse reonheimento, pois fora Jo~ao quehavia requisitado da mo�a que o deixasse passar pelo port~ao do pal�aio; mas Pedro estava em umestado tal de tens~ao nervosa que essa identi�a�~ao omo um dis��pulo deixou-o desequilibrado e, omum s�o pensamento dominando a sua mente - o de esapar om vida - , prontamente ele respondeu �apergunta da porteira dizendo: \N~ao, eu n~ao sou".Logo em seguida um outro servi�al veio a Pedro e perguntou: \Eu n~ao te vi no jardim, quandoeles prenderam este homem? N~ao �es um dos seus seguidores?" Pedro estava agora profundamentealarmado; ele n~ao via nenhum modo de esapar om seguran�a desses ausadores; e, assim, veemen-temente negou qualquer liga�~ao om Jesus, dizendo: \Eu n~ao onhe�o este homem, e n~ao sou umdos seus seguidores".Nesse momento a porteira hamou Pedro a um lado e disse: \Eu estou erta de que tu �es umdis��pulo desse Jesus, n~ao apenas porque um dos seus seguidores pediu-me que te deixasse entraraqui no jardim, mas a minha irm~a aqui tem te visto no templo om esse homem. Por que negas isso?"Quando Pedro ouviu a riada aus�a-lo, ele negou qualquer liga�~ao om Jesus, om muito praguejar eom juramentos, dizendo novamente: \Eu n~ao sou um seguidor deste homem; eu sequer o onhe�o;eu nuna ouvi falar dele antes".Pedro saiu de perto da lareira, por um momento, enquanto aminhava pelo jardim. Ele bemgostaria de ter fugido dali, mas temia atrair as aten�~oes sobre si. Sentindo frio, voltou para perto dalareira, e um dos homens ali perto disse: \Certamente tu �es um dos dis��pulos deste homem. EsseJesus �e galileu, e a tua fala te trai, pois tamb�em falas omo um galileu". E novamente Pedro negouqualquer liga�~ao om o seu Mestre.Pedro estava t~ao perturbado que busou esapar do ontato om os seus ausadores, saindo deperto do fogo e permaneendo s�o pr�oximo �a entrada. Depois de uma hora nesse isolamento, aporteira e a sua irm~a tiveram a oportunidade de passar por ele, e ambas de novo ausaram-no de1911



modo provoador de ser um seguidor de Jesus. E de novo ele negou a ausa�~ao. E, exatamentedepois de haver negado uma vez mais qualquer liga�~ao om Jesus, o galo antou; e Pedro lembrou-sedas palavras de aviso faladas a ele pelo seu Mestre, mais edo naquela mesma noite. Enquanto eleestava ali, de ora�~ao pesado e esmagado pelo sentimento de ulpa, as portas do pal�aio abriram-separa que passassem os guardas que levavam Jesus at�e a asa de Caif�as. Quando o Mestre passou porPedro, viu, sob a luz dos toheiros, a mara de desespero no rosto, anteriormente t~ao seguro de simesmo e aparentemente valente, do ap�ostolo, e, voltando-se, Jesus olhou para Pedro. Pedro jamaisse esqueeu daquele olhar enquanto viveu. Era um olhar de piedade misturada a um amor tal quenenhum homem mortal jamais ontemplou na fae do Mestre.Depois que Jesus e os guardas passaram para fora dos port~oes do pal�aio, Pedro seguiu-os, mass�o at�e uma erta distânia. Ele n~ao onseguia ir adiante. Sentou-se ao lado da estrada e horouamargamente. E depois de ter derramado essas l�agrimas de agonia, Pedro se pôs de p�e a aminharpara o aampamento, esperando enontrar o seu irm~ao Andr�e. Ao hegar no aampamento, enon-trou apenas Davi Zebedeu, que enviou um mensageiro para onduzi-lo at�e onde o seu irm~ao estavaesondido em Jerusal�em.Toda a experiênia de Pedro aonteeu no jardim do pal�aio de An�as, no monte das Oliveiras.Ele n~ao seguiu Jesus ao pal�aio do sumo saerdote Caif�as. O fato de Pedro haver sido levado �aonstata�~ao, pelo anto de um galo, de que havia negado repetidamente ao seu Mestre, india quetudo isso oorreu fora de Jerusal�em, pois era ontra a lei manter ria�~oes dom�estias de aves dentroda idade propriamente dita.Antes que o antar do galo enaminhasse Pedro de novo ao seu bom-senso, ele havia pensadoapenas, enquanto andava, a �m de se aqueer, para ima e para baixo, da entrada do pal�aio �alareira, em qu~ao espertamente se havia esquivado das ausa�~oes dos servi�ais; e em omo ele haviafrustrado o prop�osito deles de identi��a-lo om Jesus. At�e ent~ao, Pedro havia onsiderado apenasque esses servos n~ao possu��am nenhum direito moral ou legal de question�a-lo assim, e repetidamentehavia ongratulado-se a si pr�oprio pela maneira om a qual julgava haver evitado ser identi�ado e,possivelmente, submeter-se a ser preso. E n~ao oorrera a Pedro, antes do galo antar, que ele havianegado ao seu Mestre. E s�o quando Jesus olhou para ele �e que deu por si, que tinha deixado de estar�a altura dos seus privil�egios de embaixador do Reino.Havendo dado o primeiro passo, ao longo do aminho do ompromisso e da menor resistênia, n~aopareia a Pedro que houvesse outra sa��da a n~ao ser ontinuar no urso da onduta pela qual haviaoptado. �E neess�ario um ar�ater grande e nobre para, havendo ome�ado errado, voltar e retomar oaminho erto. Com muita freq�uênia a pr�opria mente tende a justi�ar a ontinuidade no aminhodo erro, uma vez que se tenha entrado nele.Pedro nuna areditou plenamente que pudesse ser perdoado, at�e haver enontrado o seu Mestre,depois da ressurrei�~ao, e onstatar que estava sendo reebido exatamente omo antes das experiêniasdessa noite tr�agia das nega�~oes.184.3 Perante o Tribunal dos SinedristasEram por volta de três e meia da madrugada, dessa sexta-feira, quando o saerdote prinipal, Caif�as,delarou onstitu��do o tribunal dos sinedristas, para a investiga�~ao; em seguida pedindo que Jesusfosse trazido perante eles para ser julgado formalmente. Em três oasi~oes pr�evias, o sin�edrio haviaderetado a morte de Jesus; om uma ampla maioria de votos, havia deidido que ele mereia a mortepor ausa�~oes informais de usurpar a lei, de blasfêmia e de insultar as tradi�~oes dos pais de Israel.N~ao se tratava de uma reuni~ao do sin�edrio onvoada regularmente e n~ao estava sendo realizadano loal habitual, a sala de pedra lavrada no templo. Esse era um tribunal espeial de uns trinta1912



sinedristas e que haviam sido onvoados ao pal�aio do sumo saerdote. Jo~ao Zebedeu estava presentejunto om Jesus durante este assim hamado julgamento.Como esses saerdotes prinipais, esribas, sadueus e alguns dos fariseus gabavam-se de que Jesus,o perturbador da posi�~ao deles e desa�ador da sua autoridade estava agora detido seguramente nassuas m~aos! E estavam deididos a n~ao o deixar esapar vivo das suas garras vingativas.Normalmente, ao julgarem um homem sob uma ausa�~ao apital, os judeus proediam om umagrande prudênia e provideniavam toda a garantia de eq�uidade na sele�~ao de testemunhas e emtoda a onduta do tribunal. Mas, nessa oasi~ao, Caif�as se fazia mais de promotor do que um juizimparial.Jesus apareeu perante esse tribunal om as suas vestes habituais e om as suas m~aos atadasjuntas nas suas ostas. Toda a orte enontrava-se espantada e um tanto onfusa om aquele portemajestoso. Nuna em toda a sua vida haviam oloado os seus olhos sobre um prisioneiro omo este,nem preseniado a uma tal ompostura em um homem uja vida estava sob julgamento.A lei judaia exigia que ao menos duas testemunhas onordassem sobre qualquer ponto, antes queuma ausa�~ao pudesse ser feita ontra o prisioneiro. Judas n~ao podia ser usado omo uma testemunhaontra Jesus: pois a lei judaia proibia espei�amente que a testemunha fosse um traidor. Mais devinte testemunhas falsas estavam �a m~ao para atestar ontra Jesus, mas os seus testemunhos eram t~aoontradit�orios e t~ao visivelmente fraudulentos que os pr�oprios sinedristas muito se envergonhavam detoda aquela situa�~ao. Jesus permaneeu l�a, olhando benignamente para esses perjuros; e, em si, a suaompostura deixava desonertadas as testemunhas mentirosas. Durante todos esses testemunhosfalsos, o Mestre, em nenhum momento, disse uma palavra que fosse; sequer respondeu �as v�ariasausa�~oes falsas.A primeira vez que dois dos testemunhos apresentaram algo omo uma semelhan�a em estaremde aordo foi quando dois homens atestaram que haviam ouvido Jesus dizer durante um dos seusdisursos no templo que ele \destruiria esse templo feito om as m~aos do homem e em três diasfaria um outro templo sem empregar m~aos humanas". Isso n~ao era exatamente o que Jesus dissera,independentemente do fato de que ele havia apontado para o pr�oprio orpo ao fazer aquele oment�ario.Embora o sumo saerdote tivesse gritado para Jesus: \N~ao repondes a nenhuma dessas ausa�~oes?"Jesus n~ao abriu a boa. Permaneeu ali em silênio, enquanto todas essas testemunhas falsas faziamas suas delara�~oes. O �odio, o fanatismo e o exagero inesrupuloso de tal modo araterizaram aspalavras desses perjuros, que os seus testemunhos desmoronavam nos pr�oprios embara�os. O modomelhor para refutar as suas ausa�~oes falsas foi o silênio almo e majestoso do Mestre.Pouo depois do in��io das delara�~oes das testemunhas falsas, An�as hegou e tomou o seu assentoao lado de Caif�as. An�as agora se levantava e argumentava que essa amea�a feita por Jesus de destruiro templo era su�iente para justi�ar três ausa�~oes ontra ele:1. Que era ele um perigoso desareditador para o povo. Que ensinava oisas imposs��veis a eles eque os enganava de outros modos.2. Que era um revoluion�ario fan�atio, pois advogava que oloassem m~aos violentas no templosagrado, ou ent~ao omo poderia destru��-lo?3. Que ensinava magia, pois prometera onstruir um novo templo, e ainda sem a ajuda das m~aos.O sin�edrio inteiro j�a tinha onordado que Jesus era ulpado por transgress~oes das leis judaias, asquais demandavam a sua morte, mas eles estavam agora mais preoupados em desenvolver ausa�~oesa respeito da sua onduta e dos ensinamentos, que servissem omo justi�ativa para que Pilatospronuniasse a senten�a de morte ao prisioneiro. Eles sabiam que deviam assegurar o onsentimentodo governador romano, antes que Jesus pudesse legalmente ser levado �a morte. E An�as estavadeidido a ontinuar a fazer pareer que Jesus era um instrutor perigoso demais para ser deixado emliberdade junto ao povo. 1913



Mas Caif�as n~ao podia mais suportar a vis~ao do Mestre ali, om um perfeito dom��nio de si e emum silênio inquebrant�avel. Ele pensava saber ao menos um modo pelo qual o prisioneiro pudesseser induzido a falar. E assim, ele aorreu at�e o lado de Jesus e, saudindo o seu dedo ausador norosto do Mestre, disse: \Eu te onjuro, em nome do Deus vivo, a que nos diga se �es o Libertador,o Filho de Deus". Jesus respondeu a Caif�as: \Eu sou. Logo irei para o Pai, e em breve o Filho doHomem ser�a investido om o poder e uma vez mais ter�a soberania sobre as hostes do �eu".O sumo saerdote, ao ouvir Jesus dizendo essas palavras, �ou exessivamente enraiveido e,rasgando a sua veste externa, exlamou: \Que neessidade temos de mais testemunhos? Vede, agoratodos v�os ouvistes a blasfêmia deste homem. O que pensais agora que deve ser feito a esse blasfemoe usurpador da lei?" E eles todos responderam em un��ssono: \Ele �e digno de morte; que sejarui�ado".Jesus n~ao manifestou nenhum interesse por qualquer pergunta feita a ele, quando diante de An�asou dos sinedristas, exeto pela pergunta relativa �a sua miss~ao de auto-outorga. Quando perguntado:era ele o Filho de Deus; Jesus respondeu instantânea e inequivoamente de modo a�rmativo.An�as desejava que o julgamento ontinuasse ainda, e que as ausa�~oes de uma natureza de�nidaa respeito da rela�~ao de Jesus om a lei e om as institui�~oes romanas fossem formuladas parauma apresenta�~ao subseq�uente a Pilatos. Os onselheiros estavam ansiosos para levar essas quest~oesrapidamente a um �m, n~ao apenas porque era o Dia da Prepara�~ao para a P�asoa, e nenhum trabalhoseular devia ser feito depois do meio-dia, mas tamb�em porque eles temiam que Pilatos pudesse aqualquer momento voltar a Cesar�eia, apital romana da Jud�eia, pois estava em Jerusal�em apenaspara a elebra�~ao da P�asoa.Entretanto, An�as n~ao teve êxito em manter o ontrole da orte. Depois que Jesus, de um modoinesperado, havia respondido a Caif�as, o sumo saerdote se adiantou e esbofeteou-o no rosto oma pr�opria m~ao. An�as �ou verdadeiramente hoado quando viu os outros membros da orte, aopassarem por ele, antes de sair da sala, uspindo no rosto de Jesus, e, muitos deles, de um modozombeteiro, estapeando-o no rosto om a palma das suas m~aos. E assim, em desordem e onfus~aoinauditas, essa primeira sess~ao do julgamento sinedrista de Jesus terminou, depois das quatro e meiada manh~a.Trinta ju��zes falsos, heios de preoneitos e egos pelas tradi�~oes, om as suas testemunhas forja-das, têm a pretens~ao de julgar o justo Criador de um universo. E esses ausadores extremados �amexasperados om o silênio majestoso e om a presen�a magn���a desse Deus-homem. O seu silênio�e terr��vel de suportar; a sua palavra �e destemidamente desa�ante. Ele permanee inarred�avel diantedas amea�as deles e n~ao se intimida om os seus ataques. O homem julga a Deus, e ainda assim Eleos ama e, se pudesse, os salvaria.
184.4 A Hora da Humilha�~aoA lei judaia ent~ao exigia que, na quest~ao da delara�~ao da senten�a de morte, houvesse duas sess~oesdo tribunal. Essa segunda sess~ao devia ser efetuada no dia seguinte ao da iniial; e, o tempo entre asduas, os membros do tribunal deveriam pass�a-lo em jejum e relus~ao. Mas esses homens n~ao podiamesperar at�e o dia seguinte para on�rmarem a sua deis~ao de que Jesus devia morrer. E esperaramapenas uma hora. Nesse meio tempo, Jesus foi deixado na sala do tribunal sob a ust�odia dosguardas do templo, que, om os servos do sumo saerdote, se divertiam em lan�ar todas as esp�eiesde indignidades sobre o Filho do Homem. Zombaram dele, uspiram nele e esbofetearam-no omrueldade. E batiam-lhe no rosto om um vergalh~ao e diziam: \Faze uma profeia, tu Libertador,sobre quem foi que bateu em ti". E assim eles ontinuaram por uma hora inteira, insultando emaltratando esse homem da Galil�eia que n~ao opunha resistênia.1914



Durante essa tr�agia hora de sofrimento, de prova�~oes e de zombaria perante guardas e servosignorantes e insens��veis, Jo~ao Zebedeu esperou om um terror solit�ario em uma sala adjaente. Logoque esses abusos ome�aram, Jesus indiou a Jo~ao, om um aeno de abe�a, que ele devia retirar-se. O Mestre bem sabia que, se permitisse ao seu ap�ostolo permaneer na sala e testemunhar essasindignidades, o ressentimento dentro de Jo~ao seria t~ao forte a ponto de produzir uma explos~ao deindigna�~ao e protesto que, provavelmente, resultaria na sua morte.Durante essa hora terr��vel, Jesus n~ao murmurou uma palavra sequer. Para essa alma humanabranda e sens��vel, unida, em uma rela�~ao de pessoalidade, ao Deus de todo esse universo, n~ao houvenenhum momento mais amargo, no �alie da sua humilha�~ao, do que essa hora terr��vel �a merê dessesguardas e servos ignorantes e ru�eis, que haviam sido estimulados a abusar dele pelo exemplo dosmembros desse hamado tribunal sinedrista.O ora�~ao humano, ertamente, n~ao pode oneber o estremeimento de indigna�~ao que varreutodo um vasto universo, quando as inteligênias elestes puderam testemunhar seu amado sobe-rano sendo submetido �a vontade de algumas das suas riaturas, ignorantes e desviadas, na esferadesafortunada e obsureida pelo peado, de Urantia.Qual ent~ao �e esse vest��gio do animal, no homem, que o leva a querer insultar e agredir �siamenteaquilo que n~ao pode alan�ar espiritualmente, nem oneber inteletualmente? No homem meio ivi-lizado espreita ainda uma brutalidade maldosa, que busa liberar-se sobre aqueles que s~ao superioresem sabedoria e em alane espiritual. Vede a maldosa grosseria e a feroidade brutal desses homenssupostamente ivilizados, que sentem uma erta forma de prazer animal om o ataque f��sio ao Filhodo Homem, que n~ao opunha resistênia. Enquanto esses insultos, sarasmos e golpes a��am sobreJesus, ele n~ao se defendia, masele n~ao estava sem defesa. Jesus n~ao foi venido, ele meramente n~aolutou no sentido material.E esses s~ao os momentos das maiores vit�orias do Mestre em toda a sua arreira longa e importantede riador, sustentador e salvador de um universo vasto e variado. Tendo vivido, em sua plenitude,uma vida para revelar Deus ao homem, Jesus est�a agora engajado em fazer uma revela�~ao, nova esem preedentes, do homem para Deus. Jesus est�a agora revelando aos mundos o triunfo �nal sobretodos os medos do isolamento da pessoalidade da riatura. O Filho do Homem �nalmente onseguiua realiza�~ao da identidade omo Filho de Deus. Jesus n~ao hesita em a�rmar que ele e o Pai s~ao Um;e, na base do fato e da verdade dessa experiênia suprema e superna, ele exorta todos os rentes doReino a tornarem-se um om ele, omo ele e o seu Pai s~ao Um. A experiênia viva na religi~ao de Jesus,assim, passa a ser a t�enia segura e erta por meio da qual os mortais, espiritualmente isolados eosmiamente solit�arios, da Terra, tornam-se apazes de esapar do isolamento da pessoalidade, omtodas as suas seq�uelas de medo e de sentimentos assoiados de desamparo. Nas realidades fraternasdo Reino do �eu, os �lhos de Deus pela f�e enontram a liberta�~ao �nal do isolamento do eu, tantopessoal quanto planetariamente. O rente onheedor de Deus experimenta resentemente o êxtasee a grandeza da soializa�~ao espiritual em uma esala universal - a idadania no alto, assoiada �arealiza�~ao eterna do destino divino de alane da perfei�~ao.184.5 A Segunda Reuni~ao do Tribunal�As ino horas e trinta minutos, o tribunal retomou os trabalhos, e Jesus foi levado para a salaadjaente, onde Jo~ao esperava. Ali o soldado romano e os guardas do templo vigiaram Jesus, enquantoa orte ome�ava a formula�~ao das ausa�~oes que deviam ser apresentadas a Pilatos. An�as deixoularo para os seus ompanheiros que a ausa�~ao de blasfêmia n~ao deveria ter nenhuma importâniapara Pilatos. Judas estava presente durante essa segunda reuni~ao do tribunal, mas n~ao testemunhou.Essa sess~ao do tribunal durou apenas meia hora e, quando suspenderam-na, para irem diantede Pilatos, eles haviam delineado a ausa�~ao de Jesus, para fazê-lo mereedor da pena de morte,1915



resumindo-a em três motivos:1. Que era um pervertedor da na�~ao judaia; que enganara o povo e initara-o �a rebeli~ao.2. Que ensinava o povo a reusar pagar o tributo a C�esar.3. Que, om a pretens~ao de ser um rei e fundador de uma nova esp�eie de reino, initava �a trai�~aoontra o imperador.Todo esse proedimento era irregular e totalmente ontr�ario �as leis judaias. N~ao havia duastestemunhas que tivessem onordado em qualquer quest~ao, exeto aqueles que testemunharam arespeito da a�rma�~ao de Jesus sobre destruir o templo, edi�ando-o novamente em três dias. Emesmo a respeito desse ponto, nenhuma testemunha falou pela defesa, nem foi Jesus hamado aexpliar sobre a inten�~ao do que havia dito.O �unio ponto baseado no qual o tribunal poderia tê-lo julgado om onsistênia teria sido o dablasfêmia, e o julgamento dela teria que repousar inteiramente no pr�oprio testemunho dele. Mesmono que onernia �a blasfêmia, eles deixaram de proeder a uma vota�~ao formal sobre a pena de morte.E, agora, presumiram formular três ausa�~oes, om as quais ir perante Pilatos, e sobre as quaisnenhuma testemunha tinha sido ouvida, e que foram deididas quando da ausênia do prisioneiroausado. E quando isso foi feito, três dos fariseus deixaram o tribunal; queriam ver Jesus destru��do,mas n~ao formulariam ausa�~oes ontra ele sem testemunhas e na sua ausênia.Jesus n~ao apareeu novamente perante o tribunal sinedrista. Eles n~ao queriam ter de olhar nova-mente para o seu rosto, enquanto julgavam a sua vida inoente. Jesus n~ao sabia (omo homem) dasausa�~oes formais deles, at�e tê-las ouvido de Pilatos.Enquanto Jesus enontrava-se na sala om Jo~ao e os guardas, e enquanto o tribunal estava na suasegunda sess~ao, algumas entre as mulheres do pal�aio do sumo saerdote, junto om as suas amigas,vieram para ver o estranho prisioneiro, e uma delas perguntou-lhe: \Tu �es o Messias, o Filho deDeus?" E Jesus respondeu: \Se eu te disser, tu n~ao rer�as em mim; e se eu te perguntar, tu n~aoresponder�as".�As seis horas naquela manh~a Jesus foi levado, da asa de Caif�as, para ompareer perante Pilatos,a �m de ver-se on�rmada a senten�a de morte que esse tribunal sinedrista havia, desse modo injustoe irregular, deretado.
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Cap��tulo 185O Julgamento diante de PilatosPOUCO depois das seis horas dessa manh~a de sexta-feira, 7 de abril, do ano 30 d.C., Jesus foi levadoperante Pilatos, ent~ao prourador romano do governo da Jud�eia, Samaria e Idum�eia, sob a supervis~aoimediata do emiss�ario da S��ria. Amarrado, o Mestre foi levado �a presen�a do governador romanopelos guardas do templo; e estava aompanhado de era de inq�uenta dos seus ausadores, inluindoo tribunal sinedrista (prinipalmente os sadueus), Judas Isariotes, o sumo saerdote, Caif�as, e oap�ostolo Jo~ao. An�as n~ao apareeu diante de Pilatos.Pilatos estava de p�e e pronto para reeber esse grupo de visitantes madrugadores, pois havia sidoinformado, por aqueles que na noite anterior haviam assegurado o seu onsentimento para empregaros soldados romanos na deten�~ao do Filho do Homem, de que Jesus seria trazido perante ele bem edo.Havia sido arranjado que esse julgamento tivesse lugar em frente ao pret�orio, uma onstru�~ao feitaem omplemento �a fortaleza de Antônia, onde Pilatos e a sua esposa possu��am o seu quartel-general,para quando permaneessem em Jerusal�em.Embora Pilatos tenha onduzido grande parte do interrogat�orio de Jesus, dentro das salas dopret�orio, o julgamento p�ublio foi realizado do lado de fora, nos degraus que levavam �a entradaprinipal. Era uma oness~ao aos judeus, que se reusaram a entrar em qualquer edif��io gentio ondeo fermento pudesse ser usado nesse Dia da Prepara�~ao para a P�asoa. Essa onduta n~ao apenas ostornava impuros para os erimoniais, privando-os, portanto, de ompartilhar da festa vespertina dea�~ao de gra�as, omo tamb�em faria om que fosse neess�ario que eles se sujeitassem �as erimônias depuri�a�~ao depois do pôr-do-sol, antes de poderem partiipar da eia de P�asoa.Conquanto esses judeus n~ao tivessem, de nenhum modo, tido a sua onsiênia perturbada aofazerem intrigas para efetivar o assassinato judiial de Jesus, eles enhiam-se de esr�upulos no quedizia respeito a todas essas quest~oes de limpeza erimonial e de regularidade do umprimento dastradi�~oes. E esses judeus n~ao foram os �unios a deixar de reonheer as obriga�~oes elevadas e santasde natureza divina, ao darem uma aten�~ao mais metiulosa a oisas de menos importânia para obem-estar humano, tanto no tempo quanto na eternidade.185.1 Pônio PilatosSe Pônio Pilatos n~ao tivesse sido um governador razoavelmente bom das prov��nias menores, Tib�erion~ao o teria suportado omo prourador da Jud�eia por dez anos. Embora fosse um administradorbastante bom, era moralmente ovarde. N~ao era um homem de grandeza su�iente para ompreendera natureza da sua tarefa omo governador dos judeus. Ele nuna divisou o fato de que esses hebreuspossu��am uma religi~ao verdadeira, uma f�e pela qual estavam dispostos a morrer; al�em de haveremmilh~oes e milh~oes deles, espalhados aqui e ali por todo o imp�erio, que enaravam Jerusal�em omo osantu�ario da sua f�e e tinham um respeito pelo sin�edrio omo sendo o mais alto tribunal na Terra.1917



Pilatos n~ao gostava dos judeus, e esse �odio profundo edo ome�ou a manifestar-se. De todasas prov��nias romanas, n~ao havia nenhuma mais dif��il de governar do que a Jud�eia. Pilatos nunaompreendeu realmente os problemas que a administra�~ao dos judeus abrangia e, assim, muito edona sua experiênia de governador, ele ometeu uma s�erie de grandes erros quase fatais e pratiamentesuiidas. E foram tais erros que deram aos judeus um tal poder sobre ele. Quando eles queriaminueniar as suas deis~oes, tudo o que tinham a fazer era amea�ar om uma revolta, e Pilatosapitulava rapidamente. E essa aparente vaila�~ao, ou falta de oragem moral do prourador, eradevida prinipalmente �a mem�oria de um erto n�umero de ontrov�ersias que ele havia mantido om osjudeus e porque em todos os asos, ategoriamente, eles haviam levado a melhor. Os judeus sabiamque Pilatos sentia medo deles, que ele temia pela pr�opria posi�~ao perante Tib�erio; e eles usaram aonsiênia disso omo desvantagem, ontra o governador, em in�umeras oasi~oes.O desagrado que os judeus mantinham para om Pilatos surgiu depois de muitos onitos infelizes.Primeiro, ele n~ao levou a s�erio o profundo preoneito deles ontra todas as imagens, onsiderando-as s��mbolos de adora�~ao id�olatra. E, assim, permitiu que os soldados entrassem em Jerusal�em semremover as imagens de C�esar das suas bandeiras, omo havia sido a pr�atia dos soldados romanossob o omando do seu predeessor. Uma grande delega�~ao de judeus aguardou por Pilatos duranteino dias, implorando-lhe que tirasse essas imagens dos estandartes militares. Ele reusou-se om-pletamente a aeder ao pedido deles e amea�ou-os om a morte imediata. Pilatos, sendo ele pr�oprioum �etio, n~ao ompreendia que homens om fortes sentimentos religiosos n~ao hesitassem em morrerpelas pr�oprias onvi�~oes religiosas; e, pois, �ou onsternado quando esses judeus alinharam-se,desa�antes, diante do seu pal�aio, oloando as suas faes no h~ao, dizendo que estavam prontospara morrer. Pilatos, s�o ent~ao, ompreendeu que havia feito uma amea�a que n~ao estava disposto aumprir. Ele reuou, ordenou que as imagens fossem removidas dos estandartes dos seus soldadosem Jerusal�em, e viu-se, daquele dia em diante, sujeito grandemente aos aprihos dos l��deres judeus,que desse modo haviam desoberto a sua fraqueza ao fazer amea�as que temia umprir.Posteriormente Pilatos determinou reonquistar esse prest��gio perdido e assim ele fez os esudos doimperador, tais omo eram usados omumente para a adora�~ao de C�esar, serem oloados nas paredesdo pal�aio de Herodes em Jerusal�em. Quando os judeus protestaram, ele foi inex��vel. Reusou-se aesutar os protestos, e eles, prontamente, apelaram para Roma, e o imperador tamb�em prontamenteordenou que os esudos ofensivos fossem removidos. E ent~ao Pilatos passou a ser tido om menosapre�o ainda do que antes.Uma outra oisa que o oloou em grande desprest��gio, junto aos judeus, foi ele ter ousado retirardinheiro do tesouro do templo para pagar a onstru�~ao de um novo aqueduto que daria maiorsuprimento de �agua aos milh~oes de visitantes de Jerusal�em na �epoa das grandes festas religiosas.Os judeus sustentaram que apenas o sin�edrio poderia desembolsar os fundos do templo, e nunaessaram de ensurar Pilatos por essa ordem abusiva. Nada menos do que vinte tumultos e muitoderramamento de sangue resultaram dessa deis~ao. A �ultima dessas revoltas s�erias teve a ver om amatan�a de um grande grupo de galileus, quando estavam no seu ulto no altar.�E signi�ativo que, onquanto esse vailante dirigente romano haja sari�ado Jesus por ausa doseu medo dos judeus, para salvaguardar a sua posi�~ao pessoal, ele �nalmente tenha sido deposto emonseq�uênia de um massare desneess�ario de samaritanos a prop�osito das pretens~oes de um falsoMessias que liderou tropas at�e o monte Gerizim, onde pretendia predizer que os vasos do temploestivessem enterrados; e motins ferozes aonteeram quando ele n~ao onseguiu revelar o loal ondeestava esondido o vasilhame sagrado, omo havia prometido. Em onseq�uênia desse epis�odio, oembaixador da S��ria mandou Pilatos de volta para Roma. Tib�erio morreu enquanto Pilatos estavaa aminho de Roma, e n~ao mais ele foi apontado omo prourador da Jud�eia. Nuna de fato elereuperou-se ompletamente da ondena�~ao ao pesar, por ter onsentido na rui�a�~ao de Jesus.N~ao enontrando prest��gio aos olhos do novo imperador, ele afastou-se, indo para a prov��nia deLausane, onde posteriormente ometeu o sui��dio.1918



Cl�audia Pr�oula, esposa de Pilatos, havia ouvido falar de Jesus por meio de informa�~oes da suaamareira, que era uma rente fen��ia do evangelho do Reino. Ap�os a morte de Pilatos, Cl�audiapassou a identi�ar-se de modo proeminente om a difus~ao das boas-novas.E tudo isso explia muito do que aonteeu nessa tr�agia sexta-feira pela manh~a. �E f�ail ompre-ender por que os judeus tiveram a presun�~ao de dar ordens a Pilatos - fazendo-o levantar-se �as seishoras para julgar Jesus - e tamb�em por que eles n~ao hesitaram em amea�ar entreg�a-lo ao imperador,por trai�~ao, aso ele ousasse reusar-se a umprir as exigênias deles quanto �a morte de Jesus.Um governador romano ondigno, que n~ao se houvesse envolvido de modo desvantajoso omos dirigentes dos judeus, jamais teria permitido a esses fan�atios religiosos, sedentos de sangue, queausassem a morte de um homem que havia delarado, ele pr�oprio, n~ao haver ometido nenhuma faltae ser inoente de falsas ausa�~oes. Roma ometeu um erro grave, um erro de onseq�uênias profundas,nos assuntos da Terra, quando enviou a medioridade de um Pilatos para governar a Palestina.Tib�erio teria feito melhor se tivesse enviado aos judeus o melhor administrador de prov��nias doimp�erio.185.2 Jesus Apresenta-se diante de PilatosQuando Jesus e os seus ausadores haviam-se reunido na frente da sala de julgamento de Pilatos, ogovernador romano saiu e, dirigindo-se a todos ali reunidos, perguntou: \Que ausa�~ao trazeis ontraeste homem?" Os sadueus e os onselheiros, havendo tomado a si a tarefa de oloar Jesus fora do seuaminho, tinham deidido ir perante Pilatos e pedir a on�rma�~ao da senten�a de morte pronuniadaontra Jesus, evitando querer fazer ausa�~oes de�nidas. E por isso o porta-voz do tribunal sinedristarespondeu a Pilatos: \Se este homem n~ao fosse um malfeitor, n�os n~ao o estar��amos entregando a ti".Quando Pilatos observou que eles estavam relutantes em a�rmar as suas ausa�~oes ontra Jesus,embora ele soubesse que haviam estado toda a noite deliberando quanto �a sua ulpa, ele respondeu-lhes: \J�a que deidistes por n~ao fazer nenhuma ausa�~ao de�nida, por que n~ao levais este homempara julg�a-lo de aordo om as vossas pr�oprias leis?"O esritur�ario do tribunal do sin�edrio, ent~ao, disse a Pilatos: \N~ao �e legal que n�os oloquemosqualquer homem sob a pena de morte, e esse perturbador da nossa na�~ao �e digno de morrer pelasoisas que ele disse e fez. E por isso viemos diante de ti busar a on�rma�~ao desse dereto".Compareer perante o governador romano om essa tentativa de esapat�oria revelava, n~ao apenas amalevolênia e o mau humor dos sinedristas para om Jesus, mas tamb�em a sua falta de respeito pelaeq�uidade, a honra e a dignidade de Pilatos. Que afronta a desses idad~aos s�uditos, a de ompareerdiante do seu governador provinial pedindo um dereto de exeu�~ao ontra um homem, antes deassegurar a ele um julgamento justo e sem apresentar sequer ausa�~oes riminais de�nidas ontra ele!Pilatos sabia alguma oisa do trabalho de Jesus entre os judeus, e onjeturava que as ausa�~oesposs��veis ontra ele tivessem a ver om viola�~oes das leis elesi�astias dos judeus; e por isso ele tentoureenviar o aso de volta ao tribunal deles pr�oprios. Novamente, Pilatos deleitou-se de fazer om queeles onfessassem publiamente que eram impotentes para pronuniar e exeutar a senten�a de morte,ainda que fosse a um da sua pr�opria ra�a e a quem eles passaram a desprezar om �odio amargo einvejoso.H�a apenas algumas pouas horas, um pouo antes da meia-noite e ap�os ele ter onedido a per-miss~ao de usarem os soldados romanos para efetuar a pris~ao sereta de Jesus, Pilatos havia ouvido,da sua mulher, Cl�audia, mais oisas a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos. Cl�audia, ent~aoquase onvertida ao juda��smo, tornou-se mais tarde uma rente onvita do evangelho de Jesus.Pilatos gostaria de ter adiado essa audiênia, mas perebeu que os l��deres judeus se enontravamdeterminados a levar o aso at�e o �m. Ele sabia que essa manh~a n~ao apenas era a de prepara�~ao da1919



P�asoa, mas que esse dia, sendo sexta-feira, era tamb�em o Dia da Prepara�~ao para o s�abado judeu,dia de ora�~ao e de desanso.Pilatos, sendo extremamente sens��vel ao modo desrespeitoso pelo qual esses judeus o haviamabordado, n~ao estava inlinado a aeder �as suas demandas para que Jesus fosse senteniado �a morte,sem um julgamento. Depois, portanto, de ter esperado uns momentos para que eles apresentassemas suas ausa�~oes ontra o prisioneiro, voltou-se para eles e disse: \Eu n~ao senteniarei este homem �amorte sem um julgamento; nem onsentirei em interrog�a-lo at�e terdes apresentado as vossas ausa�~oesontra ele, por esrito".Quando o sumo saerdote e os outros ouviram Pilatos dizer isso, eles deram um sinal para oesriv~ao do tribunal, que por sua vez passou �as m~aos de Pilatos as ausa�~oes esritas ontra Jesus.E essas ausa�~oes eram:\O tribunal sinedrista onsidera este homem um malfeitor e um perturbador da nossa na�~ao,sendo, pois, ulpado de:\1. Subverter a nossa na�~ao e initar nosso povo �a rebeli~ao.\2. Proibir o povo de pagar o tributo a C�esar.\3. Chamar a si pr�oprio de rei dos judeus e de pregar a funda�~ao de um novo reino".Jesus n~ao havia sido julgado de maneira regulamentar, nem fora legalmente onsiderado ulpadopor nenhuma dessas ausa�~oes. Ele nem pudera ouvir tais inrimina�~oes quando pela primeira vezforam feitas, mas Pilatos o havia trazido do pret�orio, onde estivera sob a ust�odia dos guardas, einsistia que essas ausa�~oes fossem repetidas diante de Jesus.Ao ouvir essas ausa�~oes, Jesus bem sabia que n~ao havia sido interrogado sobre tais quest~oesperante o tribunal judaio. E tampouo Jo~ao Zebedeu e os pr�oprios ausadores nada sabiam de tudoisso. Mas Jesus n~ao respondeu a essas den�unias falsas. Mesmo quando Pilatos ordenou que elerespondesse aos seus ausadores, ele n~ao abriu a boa. Pilatos estava t~ao atônito om a injusti�a detodo o proedimento, e t~ao impressionado om o omportamento silenioso e magistral de Jesus, quedeidiu levar o prisioneiro para dentro da sala e interrog�a-lo em privaidade.Pilatos estava om a mente onfundida, no seu ora�~ao estava reeoso dos judeus e poderosamenteinitado, no seu esp��rito, om o espet�aulo da presen�a de Jesus ali, majestosamente de p�e, peranteos seus ausadores sedentos de sangue e ontemplando-os de ima, n~ao om desprezo silenioso, masom uma express~ao de piedade genu��na e de afei�~ao pesarosa.185.3 O Interrogat�orio Privado Feito por PilatosPilatos levou Jesus e Jo~ao Zebedeu at�e uma sala privada, deixando os guardas do lado de fora, na ante-sala; e, uma vez ali, pediu ao prisioneiro para sentar-se e, sentando-se ao seu lado, fez v�arias perguntas.Come�ou a sua onversa om Jesus, assegurando-lhe que n~ao areditava na primeira ausa�~ao ontraele: a de ser um pervertedor da na�~ao e um initador de rebeli~oes. Ent~ao Pilatos perguntou: \Tuensinaste, alguma vez, que se deveria reusar a pagar os tributos a C�esar?" Jesus, apontando Jo~ao,disse: \Pergunta a ele ou a qualquer homem que tenha ouvido aos meus ensinamentos". Ent~ao,Pilatos perguntou a Jo~ao sobre essa quest~ao do tributo; e Jo~ao testi�ou a respeito do ensinamentodo seu Mestre e expliou que Jesus e os seus ap�ostolos pagavam os impostos tanto a C�esar quanto aotemplo. Pilatos, ap�os fazer a Jo~ao aquela pergunta, disse: \Trata de n~ao ontar a nenhum homemque eu te dirigi a palavra". E Jo~ao nuna revelou nada sobre essa quest~ao.Pilatos, ent~ao, voltou-se para fazer a Jesus outras perguntas: \E agora sobre a tereira ausa�~aoontra ti: de que �es o rei dos judeus?" J�a que havia um tom, na voz de Pilatos, de que essa fosse umapergunta possivelmente sinera, Jesus sorriu para o prourador e disse: \Pilatos, perguntas isso por1920



ti mesmo, ou trazes essa pergunta dos outros, dos meus ausadores?" Depois disso, em um tom meioindignado, o governador respondeu: \Aaso sou judeu? O teu pr�oprio povo e os saerdotes prinipaisentregaram-te e me pediram para senteniar-te �a morte. Eu questiono a validade das ausa�~oes deles;e estou apenas tentando saber por mim mesmo o que �zeste. Dize-me, tu a�rmaste que �es o rei dosjudeus e tentaste fundar um novo reino?"Nisso disse Jesus a Pilatos: \N~ao perebes que o meu Reino n~ao �e deste mundo? Se o meu Reinofosse deste mundo, os meus dis��pulos ertamente lutariam para que eu n~ao fosse entregue nas m~aosdos judeus. A minha presen�a aqui diante de ti, de m~aos atadas, �e su�iente para mostrar a todos oshomens que o meu Reino �e um dom��nio espiritual, omo a fraternidade dos homens que se tornaram�lhos de Deus, pela f�e e pelo amor. E essa salva�~ao �e para os gentios, tanto quanto para os judeus".\Ent~ao, a�nal, �es um rei?" Perguntou Pilatos. E Jesus respondeu: \Sim, eu sou tal rei, e o meuReino �e a fam��lia, pela f�e, dos �lhos do meu Pai que est�a no �eu. Com esse prop�osito eu nasi nestemundo, para que pudesse mostrar o Pai a todos os homens e dar o testemunho da verdade de Deus.E, ainda agora, eu delaro a ti que todo aquele que ama a verdade ouve a minha voz".Nesse momento Pilatos, omo que meio ridiularizando e meio om sineridade, disse: \Verdade?O que �e a verdade - quem sabe?"Pilatos n~ao foi apaz de penetrar nas palavras de Jesus, nem foi apaz de ompreender a naturezado seu Reino espiritual, mas agora ele estava erto de que o prisioneiro nada tinha feito para sermereedor da senten�a de morte. Um olhar sobre Jesus, fae a fae, era su�iente para onvener,at�e mesmo a um Pilatos, de que aquele homem brando e ansado, entretanto majestoso e justo, n~aoera nenhum revoluion�ario indômito e perigoso, aspirando estabeleer-se no trono temporal de Israel.Pilatos pensou haver ompreendido alguma oisa daquilo que Jesus quis dizer quando hamou a sipr�oprio de rei, pois estava familiarizado om os ensinamentos dos est�oios, os quais a�rmavam que \ohomem s�abio �e um rei". Pilatos estava profundamente onvenido de que, em vez de ser um perigosoinstigador de sedi�~oes, Jesus era, nada mais e nada aqu�em de um vision�ario inofensivo, um inoentefan�atio.Ap�os interrogar o Mestre, Pilatos voltou at�e os saerdotes prinipais e ausadores de Jesus e disse:\J�a interroguei este homem, e n~ao enontro nenhum erro nele. N~ao o julgo ulpado das ausa�~oesque �zestes ontra ele; penso que deveria ser liberado". E quando os judeus ouviram isso, elesenolerizaram-se enormemente, tanto que gritaram ferozmente que Jesus deveria morrer; e um dossinedristas, em afronta, subiu ao lado de Pilatos, para dizer: \Este homem inita o povo; ome�oupela Galil�eia e ontinuar�a por toda a Jud�eia. Ele �e um promotor de desordens e um malfeitor. Tulamentar�as muito se deixares este homem perverso sair livre".Pilatos viu-se em apuros, sem saber o que fazer om Jesus; por isso, quando os ouviu dizendo queele ome�ara a sua obra na Galil�eia, pensou, para evitar a responsabilidade de deidir sobre o aso,ou ao menos para ganhar tempo e pensar, em enviar Jesus para ompareer perante Herodes, queent~ao se enontrava na idade para a P�asoa. Pilatos tamb�em pensou que esse gesto poderia ajudar,omo um ant��doto para o ranor que existia h�a algum tempo entre ele pr�oprio e Herodes, devido aosnumerosos mal-entendidos sobre quest~oes de jurisdi�~ao.Pilatos hamou os guardas e disse: \Este homem �e galileu. Levai-o imediatamente a Herodes e,depois que ele o houver interrogado, informai-me sobre as suas onlus~oes". E eles levaram Jesus aHerodes.185.4 Jesus diante de HerodesPermaneendo em Jerusal�em, Herodes Antipas oupava o velho pal�aio Maabeu de Herodes, oGrande; e, para essa asa do antigo rei, Jesus estava agora sendo levado pelos guardas do templo.1921



Ele foi seguido pelos seus ausadores e por uma multid~ao que resia. Herodes h�a muito havia ouvidofalar de Jesus, e estava bastante urioso a respeito dele. Quando o Filho do Homem foi posto diantedele, nessa sexta-feira pela manh~a, o perverso idumeu n~ao se lembrou, sequer por um instante, dojovem de anos anteriores que ompareera perante ele, em S�eforis, pleiteando uma deis~ao justa arespeito do dinheiro devido ao seu pai, aidentalmente morto durante o trabalho em um dos pr�ediosp�ublios. Ao que sabia, Herodes nuna havia visto Jesus, embora tivesse estado muito preoupado,por ausa dele, quando a sua obra esteve entrada na Galil�eia. Agora que se enontrava sob aust�odia de Pilatos e dos judeianos, Herodes estava desejoso de vê-lo, sentindo-se seguro ontraqualquer problema om ele, no futuro. Herodes tinha ouvido muita oisa sobre os milagres operadospor Jesus, e realmente esperava vê-lo fazer alguma oisa prodigiosa.Quando trouxeram Jesus diante de Herodes, o tetrara �ou assombrado om a sua aparêniaimponente e om a serenidade do seu semblante. Durante uns quinze minutos Herodes fez perguntasa Jesus, mas o Mestre n~ao respondeu. Herodes esarneeu dele, desa�ando-o a fazer um milagre,mas Jesus nada responderia �as suas muitas inquiri�~oes, nem reagiria aos seus sarasmos.Ent~ao, Herodes voltou-se para os saerdotes prinipais e para os sadueus e, esutando as ausa�~oesdeles, ouviu a tudo o que Pilatos havia esutado e mais, a respeito das supostas maldades feitas peloFilho do Homem. Finalmente, estando onvenido de que Jesus n~ao iria falar om ele, nem operarnenhum prod��gio, Herodes, ap�os tentar ridiulariz�a-lo por um erto tempo, oloou sobre ele umantigo manto real de or p�urpura e enviou-o de volta a Pilatos. Herodes sabia que a jurisdi�~ao,sobre Jesus na Jud�eia, n~ao era dele. Embora estivesse ontente de rer que, �nalmente, se veria livrede Jesus na Galil�eia, estava grato pelo fato de que seria Pilatos quem teria a responsabilidade deenvi�a-lo �a morte. Herodes nuna se tinha reuperado ompletamente do medo que o amaldi�oava,em onseq�uênia de haver matado Jo~ao Batista. Algumas vezes, Herodes havia at�e mesmo temidoque Jesus pudesse ser Jo~ao ressusitado dos mortos. Agora, ele sentia-se aliviado desse medo, poispôde observar que Jesus era um tipo de pessoa bem diferente do profeta feroz e frano que ousoudenuniar e expor a sua vida privada.185.5 Jesus de volta diante de PilatosQuando os guardas trouxeram Jesus de volta a ele, Pilatos saiu para os degraus da frente do pret�orio,onde o seu assento de julgamento havia sido oloado e, reunindo os saerdotes prinipais e sinedristas,disse-lhes: \V�os trouxestes este homem a mim sob ausa�~oes de que ele subverte o povo, pro��be opagamento de impostos, e pretende ser o rei dos judeus. Eu interroguei-o e n~ao o onsiderei ulpadodessas ausa�~oes. De fato, n~ao vejo transgress~oes nele. Depois, eu o enviei a Herodes, e o tetraradeve haver hegado �a mesma onlus~ao, pois o enviou de volta para n�os. Certamente, nada mereedorda senten�a de morte foi ometido por este homem. Se ainda pensais que ele neessita ser astigado,estou disposto a puni-lo antes de libert�a-lo".No exato momento em que os judeus estavam prontos para ome�ar a gritar em protesto ontra aliberta�~ao de Jesus, uma vasta multid~ao veio aproximando-se do pret�orio om o prop�osito de pedir aPilatos a liberta�~ao de um prisioneiro, em honra da omemora�~ao da P�asoa. Durante algum tempofora ostume do governador romano permitir aos populares esolher algum homem prisioneiro ouondenado para reeber o perd~ao na oasi~ao da P�asoa. E agora que essa multid~ao tinha vindo diantedele para pedir-lhe a liberta�~ao de um prisioneiro, e j�a que Jesus havia estado t~ao reentemente nasboas gra�as das multid~oes, oorreu a Pilatos que ertamente poderia livrar-se da sua dif��il situa�~ao,om Jesus, agora omo prisioneiro diante do seu assento de julgamento, propondo a essa multid~aolibertar para eles este homem da Galil�eia, em sinal de boa vontade Pasal.Enquanto a multid~ao lan�ava-se para subir a esada do edif��io, Pilatos ouvia-a hamando o nomede um tal de Barrab�as. Not�orio agitador pol��tio, ladr~ao e assassino, Barrab�as era �lho de um1922



saerdote e, reentemente, havia sido preso em agrante no ato de roubo e assassinato na estrada deJeri�o. Esse homem estaria sob a senten�a de morte, t~ao logo terminassem as festividades da P�asoa.Pilatos levantou-se e expliou �a multid~ao que Jesus havia sido trazido a ele pelos saerdotesprinipais, que prouravam ondena-lo �a morte sob algumas ausa�~oes; mas que ele n~ao ahava que ohomem mereia morrer. Disse Pilatos: \E, portanto, a quem preferir��eis que eu liberte para v�os, esseBarrab�as, o assassino, ou esse Jesus da Galil�eia?" Depois de Pilatos haver dito isso, os saerdotesprinipais e os onselheiros sinedristas, todos gritaram om o m�aximo das suas vozes: \Barrab�as,Barrab�as!" E, quando o povo viu que os saerdotes prinipais estavam deididos a onseguir levarJesus �a morte, rapidamente uniu-se ao pedido da exeu�~ao dele e todos gritaram bem alto pelaliberta�~ao de Barrab�as.H�a pouos dias, essa mesma multid~ao havia ontemplado Jesus om um respeito temeroso; noentanto a multid~ao n~ao via om respeito a algu�em que, tendo alegado ser o Filho de Deus, seenontrava agora sob a ust�odia dos saerdotes e dirigentes prinipais e, perante Pilatos, sendojulgado om riso de perder a vida. Jesus podia ser um her�oi aos olhos do povo quando estiveraexpulsando os ambistas e os omeriantes do templo, mas n~ao ao ser um prisioneiro que n~ao resistianas m~aos dos seus inimigos e em um julgamento sob senten�a de morte.Pilatos �ou indignado ao ver os saerdotes prinipais lamando perd~ao para um assassino not�orioe ao mesmo tempo gritando para onseguir o sangue de Jesus. Ele viu a mal��ia e o �odio, perebendoo preoneito e a inveja deles. E por isso disse-lhes: \Como pudestes esolher a vida de um assassinoem lugar da vida deste homem ujo pior rime �e hamar-se a si pr�oprio, em sentido simb�olio, derei dos judeus?" Essa a�rma�~ao de Pilatos, por�em, n~ao foi muito s�abia. Os judeus eram um povoorgulhoso, por ora sujeito ao jugo pol��tio romano, mas esperando pela vinda de um Messias queos libertasse da esravid~ao gentia, por meio de uma grande demonstra�~ao de poder e de gl�oria.Eles ressentiram-se, mais do que Pilatos poderia avaliar, om a insinua�~ao de que este instrutor demaneiras suaves e de estranhas doutrinas, ora sob pris~ao e ausado de rimes dignos de pena demorte, fosse menionado omo \o rei dos judeus". Consideravam essa observa�~ao omo um insultoa tudo o que possu��am omo sagrado e honrado na sua existênia naional, e, por isso, todos elessoltaram forte o grito pela liberta�~ao de Barrab�as e pela morte de Jesus.Pilatos sabia que Jesus era inoente das ausa�~oes apresentadas ontra ele e, houvesse ele sido umjuiz justo e orajoso, o teria absolvido e libertado. Mas ele estava om medo de desa�ar esses judeusfuriosos. Enquanto hesitava em umprir o seu dever, um mensageiro hegou e apresentou a ele umamensagem selada da sua esposa, Cl�audia.Aos que estavam reunidos diante dele, Pilatos indiou que gostaria de ler uma omunia�~ao,reebida naquele momento, antes de ontinuar om a quest~ao que tinha diante de si. Ao abrir aarta da sua esposa, Pilatos leu: \Oro para que nada tenhas a ver om este homem inoente e justoa quem eles hamam de Jesus. Eu sofri muito essa noite, em sonho, por ausa dele". Essa nota deCl�audia n~ao apenas perturbou bastante a Pilatos, que por ausa disso retardou o julgamento dessaquest~ao, mas, infelizmente, tamb�em proporionou um tempo onsider�avel aos dirigentes judeus paraque irulassem livremente pela multid~ao, initando o povo a pedir a liberta�~ao de Barrab�as e lamarpela rui�a�~ao de Jesus.Finalmente, Pilatos voltou a tratar da solu�~ao do problema que tinha pela frente, indagando �aassembl�eia mista de dirigentes judeus e �a multid~ao em busa do perd~ao: \O que devo fazer om aqueleque �e hamado de rei dos judeus?" E todos gritaram em um s�o aorde: \Crui�a-o! Crui�a-o!"A unanimidade desse pedido feito por uma multid~ao om gente de todo tipo espantou o alarmadoPilatos, um juiz injusto e assaltado pelo medo.Ent~ao, uma vez mais Pilatos disse: \Por que rui�ar��eis este homem? Que mal ele fez? Quemvir�a at�e aqui para testemunhar ontra ele?" Mas quando ouviram Pilatos falar em defesa de Jesus,apenas gritaram ainda mais e mais alto: \Crui�a-o! Crui�a-o!"1923



Ent~ao, Pilatos apelou ainda uma outra vez, perguntando sobre a liberta�~ao de um prisioneiro naP�asoa, dizendo: \Uma vez, eu ainda vos pergunto, qual desses prisioneiros devo libertar para v�os,nesta �epoa da vossa P�asoa?" E de novo a multid~ao berrou: \D�a-nos Barrab�as!"Ent~ao Pilatos disse: \Se eu libertar Barrab�as, o assassino, o que farei om Jesus?" E, uma vezmais, a multid~ao esgoelou em un��ssono: \Crui�a-o! Crui�ao!"Pilatos estava aterrorizado om a insistênia do lamor da multid~ao, agindo sob a lideran�a diretados saerdotes prinipais e dos onselheiros do sin�edrio; e deidiu, ontudo, uma vez mais, ao menos,tentar apaziguar a multid~ao e salvar Jesus.185.6 O �Ultimo Apelo de PilatosApenas os inimigos de Jesus partiipavam de tudo o que aonteia, nessa manh~a de sexta-feira, diantede Pilatos. Os seus amigos, muitos, ainda n~ao sabiam da sua pris~ao noturna e do julgamento bemedo pela manh~a, ou estavam esondidos para n~ao serem tamb�em presos e julgados mereedores damorte por areditarem nos ensinamentos de Jesus. Na multid~ao, que agora lamava pela morte doMestre, estavam apenas os seus inimigos jurados e o povo que n~ao pensa e se deixa levar failmente.Pilatos faria ainda um �ultimo apelo �a piedade de todos. Estando temeroso de desa�ar o lamordessa multid~ao desguiada que gritava pelo sangue de Jesus, ele ordenou aos guardas judeus e aossoldados romanos que levassem Jesus e que o a�oitassem. Esse foi, em si mesmo, um proedimentoinjusto e ilegal, pois a lei romana estipulava que apenas os ondenados �a morte por rui�a�~ao�assem sujeitos a tal agelo. Os guardas levaram Jesus ao p�atio aberto do pret�orio para essesupl��io. Ainda que os seus inimigos n~ao houvessem testemunhado esse a�oitamento, Pilatos o feze, antes que houvessem terminado om esse abuso perverso, mandou aos a�oitadores que parasseme indiou que Jesus deveria ser trazido a ele. Depois de atarem Jesus ao poste de agelo e antes degolpearem-no om os seus hiotes heios de n�odulos, os a�oitadores de novo oloaram nele o mantopurp�ureo e tran�aram uma oroa de espinhos para olo�a-la sobre a sua fronte. E, depois de pôr nasua m~ao um talo de ana, simulando um etro, eles ajoelharam-se diante dele e zombaram, dizendo:\Salve, rei dos judeus!" E uspiram nele e bateram-lhe no rosto om as pr�oprias m~aos. E um deles,antes de voltarem om ele a Pilatos, tomou da m~ao de Jesus o talo e om ele bateu-lhe na abe�a.Ent~ao Pilatos onduziu para o lado de fora este prisioneiro sangrando e dilaerado e, apresentando-o perante a multid~ao variada, disse: \Eis o homem! De novo eu delaro a v�os que n~ao vejo nenhumrime nele e, tendo a�oitado-o, eu gostaria de libert�a-lo".E ali estava Jesus de Nazar�e, vestido em um velho manto real purp�ureo, om uma oroa de espinhosque feria a sua bondosa fronte. O seu rosto estava manhado de sangue e o seu orpo enontrava-seurvado pelo sofrimento e a tristeza. Mas nada pode omover os ora�~oes insens��veis daqueles ques~ao v��timas de um �odio emoional intenso e que s~ao esravos do preoneito religioso. A vis~ao dessaena ausou um forte estremeimento nos reinos de um vasto universo, mas n~ao toou os ora�~oesdaqueles que tinham as mentes �xas na destrui�~ao de Jesus.Quando se reuperaram do primeiro hoque de ver o estado do Mestre, apenas gritaram aindamais alto e mais prolongadamente: \Crui�a-o! Crui�a-o! Crui�a-o!"E agora Pilatos ompreendeu que era in�util apelar para os supostos sentimentos de piedade deles.E, dando um passo adiante, disse: \Perebo que v�os estais mesmo deididos que este homem devamorrer, mas o que foi que ele fez para mereer a morte? Quem ir�a delarar o seu rime?"Ent~ao o pr�oprio sumo saerdote deu um passo adiante e, subindo at�e Pilatos, delarou irado:\Temos uma lei sagrada, e por essa lei este homem deve morrer, porque ele se fez passar pelo Filhode Deus". Quando Pilatos ouviu isso, �ou ainda mais amedrontado, n~ao apenas om os judeus,mas, relembrando-se do bilhete da sua esposa e da mitologia grega, sobre os deuses desendo �a Terra,1924



ele temia agora om o pensamento de que Jesus talvez pudesse ser um personagem divino. Aenoupara a multid~ao aalmar-se, enquanto tomava Jesus pelo bra�o e de novo onduzia-o para dentro doedif��io a �m de interrog�a-lo outra vez. Pilatos agora estava onfundido pelo medo, desnorteado pelasupersti�~ao e fustigado pela atitude obstinada do povar�eu.185.7 A �Ultima Entrevista om PilatosQuando, tremendo de emo�~ao atemorizada, assentou-se ao lado de Jesus, Pilatos inquiriu: \De ondevens? Realmente, quem �es tu? O que �e isso que est~ao dizendo, que tu �es o Filho de Deus?"Mas Jesus di�ilmente podia responder a tais perguntas, pois elas eram feitas por um juiz hesitante,frao, om medo dos homens e que era injusto a ponto de sujeit�a-lo ao a�oite, mesmo depois dedelarar que ele era inoente de qualquer rime, e antes mesmo de que tivesse sido ele devidamentesenteniado �a morte. Jesus olhou para Pilatos bem de frente, mas nada lhe respondeu. Ent~ao Pilatosdisse: \Tu te reusas a falar omigo? N~ao onsegues pereber que eu ainda tenho o poder de libertar-te ou de rui�ar-te?" Ent~ao Jesus disse: \Tu n~ao poderias ter nenhum poder sobre mim se isson~ao fosse permitido de ima. Nenhuma autoridade tu poderias exerer sobre o Filho do Homem, amenos que o Pai no �eu o permitisse. Mas n~ao tens tanta ulpa, j�a que ignoras o evangelho. Aqueleque me traiu e aquele que me entregou a ti, eles sim ometeram o maior peado".Essa �ultima onversa om Jesus amedrontou profundamente a Pilatos. Esse ovarde moral e essejuiz d�ebil agora lidava om o duplo fardo do medo superstiioso de Jesus e do temor mortal dosl��deres judeus.De novo Pilatos apareeu diante da multid~ao, dizendo: \Estou erto de que esse homem �e apenasum transgressor religioso. Dev��eis lev�a-lo e julg�a-lo segundo a vossa lei. Por que dev��eis esperar queeu onsentisse na sua morte por ter ele entrado em hoque om as vossas tradi�~oes?"Pilatos estava omo que pronto para libertar Jesus quando Caif�as, o sumo saerdote, aproximou-sedo ovarde juiz romano e, agitando um dedo vingativo no rosto de Pilatos, disse, om palavras iradas,as quais toda a multid~ao pôde ouvir: \Se libertares esse homem, n~ao �es amigo de C�esar; e eu fareiom que o imperador saiba de tudo". Essa amea�a p�ublia era demais para Pilatos. O medo pelasua situa�~ao pessoal agora elipsava quaisquer outras onsidera�~oes, e o ovarde governador ordenouque Jesus fosse trazido diante do assento de julgamento. E enquanto o Mestre permaneia l�a diantedeles, Pilatos apontou para ele e disse em es�arnio, \Aqui est�a o vosso rei". E os judeus responderam:\Fora om ele. Crui�a-o!" E ent~ao, om muita ironia e sarasmo, Pilatos disse: \Devo rui�aro vosso rei?" E os judeus responderam: \Sim, rui�a-o! N~ao temos outro rei al�em de C�esar". Efoi ent~ao que Pilatos ompreendeu que n~ao havia esperan�a de salvar Jesus, j�a que ele n~ao queriadesa�ar os judeus.185.8 A Tr�agia Capitula�~ao de PilatosAli estava o Filho de Deus enarnado omo o Filho do Homem. Ele fora preso sem ausa�~ao de ulpa;ausado sem evidênias; julgado sem testemunhas; punido sem um veredito, e, agora, estava paraser, em breve, ondenado a morrer por um juiz injusto que onfessava n~ao haver enontrado nenhumerro nele. Se Pilatos pensara em apelar para o patriotismo deles referindo-se a Jesus omo o \rei dosjudeus", equivoara-se redondamente. Os judeus n~ao estavam esperando por nenhum rei omo esse.A delara�~ao dos saerdotes prinipais e dos sadueus: \N~ao temos nenhum rei a n~ao ser C�esar", foium hoque at�e para o povo irreetido; mas agora, ainda que a multid~ao ousasse abra�ar a ausa doMestre, era tarde demais para salvar Jesus.Pilatos temia um tumulto ou um motim. Ele n~ao ousaria arrisar-se a ter uma tal perturba�~ao1925



durante a �epoa da P�asoa em Jerusal�em. Reentemente havia reebido uma reprimenda de C�esar, en~ao se arrisaria a reeber outra. A multid~ao aplaudiu quando ele ordenou a liberta�~ao de Barrab�as.Ent~ao, ele ordenou que lhe trouxessem uma baia e um pouo de �agua para que, ali mesmo, perantea multid~ao, ele lavasse as pr�oprias m~aos, dizendo: \Sou inoente do sangue deste homem. Estaisdeididos que ele deve morrer, mas eu n~ao enontrei nenhuma ulpa nele. E, pois, uidai v�os disso.Os soldados o levar~ao". E ent~ao a multid~ao aplaudiu e repliou: \Que o seu sangue aia sobre n�os esobre os nossos �lhos".
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Cap��tulo 186Pouo antes da Crui�a�~aoQUANDO Jesus e os seus ausadores partiram para ver Herodes, o Mestre voltou-se para o ap�ostoloJo~ao e disse: \Jo~ao, podes fazer mais por mim. Vai at�e a minha m~ae e traze-a para ver-me, antesque eu morra". Quando Jo~ao ouviu o pedido do seu Mestre, embora �asse relutante em deix�a-lo as�os om os seus inimigos, apressou-se a ir a Betânia, onde toda a fam��lia de Jesus estava reunida, �aespera, na asa de Marta e Maria, irm~as de L�azaro a quem Jesus ressusitou dos mortos.Por v�arias vezes durante a manh~a, os mensageiros haviam trazido not��ias a respeito do progressodo julgamento de Jesus, para Marta e Maria. Mas a fam��lia de Jesus n~ao alan�ou Betânia sen~ao unspouos minutos antes de Jo~ao haver hegado, trazendo o pedido de Jesus para ver a sua m~ae antesde ser levado �a morte. Depois que Jo~ao Zebedeu ontou a eles tudo que havia aonteido, desde apris~ao de Jesus �a meia-noite, Maria, a m~ae dele, foi imediatamente, em ompanhia de Jo~ao, ver o seu�lho mais velho. No momento em que Maria e Jo~ao hegaram �a idade, Jesus, aompanhado pelossoldados romanos que iam rui��a-lo, havia hegado j�a ao G�olgota.Quando Maria, a m~ae de Jesus, partiu om Jo~ao para ver o seu �lho, a sua irm~a Rute negou-se a�ar para tr�as om o resto da fam��lia. E, j�a que ela estava deidida a aompanhar a sua m~ae, o seuirm~ao Jud�a foi om elas. O restante da fam��lia do Mestre permaneeu em Betânia sob a lideran�ade Tiago, e a ada hora, quase, os mensageiros de Davi Zebedeu traziam a eles not��ias sobre oandamento daquele assunto terr��vel que era a exeu�~ao da senten�a de morte do seu irm~ao maisvelho, Jesus de Nazar�e.186.1 O Fim de Judas IsariotesFoi por volta das oito e meia, dessa sexta-feira pela manh~a, que a audiênia de Jesus perante Pilatosdeu-se por terminada; e s�o ent~ao o Mestre foi oloado sob a ust�odia dos soldados romanos quedeviam rui��a-lo. T~ao logo os romanos tomaram posse de Jesus, o apit~ao dos guardas judeusmarhou om os seus homens de volta para a sua sede no templo. O sumo saerdote e os seuspareiros sinedristas seguiram atr�as dos guardas, bem de perto, indo diretamente para o seu loalusual de enontro na sala de pedra lavrada no templo. Ali eles enontraram muitos outros membrosdo sin�edrio, esperando para saber o que havia sido feito om Jesus. Enquanto Caif�as oupava-sefazendo o seu relat�orio para o sin�edrio, a respeito do julgamento e da ondena�~ao de Jesus, Judasapareeu diante deles para relamar a sua reompensa pelo papel que teve na pris~ao e na senten�ade morte do seu Mestre.Todos esses judeus detestavam Judas e olharam para o traidor apenas om sentimentos de totaldesprezo. Durante o julgamento de Jesus perante Caif�as e durante o seu ompareimento diantede Pilatos, Judas esteve om a onsiênia aigida por ausa da sua onduta de traidor. E estavatamb�em ome�ando a �ar um tanto desiludido om a reompensa que ia reeber omo pagamento1927



pelos seus servi�os de trair Jesus. Ele n~ao gostou da frieza e da indiferen�a das autoridades judias;entretanto esperava ser amplamente reompensado pela sua onduta ovarde. Ele anteipava quefosse hamado perante uma reuni~ao ompleta do sin�edrio e que ali ouviria os elogios, enquanto elesonfeririam a ele as honrarias adequadas omo prova do grande servi�o que ele se vangloriava haverprestado �a sua na�~ao. Imaginai, pois, a grande surpresa desse traidor ego��sta, quando um servo dosumo saerdote, toando em seu ombro, hamou-o para que sa��sse da sala e foi dizendo: \Judas, eufui indiado para pagar-te pela trai�~ao de Jesus. Aqui est�a a tua reompensa". E, falando assim, oservo de Caif�as entregou a Judas uma bolsa que ontinha trinta moedas de prata - o pre�o, em vigor,de um esravo bom e saud�avel.Judas �ou atônito, aturdido. E orreu para entrar na sala, mas foi barrado pelo porteiro. Queriaapelar para o sin�edrio, mas n~ao quiseram reebê-lo. Judas n~ao podia rer que esses dirigentes judeustivessem esperado que ele tra��sse os seus amigos e o seu Mestre para depois ofereerem a ele trintamoedas de prata omo reompensa. Estava humilhado, desiludido e totalmente oprimido. Ele saiudo templo, por assim dizer, em um transe. Automatiamente, deixou a bolsa de dinheiro air nofundo do seu bolso, aquele mesmo bolso onde, por tanto tempo, ele havia levado a bolsa que ontinhaos fundos apost�olios. E perambulou por toda a idade, atr�as das multid~oes que estavam a aminhode preseniar as rui�a�~oes.�A distânia Judas viu que levantavam a ruz na qual Jesus estava pregado e, ao ver isso, orreu devolta ao templo e, for�ando a sua passagem junto ao porteiro, viu-se na presen�a do sin�edrio, aindareunido. O traidor ahava-se quase sem respira�~ao e altamente perturbado, mas onseguiu balbuiarestas palavras: \Eu pequei porque tra�� ontra sangue inoente. V�os me insultastes. Ofereestesdinheiro a mim omo reompensa pelo meu servi�o - o pre�o de um esravo. Arrependo-me de terfeito isso; aqui est�a o vosso dinheiro. Eu quero esapar da ulpa de ter ometido esse ato".Ao ouvirem Judas, os dirigentes dos judeus esarneeram dele. Um deles, assentado perto deonde estava Judas, aenou para que ele sa��sse da sala, dizendo: \O teu Mestre j�a foi exeutado pelosromanos e, quanto �a tua ulpa, o que �e isso para n�os? Cuida tu dela - e fora daqui!"Ao deixar a sala do sin�edrio, ele retirou as trinta moedas de prata da bolsa e jogou-as, espalhando-as pelo assoalho do templo. Quando o traidor deixou o templo, ele enontrava-se quase fora de si.Judas estava agora passando pela experiênia da ompreens~ao da verdadeira natureza do peado.Todo o enanto, o fas��nio e a embriaguez da m�a a�~ao haviam-se esva��do. Agora o peador enontrava-se s�o e frente a frente om o veredito do julgamento da sua alma desiludida e desapontada. O peado�e fasinante e aventuroso ao ser ometido; mas, agora, a olheita dos fatos nus e pouo romântiosdevia ser enfrentada.Este que fora um embaixador do Reino do �eu na Terra, aminhou ent~ao pelas ruas de Jerusal�em,abandonado e s�o. O seu desespero era irremedi�avel e quase absoluto. E ele ontinuou pela idade epara fora dos seus muros, at�e a solid~ao terr��vel do vale do Hinom, onde subiu pelas rohas esarpadase, tirando o intur~ao do seu manto, atou uma das extremidades a uma �arvore pequena, e a outraem volta do pr�oprio peso�o e jogou-se no preip��io. Antes de morrer, o n�o feito pelas suas m~aosnervosas desatou-se, e o orpo do traidor arremeteu-se, fazendo-se em peda�os ao air por sobre asrohas pontiagudas embaixo.186.2 A Atitude do MestreQuando foi preso, Jesus sabia que o seu trabalho na Terra, �a semelhan�a da arne mortal, havia sidoonlu��do. Ele ompreendeu plenamente a esp�eie de morte que teria e pouo preoupado esteve omos detalhes do seu assim hamado julgamento.Perante o tribunal sinedrista Jesus reusou-se a dar respostas aos depoimentos dos testemunhos1928



perjuros. Havia apenas uma pergunta que eslareeria para sempre uma resposta, feita fosse porum amigo ou um inimigo, era a que dizia respeito �a natureza e divindade da sua miss~ao na Terra.Quando perguntado se ele era o Filho de Deus, infalivelmente responderia. E, imperturb�avel, elereusou-se a falar quando em presen�a do estranho e perverso Herodes. Diante de Pilatos falouapenas quando ahou que Pilatos, ou alguma outra pessoa sinera, poderia ainda ser ajudada a terum onheimento melhor da verdade, por meio do que ele dissesse. Jesus havia ensinado aos seusap�ostolos a inutilidade de atirar as suas p�erolas aos poros e, agora, ele pratiava, ousando, o quehavia ensinado. A sua onduta nessa �epoa exempli�ava a submiss~ao paiente da natureza humana,unida ao silênio majestoso e �a dignidade solene da natureza divina. Ele estava totalmente dispostoa onversar om Pilatos sobre qualquer quest~ao relaionada �as ausa�~oes pol��tias levantadas ontraele - qualquer quest~ao que ele reonheesse omo pertenendo �a jurisdi�~ao do governador.Jesus estava onvenido de que a vontade do Pai era de que ele se submetesse �a seq�uênia naturale omum dos aonteimentos humanos, exatamente omo qualquer outra riatura mortal havia defazer; e por isso reusou-se a empregar at�e mesmo os seus poderes puramente humanos de eloq�uêniapersuasiva para inueniar a onseq�uênia das maquina�~oes dos seus semelhantes mortais soialmentem��opes e espiritualmente egos. Embora Jesus tenha vivido e morrido em Urantia, toda a sua arreirahumana, do prin��pio ao �m, foi um aonteimento destinado a inueniar e a instruir todo o universoda sua ria�~ao e da sua inessante sustenta�~ao.Esses judeus de poua vis~ao lamavam sem deoro pela morte do Mestre, enquanto ele permaneial�a, em um silênio terr��vel, olhando a ena de morte de uma na�~ao - o pr�oprio povo do seu pai.Jesus havia adquirido aquele tipo de ar�ater humano que onseguiria manter a pr�opria omposturae a�rmar a sua dignidade, diante mesmo do insulto ont��nuo e gratuito. Ele n~ao podia ser intimidado.Quando, pela primeira vez, foi ataado pelo servo de An�as, ele havia apenas sugerido que valeria apena onvoar as testemunhas que poderiam atestar devidamente ontra ele.Do prin��pio ao �m, no seu hamado julgamento diante de Pilatos, as hostes elestes, observandoos aonteimentos, n~ao puderam abster-se de transmitir ao universo uma desri�~ao da ena omo de\Pilatos, sendo julgado diante de Jesus".Quando esteve diante de Caif�as, e quando todos os testemunhos perjuros desmoronaram-se, Je-sus n~ao hesitou em responder �a pergunta do sumo saerdote, provendo assim om o seu pr�opriotestemunho a base que desejavam para onden�a-lo por blasfêmia.O Mestre nuna manifestou o menor interesse pelos esfor�os bem-intenionados, mas aanhados,de Pilatos, para efetivar a sua liberta�~ao. De fato, tinha pena de Pilatos e, sineramente, tentoueslareer a sua mente obsureida. E totalmente passivo permaneeu diante de todos os apelos dogovernador aos judeus, para retirarem as suas ausa�~oes riminais ontra si. Durante toda a tristeprova�~ao, omportou-se om uma dignidade simples e om majestade sem ostenta�~ao. Ele n~ao quisnem mesmo real�ar a insineridade daqueles que queriam assassin�a-lo, quando perguntaram se eleera o \rei dos judeus". Aeitou essa designa�~ao om um m��nimo de esfor�o para reti��a-la, poissabia que, onquanto houvessem esolhido rejeit�a-lo, seria ele o �ultimo a representar para eles umalideran�a naional real, ainda que em um sentido espiritual.Jesus disse poua oisa durante esses julgamentos, mas falou o su�iente para mostrar a todos osmortais a qualidade do ar�ater humano que pode ser aperfei�oado por um homem, quando em liga�~aoom Deus; e para revelar a todo o universo o modo pelo qual Deus pode tornar-se manifesto, na vidada riatura, quando tal riatura esolhe verdadeiramente fazer a vontade do Pai, transformando-seassim em um �lho ativo do Deus vivo.O seu amor pelos mortais ignorantes �e mostrado amplamente pela sua paiênia e sua grandepresen�a de esp��rito diante da zombaria, dos golpes e bofetadas dos soldados grosseiros e dos ser-vos irreetidos. Ele nem �ou om raiva quando eles vendaram os seus olhos e, ridiularizando-o,esbofetearam o seu rosto, exlamando: \Profetiza, ent~ao, quem de n�os esbofeteou o teu rosto".1929



Pilatos falou mais verdadeiramente do que ele pr�oprio podia supor quando, depois de Jesus ter sidoa�oitado, apresentou-o �a multid~ao, exlamando: \Contemplai, eis o homem!" De fato, o governadorromano, heio de temores, mal sonhava que exatamente naquele momento o universo permaneiaatento, preseniando essa ena �unia do seu amado Soberano, assim submetido �a humilha�~ao, aoses�arnios e aos golpes dos seus s�uditos mortais pouo eslareidos e degradados. E o que Pilatosdisse eoou em todo o N�ebadon: \Contemplai, eis o Deus e o homem!" Em todo um universo,milh~oes inont�aveis a partir daquele dia ontinuaram a ontemplar aquele homem, enquanto o Deusem Havona, o dirigente supremo do universo dos universos, aeita o homem de Nazar�e omo sendo asatisfa�~ao do ideal para as riaturas mortais desse universo loal do tempo e do espa�o. Na sua vidasem par, ele nuna deixou de revelar Deus ao homem. Agora, nesses epis�odios �nais da sua arreiramortal e da sua morte subseq�uente, ele fazia uma revela�~ao nova e toante do homem para Deus.186.3 A Alta Con�abilidade de Davi ZebedeuPouo depois de Jesus haver sido entregue aos soldados romanos, na onlus~ao da audiênia perantePilatos, um destaamento de guardas do templo apressou-se at�e o Getsêmani para dispersar ouprender os seguidores do Mestre. Mas, muito antes da hegada deles, esses seguidores j�a se haviamdispersado. Os ap�ostolos retiraram-se para os esonderijos designados; os gregos separaram-se eforam para v�arias asas em Jerusal�em; os outros dis��pulos desapareeram do mesmo modo. DaviZebedeu areditava que os inimigos de Jesus voltariam; e, assim, logo ele retirou umas ino ou seistendas para a ravina, perto de onde o Mestre t~ao freq�uentemente ia orar e adorar. Ali ele propunhaesonder e ao mesmo tempo manter um entro, ou uma esta�~ao oordenadora, para o servi�o dosseus mensageiros. Davi mal tinha deixado o ampo quando os guardas do templo hegaram. N~aoenontrando ningu�em ali, ontentaram-se em queimar o aampamento e ent~ao voltaram apressadospara o templo. Ao ouvir o relato deles, o sin�edrio �ou satisfeito de que os seguidores de Jesus,t~ao profundamente amedrontados e subjugados, houvessem fugido, eliminando qualquer perigo derevolta ou tentativa para resgatar Jesus das m~aos dos seus exeutores. Eles podiam a�nal respirarom al��vio, e assim terminaram a reuni~ao, ada homem tomando o seu aminho a �m de preparar-separa a P�asoa.T~ao logo Jesus havia sido entregue aos soldados romanos por Pilatos, para a rui�a�~ao, ummensageiro apressou-se at�e o Getsêmani para informar a Davi e, em ino minutos, os orredoresestavam a aminho de Betsaida, Pela, Filad�el�a, Sidom, S��quem, Hebrom, Damaso e Alexandria. Eesses mensageiros levaram as not��ias de que Jesus estava para ser rui�ado pelos romanos dianteda exigênia insistente dos dirigentes judeus.Durante esse dia tr�agio, at�e reeber o aviso de que o Mestre havia sido oloado na tumba, Davienviara os mensageiros a ada meia hora om relat�orios aos ap�ostolos, aos gregos e �a fam��lia terrenade Jesus, reunida na asa de L�azaro em Betânia. Quando os mensageiros partiram om a not��iade que Jesus havia sido sepultado, Davi dispensou o grupo de orredores loais para a elebra�~aoda P�asoa e para o s�abado de desanso, e, em seguida, instruiu-lhes para que se reportassem a eledisretamente no domingo pela manh~a, na asa de Niodemos, onde ele se propunha permaneeresondido por alguns dias om Andr�e e Sim~ao Pedro.Esse Davi Zebedeu, om o seu modo de pensar peuliar, foi o �unio dos dis��pulos prinipais deJesus que se ahava inlinado a ter uma vis~ao, ao p�e da letra, sobre a a�rma�~ao positiva do Mestre deque ele iria morrer e \ressusitar ao tereiro dia". Certa vez, Davi ouvira-o fazer essa predi�~ao e, tendouma mente pr�atia e que via as oisas literalmente, agora se propunha reunir os seus mensageiros nodomingo, pela manh~a bem edo, na asa de Niodemos, de modo tal que eles estivessem �a m~ao paradisseminar as novas, no aso de Jesus ressusitar dos mortos. Davi logo desobriu que nenhum dosseguidores de Jesus estava esperando que ele retornasse t~ao edo da sepultura; e por isso ele pouodisse sobre a sua ren�a e nada revelou sobre a mobiliza�~ao, em sua for�a plena, dos mensageiros1930



edo no domingo, exeto para os orredores que haviam sido despahados na sexta-feira, �a tarde,para as idades distantes e para os entros de rentes.E, assim, esses seguidores de Jesus, espalhados por toda a Jerusal�em e pelos seus arredores, naquelanoite, ompartilharam da P�asoa e no dia seguinte permaneeram em relus~ao.186.4 A Prepara�~ao para a Crui�a�~aoPilatos lavou as suas m~aos diante da multid~ao, busando assim esapar da ulpa por mandar umhomem inoente para ser rui�ado, apenas porque ele temia resistir ao lamor dos dirigentes ju-deus; e, em seguida, mandou que o Mestre fosse entregue aos soldados romanos e deu instru�~oes aoapit~ao deles para que o rui�asse imediatamente. Ao tomarem Jesus ao seu enargo, os solda-dos onduziram-no de volta ao p�atio do pret�orio e, depois de remover o manto que Herodes haviaoloado sobre ele, eles vestiram-no om as suas pr�oprias roupas. Esses soldados zombaram e es-arneeram dele, mas n~ao mais lhe inigiram nenhuma puni�~ao f��sia. Jesus agora estava s�o omesses soldados romanos. Os seus amigos permaneiam esondidos; os seus inimigos haviam seguidoo pr�oprio aminho; at�e mesmo Jo~ao Zebedeu n~ao se enontrava mais a seu lado.Pilatos entregou Jesus aos soldados, pouo depois das oito horas; e um pouo antes das nove,eles partiram para o loal da rui�a�~ao. Durante esse per��odo de mais de meia hora, Jesus n~aofalou sequer uma palavra. Os assuntos exeutivos de um grande universo �aram pratiamente emompasso de espera. Gabriel e os seus prinipais dirigentes de N�ebadon enontravam-se reunidos aquiem Urantia, ou ent~ao aompanhando de perto os relat�orios espaiais dos aranjos, em um esfor�o demantê-los informados sobre o que estava aonteendo ao Filho do Homem em Urantia.Quando os soldados �aram prontos para partir om Jesus, em dire�~ao ao G�olgota, eles ome�arama �ar impressionados om a ompostura inomum, e a extraordin�aria dignidade e o seu silênio semqueixas de Jesus.Grande parte da demora em partir om ele para o loal da rui�a�~ao foi devida �a deis~ao, de�ultima hora, tomada pelo apit~ao, de levar junto os dois ladr~oes que haviam sido ondenados amorrer; j�a que Jesus devia ser rui�ado naquela manh~a, o apit~ao romano julgou que esses doispodiam muito bem morrer om ele, em vez de esperar pelo �m das festividades da P�asoa.T~ao logo os ladr~oes puderam ser aprontados, eles foram onduzidos ao p�atio, onde, ao olharem paraJesus, um deles estava vendo-o pela primeira vez, mas o outro estivera, por v�arias vezes, ouvindo-ofalar, n~ao apenas no templo, mas, meses antes, no ampo de Pela.186.5 A Morte de Jesus em Rela�~ao �a P�asoaN~ao h�a nenhuma rela�~ao direta entre a morte de Jesus e a P�asoa judaia. Verdade �e que o Mestreentregou a sua vida na arne nesse dia, o Dia da Prepara�~ao para a P�asoa judaia, e por volta dahora do sarif��io dos ordeiros da P�asoa no templo. Mas a oinidênia desses aonteimentos denenhuma maneira india que a morte do Filho do Homem, na Terra, tenha qualquer liga�~ao omo sistema de sarif��ios dos judeus. Jesus era um judeu, e, omo Filho do Homem, era um mortaldos reinos. Os aonteimentos j�a narrados, que onduziram a esse momento da rui�a�~ao iminentedo Mestre, s~ao su�ientes para indiar que a sua morte por volta desse momento foi uma quest~aonatural e manipulada inteiramente pelos homens.Foi o homem, e n~ao Deus, que planejou e exeutou a morte de Jesus na ruz. Bem verdade �e que oPai reusou-se a interferir na marha dos aonteimentos humanos em Urantia, mas o Pai no Para��son~ao deretou, nem exigiu ou soliitou a morte do seu Filho, omo foi exeutada na Terra. �E um fato1931



que, de alguma maneira, mais edo ou mais tarde, Jesus teria tido que se despojar do orpo mortal,da sua enarna�~ao nessa arne, mas ele poderia haver umprido essa tarefa de in�umeros modos, semque fosse neess�ario morrer em uma ruz entre dois ladr~oes. Tudo isso foi um feito do homem, n~aode Deus.Na �epoa do batismo do Mestre, j�a havia ele onlu��do a t�enia da experiênia exigida na Terrae na arne, neess�aria para ompletar a sua s�etima e �ultima auto-outorga no universo. Nessa mesma�epoa o dever de Jesus na Terra estava j�a umprido. Da�� por diante, toda a vida que ele viveu emesmo o modo da sua morte foram uma ministra�~ao puramente pessoal da sua parte para o bem-estare para a eleva�~ao das suas riaturas mortais neste mundo e em outros mundos.O evangelho das boas-novas, de que o homem mortal pode, pela f�e, tornar-se onsiente espiri-tualmente de que �e um �lho de Deus, n~ao depende em nada da morte de Jesus. �E bem verdade,de fato, que todo o evangelho do Reino haja sido imensamente iluminado pela morte do Mestre, noentanto foi ainda e muito mais iluminado pela sua vida.Tudo que o Filho do Homem disse ou fez na Terra embelezou grandemente as doutrinas da �lia�~aoa Deus e da fraternidade dos homens, mas essas rela�~oes esseniais, entre Deus e os homens, s~aoinerentes aos fatos universais do amor de Deus pelas suas riaturas e �a miseri�ordia inata dos Filhosdivinos. Essas rela�~oes toantes e divinamente belas, entre o homem e o seu Criador, neste mundo eem todos os outros, em todo o universo dos universos, têm existido desde a eternidade; e elas n~ao s~ao,em nenhum sentido, dependentes das atua�~oes, omo tais, nas auto-outorgas peri�odias que fazem osFilhos Criadores de Deus, assumindo assim a natureza e a semelhan�a das suas inteligênias riadas,omo uma parte do pre�o que devem pagar para a aquisi�~ao �nal da soberania ilimitada sobre osseus respetivos universos loais.O Pai no �eu amava os homens mortais na Terra antes da vida e da morte de Jesus, em Urantia,tanto quanto ele ama depois dessa demonstra�~ao transendental de o-partiipa�~ao entre o homem eDeus. Essa transa�~ao poderosa da enarna�~ao do Deus de N�ebadon, omo um homem, em Urantia,n~ao poderia aumentar os atributos do Pai eterno, in�nito e universal; no entanto, enriqueeu eiluminou a todos os outros administradores e riaturas do universo de N�ebadon. Conquanto n~ao hajade ser por isso que o Pai do �eu em nada mais nos amaria, �e, todavia, em vista dessa autodoa�~aode Mihael que todas as outras inteligênias elestes nos amam mais. E isso �e assim porque Jesusn~ao apenas fez uma revela�~ao de Deus para o homem, mas porque, do mesmo modo, fez uma novarevela�~ao do homem aos Deuses e �as inteligênias elestes do universo dos universos.Jesus n~ao esteve na iminênia de morrer em um sarif��io pelo peado. Ele n~ao iria expiar a ulpamoral inata da ra�a humana. A humanidade n~ao tem uma ulpa raial perante Deus. A ulpa �epuramente uma quest~ao do peado pessoal e onsiente, da rebeli~ao deliberada ontra a vontade doPai e ontra a administra�~ao dos seus Filhos.O peado e a rebeli~ao nada têm a ver om o plano fundamental das auto-outorgas feito para osFilhos do Para��so de Deus; embora pare�a a n�os que o plano de salva�~ao seja um aspeto provisionaldo plano das auto-outorgas.A salva�~ao dada por Deus aos mortais de Urantia teria sido t~ao efetiva e inequivoamente segurase Jesus n~ao tivesse sido levado �a morte pelas m~aos ru�eis de mortais ignorantes. Se o Mestre tivessesido favoravelmente reebido pelos mortais da Terra e se tivesse partido de Urantia por meio daren�unia volunt�aria da sua vida na arne, o fato do amor de Deus e da miseri�ordia do Filho - o fatoda �lia�~ao a Deus - n~ao teria, de nenhum modo, sido afetado. V�os, mortais, sois �lhos de Deus, eapenas uma oisa �e exigida para que essa verdade seja fatual na vossa existênia pessoal, e esta �e avossa f�e, nasida do esp��rito.
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Cap��tulo 187A Crui�a�~ao
AP�OS os dois ladr~oes haverem sido preparados, sob o omando de um enturi~ao, os soldados partirampara o loal da rui�a�~ao. O enturi~ao enarregado desses doze soldados era o mesmo apit~ao quehavia onduzido os soldados romanos na noite anterior para prender Jesus no Getsêmani. Eraostume dos romanos designar quatro soldados para ada pessoa a ser rui�ada. Os dois ladr~oesforam devidamente a�oitados antes de serem levados para a rui�a�~ao, mas a Jesus nenhumapuni�~ao f��sia mais foi dada; o apit~ao sem d�uvida julgou que ele havia j�a sido su�ientementea�oitado, antes mesmo da sua ondena�~ao.Os dois ladr~oes rui�ados om Jesus eram omparsas de Barrab�as e, mais tarde, seriam exe-utados at�e a morte om o seu l��der, se este n~ao houvesse sido libertado pelo perd~ao de Pilatos naP�asoa. Assim, Jesus foi rui�ado no lugar de Barrab�as.O que Jesus, agora, est�a na iminênia de realizar, ao submeter-se �a morte na ruz, ele o faz segundoa sua pr�opria vontade. Ao predizer essa experiênia, ele a�rma: \O Pai me ama e me sustenta porqueeu estou disposto a entregar a minha pr�opria vida. Mas eu a reuperarei novamente. Ningu�em tira aminha vida de mim - eu a entrego por mim mesmo. Tenho autoridade para entreg�a-la, omo tenhoautoridade para retom�a-la. Reebi esse mandado do meu Pai".Era um pouo antes das nove horas dessa manh~a quando os soldados sa��ram do pret�orio omJesus, a aminho do G�olgota. E foram seguidos por algumas pessoas que seretamente simpatizavamom Jesus, mas a maior parte desse grupo de duzentas ou mais pessoas era de inimigos seus ou deuriosos vadios que meramente desejavam desfrutar do horror de preseniar as rui�a�~oes. Apenasuns pouos l��deres judeus foram ver Jesus morrer na ruz. Sabendo que ele havia sido entregueaos soldados romanos, por Pilatos, e que havia sido ondenado a morrer, eles oupavam-se om asua reuni~ao no templo, onde, por ausa de tudo isso, disutiam o que deveria ser feito om os seusseguidores.187.1 A Caminho do G�olgotaAntes de deixar o p�atio do pret�orio, os soldados oloaram a viga nos ombros de Jesus. Era ostumeobrigar o homem ondenado a arregar a viga horizontal da ruz at�e o loal da rui�a�~ao. Umhomem ondenado n~ao arregava a ruz inteira, apenas essa travessa menor. As pe�as mais longas evertiais de madeira das três ruzes haviam sido transportadas para o G�olgota e, quando da hegadados soldados e dos seus prisioneiros, ahavam-se j�a �rmemente �nadas no h~ao.De aordo om o ostume, o apit~ao liderava a proiss~ao, e devia arregar pequenas plaquetasbranas em que se enontravam esritos a arv~ao os nomes dos riminosos e a natureza dos rimespelos quais eles haviam sido ondenados. Para os dois ladr~oes, o enturi~ao tinha letreiros que traziam1933



os seus nomes, sob os quais estava esrita uma palavra: \Bandido". Era ostume, depois que a v��timahavia sido pregada om ravos, �a viga horizonal da ruz, e levantada at�e o seu loal na viga vertial,pregar essa tabuleta no alto da ruz, pouo aima da abe�a do riminoso, para que todos os presentespudessem onheer o rime pelo qual o homem ondenado estava sendo rui�ado. A insri�~ao queo enturi~ao levava para oloar na ruz de Jesus tinha sido esrita pelo pr�oprio Pilatos, em latim,grego e aramaio, e nela se lia: \Jesus de Nazar�e - Rei dos Judeus".Algumas das autoridades judaias, que ainda estavam presentes quando Pilatos terminou essa ins-ri�~ao, �zeram um protesto vigoroso ontra hamar Jesus de \rei dos judeus". Mas Pilatos lembrou-lhes que tal ausa�~ao era uma parte da inrimina�~ao que ausara a ondena�~ao dele. Quando osjudeus pereberam que n~ao onseguiam impor-se a Pilatos para fazê-lo mudar de id�eia, eles deman-daram que pelo menos fosse modi�ada a insri�~ao, para onstar: \Ele disse: `eu sou o rei dos judeus'". Pilatos, ontudo, manteve-se inex��vel; n~ao alteraria a insri�~ao. A todas as outras s�uplias eleapenas respondeu: \O que esrevi, est�a esrito".Normalmente, o ostume era ir at�e o G�olgota pela estrada mais longa, para que um grande n�umerode pessoas pudesse ver o riminoso ondenado, mas, nesse dia, eles foram pela estrada mais direta, at�eo port~ao de Damaso que onduzia para fora da idade pelo norte e, seguindo por essa estrada, eleshegaram logo ao G�olgota, o loal o�ial de rui�a�~ao de Jerusal�em. Depois do G�olgota �avam asvilas dos rios e, do outro lado da estrada, enontravam-se os t�umulos de muitos judeus abastados.A rui�a�~ao n~ao era uma forma judaia de puni�~ao. Tanto os gregos quanto os romanos aprende-ram esse m�etodo de exeu�~ao om os fen��ios. Mesmo Herodes, e toda a sua rueldade, n~ao reorreu�a rui�a�~ao. Os romanos nuna rui�aram um idad~ao romano; apenas os esravos e os povossubjugados eram submetidos a esse modo desonroso de morte. Durante o sitiamento de Jerusal�em,exatamente quarenta anos depois da rui�a�~ao de Jesus, todo o G�olgota esteve oberto por milha-res e milhares de ruzes nas quais, dia a dia, a or da ra�a judaia pereeu. De fato foi uma olheitaterr��vel pelo que se semeou neste dia.Enquanto a proiss~ao de morte passava ao longo das ruas estreitas de Jerusal�em, muitas dasmulheres judias, de ora�~ao enterneido, que haviam ouvido as palavras de enorajamento e deompaix~ao de Jesus, e que onheiam a sua vida de minist�erio de amor, n~ao onseguiam deixar dehorar quando o viram sendo levado para uma morte t~ao ign�obil. Enquanto ele passava, muitasdessas mulheres deploravam e lamentavam. E, quando algumas delas ousaram aproximar-se e seguirjunto ao seu lado, o Mestre voltou a sua abe�a para elas e disse: \Filhas de Jerusal�em, n~ao horeispor mim, horeis antes por v�os pr�oprias e pelos vossos �lhos. A minha obra est�a pratiamente�nalizada - logo irei para o meu Pai - , mas os tempos de tribula�~oes terr��veis para Jerusal�em est~aoapenas ome�ando. Vede, est~ao hegando os dias nos quais v�os devereis dizer: Aben�oados sejam asmulheres est�ereis e os seios que nuna alimentaram nenhuma rian�a. Nesses dias v�os orareis paraque as pedras das montanhas aiam sobre v�os, para que possais ser libertadas dos terrores que ser~aoas vossas tribula�~oes".Essas mulheres de Jerusal�em foram verdadeiramente orajosas ao manifestar simpatia por Jesus,pois era estritamente ontra a lei demonstrar sentimentos amistosos por algu�em que estava sendoonduzido �a rui�a�~ao. Ao povar�eu era permitido esarneer, ridiularizar e zombar dos onde-nados, mas n~ao era permitido que fosse expressa nenhuma simpatia por eles. Embora apreiasse amanifesta�~ao de simpatia, nessa hora esura em que os seus amigos estavam esondidos, Jesus n~aoqueria que essas mulheres de ora�~oes bondosos a��ssem no desagrado das autoridades por ousardemonstrar ompaix~ao por ele. Mesmo em momentos omo esses Jesus pensava pouo em si pr�oprio,pensava mais nos dias terr��veis de trag�edia que viriam para Jerusal�em e para toda a na�~ao judaia.O Mestre andava penosamente pelo aminho da rui�a�~ao, pois ele estava muito ansado, quaseexausto. N~ao tinha ingerido nem alimento, nem �agua, desde a �Ultima Ceia na asa de Elias Maros;nem lhe tinha sido permitido gozar de um momento de sono. Al�em disso, havia sido realizado uminterrogat�orio atr�as do outro, at�e a hora da sua ondena�~ao, para n~ao menionar os a�oites abusivos,1934



o sofrimento f��sio e a perda de sangue onseq�uente. A tudo isso ainda se sobrepunham uma extremaang�ustia mental, a sua aguda tens~ao espiritual e um sentimento terr��vel de solid~ao humana.Pouo depois de passar pelo port~ao do aminho de sa��da da idade, Jesus ambaleou, arregandoa viga da ruz, a sua for�a f��sia momentaneamente diminuiu e ele aiu sob o peso da sua pesadaarga. Os soldados gritaram om ele e hutaram-no, mas ele n~ao onseguia levantar-se. Quando oapit~ao viu isso, sabendo o que Jesus havia j�a suportado, omandou aos soldados que desistissem. Eent~ao ordenou a um transeunte, um tal de Sim~ao de Cirene, que tirasse a viga da ruz dos ombrosde Jesus e obrigou-o a arreg�a-la pelo resto do aminho ao G�olgota.Esse homem, Sim~ao, tinha vindo da longa estrada de Cirene, no norte da �Afria, para assistir�a P�asoa. Ele estava alojado junto om os outros ireneus, no lado de fora dos muros da idade,e enontrava-se a aminho dos servi�os do templo na idade, quando o apit~ao romano ordenouque arregasse a viga da ruz de Jesus. Sim~ao permaneeu, durante todas as horas da morte doMestre na ruz, onversando om muitos dos amigos e inimigos dele. Depois da ressurrei�~ao e antesde deixar Jerusal�em, ele tornou-se um rente destemido do evangelho do Reino e, quando retornoupara o seu lar, ele onduziu a sua fam��lia ao Reino eleste. Os seus dois �lhos, Alexandre e Rufus,transformaram-se em instrutores muito e�ientes do novo evangelho na �Afria. Mas Sim~ao nunasoube que Jesus, ujo fardo ele havia transportado, e o preeptor judeu, que erta vez havia feitoamizade om o seu �lho ferido, eram a mesma pessoa.Pouo depois das nove horas, essa proiss~ao de morte hegou ao G�olgota e os soldados romanospuseram-se a pregar os ravos dos dois ladr~oes e do Filho do Homem nas suas respetivas ruzes.187.2 A Crui�a�~aoIniialmente os soldados amarraram os bra�os do Mestre om ordas �a viga da ruz e, ent~ao,pregaram-no, pelas m~aos, �a madeira. Depois de i�arem essa viga at�e o poste, e ap�os haverem-na pregado om seguran�a na viga vertial da ruz, eles ataram e pregaram os seus p�es na madeira,usando de um grande ravo para penetrar ambos os p�es. O bra�o vertial possu��a um grande apoio,oloado na altura apropriada, que servia omo uma esp�eie de selim para suportar o peso do orpo.A ruz n~ao era alta, e os p�es do Mestre �aram a um metro apenas do solo. Ele estava possibilitadode ouvir, portanto, tudo o que era dito em menosprezo a ele, e podia ver laramente a express~aonos rostos de todos aqueles que t~ao impensadamente zombavam dele. E tamb�em todos os presentespuderam ouvir failmente, e na ��ntegra, o que Jesus disse durante essas horas de prolongada torturae de morte lenta.Era ostume tirar todas as roupas daqueles que deviam ser rui�ados, mas, omo os judeusfaziam fortes obje�~oes quanto �a exposi�~ao p�ublia da forma humana desnuda, os romanos sempreprovideniavam uma tanga adequada para todas as pessoas rui�adas em Jerusal�em. Por isso,depois que as roupas de Jesus foram tiradas, ele �ou vestido desse modo, antes de ter sido oloadona ruz.Reorria-se �a rui�a�~ao para inigir uma puni�~ao ruel e demorada, e a v��tima algumas vezes�ava sem morrer durante v�arios dias. Em Jerusal�em havia um sentimento onsider�avel de oposi�~ao�a rui�a�~ao, e existia uma soiedade de mulheres judias que sempre enviava uma representante �asrui�a�~oes, om o prop�osito de ofereer vinho drogado �a v��tima para minorar o seu sofrimento.Mas, quando Jesus provou desse vinho narotizado, mesmo sedento omo estava, ele reusou-se abebê-lo. O Mestre esolheu manter a sua onsiênia humana at�e o �nal. Ele desejava enontrar amorte, ainda que de uma forma ruel e desumana omo essa, e onquist�a-la pela submiss~ao volunt�aria�a experiênia humana plena.Antes de Jesus ser oloado na ruz os dois ladr~oes haviam sido j�a postos nas suas ruzes, maldi-1935



zendo todo o tempo e uspindo nos seus exeutores. As �unias palavras de Jesus, quando o pregavamna viga da ruz, foram: \Pai, perdoa-lhes, pois n~ao sabem o que fazem". Ele n~ao poderia haverinteredido om mais miseri�ordia e amor pelos seus exeutores, se tais pensamentos de devo�~aoafetuosa n~ao tivessem sido o motivo prinipal de toda a sua vida de servi�o n~ao-ego��sta. As id�eias,os motivos e as aspira�~oes de uma vida s~ao abertamente revelados em uma rise.Depois de i�arem o Mestre �a ruz, o apit~ao pregou o t��tulo aima da sua abe�a, e lia-se em trêsl��nguas: \Jesus de Nazar�e - Rei dos Judeus". Os judeus �aram enfureidos, supondo ser isso uminsulto. Pilatos estava agastado om os modos desrespeitosos deles; sentia que havia sido intimidadoe humilhado, e esolheu, pois, esse meio para obter uma pequena vingan�a. Ele poderia ter esrito:\Jesus, um rebelde". E sabia bem o quanto esses judeus de Jerusal�em detestavam at�e o nome deNazar�e, e estava determinado a humilh�a-los assim. Sabia tamb�em que se sentiriam feridos no maisfundo de si, ao verem esse galileu exeutado ser hamado de \Rei dos Judeus".Muitos dos l��deres judeus, quando souberam omo Pilatos havia tentado esarneer deles, o-loando essa insri�~ao na ruz de Jesus, aorreram ao G�olgota, mas n~ao ousaram tentar retirar ainsri�~ao, pois os soldados romanos estavam de guarda. N~ao sendo apazes de remover o r�otulo, essesl��deres misturaram-se �a multid~ao e �zeram o m�aximo para initar a ridiulariza�~ao e a zombaria, a�m de que ningu�em levasse a s�erio a insri�~ao.O ap�ostolo Jo~ao junto om Maria, a m~ae de Jesus, Rute e Jud�a hegaram ao loal pouo depoisde Jesus haver sido i�ado at�e a posi�~ao erta na ruz e exatamente quando o apit~ao estava pregandoa insri�~ao por sobre a abe�a do Mestre. Jo~ao foi o �unio dos onze ap�ostolos a testemunhar arui�a�~ao e, mesmo assim, n~ao esteve presente todo o tempo, pois logo depois de levar a m~ae deJesus at�e l�a, orreu de volta a Jerusal�em a �m de busar a sua pr�opria m~ae e as amigas dela.Quando Jesus viu a sua m~ae, om Jo~ao e o seu irm~ao e a sua irm~a, ele sorriu, mas n~ao disse nada.Nesse meio tempo os quatro soldados designados para a rui�a�~ao do Mestre, omo era de ostume,haviam dividido entre si as roupas dele, um deles pegou as sand�alias, um outro o turbante, outro�ou om o into e o quarto, om o manto. Restava a t�unia, uma veste sem osturas que hegavaat�e os joelhos, e que iria ser ortada em quatro peda�os, mas, quando os soldados pereberam qu~aoinusitada era aquela pe�a de roupa, deidiram disput�a-la na sorte. Jesus via-os de ima enquantodividiam as suas roupas; e a multid~ao est�upida zombava dele.Foi bom que os soldados romanos tivessem apropriado-se das roupas do Mestre. De outro modo,se os seus seguidores houvessem onseguido a posse dessas vestes, teriam sido tentados a reorrer�a adora�~ao superstiiosa de rel��quias. O Mestre desejava que os seus seguidores nada tivessem dematerial que pudesse assoiar-se om a sua vida na Terra. Ele queria deixar �a humanidade apenas alembran�a de uma vida humana dediada ao ideal espiritual elevado de ter-se onsagrado a fazer avontade do Pai.187.3 Os que Viram a Crui�a�~aoPor volta de nove e meia dessa manh~a de sexta-feira, Jesus foi pendurado na ruz. Antes das onzehoras, mais de mil pessoas estavam reunidas para assistir ao espet�aulo da rui�a�~ao do Filho doHomem. Durante essas horas terr��veis, as hostes invis��veis de um universo permaneeram em silêniodiante da vis~ao desse extraordin�ario fenômeno em que o Criador experieniava a morte da riatura;a mais ign�obil, todavia, das mortes de um ondenado riminoso.Perto da ruz, em um momento ou em outro, durante a rui�a�~ao, estavam Maria, Rute, Jud�a,Jo~ao, Salom�e (a m~ae de Jo~ao) e um grupo de mulheres, rentes sineras, inluindo Maria, a mulherde Clopas e irm~a da m~ae de Jesus, Maria Madalena e Rebea, a que vivera em S�eforis. Esses e outrosamigos de Jesus mantiveram-se em silênio diante da sua grande paiênia e fortaleza, ontemplando1936



os seus sofrimentos intensos.Muitos dos que passavam por ali balan�avam as suas abe�as e proferiam insultos: \Tu quequerias destruir o templo e onstru��-lo novamente em três dias, salva a ti pr�oprio. Se tu �es o Filho deDeus, por que n~ao deses da tua ruz?" De um modo semelhante, alguns dos dirigentes dos judeuszombavam dele, dizendo: \Ele salvou os outros, mas quanto a si pr�oprio, n~ao pôde salvar". Outrosomentavam: \Se tu �es o rei dos judeus, dese da ruz, e areditaremos em ti". E, depois, elesesarneeriam dele mais ainda, dizendo: \Ele on�ou em Deus para libert�a-lo. Ele at�e alegava ser oFilho de Deus - olhem para ele, agora - , sendo rui�ado entre dois ladr~oes". At�e os dois ladr~oeszombavam dele e lan�avam ensuras sobre ele.Como Jesus n~ao dava respostas aos insultos, e porque, �as onze horas e meia, aquele dia de pre-parativos espeiais estava j�a quase pela metade, a maior parte da multid~ao galhofeira e sar�astiahavia-se retirado dali; menos do que inq�uenta pessoas permaneiam no loal. Os soldados agora sepreparavam para almo�ar e beber o seu vinho barato e are, enquanto aomodavam-se para a longavig��lia de morte. No momento em que partilhavam o vinho, �zeram ironiamente um brinde a Jesus,dizendo: \Sa�ude e boa sorte! Ao rei dos judeus". E �aram surpreendidos om o olhar tolerante doMestre diante da ridiulariza�~ao e zombaria deles.Quando Jesus os viu omer e beber, olhou para eles e disse: \Tenho sede". Ao ouvir Jesus dizendo:\tenho sede", o apit~ao da guarda tirou um pouo do vinho da sua garrafa e, om a tampa esponjosasaturada do l��quido, na ponta de uma lan�a, levou-a a Jesus para que molhasse os seus l�abios seos.Jesus se propusera viver sem reorrer ao seu poder sobrenatural e, do mesmo modo, esolheumorrer omo um mortal omum, na ruz. Ele vivera omo um homem e queria morrer omo umhomem - fazendo a vontade do Pai.187.4 O Ladr~ao na CruzUm dos bandidos reriminou Jesus, dizendo: \Se tu �es o Filho de Deus, por que n~ao salva a ti e an�os?" Todavia, quando ele fez essa reprova�~ao a Jesus, o outro ladr~ao, que muitas vezes havia ouvidoo Mestre ensinando, disse: \N~ao tens nenhum medo, nem de Deus? N~ao vês que estamos sofrendojustamente pelas nossas a�~oes; e que este homem sofre injustamente? Melhor seria busarmos operd~ao dos nossos peados e salva�~ao para as nossas almas". Quando ouviu o ladr~ao dizendo isso,Jesus voltou o rosto na dire�~ao dele e sorriu om aprova�~ao. Quando o malfeitor viu a fae de Jesusvoltada para ele, tomou oragem e, assoprando sobre a hama vailante da pr�opria f�e, disse: \Senhor,lembra-te de mim quando hegares no teu Reino". E ent~ao Jesus disse: \Em verdade, em verdade,hoje eu te digo que algum dia tu estar�as omigo no Para��so".Em meio �as dores da morte f��sia, o Mestre ainda teve tempo para dar ouvidos �a on�ss~ao de f�e dobandido rente. Esse ladr~ao, ao tentar alan�ar a salva�~ao, enontrou a sua liberta�~ao. V�arias vezes,anteriormente, ele havia sido levado a rer em Jesus, mas s�o nessas �ultimas horas de onsiêniaele voltava-se de todo o ora�~ao para o ensinamento do Mestre. Quando viu o modo omo Jesusenarava a morte na ruz, esse ladr~ao n~ao pôde mais opor resistênia �a onvi�~ao de que este Filhodo Homem era de fato o Filho de Deus.Durante esse epis�odio da onvers~ao do ladr~ao, feita por Jesus, e da sua reep�~ao ao Reino, oap�ostolo Jo~ao estava ausente, havendo ido �a idade para trazer a sua m~ae e as amigas dela at�e a enada rui�a�~ao. Luas, posteriormente, ouviu essa hist�oria ontada pelo apit~ao romano da guarda,depois de onvertido.O ap�ostolo Jo~ao narrou sobre a rui�a�~ao, e omo dela lembrava-se, dois ter�os de s�eulo depoisde oorrida. Os outros registros foram baseados na desri�~ao feita pelo enturi~ao romano em servi�o,que, por ausa do que viu e ouviu, posteriormente passou a rer em Jesus e veio a pertener �a1937



irmandade plena do Reino do �eu na Terra.Esse homem, o ladr~ao arrependido, havia levado uma vida de violênia e banditismo, onduzidoque foi por aqueles que exaltam tal arreira de roubos omo um protesto patri�otio efetivo ontra aopress~ao pol��tia e a injusti�a soial. E essa esp�eie de ensinamento, somada ao apelo da aventura,estimulou muitos jovens bem-intenionados a alistarem-se nessas ousadas expedi�~oes de saques. Essejovem hegara a onsiderar Barrab�as um her�oi. Agora, perebia que se havia equivoado. Ali, naruz e ao seu lado, ele via realmente um grande homem, um verdadeiro her�oi. Ali estava um her�oique inamava o seu fervor e inspirava-o em suas id�eias mais elevadas, de dignidade moral, e vivi�avatodos seus ideais de oragem, de virilidade e de bravura. Ao ontemplar Jesus, brotou do seu ora�~aoum sentimento irresist��vel de amor, de lealdade e de verdadeira grandeza.Qualquer outra pessoa, em meio �a multid~ao zombeteira, que houvesse experimentado o nasimentoda f�e dentro da sua alma e tivesse feito um apelo �a miseri�ordia de Jesus, teria sido reebida om amesma onsidera�~ao afetuosa demonstrada para om o ladr~ao rente.Pouo depois da promessa do Mestre, de que se enontrariam algum dia no Para��so, feita aoladr~ao arrependido, Jo~ao voltou da idade, trazendo onsigo a sua m~ae e um grupo de era de dozemulheres rentes. Jo~ao retomou o seu lugar perto de Maria, m~ae de Jesus, dando-lhe apoio. Ao ladodela estava o seu �lho Jud�a. Quando Jesus ontemplou essa ena, j�a era meio-dia e ent~ao disse �asua m~ae: \Mulher, eis o teu �lho!" E falando a Jo~ao, ele pronuniou: \Meu �lho, eis a tua m~ae!"E ent~ao ele dirigiu-se a ambos, dizendo: \Desejo que partam deste lugar". E assim Jo~ao e Jud�asa��ram do G�olgota levando Maria. Jo~ao onduziu a m~ae de Jesus at�e o loal onde se hospedava emJerusal�em, e ent~ao se apressou a voltar at�e a ena da rui�a�~ao. Ap�os a P�asoa, Maria voltou paraBetsaida, onde viveu na asa de Jo~ao pelo resto da sua vida natural. Maria n~ao hegou a viver umano mais, depois da morte de Jesus.Ap�os a sa��da de Maria, as outras mulheres afastaram-se at�e uma pequena distânia e �aramaguardando at�e que Jesus expirasse na ruz; e ontinuavam ainda l�a quando o orpo do Mestre foiretirado para ser sepultado.187.5 A �Ultima Hora na CruzEmbora fosse edo para aonteer um tal fenômeno, nessa esta�~ao do ano, pouo depois das dozehoras o �eu esureeu em raz~ao do apareimento de �na areia no ar. O povo de Jerusal�em sabia queisso signi�ava a vinda de uma dessas tempestades de areia om vento quente, origin�aria do desertoda Ar�abia. Antes da uma hora da tarde o �eu estava t~ao esuro que esondia o sol; assim, o restoda multid~ao apressou-se de volta em dire�~ao �a idade. Quando o Mestre entregou a sua vida, pouodepois desse momento, menos do que trinta pessoas estavam presentes ali: apenas os três soldadosromanos e um grupo de era de quinze rentes. Essas rentes eram todas mulheres, exeto doisdeles, Jud�a, o irm~ao de Jesus, e Jo~ao Zebedeu, que voltou �a ena um pouo antes do Mestre expirar.Pouo depois de uma hora da tarde, em meio �a esurid~ao que aumentava e naquela tempestadefuriosa de areia, Jesus ome�ou a ter a sua onsiênia humana em desvaneimento. As suas �ultimaspalavras de miseri�ordia, de perd~ao e de onselho tinham sido ditas. O seu �ultimo desejo - a respeitode uidarem da sua m~ae - havia sido expresso. Durante essa hora de proximidade da morte, a mentehumana de Jesus reorreu �a repeti�~ao de muitas passagens das esrituras hebraias, partiularmenteos salmos. O �ultimo pensamento onsiente do Jesus humano esteve oupado om a repeti�~ao, na suamente, de trehos do Livro dos Salmos, onheidos agora omo o vig�esimo, o vig�esimo primeiro e ovig�esimo segundo salmos. Embora os seus l�abios freq�uentemente se movessem, ele estava muito fraopara proferir as palavras dessas passagens, que ele sabia de or t~ao bem e que passavam pela suamente. Umas pouas vezes apenas aqueles que permaneiam ali aptaram alguma artiula�~ao, talomo: \Eu sei que o Senhor salvar�a seus ungidos"; \A tua m~ao enontrar�a todos os meus inimigos"1938



e \Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Jesus n~ao teve nem por um momento a maisleve sombra de d�uvida de que tinha vivido de aordo om a vontade do Pai; e jamais duvidou de queestava agora entregando a sua vida na arne de aordo om a vontade do Pai. Ele n~ao sentia que o Paio houvesse abandonado; estava meramente reitando, para a pr�opria onsiênia em desvaneimento,muitas das esrituras e, entre elas, esse salmo, o vig�esimo segundo, que ome�a por: \Meu Deus,meu Deus, por que me abandonaste?" E aonteeu que essa foi uma das três passagens ditas omlareza su�iente para ser ouvida por aqueles que permaneiam perto dele.O �ultimo pedido que o Jesus mortal fez aos seus semelhantes aonteeu por volta de uma e meiada tarde, quando, por uma segunda vez, ele disse: \Tenho sede". E o mesmo apit~ao da guardanovamente umedeeu os l�abios dele om a mesma tampa esponjosa umedeida om o vinho are,omumente hamado de vinagre naqueles dias.A tempestade de areia tornou-se mais intensa e os �eus esureeram-se fortemente. Os soldadose o pequeno grupo de rentes ainda permaneiam ali. Os soldados aooraram-se perto da ruz,apertando-se para proteger-se da areia ortante. De onde estavam, a m~ae de Jo~ao e os outrosobservavam �a distânia, de um erto modo abrigados sob uma roha saliente. Quando o Mestre�nalmente deu o seu �ultimo suspiro, ao p�e da sua ruz estavam presentes Jo~ao Zebedeu, o seu irm~aoJud�a, a sua irm~a Rute, Maria Madalena e Rebea, que vivera em S�eforis.Era um pouo antes das três da tarde quando Jesus numa voz mais elevada gritou: \Est�a aabado!Pai, nas tuas m~aos enomendo o meu esp��rito". E depois de dizer isso, inlinou a sua abe�a eabandonou a luta pela vida. Quando o enturi~ao romano viu omo Jesus morreu, ele bateu no peitoe disse: \Este foi de fato um homem reto; verdadeiramente, deve ter sido um Filho de Deus". Edesde aquele momento ele ome�ou a rer em Jesus.Jesus morreu om nobreza - omo tinha vivido. Ele admitiu sem reservas a sua realeza e perma-neeu senhor da situa�~ao durante todo esse tr�agio dia. Caminhou voluntariamente para um morteignominiosa, ap�os haver provido a seguran�a dos seus ap�ostolos esolhidos. Soube onter, om sa-bedoria, a violênia enrenqueira de Pedro e provideniou para que Jo~ao pudesse permaneer juntoa ele at�e o �m da sua existênia mortal. Revelou a sua verdadeira natureza ao sin�edrio assassinoe lembrou a Pilatos a fonte da sua autoridade soberana, omo Filho de Deus. Ele partiu para oG�olgota arregando a viga da sua pr�opria ruz e terminou a sua auto-outorga de amor entregando oseu esp��rito de aquisi�~ao mortal ao Pai do Para��so. Depois de uma vida assim - e de uma tal morte- o Mestre poderia apenas dizer: \Est�a aabado".Como esse era o Dia da Prepara�~ao, tanto para a P�asoa quanto para o s�abado, os judeus n~aoqueriam esses orpos expostos no G�olgota. E, por isso, foram a Pilatos pedir que as pernas dessestrês homens fossem quebradas e que fossem despahados, sendo tirados das suas ruzes e jogados nofosso dos riminosos, antes do pôr-do-sol. Ao ouvir esse pedido, Pilatos imediatamente enviou trêssoldados para quebrar as pernas deles e despahar Jesus e os dois bandidos.Quando esses soldados hegaram ao G�olgota, onseguiram fazer o que lhes havia sido pedido,por�em apenas om os dois ladr~oes; para grande surpresa deles, Jesus j�a estava morto. Entretanto,para erti�ar-se da sua morte, um dos soldados ravou a sua lan�a do lado esquerdo. Emborafosse omum que as v��timas da rui�a�~ao permaneessem vivas na ruz por at�e dois ou três dias,a opressiva agonia emoional e a aguda ang�ustia espiritual de Jesus levaram a sua vida mortal naarne ao �m em menos de ino horas e meia.187.6 Ap�os a Crui�a�~aoEm meio �a esurid~ao da tempestade de areia, por volta de três e meia da tarde, Davi Zebedeu enviouo �ultimo dos mensageiros levando a not��ia da morte do Mestre. O �ultimo dos seus orredores, ele o1939



despahou para a asa de Marta e Maria, em Betânia, onde ele supunha que a m~ae de Jesus estivessehospedada om o resto da sua fam��lia.Ap�os a morte do Mestre, Jo~ao mandou as mulheres, a argo de Jud�a, para a asa de Elias Maros,onde passaram o dia de s�abado. O pr�oprio Jo~ao, que a essa altura era bem onheido do enturi~aoromano, permaneeu no G�olgota at�e que Jos�e e Niodemos hegassem �a ena om uma ordem dePilatos autorizando-os a tomar posse do orpo de Jesus.Assim terminou um dia de trag�edia e sofrimento em um vasto universo ujas mir��ades de in-teligênias enontravam-se estremeidas om o espet�aulo hoante da rui�a�~ao do seu amadoSoberano em sua enarna�~ao humana, todas elas aturdidas om tamanha exibi�~ao de insensibilidademortal e perversidade humana.
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Cap��tulo 188O Per��odo Dentro da TumbaO CORPO mortal de Jesus permaneeu durante um dia e meio no sepulro de Jos�e; o per��odo entrea sua morte na ruz e a sua ressurrei�~ao �e um ap��tulo pouo onheido para n�os, da arreira terrenade Mihael. Podemos disorrer sobre a oloa�~ao do Filho do Homem no sepulro e inluir nesseregistro os aonteimentos assoiados �a sua ressurrei�~ao, mas n~ao nos �e poss��vel proporionar muitainforma�~ao de natureza autêntia a respeito do que realmente aonteeu durante esse tempo, deera de trinta e seis horas, desde as três horas da tarde da sexta-feira at�e as três horas da manh~ade domingo. Esse intervalo de tempo, na arreira do Mestre, ome�ou pouo antes de haver sido eledesido da ruz pelos soldados romanos. Jesus permaneeu suspenso na ruz por uma hora depoisda sua morte. E teria sido retirado mais edo, aso n~ao houvessem protelado o golpe �nal nos doisladr~oes.Os dirigentes dos judeus haviam planejado atirar o orpo de Jesus nos fossos abertos de Gehena,ao sul da idade; era ostume desfazer-se assim das v��timas da rui�a�~ao. Se esse plano tivessesido umprido, o orpo do Mestre teria estado exposto �as bestas selvagens.Nesse meio tempo, Jos�e de Arimat�eia, aompanhado de Niodemos, foi at�e Pilatos para pedirque o orpo de Jesus lhes fosse entregue para um sepultamento adequado. N~ao era inomum queos amigos das pessoas rui�adas ofereessem subornos �as autoridades romanas, para onseguiremo privil�egio de ter a posse de tais orpos. Jos�e foi diante de Pilatos levando uma grande quantiaem dinheiro, aso viesse a ser neess�ario pagar pela permiss~ao de transladar o orpo de Jesus a umsepulro privativo. Pilatos, ontudo, n~ao quis aeitar dinheiro para isso. Quando ouviu o pedido,rapidamente assinou a ordem que autorizava Jos�e a ir ao G�olgota e imediatamente tomar posse plenae ompleta do orpo do Mestre. Nesse meio tempo, om a tempestade de areia onsideravelmentediminu��da, um grupo de judeus, representando o sin�edrio, havia ido at�e o G�olgota a �m de erti�ar-se de que o orpo de Jesus, junto om os dos dois ladr~oes, havia sido lan�ado aos fossos p�ubliosabertos.188.1 O Sepultamento de JesusQuando hegaram ao G�olgota, Jos�e e Niodemos enontraram os soldados desendo Jesus da ruz; eos representantes do sin�edrio estavam por perto para assegurarem-se de que nenhum dos seguidoresde Jesus tentasse impedir que o seu orpo fosse para as ovas omuns dos riminosos. Quando Jos�eapresentou ao enturi~ao a ordem de Pilatos para que o orpo do Mestre lhe fosse entregue, os judeusriaram um tumulto e relamaram a sua posse. No seu desvario, eles tentaram apossar-se do orpode modo violento, mas, ao tentarem fazer isso, o enturi~ao ordenou que quatro dos seus soldados, aseu lado, om as suas espadas desembainhadas, �assem dois de ada lado rente ao orpo do Mestreque jazia no h~ao. O enturi~ao ordenou aos outros soldados que deixassem de lado os dois ladr~oes1941



e afastassem esse grupo de judeus enfureidos. Quando a ordem foi restabeleida, o enturi~ao leua permiss~ao de Pilatos para os judeus e, dando um passo para o lado, disse a Jos�e: \Este orpo �eteu para que fa�as om ele o que ahares onveniente. Eu e os meus soldados estaremos aqui paraassegurar que nenhum homem inter�ra".Uma pessoa rui�ada n~ao podia ser enterrada em um emit�erio judeu; havia uma lei que proibiaestritamente esse proedimento. Jos�e e Niodemos onheiam essa lei e, no aminho de sa��da doG�olgota, deidiram sepultar Jesus no sepulro novo pertenente �a fam��lia de Jos�e, avado em rohamai�a e loalizado a uma pequena distânia ao norte do G�olgota e do outro lado da estrada queonduzia a Samaria. Ningu�em havia sido ainda sepultado nessa tumba e eles julgaram que seriaapropriado que o Mestre desansasse ali. Jos�e realmente areditava que Jesus ressusitaria dosmortos; Niodemos, entretanto, duvidava muito disso. Esses antigos membros do sin�edrio haviammantido mais ou menos em segredo a sua f�e em Jesus, embora os seus ompanheiros sinedristas h�amuito suspeitassem deles, antes mesmo de haverem retirado-se do onselho. A partir de ent~ao elesforam os dis��pulos mais delarados de Jesus em toda a Jerusal�em.Por volta de quatro e meia da tarde a proiss~ao do enterro de Jesus de Nazar�e partiu do G�olgota,em dire�~ao ao t�umulo de Jos�e, do outro lado da estrada. O orpo, envolto em um len�ol de linho, foilevado por quatro homens, seguidos pelas mulheres da Galil�eia, que se mantiveram ��eis na vig��lia.Os mortais a arregarem o orpo material de Jesus at�e o sepulro foram: Jos�e, Niodemos, Jo~ao e oenturi~ao romano.Eles levaram o orpo at�e dentro da tumba, uma âmara quadrada om era de três metros delado, que prepararam apressadamente para o sepultamento. Os judeus de fato n~ao enterravam osseus mortos; eles os embalsamavam. Jos�e e Niodemos haviam trazido onsigo grandes quantidadesde mirra e de babosa, e enrolaram o orpo om bandagens saturadas dessas solu�~oes. Quandoterminaram de embalsam�a-lo, ataram um pano em volta do rosto, envolveram o orpo em um len�olde linho e, om reverênia, oloaram-no em uma das plataformas da tumba.Ap�os oloarem o orpo na tumba, o enturi~ao fez um sinal para que os seus soldados ajudassema rolar a pedra de fehamento, diante da entrada da tumba. Ent~ao alguns dos soldados partirampara Gehena, levando os orpos dos ladr~oes; enquanto outros voltaram entristeidos para Jerusal�em,a �m de observar a festa de P�asoa de aordo om as leis de Mois�es.O sepultamento de Jesus foi feito om uma pressa e uma preipita�~ao inomuns, porque aquele erao Dia da Prepara�~ao e o s�abado estava aproximando-se rapidamente. Os homens voltaram apressadospara a idade; as mulheres, entretanto, permaneeram perto da tumba at�e que a noite esura houvessehegado.Entretanto, enquanto tudo isso estava aonteendo, as mulheres permaneiam esondidas pertoe �a m~ao, de modo que viram todas as oisas; e observaram onde o Mestre havia sido sepultado.Esondiam-se assim por n~ao lhes ser permitido partiiparem junto om os homens de momentosomo esses. Essas mulheres ahavam que Jesus n~ao havia sido preparado apropriadamente para osepultamento e, entre si, �zeram um aordo de voltar �a asa de Jos�e, desansar no s�abado, prepararespeiarias e un�~oes; e, ent~ao, de retornar no domingo pela manh~a para preparar o orpo do Mestrede modo apropriado para o desanso da morte. As mulheres que �aram assim perto da tumba nessasexta-feira �a tarde foram: Maria Madalena, Maria, a esposa de Clopas, Marta, uma outra irm~a dam~ae de Jesus, e Rebea, de S�eforis.Com exe�~ao de Davi Zebedeu e Jos�e de Arimat�eia, pouos dos dis��pulos de Jesus realmenteareditaram ou ompreenderam que ele iria ressusitar da tumba ao tereiro dia.
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188.2 Guardando a TumbaSe os seguidores de Jesus �aram desatentos �a promessa que ele �zera de ressusitar da ova, aotereiro dia, os seus inimigos n~ao o estavam. Os saerdotes prinipais, os fariseus e os sadueuslembraram de haver reebido relat�orios nos quais ele dizia que ressusitaria dos mortos.Nessa sexta-feira �a noite, depois da eia de P�asoa, por volta da meia-noite, um grupo de l��deresjudeus reuniu-se na asa de Caif�as e l�a disutiram sobre os seus temores a respeito da a�rma�~ao doMestre, de que iria ressusitar dos mortos ao tereiro dia. Essa reuni~ao terminou om o ompromissode que um omitê de sinedristas visitaria Pilatos, bem edo no dia seguinte, levando o pedido o�ial dosin�edrio para que uma guarda romana fosse postada diante da tumba de Jesus a �m de impedir que osseus amigos for�assem a entrada. O porta-voz desse omitê disse a Pilatos: \Senhor, lembramo-nos deque esse farsante, Jesus de Nazar�e, disse, quando ainda estava vivo: `Ap�os três dias eu ressusitarei'.E por isso estamos diante de ti a �m de pedir que emitas as ordens para que o sepulro �que seguroontra os seus seguidores, ao menos at�e depois do tereiro dia. Tememos muito que os seus dis��pulospossam vir e lev�a-lo onsigo �a noite, e, ent~ao, prolamar ao povo que ele ressusitou dos mortos. Sepermitirmos que isso aonte�a, ter�a sido um erro ainda muito pior do que deixar que ele vivesse".Ao ouvir esse pedido dos sinedristas, Pilatos disse: \Dar-vos-ei uma guarda de dez soldados. Idee fazei om que a tumba �que segura". Eles foram de volta ao templo, rerutaram dez dos pr�opriosguardas, e, ent~ao, marharam para a tumba de Jos�e om esses dez guardas judeus e os dez soldadosromanos, ainda nesse s�abado de manh~a, para deixa-los de vigia diante da tumba. Esses homensrolaram uma outra pedra diante da tumba e oloaram o selo de Pilatos nas pedras e em torno delas,para que n~ao fossem mexidas sem o seu onheimento. E esses vinte homens permaneeram de vigiaat�e a hora da ressurrei�~ao, om os judeus levando-lhes omida e bebida.188.3 Durante o S�abadoDurante esse s�abado, os dis��pulos e ap�ostolos permaneeram esondidos, enquanto toda Jerusal�emfalava da morte de Jesus na ruz. Aproximadamente um milh~ao e meio de judeus estavam presen-tes, ent~ao, em Jerusal�em nessa oasi~ao, haviam vindo de todas as partes do imp�erio romano e daMesopotâmia. Era o ome�o da semana da P�asoa; e todos esses peregrinos que se enontravam naidade saberiam da ressurrei�~ao de Jesus e levariam essa not��ia quando voltassem aos seus lares.Na noite de s�abado, bem tarde, Jo~ao Maros onvoou os onze ap�ostolos seretamente para virem�a asa do seu pai, onde, pouo antes da meia-noite, todos estavam reunidos na mesma sala de ima,em que haviam ompartilhado da �Ultima Ceia om o seu Mestre duas noites antes.Maria, a m~ae de Jesus, om Rute e Jud�a, voltou a Betânia para juntar-se �a sua fam��lia, antes deesureer, nessa tarde de s�abado. Davi Zebedeu �ou na asa de Niodemos, onde havia marado dereunir-se om os seus mensageiros, no domingo pela manh~a, bem edo. As mulheres da Galil�eia, queestiveram preparando espeiarias, para de novo embalsamar o orpo de Jesus, permaneiam na asade Jos�e de Arimat�eia.N~ao estamos plenamente habilitados para expliar exatamente o que suedeu a Jesus de Nazar�edurante esse per��odo de um dia e meio, no qual se sup~oe que ele tenha estado desansando natumba de Jos�e. Aparentemente ele teve, na ruz, a mesma morte natural que qualquer mortalteria tido em irunstânias semelhantes. Ouvimo-lo dizendo: \Pai, nas tuas m~aos enomendo omeu esp��rito". Contudo, n~ao entendemos plenamente o signi�ado de tal a�rma�~ao, pois o seuAjustador do Pensamento h�a muito havendo sido pessoalizado mantinha, por esse fato, uma existêniaindependente do ser mortal de Jesus. De nenhum modo, o Ajustador Pessoalizado do Mestre poderiaser afetado pela sua morte f��sia na ruz. O que Jesus oloou nas m~aos do Pai pode ter sido, ali,naquele momento, a ontraparte espiritual do trabalho iniial do Ajustador na espiritualiza�~ao da1943



mente mortal, de modo a proporionar uma transferênia transrita da experiênia humana de Jesuspara os mundos das mans~oes. Deve ter havido alguma realidade espiritual, na experiênia de Jesus,que tenha sido an�aloga �a natureza espiritual, ou alma, dos mortais das esferas, uja f�e �e resente.Entretanto essa �e, meramente, a nossa opini~ao - pois realmente n~ao sabemos o que Jesus enomendouao seu Pai.Sabemos que a forma f��sia do Mestre desansou na tumba de Jos�e at�e era das três horas namanh~a de domingo; n~ao estamos plenamente seguros, todavia, a respeito de qual status teria tidoa pessoalidade de Jesus, durante aquele per��odo de trinta e seis horas. Algumas vezes, hegamos aousar expliar essas oisas para n�os pr�oprios, do modo omo a seguir est�a exposto:1. A onsiênia de Criador de Mihael deve ter estado ampla e totalmente livre e independenteda sua mente mortal ligada �a enarna�~ao f��sia.2. Sabemos que o Ajustador do Pensamento que serviu a Jesus esteve presente na Terra duranteesse per��odo, pessoalmente enarregado do omando das hostes elestes reunidas.3. A identidade espiritual, omo adquirida pelo homem de Nazar�e, e edi�ada durante a suavida na arne, iniialmente por meio dos esfor�os diretos do seu Ajustador do Pensamento e, maistarde, pelo perfeito ajustamento, feito por ele pr�oprio, entre as neessidades f��sias e os quesitosespirituais para a existênia mortal ideal, omo se tornou onretizada pela sua esolha inessante davontade do Pai, deve ter sido onsignada �a ust�odia do Pai do Para��so. Se essa realidade espiritualretornou ou n~ao para tornar-se uma parte da pessoalidade ressusitada, n~ao sabemos, mas remosque sim. Neste universo, existem aqueles que sustentam que essa identidade-alma de Jesus estejaagora repousando no \seio do Pai"; para ser, subseq�uentemente, liberada para liderar o Corpo deFinalidade de N�ebadon, no seu destino ainda n~ao desvelado, ligado aos universos inriados, dos reinosainda n~ao organizados do espa�o exterior.4. Julgamos que a onsiênia humana ou mortal de Jesus tenha estado adormeida durante essastrinta e seis horas. Temos motivos para rer que o Jesus humano nada soubesse sobre o que estavaoorrendo no universo, durante esse per��odo. Para a onsiênia mortal, n~ao h�a registro de lapso detempo; a ressurrei�~ao da vida seguiu ao sono da morte omo que no mesmo instante.E isso paree ser tudo o que podemos oloar nestes registros a respeito do status de Jesus duranteesse per��odo na tumba. H�a uma s�erie de fatos orrelatos, aos quais podemos fazer alus~ao, emboradi�ilmente sejamos ompetentes para intentar interpret�a-los.No vasto p�atio das salas de ressurrei�~ao do primeiro mundo das mans~oes de Satânia, pode seragora vista uma magn���a estrutura memorial material-moronial onheida omo o \Memorial deMihael", agora om o selo de Gabriel. Esse memorial foi riado pouo depois de Mihael haverpartido deste mundo, e ele traz a insri�~ao: \Em omemora�~ao �a estada mortal de Jesus de Nazar�eem Urantia".Existem registros omprovando que, durante esse per��odo, o onselho supremo de S�alvington,omposto de em membros, realizou uma reuni~ao exeutiva em Urantia sob a presidênia de Gabriel.Tamb�em h�a arquivos mostrando que os Ani~aes dos Dias de Uversa omuniaram-se om Mihael arespeito do status do universo de N�ebadon, durante esse tempo.Sabemos que ao menos uma mensagem foi passada entre Mihael e Emanuel, em S�alvington,enquanto o orpo do Mestre jazia na tumba.H�a bons motivos para areditar que alguma pessoalidade assentou-se na posi�~ao de Calig�astia, noonselho sistêmio dos Pr��nipes Planet�arios, em Jerus�em, que se reuniu enquanto o orpo de Jesuspermaneia na tumba.Os arquivos de Edêntia indiam que o Pai da Constela�~ao de Norlatiadeque esteve em Urantia; ede ter ele reebido instru�~oes de Mihael durante esse tempo na tumba.1944



E h�a outras evidênias, muitas, a sugerir que nem toda a pessoalidade de Jesus tenha estadoadormeida e inonsiente durante esse tempo de morte f��sia aparente.188.4 O Signi�ado da Morte na CruzEmbora n~ao haja sido para expiar uma ulpa raial, a qual o homem mortal de fato n~ao tem, queJesus passou pela morte na ruz; nem para provideniar nenhuma esp�eie de aproxima�~ao efetiva aum Deus de algum modo ofendido e impla�avel; e embora o Filho do Homem n~ao tenha ofereido asi pr�oprio em sarif��io para apaziguar a ira de Deus, e abrir o aminho para que o homem peadorobtivesse a salva�~ao; n~ao obstante essas id�eias de expia�~ao e de propiia�~ao serem errôneas, noentanto, h�a signi�a�~oes ligadas a essa morte de Jesus na ruz que n~ao deveriam ser negligeniadas.�E um fato que Urantia tornou-se onheida, em outros planetas habitados vizinhos, omo o \Mundoda Cruz".Jesus desejava viver uma vida mortal plena na arne, em Urantia. A morte �e, omumente, umaparte da vida. A morte �e o �ultimo ato no drama mortal. Nos vossos bem-intenionados esfor�os deesapar dos erros superstiiosos de uma interpreta�~ao falsa do signi�ado da morte na ruz, dever��eistratar de ter uidados para n~ao ometer o grande erro de deixar de pereber o verdadeiro signi�adoe a importânia autêntia da morte do Mestre.O homem mortal nuna foi propriedade dos arquifarsantes. Jesus n~ao morreu para resgatar ohomem das garras dos governantes ap�ostatas e dos pr��nipes a��dos das esferas. O Pai nos �eusnuna idealizou uma injusti�a t~ao rassa quanto ondenar uma alma mortal pelas m�as a�~oes dos seusanestrais. Nem a morte do Mestre, na ruz, teria sido um sarif��io que representasse um esfor�opara pagar a Deus um d�ebito ontra��do pela ra�a da humanidade.Antes de Jesus haver vivido na Terra, talvez poder��eis justi�ar-vos por rerdes em um Deus assim;mas, n~ao depois de o Mestre ter vivido e morrido entre os seus semelhantes mortais. Mois�es ensinousobre a dignidade e a justi�a de um Deus Criador; mas Jesus retratou o amor e a miseri�ordia doPai eleste.A natureza animal - a tendênia para as m�as a�~oes - pode ser heredit�aria, mas o peado n~ao �etransmitido de pai para �lho. O peado �e o ato de rebeli~ao onsiente e deliberada, da parte dariatura individual volitiva, ontra a vontade do Pai e ontra as leis dos Filhos.Jesus viveu e morreu por um universo inteiro, n~ao apenas pelas ra�as deste mundo. Se bem que osmortais dos reinos obtivessem a salva�~ao, mesmo antes de Jesus haver vivido e morrido em Urantia,�e fato, ontudo, que a sua auto-outorga neste mundo iluminou grandemente o aminho da salva�~ao; asua morte fez muito para deixar de�nitivamente lara a erteza da sobrevivênia dos mortais depoisda morte na arne.Embora muito di�ilmente seja adequado falar de Jesus omo algu�em que se tenha sari�ado,omo o resgatador ou redentor, �e totalmente orreto referir-se a ele omo um salvador. Para sempreele deixou o aminho da salva�~ao (da sobrevivênia) mais laro e erto; ele mostrou, de um modomelhor e mais orreto, o aminho da salva�~ao a todos os mortais de todos os mundos do universo deN�ebadon.Uma vez que tenhais aptado a id�eia de Deus omo um Pai verdadeiro e heio de amor, oneito esteque �e o �unio que Jesus sempre ensinou, deveis imediatamente, e om toda a onsistênia, abandonar,em sua totalidade, todas aquelas no�~oes primitivas sobre Deus omo um monara ofendido, umgovernante austero e Todo-Poderoso ujo deleite maior �e desobrir a v�os, s�uditos Seus, em m�asa�~oes, e assegurar que sejais adequadamente punidos, a menos que um ser, quase igual a Ele pr�oprio,voluntarie-se para sofrer por v�os ou morrer omo um substituto e no vosso lugar. Toda a id�eiada reden�~ao e da expia�~ao �e inompat��vel om o oneito de Deus, do modo omo foi ensinado e1945



exempli�ado por Jesus de Nazar�e. O amor in�nito de Deus n~ao �e seund�ario a nada na naturezadivina.Todo esse oneito de expia�~ao, e da salva�~ao pelo sarif��io, tem as suas ra��zes e a sua base noego��smo. Jesus ensinou que o servi�o ao semelhante �e o oneito mais elevado da fraternidade dosrentes do esp��rito. A salva�~ao deveria ser tida omo erta por aqueles que rêem na paternidade deDeus. A prinipal preoupa�~ao do rente n~ao deveria ser o desejo ego��sta da salva�~ao pessoal, mas,sim, o impulso n~ao-ego��sta de amar ao semelhante e, onseq�uentemente, de servir ao pr�oximo omoJesus amou e serviu aos homens mortais.Os rentes autêntios n~ao se preoupam tanto om as puni�~oes futuras para o peado. O rentereal est�a preoupado apenas om o seu distaniamento momentâneo de Deus. Verdade �e que paiss�abios podem astigar os seus �lhos, mas tudo isso eles fazem por amor e om o prop�osito de orrigir.Eles n~ao punem om raiva, nem astigam por repres�alia.Ainda que Deus fosse um monara austero e legalizador, de um universo no qual a justi�a reinassesuprema, ertamente Ele n~ao estaria satisfeito om o esquema infantil de substituir um ofensorulpado por um sofredor inoente.A grande oisa sobre a morte de Jesus, no que se relaiona ao enriqueimento da experiêniahumana e �a amplia�~ao do aminho da salva�~ao, n~ao �e o fato da sua morte, mas antes a maneiramagn���a e o esp��rito sem par om o qual ele enfrentou a morte.Toda essa id�eia da reden�~ao na expia�~ao oloa a salva�~ao em um plano de irrealidade; tal oneitosendo puramente �los�o�o. A salva�~ao humana �e real; �e baseada em duas realidades que podem seraptadas pela f�e da riatura e da�� tornam-se inorporadas �a experiênia individual humana: o fatoda paternidade de Deus e a verdade orrelata, da fraternidade dos homens. �E verdade, a�nal, quesereis \perdoados das vossas d��vidas, assim omo perdoardes aos vossos devedores".188.5 As Li�~oes da CruzA ruz de Jesus representa a medida plena da devo�~ao suprema do verdadeiro pastor, at�e mesmopelos membros indignos do seu rebanho. Ela oloa, para sempre, todas as rela�~oes entre Deus e ohomem na base da fam��lia. Deus �e o Pai; o homem �e o Seu �lho. O amor, o amor de um pai peloseu �lho, torna-se a verdade entral nas rela�~oes universais de Criador e riatura - n~ao a justi�a deum rei que busa a satisfa�~ao nos sofrimentos e nas puni�~oes do s�udito que omete o mal.A ruz mostra, para sempre, que a atitude de Jesus para om os peadores n~ao foi nem deondena�~ao nem de indulgênia, mas de salva�~ao eterna por amor. Jesus �e verdadeiramente umsalvador, no sentido de que a sua vida e a sua morte onquistam os homens para a bondade e para asobrevivênia justa. Jesus tanto ama os homens, que o seu amor desperta uma resposta de amor noora�~ao humano. O amor �e verdadeiramente ontagioso e eternamente riativo. A morte de Jesusna ruz exempli�a um amor su�ientemente forte e divino para perdoar o peado e para absorvertoda a maldade. Jesus revelou a este mundo uma qualidade mais elevada de retid~ao do que a justi�a- mais que a mera diferen�a t�enia entre o erto e o errado. O amor divino n~ao perdoa os errosmeramente; ele absorve-os e, de fato, destr�oi-os. O perd~ao do amor transende totalmente o perd~aoda miseri�ordia. A miseri�ordia p~oe de lado a ulpabilidade do mal; o amor, todavia, destr�oi o peadopara sempre e toda a fraqueza resultante dele. Jesus trouxe um novo m�etodo de viver para Urantia.Ele nos ensinou, n~ao a resistir ao mal, mas a enontrar, por interm�edio dele, Jesus, uma bondade quedestr�oi e�azmente o mal. O perd~ao de Jesus n~ao �e a ondesendênia da remiss~ao; �e a salva�~ao daondena�~ao. A salva�~ao n~ao menospreza os erros; endireita-os. O verdadeiro amor n~ao faz oness~oesnem indulgênias ao �odio; ele o aniquila. O amor de Jesus nuna est�a satisfeito apenas om o meroperd~ao. O amor do Mestre implia a reabilita�~ao, na sobrevivênia eterna. �E perfeitamente orreto1946



falar de salva�~ao omo reden�~ao, se om isso vos referirdes a essa eterna reabilita�~ao.Com o poder do seu amor pessoal pelos homens, Jesus pôde romper a inuênia do peado e domal. E, om isso, ele libertou os homens para esolher melhores modos de viver. Jesus retratou umaliberta�~ao do passado que, em si mesma, promete um triunfo para o futuro. O perd~ao dado assimprovê a salva�~ao. A beleza do amor divino, quando plenamente aeito no ora�~ao humano, destr�oi,para sempre, a fasina�~ao do peado e o poder do mal.Os sofrimentos de Jesus n~ao se limitaram �a rui�a�~ao. Na realidade, Jesus de Nazar�e passoumais de vinte e ino anos na ruz de uma vida mortal intensa e real. O valor real da ruz onsiste nofato de que essa foi a express~ao suprema e �nal do seu amor, a ompleta revela�~ao da sua miseri�ordia.Em milh~oes de mundos habitados, dezenas de trilh~oes de riaturas em evolu�~ao, que podem tersido tentadas a desistir da luta moral e abandonar a boa luta da f�e, lan�aram um novo olhar paraJesus na ruz e ent~ao ontinuaram no seu aminho, inspiradas pela vis~ao de Deus entregando a suavida enarnada em devo�~ao ao servi�o n~ao-ego��sta do homem.O triunfo da morte na ruz est�a resumido no esp��rito da atitude de Jesus para om aqueles queo ataavam. Ele fez da ruz um s��mbolo eterno do triunfo do amor sobre o �odio, e da vit�oria daverdade sobre o mal, quando ele orou: \Pai, perdoa-os, pois eles n~ao sabem o que fazem". Essadevo�~ao do amor ontagiou todo um vasto universo; e os dis��pulos ontra��ram-na do seu Mestre.O primeiro instrutor desse evangelho, que foi hamado a entregar a sua vida nesse servi�o, disse,quando o apedrejavam at�e a morte: \Que esse peado n~ao reaia sobre eles".A ruz exere um apelo supremo sobre o que h�a de melhor no homem, porque revela algu�em queestava disposto a entregar a sua vida no servi�o dos seus semelhantes. Amor maior que esse nenhumhomem pode ter: o de algu�em que est�a disposto a entregar a sua vida pelos seus amigos - Jesus tinhao amor que o fazia disposto a entregar a pr�opria vida pelos seus inimigos, um amor maior do quequalquer amor que at�e ent~ao havia sido onheido na Terra.Em outros mundos, tanto quanto em Urantia, esse espet�aulo sublime da morte do Jesus humanonuma ruz no G�olgota estimulou as emo�~oes dos mortais, ao mesmo tempo em que despertou a maiselevada devo�~ao dos anjos.A ruz �e aquele s��mbolo elevado do servi�o sagrado, da devo�~ao da vida de uma pessoa ao bem-estar e �a salva�~ao do semelhante. A ruz n~ao �e o s��mbolo do sarif��io do Filho de Deus inoente nolugar dos peadores ulpados, feito para apaziguar a ira de um Deus ofendido. A ruz, ao ontr�ario,permanee para sempre, na Terra e em todo um vasto universo, omo um s��mbolo sagrado dos bonsdoando a si pr�oprios aos maus e om isso salvando-os por meio dessa mesma devo�~ao de amor. Aruz vale verdadeiramente omo ins��gnia da mais alta forma de servi�o generoso, da devo�~ao supremana doa�~ao total de uma vida de retid~ao ao servi�o sinero da ministra�~ao, at�e �a morte, a morte naruz. E a pr�opria vis~ao desse grande s��mbolo da vida de auto-outorga e de entrega de Jesus nosinspira verdadeiramente, a todos n�os, a querer fazer a mesma oisa.Quando os homens e as mulheres, que sabem pensar, ontemplam a Jesus ofereendo a sua vidana ruz, di�ilmente se permitir~ao queixar-se de novo, diante mesmo dos sofrimentos mais severos davida, e, muito menos, diante de pequenos embara�os e m�agoas puramente �t��ias. A sua vida foi t~aogloriosa e a sua morte t~ao triunfante que �amos todos seduzidos e om a disposi�~ao de ompartilharde ambas. Toda a doa�~ao da auto-outorga de Mihael exere um verdadeiro poder de atra�~ao, desdeos dias da sua juventude at�e o espet�aulo opressivo da sua morte na ruz.Ent~ao, assegurai-vos de que, ao ontemplardes a ruz omo uma revela�~ao de Deus, n~ao a en-xergueis om os olhos do homem primitivo nem do ponto de vista do homem b�arbaro mais reente,que onsideravam Deus omo sendo um Soberano impla�avel que exere uma justi�a severa e umaaplia�~ao r��gida da lei. Assegurai-vos, antes, de que vereis na ruz a manifesta�~ao �nal do amor ea devo�~ao de Jesus �a miss~ao da sua vida de auto-outorga �as ra�as mortais do seu vasto universo.Vede na morte do Filho do Homem o auge do desdobramento do amor divino do Pai pelos Seus �lhos1947



das esferas mortais. A ruz assim retrata a devo�~ao da vontade afetuosa e a oness~ao da salva�~aovolunt�aria �aqueles que est~ao dispostos, por ato de vontade, a reeber tais d�adivas e tal devo�~ao.Nada h�a na ruz que tivesse sido pedido pelo Pai - apenas tudo aquilo que Jesus deu, om toda adisposi�~ao da sua vontade, e aquilo que se reusou a evitar.Se o homem n~ao pode valorar Jesus de algum outro modo, nem ompreender o signi�ado dasua auto-outorga na Terra, ele pode, ao menos, ompreender a irmandade ompanheira dos seussofrimentos mortais. Nenhum homem jamais pode temer que o Criador desonhe�a a natureza ou aextens~ao das ai�~oes temporais pr�oprias dele.Sabemos que a morte na ruz n~ao existiu para efetivar a reonilia�~ao do homem om Deus, massim para estimular o entendimento que o homem pode ter do amor eterno do Pai e da miseri�ordiasem �m do seu Filho; e para difundir essas verdades universais a um universo inteiro.
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Cap��tulo 189A Ressurrei�~aoLOGO ap�os o enterro de Jesus, na sexta-feira �a tarde, o dirigente dos aranjos de N�ebadon, ent~aopresente em Urantia, onvoou o seu onselho para a ressurrei�~ao das riaturas de vontade, adorme-idas, e ome�ou a fazer onsidera�~oes sobre uma poss��vel t�enia de reonstitui�~ao de Jesus. Esses�lhos reunidos do universo loal, riaturas de Mihael, realizaram isso sob a sua pr�opria respon-sabilidade; Gabriel n~ao os havia reunido. Por volta da meia-noite haviam hegado �a onlus~ao deque a riatura nada poderia fazer para failitar a ressurrei�~ao do Criador. Eles estavam dispostos aaeitar o onselho de Gabriel, que os instru��ra para que, desde que Mihael havia \dado a sua vidapor seu livre-arb��trio, tamb�em teria o poder para retom�a-la de novo de aordo om a sua pr�opriadetermina�~ao". Pouo depois da suspens~ao desse onselho de aranjos, Portadores da Vida e seusv�arios olaboradores, no trabalho de reabilita�~ao da riatura e da ria�~ao moronial, o AjustadorPessoalizado de Jesus, estando no omando pessoal das hostes elestes, ent~ao reunidas em Urantia,naquela vig��lia ansiosa, disse estas palavras a todos:\Nenhum de v�os nada pode fazer para ajudar vosso Criador-pai, no retorno �a vida. Como ummortal deste reino, ele experimentou o faleimento dos mortais; omo Soberano de um universo, eleainda vive. O que v�os estais preseniando �e o trânsito mortal de Jesus de Nazar�e, da vida na arnepara a vida na morônia. O trânsito espiritual de Jesus foi ompletado no momento em que me separeida sua pessoalidade e tornei-me o vosso diretor tempor�ario. Vosso Criador-pai esolheu passar pelaexperiênia inteira das suas riaturas mortais, desde o nasimento nos mundos materiais, da mortenatural e da ressurrei�~ao da morônia at�e o status de uma existênia espiritual verdadeira. Estaisobservando uma determinada fase dessa experiênia, mas n~ao podeis partiipar dela. As oisas quenormalmente fazeis pela riatura, n~ao as podeis fazer pelo Criador. Um Filho Criador tem, dentrode si pr�oprio, o poder de auto-outorgar-se, �a semelhan�a de quaisquer dos seus �lhos riados; temdentro de si o poder de dispor da sua vida observ�avel e para retom�a-la novamente; e tem esse poderpela via do omando direto do Pai do Para��so; e eu sei do que estou falando".Quando ouviram o Ajustador Pessoalizado dizendo isso, todos eles assumiram uma atitude deexpetativa ansiosa, desde Gabriel at�e o mais humilde querubim. Eles viram o orpo mortal deJesus no sepulro; detetaram evidênias de atividades do seu amado Soberano, no universo; e, n~aoompreendendo tais fenômenos, esperaram paientemente pelo que sobreviria.189.1 O Trânsito Moronial�As duas e quarenta e ino do domingo de manh~a, a omiss~ao de enarna�~ao do Para��so, formada porsete pessoalidades n~ao identi�adas do Para��so, hegou ao loal e imediatamente desmembrou-se emtorno do sepulro. �As duas horas e inq�uenta minutos, vibra�~oes intensas de atividades materiais emoroniais ombinadas ome�aram a emanar do novo sepulro de Jos�e, e �as três horas e dois minutos,1949



nessa manh~a de domingo, 9 de abril do ano 30 d.C., a forma moronial ressusitada e a pessoalidadede Jesus de Nazar�e sa��ram do sepulro.Depois de ressusitado, Jesus emergiu do sepulro; o orpo de arne no qual ele tinha vivido etrabalhado na Terra por quase trinta e seis anos ainda jazia l�a no niho do sepulro, envolto no len�olde linho, exatamente omo havia sido oloado, para desansar, por Jos�e e pelos seus amigos, nasexta-feira �a tarde. Nem a pedra diante da entrada do sepulro havia sido movida para nada; o selode Pilatos permaneia intato ainda; os soldados ainda estavam de guarda. Os guardi~aes do templotinham estado em vigia ont��nua; a guarda romana havia sido mudada �a meia-noite. Nenhum dessesvigias suspeitava de que o objeto da sua vigia havia levantado-se em uma nova forma mais elevadade existênia; e de que o orpo que eles estavam guardando agora n~ao era sen~ao um envelope exteriordesartado que n~ao tinha mais nenhuma liga�~ao om a pessoalidade moronial liberada e ressusitadade Jesus.A humanidade �e lenta para pereber que, em tudo o que �e pessoal, a mat�eria �e o esqueleto damorônia, e que ambos s~ao uma sombra reetida da realidade espiritual que perdura. Quanto tempohaver�a de passar at�e que v�os onsidereis o tempo omo a imagem em movimento da eternidade e oespa�o omo uma sombra fugaz das realidades do Para��so?At�e onde podemos julgar, nenhuma riatura deste universo, nem pessoalidade alguma de outrouniverso, nada teve a ver om essa ressurrei�~ao moronial de Jesus de Nazar�e. Na sexta-feira eleentregou a sua vida omo um mortal deste reino; no domingo de manh~a, ele retomou-a, de novo,omo um ser moronial do sistema de Satânia em Norlatiadeque. H�a muito sobre a ressurrei�~aode Jesus que n�os n~ao ompreendemos. Mas sabemos que oorreu omo delaramos e por volta dahora indiada. Podemos tamb�em registrar que todos os fenômenos onheidos, relaionados om essetrânsito mortal, ou ressurrei�~ao moronial, aonteeram exatamente ali no novo sepulro de Jos�e,onde o material mortal de Jesus permaneia envolto em trajes mortu�arios.Sabemos que nenhuma riatura do universo loal partiipou desse despertar moronial. Pere-bemos as sete pessoalidades do Para��so em torno do sepulro, mas n~ao as vimos fazer nada para odespertar do Mestre. T~ao logo Jesus apareeu ao lado de Gabriel, bem aima do sepulro, as setepessoalidades do Para��so indiaram sobre a sua inten�~ao de partir imediatamente para Uversa.Eslare�amos de�nitivamente o oneito da ressurrei�~ao de Jesus fazendo as seguintes a�rma�~oes:1. O seu orpo material ou f��sio n~ao �e uma parte da pessoalidade ressusitada. Quando Jesussaiu do sepulro, o seu orpo de arne permaneeu intato no sepulro. Ele emergiu da tumba semmover as pedras diante da entrada e sem romper os selos de Pilatos.2. Ele n~ao emergiu do sepulro omo um esp��rito, nem omo Mihael de N�ebadon; ele n~ao apareeuna forma do Soberano Criador, tal omo fora antes da sua enarna�~ao �a semelhan�a da arne mortalem Urantia.3. Ele saiu do sepulro de Jos�e na forma semelhante das pessoalidades moroniais daqueles que,omo os seres moroniais asendentes ressusitados, emergem nas salas de ressurrei�~ao do primeiromundo das mans~oes deste sistema loal de Satânia. E a presen�a do monumento em mem�oria deMihael, no entro do imenso p�atio das salas de ressurrei�~ao de mansônia n�umero um, leva-nos aonjeturar que a ressurrei�~ao do Mestre em Urantia foi de algum modo promovida a partir daqueleque �e o primeiro mundo das mans~oes do sistema.O primeiro ato de Jesus, depois de levantar do sepulro, foi o de saudar Gabriel e instru��-lo aontinuar na fun�~ao de exeutivo dos assuntos do universo entregue a Emanuel e, ent~ao, soliitouao dirigente dos Melquisedeques que transmitisse a sua sauda�~ao fraternal a Emanuel. Pediu aoAlt��ssimo de Edêntia pela autoriza�~ao dos Ani~aes dos Dias para o seu trânsito mortal; e, voltando-se para os grupos moroniais, dos sete mundos das mans~oes, aqui reunidos para saudar e dar asboas-vindas ao seu Criador, omo riatura da sua pr�opria ordem, Jesus disse as primeiras palavrasda sua arreira p�os-mortal. Disse o Jesus moronial: \Tendo terminado a minha vida na arne,1950



permaneerei aqui por um breve per��odo na forma transit�oria para que eu possa onheer melhor,e mais ompletamente, a vida das minhas riaturas asendentes e para que em seguida eu revele avontade do meu Pai no Para��so".Depois de haver falado, Jesus sinalizou para o Ajustador Pessoalizado, e para todas as inteligêniasdo universo, reunidas em Urantia para preseniar a ressurrei�~ao, a �m de que fossem imediatamentedespahadas para atender aos seus respetivos ompromissos no universo.Jesus ome�ava agora os ontatos de n��vel moronial, sendo apresentado, omo riatura, aosrequisitos da vida que ele tinha esolhido viver por um urto tempo em Urantia. Essa iniia�~aoao mundo moronial neessitou de um per��odo de mais de uma hora do tempo terreno e foi porduas vezes interrompida pelo seu desejo de omuniar-se om as suas antigas ompanheiras na arne,quando elas vieram de Jerusal�em para espiar om admira�~ao dentro do sepulro vazio e desobrir oque onsideraram uma evidênia da sua ressurrei�~ao.E agora se ompleta o trânsito mortal de Jesus - a ressurrei�~ao moronial do Filho do Homem. Etem in��io a experiênia transit�oria do Mestre, omo pessoalidade a meio aminho entre o materiale o espiritual. E a tudo isso ele faz por meio do poder inerente a si pr�oprio; nenhuma pessoalidadeprestou-lhe qualquer assistênia. Agora vive omo Jesus moronial e, �a medida que ome�a essa vidamoronial, o orpo material da sua arne est�a l�a, exatamente omo antes, na tumba. Os soldadosontinuavam de guarda e o selo do governador nas pedras ainda n~ao havia sido rompido.189.2 O Corpo Material de Jesus�As três e dez, enquanto o Jesus ressusitado se onfraternizava om as pessoalidades moroniaisreunidas, vindas dos sete mundos das mans~oes de Satânia, o dirigente dos aranjos - anjos da res-surrei�~ao - aproximou-se de Gabriel e pediu-lhe o orpo mortal de Jesus. E o dirigente dos aranjosdisse: \Podemos n~ao partiipar da ressurrei�~ao moronial da experiênia de auto-outorga de Mihael,nosso soberano, mas gostar��amos de ter os seus restos mortais sob a nossa ust�odia para dissolu�~aoimediata. N~ao nos propomos empregar a nossa t�enia de desmaterializa�~ao; meramente queremosinvoar o proesso do tempo aelerado. Su�iente para n�os j�a �e havermos visto o Soberano viver emorrer em Urantia; as hostes dos �eus seriam poupadas da reorda�~ao de ter de suportar a vis~aoda degrada�~ao lenta da forma humana do Criador e Sustentador de um universo. Em nome dasinteligênias elestes de todo o N�ebadon, pe�o um mandado dando a mim a ust�odia do orpo mortalde Jesus de Nazar�e e o poder de proedermos �a sua dissolu�~ao imediata".E ap�os Gabriel e o deano Alt��ssimo de Edêntia onfereniarem, foi dada ao porta-voz dos aranjosdas hostes elestes a permiss~ao para que ele dispusesse dos restos f��sios de Jesus omo julgasseonveniente.Depois de ser-lhe onedido esse pedido, o dirigente dos aranjos onvoou para ajud�a-lo muitosdos seus ompanheiros, junto om uma numerosa hoste de representantes de todas as ordens depessoalidades elestes e ent~ao, om o aux��lio das riaturas intermedi�arias de Urantia, eles deramprosseguimento �a tomada de posse do orpo f��sio de Jesus. Esse orpo de morte era uma ria�~ao pu-ramente material; era f��sio e real; n~ao poderia ser removido do sepulro, omo havia sido removida aforma moronial da ressurrei�~ao, esapando do selo sepulral. Com a ajuda de algumas pessoalidadesmoroniais auxiliares, a forma moronial, em um momento, pode se fazer omo esp��rito, de um modotal que se torne indiferente �a mat�eria omum, enquanto em um outro momento ela pode tornar-sedisern��vel e ontat�avel para os seres materiais, omo os mortais deste reino.Enquanto eles se preparavam para remover o orpo de Jesus do sepulro, antes de dispor dele deum modo preparat�orio de modo a dar-lhe uma dissolu�~ao quase instantânea ondigna e de modoreverente, foi designado �as riaturas seund�arias de Urantia que rolassem as pedras afastando-as da1951



entrada da tumba. A maior dessas duas pedras era irular e imensa, muito semelhante a uma rodade moinho que se movia em um sulo marado na roha, de um modo tal que podia ser rolada paraa frente e para tr�as, a �m de abrir ou fehar a tumba. Quando os guardas judeus vigilantes e ossoldados romanos viram, sob a luz esassa na madrugada, a imensa pedra ome�ar a rolar saindoda entrada do sepulro, aparentemente por si mesma - sem quaisquer meios vis��veis a expliar essemovimento - , eles foram tomados pelo medo e pelo pânio e orreram, abandonando depressa o loal.Os judeus orreram para as suas asas, voltando depois para reportar o aonteido ao seu apit~aono templo. Os romanos orreram para a fortaleza de Antônia e ontaram o que haviam visto aoenturi~ao, t~ao logo ele hegou ao seu posto.Os l��deres judeus ome�aram uma s�ordida opera�~ao supostamente para livrarem-se de Jesus ofe-reendo subornos ao traidor Judas, e agora, ao defrontar-se om essa situa�~ao embara�osa, em vezde pensar em punir os guardas por desertarem do seu posto, reorreram ao expediente de subornaresses guardas e os soldados romanos. Pagaram a ada um desses vinte homens uma quantia emdinheiro e instru��ram-nos a dizer a todos: \Enquanto dorm��amos durante a noite, os seus dis��pulospreipitaram-se sobre n�os e levaram o orpo". E os l��deres judeus �zeram promessas solenes aos sol-dados de defendê-los perante Pilatos, aso hegasse ao onheimento do governador que eles haviamaeitado um suborno.A ren�a rist~a na ressurrei�~ao de Jesus tem sido baseada no fato do \sepulro vazio". Foi real everdadeiramente um fato que o sepulro estivesse vazio, mas essa n~ao �e a verdade da ressurrei�~ao.A tumba estava real e verdadeiramente vazia quando os primeiros rentes hegaram, mas esse fato,assoiado ao da indubit�avel ressurrei�~ao do Mestre, levou �a formula�~ao de uma ren�a que n~ao eraverdadeira: o ensinamento de que o orpo material e mortal de Jesus levantou-se da ova. A verdaderelaionada �as realidades espirituais e aos valores eternos nem sempre pode ser deduzida de umaombina�~ao de fatos aparentemente reais. Ainda que os fatos individualmente possam ser material-mente verdadeiros, n~ao signi�a que a onjun�~ao de um agrupamento de fatos deva neessariamenteonduzir a onlus~oes espiritualmente verdadeiras.O sepulro de Jos�e estava vazio, n~ao porque o orpo de Jesus haja se reuperado ou ressusitado,mas porque as hostes elestes tiveram o seu pedido onedido, o pedido de dar a ele uma dissolu�~aoespeial e �unia, um retorno do \p�o ao p�o", sem a interven�~ao das demoras do tempo e sem a opera�~aodos proessos ordin�arios e vis��veis de deadênia mortal e de deomposi�~ao material.Os restos mortais de Jesus passaram pelo mesmo proesso natural de desintegra�~ao dos seuselementos que �e arater��stia omum a todos os orpos humanos na Terra, exeto que, do ponto devista do tempo, esse modo natural de dissolu�~ao foi violentamente aelerado, apressado, hegandoat�e mesmo a ser quase instantâneo.As verdadeiras evidênias da ressurrei�~ao de Mihael s~ao espirituais, pela sua natureza, ainda queesse ensinamento seja orroborado pelo testemunho de muitos mortais do reino, que se enontraram,reonheeram e omungaram om o Mestre ressusitado na forma moronial. Ele tornou-se parte daexperiênia pessoal de quase mil seres humanos, antes de �nalmente deixar Urantia.189.3 A Ressurrei�~ao DispensaionalPouo depois das quatro e meia na manh~a desse domingo, Gabriel onvoou os aranjos at�e pertode si e preparou-se para inaugurar a ressurrei�~ao geral de termina�~ao da dispensa�~ao Adâmia emUrantia. Quando a vasta hoste de sera�ns e de querubins, envolvida nesse grande aonteimento,enontrava-se organizada em forma�~ao apropriada, o Mihael moronial apareeu diante de Gabriel,dizendo: \Do mesmo modo que o meu Pai tem vida em Si pr�oprio, ele a deu ao Filho para que tivessevida em si pr�oprio. Embora eu n~ao tenha ainda reassumido plenamente o exer��io da jurisdi�~ao douniverso, essa limita�~ao auto-imposta de nenhum modo restringe o outorgamento da vida aos meus1952



�lhos adormeidos, que tenha, pois, in��io o hamado da lista de ressurrei�~ao do planeta".O iruito dos aranjos, ent~ao, operou pela primeira vez a partir de Urantia. Gabriel e a hostede aranjos transportaram-se ao loal da polaridade espiritual do planeta; e, quando Gabriel deu osinal, foi transmitida ao primeiro mundo das mans~oes do sistema a voz de Gabriel, dizendo: \Pormandado de Mihael, que levantem os mortos de uma dispensa�~ao de Urantia!" Ent~ao todos ossobreviventes das ra�as humanas de Urantia, que haviam estado adormeidos desde os dias de Ad~ao,e que n~ao tinham ainda ido a julgamento, apareeram nas salas de ressurrei�~ao de mansônia, prontospara a sua investidura moronial. E em um instante de tempo os sera�ns e os seus olaboradoresestavam prontos para partir em dire�~ao aos mundos das mans~oes. Normalmente esses guardi~aesser�a�os, anteriormente designados �a ust�odia grupal desses mortais sobreviventes, teriam estadopresentes no momento do seu despertar nas salas de ressurrei�~ao de mansônia, mas eles estavamneste mundo, nesse momento, por ausa da neessidade aqui, da presen�a de Gabriel, relaionadaom a ressurrei�~ao moronial de Jesus.N~ao obstante haver in�umeros indiv��duos que, tendo guardi~aes ser�a�os pessoais e tendo atingido on��vel requerido de progresso da pessoalidade espiritual, foram para mansônia durante as idades pos-teriores ao tempo de Ad~ao e Eva e, ainda que tenha havido muitas ressurrei�~oes espeiais e milenaresdos �lhos de Urantia, esta era a tereira lista de hamada planet�aria, ou seja, a que ompletava a listade ressurrei�~oes dispensaionais. A primeira oorreu na �epoa da hegada do Pr��nipe Planet�ario;a segunda, durante a �epoa de Ad~ao; e esta, a tereira, que assinalava a ressurrei�~ao moronial, otrânsito mortal, de Jesus de Nazar�e.Quando o sinal da ressurrei�~ao planet�aria foi reebido pelo dirigente dos aranjos, o AjustadorPessoalizado do Filho do Homem renuniou �a sua autoridade sobre as hostes elestes reunidas emUrantia, transferindo todos esses �lhos do universo loal, de volta para as jurisdi�~oes dos seus res-petivos omandantes. E ap�os fazer isso ele partiu para S�alvington a �m de registrar om Emanuelo �m ompleto do trânsito mortal de Mihael. E foi seguido imediatamente por toda a hoste elesteque n~ao estava requisitada para servir em Urantia. Mas Gabriel permaneeu em Urantia om o Jesusmoronial.E �e esse o relato dos aonteimentos da ressurrei�~ao de Jesus, segundo foram vistos por aquelesque os preseniaram, omo realmente oorreram, livres das limita�~oes da vis~ao humana, parial erestrita.189.4 A Desoberta da Tumba VaziaNesse domingo de madrugada, tendo em vista que nos aproxim�avamos da hora da ressurrei�~ao deJesus, deve ser relembrado que os dez ap�ostolos enontravam-se hospedados na asa de Elias e MariaMaros, onde dormiam na sala de ima, desansando nos mesmos leitos em que se relinaram quandoda �Ultima Ceia om o seu Mestre. Nesse domingo, pela manh~a, estavam todos reunidos l�a, exetoTom�e. Tendo estado om eles por uns pouos minutos, quando se reuniram no s�abado at�e tarde danoite, era demais para Tom�e ver os ap�ostolos e, mais ainda, suportar o pensamento do que tinhaaonteido a Jesus. Ele deu uma olhada nos seus ompanheiros e imediatamente deixou a sala, indopara a asa de Sim~ao, em Betfag�e, onde ontava poder afundar-se no abismo da pr�opria tristeza as�os. Todos os ap�ostolos sofriam, nem tanto pela d�uvida e desespero quanto pelo temor, a pena e avergonha.Na asa de Niodemos reuniram-se, om Davi Zebedeu e Jos�e de Arimat�eia, entre doze e quinze dosdis��pulos de Jesus, dos mais proeminentes de Jerusal�em. Na asa de Jos�e de Arimat�eia ahavam-seentre quinze e vinte das prinipais mulheres rentes. E essas mulheres enontravam-se na asa deJos�e, sozinhas, e, omo haviam estado juntas durante as horas do dia de s�abado e na noite seguinte,permaneiam sem saber da guarda militar de vigia no sepulro; e tampouo sabiam que uma segunda1953



pedra havia sido rolada na frente da tumba; nem que ambas as pedras tinham sido oloadas sob oselo de Pilatos.Um pouo antes das três horas, nesse domingo de manh~a, quando os primeiros sinais do diaome�aram a surgir no lado leste, ino daquelas mulheres partiram para a tumba de Jesus. Elashaviam preparado uma boa quantidade de lo�~oes balsâmias espeiais, e levavam onsigo muitasbandagens de linho. O seu prop�osito era preparar melhor o orpo de Jesus, om os ung�uentosf�unebres, envolvendo-o uidadosamente om novas bandagens.As mulheres que sa��ram para a miss~ao de ungir o orpo de Jesus foram as seguintes: MariaMadalena, Maria, a m~ae dos gêmeos Alfeus, Salom�e, a m~ae dos irm~aos Zebedeus, Joana, a mulherde Cuza, e Susana, a �lha de Ezra de Alexandria.Eram era de três e meia quando as ino mulheres, arregadas om os seus ung�uentos, hegaramdiante da tumba vazia. Enquanto passavam pelo port~ao de Damaso, elas enontraram in�umerossoldados orrendo para a idade, relativamente tomados de pânio; e isso as levou a parar por unspouos minutos; mas, vendo que nada mais aonteia, retomaram a sua aminhada.E, espeialmente surpresas �aram, ao ver a pedra rolada para fora da entrada do sepulro, pois,enquanto estavam vindo, entre si, hegaram at�e a dizer: \Quem nos ajudar�a a rolar a pedra?" Ent~aoelas puseram a sua arga no h~ao e ome�aram a olhar umas para as outras, temerosas e em grandeespanto. Enquanto estavam ali de p�e, atônitas, tremendo de medo, Maria Madalena aventurou-se aontornar a pedra menor e ousou entrar no sepulro aberto. Essa tumba de Jos�e �ava no seu jardim,nas olinas, do lado leste da estrada, e tamb�em dava fae para o lado leste. A essa hora, apenas aluz da madrugada de um novo dia permitiu a Maria ver o loal onde o orpo do Mestre havia sidooloado e disernir que ele n~ao mais estava ali. No reesso da pedra, onde haviam deitado Jesus,Maria viu apenas o pano dobrado, em que a sua abe�a estivera repousando e todas as bandagens,om as quais havia sido envolto, intatas e dispostas sobre a pedra, tal qual estiveram antes de ashostes elestes haverem levado o orpo. O len�ol que o obria enontrava-se aos p�es do niho f�unebre.Depois de permaneer na entrada da tumba por uns pouos momentos (ela n~ao havia visto nadalaramente, t~ao logo entrara na tumba), Maria viu que o orpo de Jesus n~ao se enontrava l�a e queno seu lugar estavam apenas alguns teidos f�unebres, e ela soltou um grito de alarme e ang�ustia.Todas a mulheres �aram extremamente nervosas; tinham estado nos seus limites de tens~ao desdeque enontraram os soldados em pânio na entrada da idade e, quando Maria soltou o grito deang�ustia, elas �aram aterrorizadas e sa��ram dali mais do que depressa. E n~ao pararam at�e quetivessem perorrido todo o aminho, at�e o port~ao de Damaso. Nesse momento Joana deu por si, deque elas tinham abandonado Maria; e reuniu as suas ompanheiras para voltarem ao sepulro.�A medida que se aproximaram do sepulro, a amedrontada Madalena, que ainda mais aterrorizada�ara quando n~ao enontrou as suas irm~as esperando por ela, ao sair da tumba, agora orria paraelas, exlamando agitadamente: \Ele n~ao est�a l�a - levaram-no embora!" E ela as onduziu de voltaao sepulro; e todas entraram e viram que estava vazio.Todas as ino mulheres ent~ao se sentaram na pedra pr�oxima da entrada para onversarem sobre asitua�~ao. Ainda n~ao lhes havia oorrido que Jesus havia ressusitado. Haviam permaneido sozinhase isoladas todo o s�abado; e ent~ao onjeturaram que o orpo pudesse haver sido removido para outroloal de desanso. Mas, quando elas reetiram sobre tal solu�~ao para o seu dilema, n~ao onseguiramexplia�~ao para o fato de os teidos funerais estarem t~ao arrumados; omo poderia o orpo ter sidoremovido, j�a que as pr�oprias bandagens, nas quais estivera envolto, tinham sido deixadas na mesmaposi�~ao e aparentemente intatas na prateleira mortu�aria?Enquanto essas mulheres estavam sentadas ali, durante aqueles momentos da madrugada dessenovo dia, elas viram a um anto um vulto estranho, alado e im�ovel. Por um momento �aramde novo amedrontadas, mas Maria Madalena, orrendo at�e l�a e dirigindo-se a ele omo se fosse ojardineiro, disse: \Para onde tu levaste o Mestre? Onde o puseram? Dize-nos para que possamos1954



ir l�a bus�a-lo". Quando o estranho n~ao respondeu a Maria, ela ome�ou a horar. Ent~ao Jesusfalou a elas, dizendo: \A quem prourais?" Maria disse: \Prouramos por Jesus, que foi oloadopara desansar na tumba de Jos�e, mas ele se foi. Sabes para onde o levaram?" Ent~ao Jesus disse:\E esse Jesus n~ao vos disse, na Galil�eia mesmo, que morreria, mas que se levantaria novamente?"Essas palavras assombraram as mulheres, mas o Mestre estava t~ao mudado que elas ainda n~ao oreonheeram, de ostas que estava para a esassa luz. E enquanto elas pesavam as suas palavras, eledirigiu-se a Madalena om uma voz familiar, dizendo: \Maria". E quando ent~ao ouviu essa palavra,dita om uma ompaix~ao t~ao bem onheida e em sauda�~ao afetuosa, ela soube que era a voz doMestre; e, orrendo, ajoelhou-se aos seus p�es, ao mesmo tempo em que exlamava: \Meu Senhor, emeu Mestre!" E todas as outras mulheres reonheeram que era o Mestre que estava diante delas naforma glori�ada, e depressa se ajoelharam diante dele.Esses olhos humanos tornaram-se apazes de ver a forma moronial de Jesus mediante a minis-tra�~ao espeial dos transformadores e das riaturas intermedi�arias em onjun�~ao om algumas daspessoalidades moroniais que ent~ao aompanhavam Jesus.Quando Maria tentou abra�ar os seus p�es, Jesus disse: \N~ao me toques, Maria, pois eu n~ao soumais omo tu me onheeste na arne. Nesta forma eu permaneerei onvoso, por uma temporada,antes de asender ao Pai. Mas agora ide, todas v�os, e dizei aos meus ap�ostolos - e a Pedro - que euressusitei, e que v�os j�a falastes omigo".Ap�os reuperarem-se do hoque de um tal assombro, essas mulheres apressaram-se de volta �aidade, indo para a asa de Elias Maros, onde ontaram aos dez ap�ostolos tudo o que lhes haviaaonteido; mas os ap�ostolos n~ao �aram inlinados a areditar nelas. A prin��pio pensaram queas mulheres haviam tido uma vis~ao, mas quando Maria Madalena repetiu as palavras om as quaisJesus tinha dirigido-se a elas, e, quando Pedro ouviu o seu nome ser pronuniado, ele orreu parafora da sala de ima, seguido por Jo~ao, em grande pressa para hegar ao sepulro e ver essas oisaspor si pr�oprio.As mulheres repetiram a hist�oria daquela onversa om Jesus para os outros ap�ostolos, mas elesn~ao areditariam, e n~ao iriam ver por si pr�oprios, omo o haviam feito Pedro e Jo~ao.189.5 Pedro e Jo~ao na TumbaEnquanto os dois ap�ostolos orriam para o G�olgota at�e a tumba de Jos�e, os pensamentos de Pedroalternavam-se entre medo e esperan�a; ele temia enontrar o Mestre, mas a sua esperan�a era estimu-lada pela hist�oria de que Jesus havia mandado uma palavra espeial para ele. E ele ahava-se quasepersuadido de que Jesus estava realmente vivo; relembrou-se da sua promessa de que ressusitaria notereiro dia. Por mais estranho que pudesse pareer, essa promessa n~ao havia sido lembrada por Pe-dro, desde a rui�a�~ao at�e este momento, em que ele orria para o norte, atravessando Jerusal�em.�A medida que Jo~ao sa��a apressado da idade, um estranho êxtase feito de j�ubilo e de esperan�ainundava a sua alma. Ele estava quase onvenido de que aquelas mulheres realmente haviam vistoo Mestre ressusitado.Jo~ao sendo mais jovem do que Pedro ultrapassou-o e hegou primeiro �a tumba. Jo~ao permaneeujunto �a entrada, olhando para dentro da tumba, que estava exatamente omo Maria a havia desrito.Logo Sim~ao Pedro hegou orrendo e, entrando, viu a mesma tumba vazia om as mortalhas arruma-das de um modo peuliar. Quando Pedro saiu, Jo~ao entrou e igualmente viu tudo por si pr�oprio; e,ent~ao, ambos sentaram-se na pedra para reetir sobre o que signi�ava tudo o que eles haviam vistoe ouvido. E enquanto estavam sentados l�a, reviraram por ompleto nas suas mentes o que havia sidodito a eles sobre Jesus, mas n~ao onseguiam pereber laramente o que havia aonteido.Iniialmente Pedro sugeriu que a tumba houvesse sido saqueada, que inimigos houvessem roubado1955



o orpo, talvez subornando os guardas. Mas Jo~ao ponderou que a tumba n~ao teria sido deixadat~ao arrumada se o orpo tivesse sido roubado, e tamb�em levantou a quest~ao de omo as bandagenspuderam ser deixadas para tr�as, e aparentemente t~ao intatas. E de novo ambos voltaram �a tumbapara examinar mais de perto as mortalhas. Quando sa��am da tumba pela segunda vez, eles enon-traram Maria Madalena que retornara e horava diante da entrada. Maria tinha ido at�e os ap�ostolosareditando que Jesus se havia levantado-se da ova, mas quando todos se reusaram a areditarno que ela ontava, �ou deprimida e em desespero. Queria voltar para junto da tumba, onde elapensou haver ouvido a voz familiar de Jesus.Enquanto Maria permaneia ali, depois de Pedro e Jo~ao terem ido embora, de novo o Mestreapareeu para ela, dizendo: \N~ao �ques em d�uvida; tem a oragem de rer no que viste e ouviste.Volta aos meus ap�ostolos e de novo dize a eles que eu ressusitei, que eu apareerei para eles e quelogo irei ter om eles na Galil�eia omo prometi".Maria apressou-se a voltar �a asa de Maros e disse aos ap�ostolos que, novamente, havia onversadoom Jesus, mas eles n~ao areditariam nela. E quando Pedro e Jo~ao voltaram, eles pararam deridiulariz�a-la e �aram heios de temor e de apreens~ao.
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Cap��tulo 190As Apari�~oes Moroniais de JesusO JESUS ressusitado prepara-se agora para passar um urto per��odo de tempo em Urantia, om oprop�osito de experieniar a arreira moronial asendente de um mortal dos reinos. Ainda que esseper��odo de vida moronial esteja para ser passado neste mundo da sua enarna�~ao mortal, sob todosos pontos de vista, por�em, ser�a o equivalente �a ontraparte da experiênia dos mortais do sistema deSatânia, os quais passam pela vida moronial progressiva nos sete mundos das mans~oes de Jerus�em.Todo esse poder que �e inerente a Jesus - o dom da vida - , e o apaitou a ressusitar dos mortos;�e a d�adiva mesma da vida eterna que ele outorga aos rentes dos reinos e que assegura, ainda agora,a sua ressurrei�~ao dos v��nulos da morte natural.Os mortais dos reinos levantar-se-~ao na manh~a da ressurrei�~ao om o mesmo tipo de orpo detransi�~ao, ou moronial, que Jesus teve quando se levantou da tumba naquela manh~a de domingo.Esses orpos n~ao têm sangue irulando, e tais seres n~ao se servem de alimentos materiais omuns;ontudo, essas formas moroniais s~ao reais. Quando os v�arios rentes viram Jesus, depois da suaressurrei�~ao, eles realmente o viram; n~ao foram logrados por ilus~oes, vis~oes ou aluina�~oes.Uma f�e inquebrant�avel na ressurrei�~ao de Jesus foi a arater��stia ardinal da f�e em todas asrami�a�~oes do ensinamento iniial do evangelho. Em Jerusal�em, na Alexandria, na Antioquia e naFilad�el�a, todos os eduadores do evangelho uniram-se nesta f�e impl��ita na ressurrei�~ao do Mestre.Ao examinarmos o papel proeminente de Maria Madalena, ao prolamar a ressurrei�~ao do Mestre,deveria �ar registrado que Maria era a porta-voz prinipal para o orpo de mulheres, omo Pedroo foi para os ap�ostolos. N~ao era uma dirigente das mulheres que trabalhavam para o Reino, masera a sua instrutora prinipal e sua porta-voz para o p�ublio. Maria tornou-se uma mulher muitoirunspeta, de tal modo que a sua ousadia ao falar om um homem, a quem ela onsiderou omosendo o jardineiro de Jos�e, apenas india o qu~ao aterrorizada �ara por haver enontrado a tumbavazia. Foram a profundidade e a agonia do seu amor e a plenitude da sua devo�~ao, que a levarama esqueer, por um momento, a onven�~ao que impunha a proibi�~ao �a mulher judia de abordar umhomem estranho.190.1 Os Arautos da Ressurrei�~aoOs ap�ostolos n~ao queriam que Jesus os deixasse; por isso n~ao deram importânia a todas as suasa�rma�~oes sobre a pr�opria morte, nem �as suas promessas de ressusitar. Eles n~ao estavam esperandoa ressurrei�~ao do modo omo ela veio e reusaram-se a areditar nela at�e que se onfrontassemompulsivamente om a evidênia irrefut�avel e om a prova absoluta das suas pr�oprias experiênias.Quando os ap�ostolos se reusaram a rer naquilo que as ino mulheres relataram, quanto a teremvisto e falado om Jesus, elas se retiraram: Maria Madalena voltou ao sepulro e as outras foram de1957



volta para a asa de Jos�e, onde estas �ultimas ontaram a sua experiênia para a �lha dele e �as outrasmulheres. E as mulheres areditavam naquilo que ouviam. Pouo depois das seis horas, a �lha deJos�e de Arimat�eia e as quatro mulheres que haviam visto Jesus seguiram para a asa de Niodemos,e ali relataram todos esses aonteimentos a Jos�e, a Niodemos, a Davi Zebedeu e aos outros homensreunidos l�a. Niodemos e os outros duvidaram da sua hist�oria, duvidaram de que Jesus houvesseressusitado dos mortos; e onjeturavam se os judeus n~ao teriam removido o orpo. Jos�e e Daviestavam dispostos a areditar no que ouviram, tanto que se apressaram a sair e inspeionar a tumba;e enontraram tudo exatamente omo as mulheres haviam desrito. E foram os �ultimos a ver osepulro assim, pois o sumo saerdote enviou o apit~ao dos guardas do templo para a tumba, �as setehoras e trinta minutos, a �m de retirar de l�a as mortalhas. O apit~ao enrolou-as todas no len�ol delinho e atirou-as dentro de um preip��io pr�oximo.Do sepulro, Davi e Jos�e foram imediatamente para a asa de Elias Maros, onde se mantiveramem onferênia om os dez ap�ostolos na sala de ima. Apenas Jo~ao Zebedeu se ahava dispostoa areditar, ainda que vagamente, que Jesus houvesse ressusitado dos mortos. Pedro areditou aprin��pio, mas, quando n~ao enontrou o Mestre, aiu em d�uvida profunda. Estavam todos dispostos aareditar que os judeus haviam retirado o orpo de l�a. Davi n~ao argumentaria om eles, mas, quandosaiu, ele disse: \V�os sois os ap�ostolos e dev��eis ompreender essas oisas. N~ao disutirei onvoso;ontudo, volto agora para a asa de Niodemos, onde marquei de me reunir om os mensageiros estamanh~a, e, quando eles estiverem reunidos, eu os enviarei para a sua �ultima miss~ao, omo arautos daressurrei�~ao do Mestre. Eu ouvi o Mestre dizer que, depois de morrer, ele iria ressusitar ao tereirodia, e eu reio nele". E assim falando aos deprimidos e abandonados embaixadores do Reino, essehefe autoonvoado da omunia�~ao e da informa�~ao despediu-se dos ap�ostolos. Quando sa��a dasala de ima, ele deixou a bolsa de Judas, ontendo todos os fundos apost�olios, no olo de MateusLevi.Eram aproximadamente nove horas e trinta minutos quando o �ultimo dos vinte e seis mensageirosde Davi hegou �a asa de Niodemos. Davi prontamente os reuniu no espa�oso p�atio e disse-lhes:\Homens e irm~aos, durante todo esse tempo, v�os tendes servido a n�os, de aordo om um juramentofeito a mim e a v�os pr�oprios, uns aos outros; e eu vos onlamo a testemunhar que nuna antes oloqueiinforma�~ao falsa nas vossas m~aos. Estou a ponto de enviar-vos para a vossa �ultima miss~ao, omomensageiros volunt�arios do Reino e, assim fazendo, eu vos libero dos vossos juramentos e dissolvoo orpo de mensageiros. Homens, eu delaro a v�os que terminamos nosso trabalho. O Mestre n~aomais tem neessidade de mensageiros mortais; ele ressusitou dos mortos. Ele nos disse, antes de ohaverem prendido, que iria morrer e que levantaria de novo ao tereiro dia. Eu vi a tumba - est�avazia. Conversei om Maria Madalena e quatro outras mulheres que falaram om Jesus. Agora eudesfa�o este grupo, me despe�o de v�os e vos envio para as vossas respetivas tarefas; e a mensagemque devereis levar aos rentes �e: `Jesus ressusitou dos mortos; a tumba est�a vazia' ".A maioria daqueles que estavam presentes trataram de persuadir Davi a n~ao fazer isso. Mas n~aoonseguiram inueni�a-lo. Ent~ao prouraram dissuadir os mensageiros, mas estes n~ao deram ouvidos�as palavras de d�uvida. E assim, pouo antes das dez horas da manh~a desse domingo, esses vinte eseis orredores sa��ram omo os primeiros arautos do poderoso fato verdadeiro do Jesus ressusitado.E eles ome�aram essa miss~ao omo haviam iniiado tantas outras, umprindo o seu juramento feitojunto a Davi Zebedeu e entre eles pr�oprios. Esses homens depositavam uma grande on�an�a emDavi. Partiram para essa tarefa sem ao menos parar para falar om aqueles que haviam visto Jesus;pois eles areditaram o su�iente na palavra de Davi. A maioria deles on�ava no que Davi lheshavia dito e, mesmo aqueles que duvidavam, de algum modo, levaram a mensagem om a mesmaerteza e om a mesma rapidez.Os ap�ostolos, do orpo espiritual do Reino, nesse dia, estavam reunidos na sala de ima, onde ma-nifestavam temor e expressavam d�uvidas, enquanto aqueles leigos, representando a primeira tentativade soializa�~ao do evangelho do Mestre, pela irmandade dos homens, sob as ordens do seu destemido1958



e e�iente l��der, orriam para prolamar o Salvador, ressusitado, de um mundo e de um universo.E eles engajaram-se nesse servi�o memor�avel, antes mesmo que os seus representantes esolhidos semostrassem dispostos a areditar na sua palavra ou a aeitar as provas das testemunhas.Esses vinte e seis mensageiros foram despahados para a asa de L�azaro, em Betânia, e para todosos entros dos rentes, de Berseba, no sul de Damaso, Sidom, ao norte, e de Filad�el�a, no leste, at�eAlexandria, no oeste.Quando Davi deixou os seus irm~aos, foi at�e a asa de Jos�e em busa da sua m~ae; os dois ent~aoseguiram at�e Betânia, para juntarem-se �a fam��lia de Jesus, que os aguardava. Davi hospedou-se omMarta e Maria, em Betânia, at�e que elas se des�zessem das suas posses terrenas; e depois ele asaompanhou em sua viagem para unirem-se ao seu irm~ao, L�azaro, na Filad�el�a.Cera de uma semana depois, Jo~ao Zebedeu levou Maria, a m~ae de Jesus, at�e a sua asa emBetsaida. Tiago, o irm~ao mais velho de Jesus, permaneeu om a sua fam��lia em Jerusal�em. Rute�ou em Betânia om as irm~as de L�azaro. O restante da fam��lia de Jesus voltou para a Galil�eia.Davi Zebedeu saiu de Betânia om Marta e Maria, indo para a Filad�el�a, no prin��pio de junho, nodia seguinte ao do seu asamento om Rute, a irm~a mais nova de Jesus.190.2 As Apari�~oes de Jesus em BetâniaDa �epoa da ressurrei�~ao moronial at�e a hora da sua asens~ao espiritual �as alturas, Jesus fez dezenoveapari�~oes isoladas, na forma vis��vel, para os seus rentes na Terra. Ele n~ao apareeu para os seusinimigos, nem para aqueles que n~ao poderiam fazer um uso espiritual da sua manifesta�~ao na formavis��vel. A sua primeira apari�~ao foi para as ino mulheres no sepulro; a sua segunda, para MariaMadalena, tamb�em no sepulro.A tereira apari�~ao oorreu por volta do meio-dia nesse domingo, em Betânia. Pouo depois domeio-dia, Tiago, o irm~ao mais velho de Jesus, estava no jardim de L�azaro, de p�e, diante da tumbavazia do irm~ao ressusitado de Marta e Maria, repassando na sua mente as novidades trazidas umahora atr�as, pelo mensageiro de Davi. Tiago inlinava-se a areditar sempre na miss~ao do seu irm~aomais velho na Terra, mas havia muito tempo que perdera o ontato om o trabalho de Jesus e,assim, tinha deixado dominar-se por graves inertezas sobre as �ultimas a�rma�~oes dos ap�ostolos, deque Jesus era o Messias. Toda a fam��lia estava estupefata e bastante onfundida om as not��iastrazidas pelo mensageiro. E, quando Tiago ainda enontrava-se diante da tumba vazia de L�azaro,Maria Madalena hegou sobressaltada, e relatou �a fam��lia as suas experiênias daquela madrugadano sepulro de Jos�e. Antes que ela tivesse terminado, hegaram Davi Zebedeu e sua m~ae. Ruteareditou, �e laro, nesse relato, e tamb�em Jud�a, depois de onversar om Davi e Salom�e.Nesse meio tempo, quando prouraram por Tiago, e antes de enontrarem-no, enquanto permane-ia ali no jardim pr�oximo da tumba, Tiago aperebeu-se de uma presen�a pr�oxima, omo se algu�emtivesse toado no seu ombro; e, quando ele voltou-se para olhar, pôde ver a apari�~ao gradual de umaestranha forma ao seu lado. Ele �ou por demais atônito para falar e amedrontado demais parafugir. E ent~ao a estranha forma expressou-se om estas palavras: \Tiago, vim om a �nalidade dehamar-te para o servi�o do Reino. D�a as tuas m~aos sineramente aos teus irm~aos e segue os meuspassos". Quando Tiago ouviu o seu nome sendo pronuniado, ele soube que era o seu irm~ao maisvelho, Jesus, que se dirigia a ele. Todas as pessoas apresentavam di�uldades, maiores ou menores,para reonheer a forma moronial do Mestre, mas pouos enontravam di�uldade para reonheer asua voz e identi�ar, de algum outro modo, a sua enantadora pessoalidade, uma vez que ele houvesseome�ado a omuniar-se om eles.Quando Tiago perebeu que Jesus estava dirigindo-se a ele, quase aiu de joelhos, exlamando:\Meu pai e meu irm~ao"; mas Jesus soliitou-lhe que �asse de p�e enquanto ele lhe falava. E ami-1959



nharam pelo jardim onversando por quase três minutos; falaram sobre as experiênias de temposatr�as e anteiparam os aonteimentos do futuro pr�oximo. �A medida que se aproximaram da asa,Jesus disse: \Adeus, Tiago, at�e quando eu os vir a todos juntos".Tiago orreu para a asa, enquanto eles o prouravam em Betfage, exlamando: \Aabo de verJesus e de falar om ele, at�e mesmo onversei om ele. N~ao est�a morto; ele ressusitou! E desapareeudiante de mim, dizendo: `Adeus, at�e quando eu os vir a todos juntos' ". Mal aabou de falar e Jud�ahegou e, ent~ao, em onsidera�~ao a este, Tiago ontou novamente a experiênia que teve om Jesusno jardim. E todos ome�aram a areditar na ressurrei�~ao de Jesus. Tiago agora anuniava que n~aoiria voltar para a Galil�eia, e Davi exlamou: \Ele est�a sendo visto n~ao apenas por mulheres exaltadas;mesmo os homens de ora�~oes fortes ome�aram a vê-lo. Espero, eu pr�oprio, vê-lo tamb�em".E Davi n~ao teve de esperar muito, pois a quarta apari�~ao de Jesus para o reonheimento mortaloorreu pouo antes das duas horas, nessa mesma asa de Marta e Maria, e Jesus surgiu, bemvisivelmente, diante da sua fam��lia terrena e dos seus amigos, ao todo vinte pessoas. O Mestreapareeu na porta aberta, dos fundos, dizendo: \A paz esteja onvoso. Sauda�~oes para aqueles queestiveram pr�oximos de mim na arne e irmandade para os meus irm~aos e irm~as no Reino do �eu.Como pudestes duvidar? Por que titubeastes por tanto tempo, at�e seguir, do fundo do ora�~ao, a luzda verdade? Vinde, pois, todos v�os �a irmandade do Esp��rito da Verdade, no Reino do Pai". Quandoome�aram a reobrar-se do hoque iniial e do pr�oprio espanto, e iam aproximar-se dele omo quepara abra��a-lo, Jesus desapareeu das suas vistas.Todos queriam orrer para a idade e ontar aos ap�ostolos hesitantes sobre o que havia aonteido,mas Tiago os onteve. Apenas a Maria Madalena foi permitido voltar �a asa de Jos�e. Tiago proibiuque eles oloassem abertamente de p�ublio que essa visita moronial havia aonteido, por ausa dealgumas oisas que Jesus havia dito a ele enquanto onversavam no jardim. Mas Tiago nuna reveloumais nada sobre a onversa om o Mestre ressusitado nesse dia na asa de L�azaro, em Betânia.190.3 Na Casa de Jos�eA quinta manifesta�~ao moronial de Jesus, para que os olhos dos mortais o reonheessem, aonteeuna presen�a de umas vinte e ino mulheres rentes reunidas na asa de Jos�e de Arimat�eia, porvolta das quatro horas e quinze minutos, nessa mesma tarde de domingo. Maria Madalena haviaretornado �a asa de Jos�e, apenas alguns minutos antes dessa apari�~ao. Tiago, o irm~ao de Jesus,havia soliitado que nada fosse dito aos ap�ostolos a respeito da apari�~ao do Mestre em Betânia.Ele n~ao havia pedido a Maria que se abstivesse de ontar o oorrido �as suas irm~as rentes. Assim,depois de ter pedido segredo a todas as mulheres, Maria relatou o que havia aonteido enquanto elaesteve om a fam��lia de Jesus em Betânia. E, no meio mesmo desse relato emoionante, um silênios�ubito e solene aiu sobre elas; e todas ontemplaram bem pr�oximo de si a forma totalmente vis��velde Jesus ressusitado. Ele saudou-as dizendo: \A paz esteja onvoso. Na omunh~ao do Reino n~aohaver�a judeus nem gentios, nem rios nem pobres, nem livres ou esravos, nem homem ou mulher.V�os tamb�em sois hamadas a tornar p�ublia a boa-nova da liberdade da humanidade por meio doevangelho da �lia�~ao a Deus no Reino do �eu. Ide a todo o mundo prolamar este evangelho eon�rm�a-lo para os rentes na f�e. E, enquanto fazeis isso, n~ao vos esque�ais de ministrar aos doentese fortaleer os que est~ao fraos e heios de temor. E eu estarei sempre onvoso, at�e mesmo noson�ns da Terra". E depois de falar assim, Jesus desapareeu da vista delas, enquanto as mulheresa��ram om os seus rostos no h~ao e adorando-o em silênio.Das ino apari�~oes moroniais de Jesus oorridas at�e esse momento, Maria Madalena havia tes-temunhado quatro.Como resultado do envio dos mensageiros durante o meio da tarde e em onseq�uênia do vazamentoinonsiente de india�~oes a respeito dessa apari�~ao de Jesus na asa de Jos�e, um rumor hegou at�e1960



os dirigentes judeus, durante o anoiteer, sobre o que estava sendo relatado em toda a idade, deque Jesus havia ressusitado e que muitas pessoas estavam delarando tê-lo visto. Os sinedristasenontravam-se profundamente perturbados om esses rumores. Ap�os uma r�apida onversa omAn�as, Caif�as onvoou uma reuni~ao do sin�edrio para as oito horas, naquela noite. Foi nessa reuni~aoque foi tomada a deis~ao de expulsar das sinagogas qualquer pessoa que �zesse men�~ao �a ressurrei�~aode Jesus. Foi sugerido mesmo que qualquer pessoa que a�rmasse tê-lo visto deveria ser ondenada�a morte; essa proposta, ontudo, n~ao hegou a ser votada, j�a que a reuni~ao dispersou-se em umaonfus~ao que beirava ao pânio. Eles haviam ousado pensar que haviam aabado om Jesus. Masestavam a ponto de desobrir que as di�uldades reais que teriam om o homem de Nazar�e estavamapenas ome�ando.190.4 Apari�~ao aos GregosPor volta das quatro horas e trinta minutos, na asa de um erto Fl�avio, o Mestre fez a sua sextaapari�~ao moronial para era de quarenta gregos rentes reunidos l�a. Enquanto estavam empenhadosem disutir os relatos da sua ressurrei�~ao, o Mestre manifestou-se em meio a eles, a despeito das portasestarem fehadas om ferrolhos seguros, e dirigindo-se a eles, ele disse: \A paz esteja onvoso.Embora haja apareido na Terra e entre os judeus, o Filho do Homem veio para ministrar a todosos homens. No Reino do meu Pai n~ao haver�a nem judeus nem gentios; v�os sereis todos irm~aos - os�lhos de Deus. Ide, portanto, a todo o mundo, prolamar este evangelho da salva�~ao, omo v�os oreebestes dos embaixadores do Reino, e eu os aeitarei em omunh~ao, na irmandade dos �lhos, pelaf�e na verdade do Pai". E, tendo falado-lhes assim, ele os deixou; e n~ao mais o viram. Passaramtoda a noite dentro da asa; ahavam-se por demais tomados de um temor respeitoso e de um medoespantado e n~ao se aventuraram a sair. E nenhum desses gregos dormiu naquela noite; permaneeramaordados, falando sobre essas oisas e esperando que o Mestre pudesse novamente vir a estar omeles. Nesse grupo ahavam-se muitos dos gregos que haviam estado no Getsêmani, na oasi~ao emque Judas traiu Jesus om um beijo e os soldados o prenderam.Os rumores da ressurrei�~ao de Jesus e os relatos a respeito das muitas apari�~oes para os seusseguidores iam espalhando-se rapidamente, e toda a idade enontrava-se tomada por uma forteemo�~ao. O Mestre j�a havia apareido para a sua fam��lia, para as mulheres e para os gregos e, dentroem pouo, manifestar-se-ia em meio aos ap�ostolos. O sin�edrio logo ir�a ome�ar a onsiderar os novosproblemas que, de um modo t~ao repentino, se preipitaram sobre os governantes judeus. Jesus pensamuito nos seus ap�ostolos, mas deseja que sejam deixados a s�os por algumas horas mais, em reex~aosolene e em onsidera�~oes profundas, antes de estar om eles.190.5 A Caminhada om os Dois Irm~aosEm Ema�us, era de onze quilômetros a oeste de Jerusal�em, viviam dois irm~aos pastores, que haviampassado a semana da P�asoa em Jerusal�em assistindo aos sarif��ios, aos erimoniais e �as festas.Cleofas, o mais velho, areditava parialmente em Jesus; ao menos, havia sido expulso da sinagoga.O seu irm~ao, Ja�o, n~ao era rente, se bem que tivesse �ado bastante perplexo om o que haviaouvido sobre os ensinamentos e trabalhos do Mestre.Nesse domingo, �a tarde, a uns ino quilômetros para fora de Jerusal�em e a uns pouos minutosantes das ino horas, enquanto esses dois irm~aos aminhavam na estrada para Ema�us, eles falavamom grande onvi�~ao sobre Jesus, dos seus ensinamentos, do seu trabalho e, mais espeialmente,a respeito dos rumores de que a sua tumba estava vazia e de que algumas das mulheres haviamonversado om ele. Cleofas estava a meio aminho de areditar nesses relatos, mas Ja�o insistiaem que tudo era provavelmente uma fraude. Enquanto eles onversavam e debatiam desse modo,1961



a aminho de asa, a manifesta�~ao moronial de Jesus, a sua s�etima apari�~ao, veio junto a eles �amedida que aminhavam. Cleofas muitas vezes ouvira Jesus ensinar e omera om ele nas asas dosrentes de Jerusal�em em v�arias oasi~oes. Mas n~ao reonheeu o Mestre nem mesmo quando ele falouabertamente om eles.Depois de andar um pequeno treho da estrada junto om eles, Jesus perguntou: \Quais palavrasestavam sendo troadas entre v�os, om tamanha onvi�~ao, quando eu heguei?" E quando Jesusfalou, eles pararam e olharam para ele om uma triste surpresa. Disse Cleofas: \Como pode serque estejas em Jerusal�em e n~ao saibas das oisas que aonteeram reentemente?" Ent~ao o Mestreperguntou: \Que oisas?" Cleofas repliou: \Se n~ao sabes dessas quest~oes, �es o �unio em Jerusal�emque n~ao ouviu os rumores a respeito de Jesus de Nazar�e, profeta de palavra e feitos poderosos diantede Deus e todo o povo. Os saerdotes prinipais e governantes entregaram-no aos romanos e exigiramque o rui�assem. E, assim, muitos de n�os estivemos esperando que fosse ele quem iria libertarIsrael do jugo dos gentios. Mas isso n~ao �e tudo. �E j�a o tereiro dia, desde que foi rui�ado, ealgumas mulheres nos deixaram estupefatos ao delarar que, muito edo nesta manh~a, foram aoseu sepulro e o enontraram vazio. E essas mesmas mulheres a�rmam que onversaram om essehomem; sustentam mesmo que ele ressusitou dos mortos. E quando as mulheres relataram isso aoshomens, dois dos seus ap�ostolos orreram �a tumba e tamb�em enontraram-na vazia" - aqui Ja�ointerrompeu o seu irm~ao para dizer: \Mas eles n~ao viram Jesus".Enquanto aminhavam juntos Jesus disse a eles: \Qu~ao vagarosos sois para ompreender a verdade!Quando me dizeis que as vossas onversas s~ao sobre os ensinamentos e o trabalho desse homem,ent~ao, posso eu eslareer-vos j�a que estou mais do que familiarizado om tais ensinamentos. N~aovos lembrais de que esse Jesus ensinou sempre que o seu Reino n~ao �e deste mundo; e que todosos homens, sendo �lhos de Deus, deveriam enontrar liberta�~ao e liberdade no j�ubilo espiritual, naomunh~ao e na irmandade do servi�o amoroso ao novo Reino da verdade do amor do Pai dos �eus?N~ao lembrais que esse mesmo Filho do Homem prolamou que a salva�~ao de Deus �e para todos oshomens; que ministrou aos doentes e aitos e libertando quem que estava atado pelas orrentes domedo e esravizados pelo mal? N~ao sabeis que esse homem de Nazar�e disse aos seus dis��pulos, quedeveria ir a Jerusal�em, que seria entregue aos seus inimigos, e estes o levariam �a morte; mas que elese levantaria ao tereiro dia? Tudo isso n~ao vos foi dito? E nuna lestes nas esrituras a respeitodesse dia da salva�~ao para os judeus e para os gentios, onde se diz que nele todas as fam��lias daTerra ser~ao aben�oadas; que ele ouvir�a o apelo dos neessitados e salvar�a as almas dos pobres que oprouram; que todas as na�~oes o hamar~ao de aben�oado? Que esse Libertador ser�a omo a sombrade uma grande roha em uma terra exaurida. Que ele alimentar�a o rebanho omo um verdadeiropastor, tomando as ovelhas nos seus bra�os e arregando-as ternamente no seu olo. Que ele abrir�aos olhos dos egos espirituais e trar�a os prisioneiros do desespero �a liberdade plena e �a luz; que todosaqueles que se enontram na esurid~ao ver~ao a grande luz da salva�~ao eterna. Que ele mediar�a osora�~oes partidos, prolamar�a a liberdade aos aprisionados do peado, e abrir�a a pris~ao para aquelesque est~ao esravizados pelo medo e tolhidos pelo mal. Que onfortar�a �aqueles que est~ao de luto eoutorgar�a a eles o j�ubilo da salva�~ao em lugar da pena e do pesar. Que ele ser�a o desejo de todas asna�~oes e o j�ubilo eterno daqueles que busam a retid~ao. Que esse Filho da verdade e da retid~ao seelevar�a sobre o mundo, om luz urativa e poder salvador; e at�e mesmo que salvar�a o seu povo dospeados; que realmente busar�a e salvar�a os que est~ao perdidos. Que n~ao destruir�a os fraos, e simministrar�a a salva�~ao a todos os que têm fome e sede de retid~ao. Que aqueles que areditam neleter~ao vida eterna. Que ele ir�a verter o seu esp��rito sobre toda a arne, e que esse Esp��rito da Verdadeser�a para ada rente omo uma fonte de �agua, fazendo jorrar a vida eterna. N~ao ompreendestesqu~ao grande foi o evangelho do Reino que esse homem entregou a v�os? N~ao perebeis qu~ao grande�e a salva�~ao que vem a v�os?"Nesta altura eles estavam hegando perto da idade onde esses dois irm~aos moravam. Nenhumapalavra esses dois homens disseram, desde que Jesus havia ome�ado a ensinar a eles, enquantoaminhavam juntos pela estrada. Logo hegaram em frente �a sua humilde morada e Jesus estava1962



para deix�a-los, indo estrada abaixo, mas eles soliitaram-lhe que entrasse e �asse om eles. Elesinsistiram, omo era quase j�a o air da noite, que ele permaneesse l�a om eles. Finalmente Jesusonsentiu e, logo que eles entraram na asa e se sentaram para omer. Deram a ele o p~ao paraaben�oar e, quando ele ome�ou a parti-lo e a entreg�a-lo a eles, os olhos dos dois abriram-se, eCleofas reonheeu que o onvidado deles era o pr�oprio Mestre. E quando ele disse: \�E o Mestre" -o Jesus moronial desapareeu da vista deles.E ent~ao eles omentaram um om o outro: \N~ao �e de espantar que os nossos ora�~oes estivessemqueimando dentro de n�os quando ele nos falou, enquanto aminh�avamos pela estrada e enquanto eleabria ao nosso entendimento os ensinamentos das esrituras!"Eles n~ao se detiveram para omer. Haviam visto o Mestre moronial e sa��ram orrendo da asa,de volta a Jerusal�em, para difundir a boa-nova do Salvador ressusitado.Por volta das nove horas, naquela noite, e pouo antes do Mestre apareer aos dez ap�ostolos, essesdois irm~aos emoionados irromperam na sala de ima, indo ao enontro dos ap�ostolos, delarandoque haviam visto Jesus e onversado om ele. E ontaram tudo o que Jesus tinha dito a eles e mesmoque n~ao haviam reonheido quem ele era, at�e o momento em que partiu o p~ao.
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Cap��tulo 191As Apari�~oes aos Ap�ostolos e aosOutros L��deresO DOMINGO da Ressurrei�~ao foi um dia terr��vel na vida dos ap�ostolos; dez deles passaram a maiorparte desse dia na sala de ima, om as portas fehadas. Eles poderiam ter sa��do de Jerusal�em, masreeavam ser presos pelos agentes do sin�edrio, aso fossem enontrados nas ruas. Tom�e remo��a-se,sozinho em Betfag�e, om os seus problemas. Ele teria feito melhor se tivesse permaneido om osseus ompanheiros ap�ostolos, pois podia tê-los ajudado a dirigir as suas disuss~oes por aminhosmais �uteis.Durante todo o dia, Jo~ao alimentou a id�eia de que Jesus havia realmente ressusitado dos mortos.Ele lembrou que, em nada menos do que ino vezes, diferentes, o Mestre a�rmara que ressusitariae que, em pelo menos três vezes, �zera alus~ao ao tereiro dia. A atitude de Jo~ao tinha uma inuêniaonsider�avel sobre todos, e espeialmente sobre o seu irm~ao Tiago e sobre Natanael. Jo~ao os teriainueniado mais, n~ao fosse ele o membro mais jovem do grupo.O isolamento deles tinha muito a ver om os seus problemas. Jo~ao Maros mantinha-os em ontatoom os aonteimentos no templo e informava-lhes sobre os muitos rumores que eram difundidos naidade, mas n~ao oorreu a ele reunir not��ias sobre os grupos diferentes de rentes, para os quaisJesus havia j�a se mostrado. Esse era o tipo de servi�o que at�e ent~ao havia sido prestado pelosmensageiros de Davi, mas todos estavam fora, no seu �ultimo ompromisso de arautos da ressurrei�~aojunto �aqueles grupos de rentes que moravam longe de Jerusal�em. Pela primeira vez, em todos essesanos, os ap�ostolos ompreenderam o quanto dependiam dos mensageiros de Davi para a informa�~aodi�aria, a respeito dos assuntos do Reino.Como era j�a t��pio dele, durante todo o dia, Pedro vailou emoionalmente, entre a f�e e a d�uvida,a respeito da ressurrei�~ao do Mestre. Pedro n~ao podia esqueer a vis~ao das mortalhas dispostas natumba, omo se o orpo de Jesus houvesse evaporado de dentro delas. \Mas", raioinava Pedro, \seele ressusitou e se pôde mostrar-se �as mulheres, por que n~ao se mostra a n�os, seus ap�ostolos?" Pedro�ava ada vez mais pesaroso, quando pensava que talvez Jesus n~ao tivesse vindo a eles devido �a suapresen�a entre os ap�ostolos, por ele haver negado a Jesus, naquela noite no p�atio de An�as. E Pedro,ent~ao, reonfortava-se om as palavras trazidas pelas mulheres: \Ide ontar aos meus ap�ostolos - ea Pedro". Contudo, enontrar enorajamento nessa mensagem impliava que ele tivesse de areditarque as mulheres haviam realmente visto e ouvido o Mestre ressusitado. Assim, Pedro alternou-seentre a f�e e a d�uvida, durante o dia inteiro, at�e um pouo depois das oito horas, quando se aventuroua ir at�e o p�atio. Por haver negado ao Mestre, Pedro pensou at�e em separar-se dos ap�ostolos paran~ao impedir que Jesus viesse at�e eles.Tiago Zebedeu, a prin��pio, defendia que deviam todos ir at�e a tumba; era �rmemente a favor defazer algo para ir a fundo no mist�erio. Foi Natanael que os impediu de ir a p�ublio, omo queriaTiago, e o fez relembrando-lhes da advertênia de Jesus ontra oloar em perigo indevidamente1965



as pr�oprias vidas nesses momentos. Por volta do meio-dia, Tiago havia deixado estabeleido, omos outros, que todos aguardariam mantendo-se vigilantes. Pouo falou, pois estava tremendamentedesapontado por Jesus n~ao se mostrar a eles, e n~ao sabia das muitas apari�~oes do Mestre aos outrosgrupos e indiv��duos.Andr�e prestou muita aten�~ao a tudo nesse dia. Estava exessivamente perplexo om a situa�~aoe se, de d�uvidas, ele as tinha mais do que as suas pr�oprias, no entanto, ao menos desfrutava deum erto sentimento de liberdade em rela�~ao �as responsabilidades de liderar os seus ompanheirosap�ostolos. Ele estava de fato grato por haver sido liberado pelo Mestre do peso da lideran�a, antesde air nesse per��odo de desorienta�~ao.Mais do que uma vez, durante as longas e estafantes horas desse dia tr�agio, a �unia inuênia quedava for�a ao grupo era a ontribui�~ao freq�uente do onselho �los�o�o arater��stio de Natanael.Ele fora realmente a inuênia ontroladora sobre os dez, durante todo o dia. Nem por uma vez seexprimiu a si pr�oprio, a respeito de rer ou n~ao rer na ressurrei�~ao do Mestre. Mas, �a medida que odia passava, ele �ava ada vez mais inlinado a areditar que Jesus havia umprido a sua promessade ressurrei�~ao.Sim~ao zelote estava demasiadamente oprimido para partiipar das disuss~oes. Pasava a maiorparte do tempo relinado em um estofado, a um anto da sala, om o rosto voltado para a parede;e n~ao havia falado mais do que meia d�uzia de vezes durante todo o dia. O oneito que fazia doReino tinha ido por terra, e ele n~ao podia vislumbrar que a ressurrei�~ao do Mestre poderia mudarsubstanialmente a situa�~ao. O seu desapontamento era pessoal por demais e ao mesmo tempodemasiadamente agudo para onseguir reuperar-se logo, mesmo diante de um fato t~ao estupendoquanto a ressurrei�~ao.Ainda que pare�a estranho, Filipe, que geralmente expressava-se pouo, falou muito durante atarde desse dia. Pouo disse pela manh~a, mas durante toda a tarde fez perguntas aos outros ap�ostolos.Pedro sempre �ava irritado om as perguntas de Filipe, mas os outros as enaravam om bom humor.Filipe estava partiularmente desejoso de saber, no aso de Jesus haver realmente sa��do da tumba,se o seu orpo traria as maras f��sias da rui�a�~ao.Mateus estava bastante onfuso; esutava as disuss~oes dos seus ompanheiros, mas passava amaior parte do tempo repassando mentalmente o problema futuro das �nan�as deles. �A parte asuposta ressurrei�~ao de Jesus, Judas fora embora; Davi, sem a menor erimônia, havia passado aele os fundos e todos permaneiam sem um l��der om autoridade. E antes de hegar a onsiderarseriamente os argumentos dos demais sobre a ressurrei�~ao, Mateus havia j�a visto o Mestre fae afae.Os gêmeos Alfeus partiipavam pouo dessas disuss~oes s�erias; estavam bastante oupados omas suas ministra�~oes ostumeiras. Um deles expressou a atitude de ambos quando disse, em respostaa uma pergunta feita por Filipe: \N�os n~ao ompreendemos a ressurrei�~ao, mas a nossa m~ae nos dizque falou om o Mestre, e n�os areditamos nela".Tom�e estava em meio a um dos seus t��pios ataques de depress~ao desesperada. Dormira uma partedo dia e aminhou pelas olinas no resto do tempo. Sentia uma grande neessidade de unir-se aosseus amigos ap�ostolos, mas o desejo de �ar s�o era mais forte.O Mestre retardou a sua primeira apari�~ao moronial aos ap�ostolos por v�arias raz~oes. Primeira:queria que eles tivessem tempo, depois de terem ouvido sobre a sua ressurrei�~ao, de pensar bemsobre o que ele lhes dissera sobre a sua morte e sobre a ressurrei�~ao quando ainda estava om eles naarne. O Mestre queria que Pedro venesse algumas das di�uldades que lhe eram peuliares, antesde manifestar-se a todos eles. Em segundo lugar, desejava que Tom�e estivesse om eles no momentoda sua primeira apari�~ao. Jo~ao Maros loalizou Tom�e na asa do irm~ao de Sim~ao em Betfag�e, nessedomingo pela manh~a, trazendo uma informa�~ao sobre isso aos ap�ostolos, por volta das onze horas.A qualquer hora durante esse dia, Tom�e teria voltado at�e eles, se Natanael ou quaisquer dois outros1966



ap�ostolos tivessem ido bus�a-lo. Ele realmente queria retornar, mas tendo sa��do omo o fez, na noiteanterior, era orgulhoso demais para voltar t~ao edo por sua pr�opria onta. No dia seguinte, t~aodeprimido ele enontrava-se que demoraria era de uma semana para tomar a deis~ao de retornar.Os ap�ostolos esperavam por ele, e ele desejava que os seus irm~aos o prourassem e lhe pedissem paravoltar. Tom�e, assim, permaneeu longe dos seus ompanheiros at�e o pr�oximo s�abado �a noite, quando,depois que aiu a noite, Pedro e Jo~ao foram a Betfag�e e o trouxeram de volta. E essa tamb�em erauma raz~ao pela qual eles n~ao foram imediatamente para a Galil�eia, depois que Jesus apareeu pelaprimeira vez para eles; eles n~ao iriam sem Tom�e.191.1 A Apari�~ao a PedroEram quase oito e meia da noite desse domingo quando Jesus apareeu para Sim~ao Pedro no jardimda asa de Maros. Essa foi a sua oitava manifesta�~ao moronial. Pedro estivera vivendo sob umapesada arga de d�uvida e de ulpa, desde que havia negado o Mestre. Durante todo o dia de s�abadoe nesse domingo, ele lutou ontra o medo de que talvez n~ao fosse mais um ap�ostolo. Tremia de horrorpela sorte de Judas e hegou mesmo a pensar que tamb�em ele pr�oprio havia tra��do o seu Mestre.Durante toda essa tarde ele pensou que poderia ser a sua presen�a junto aos ap�ostolos que estivesseimpedindo Jesus de apareer para eles, desde, laro est�a, que ele tivesse ressusitado dos mortos. Efoi para Pedro, em tal estado mental e de alma, que Jesus apareeu enquanto o ap�ostolo deprimidoperambulava entre as ores e os arbustos.Pedro pensou no olhar amoroso do Mestre ao passar pelo portal de An�as, e enquanto remo��a nasua mente aquela mensagem maravilhosa que foi trazida para ele logo edo naquela manh~a, pelasmulheres que vieram da tumba vazia: \Ide ontar aos meus ap�ostolos - e a Pedro" - , assim, passandoa ontemplar essas demonstra�~oes de miseri�ordia, a sua f�e ome�ou a superar as suas d�uvidas, e elepermaneeu quieto, errando os punhos, e dizendo em voz alta: \Aredito que ele tenha ressusitadodos mortos; irei dizer isto aos meus irm~aos". E, ao dizer isso, subitamente apareeu em frente delea forma de um homem, que se dirigiu a ele em um tom familiar, dizendo: \Pedro, o inimigo desejoulevar-te, mas eu n~ao desistiria de ti. Eu sabia que n~ao era de ora�~ao que tu me havias negado;e, portanto, eu o perdoei antes mesmo de me pedires; mas agora tu deves parar de pensar em tipr�oprio e nas omplia�~oes do momento, enquanto te preparas para levar as boas-novas do evangelhopara aqueles que est~ao na esurid~ao. N~ao deves mais �ar preoupado om o que possas obter doReino, mas deves antes te empenhar naquilo que podes dar �aqueles que vivem em extremada mis�eriaespiritual. Prepara-te, Sim~ao, portanto, para a batalha de um novo dia, para a luta ontra as trevasespirituais e as d�uvidas malignas das mentes naturais dos homens".Pedro e o Jesus moronial aminharam pelo jardim e onversaram sobre oisas do passado, dopresente e do futuro, por quase ino minutos. Ent~ao o Mestre desapareeu da vista dele, dizendo:\Adeus, Pedro; at�e que eu te veja junto om os teus irm~aos".Por um momento, Pedro foi venido pela ompreens~ao de que havia falado om o Mestre ressusi-tado, e que poderia estar erto de que era ainda um embaixador do Reino. Havia aabado de ouviro Mestre glori�ado exortando-o a ir pregar o evangelho. E, om tudo isso dentro do seu ora�~ao,orreu at�e a sala de ima e, ante a presen�a dos seus ompanheiros ap�ostolos, em uma exita�~aoresfolegante, exlamou: \Eu vi o Mestre; ele esteve no jardim. Falei om ele e ele perdoou-me".A delara�~ao de Pedro, de que ele havia visto Jesus no jardim, ausou uma profunda impress~aonos seus ompanheiros ap�ostolos, e eles estavam j�a quase prontos para aabar om as suas d�uvidasquando Andr�e levantou-se e os advertiu para que n~ao se deixassem inueniar muito pelo relato doseu irm~ao. Andr�e sugeriu que Pedro j�a houvera antes visto oisas que n~ao eram reais. E, aindaque Andr�e n~ao tivesse feito alus~ao direta �a vis~ao da noite no mar da Galil�eia, em que Pedro diziater visto o Mestre vindo para eles, aminhando sobre as �aguas, ainda assim disse o su�iente para1967



fazer todos os presentes entenderem que tinha em mente esse inidente. Sim~ao Pedro �ou muitomagoado om a insinua�~ao do seu irm~ao e imediatamente aiu em um silênio ressentido. Os gêmeos�aram ondo��dos por Pedro, e ambos aproximaram-se para expressar a sua ompaix~ao, e dizer queareditavam nele, e para rea�rmar que a pr�opria m~ae deles tamb�em havia visto o Mestre.191.2 A Primeira Apari�~ao aos Ap�ostolosPouo depois das nove horas, naquela noite, depois da partida de Cleofas e Ja�o, enquanto os gêmeosAlfeus onfortavam Pedro, e Natanael queixava-se de Andr�e, e quando os dez ap�ostolos se enon-travam ainda reunidos, na sala de ima, om todas as portas fehadas om o ferrolho, por medo deserem presos, o Mestre, na forma moronial, subitamente apareeu em meio a eles, dizendo: \Quea paz esteja onvoso. Por que t~ao amedrontados quando eu apare�o, omo se estiv�esseis vendo umesp��rito? N~ao vos disse sobre essas oisas quando estive presente entre v�os, na arne? N~ao vos disseque os sumos saerdotes e os governantes me entregariam para ser morto, que um de v�os me trairiae que, ao tereiro dia, me ressusitaria? De onde, pois, vêm todas as vossas d�uvidas; e para quetoda essa disuss~ao sobre os relatos das mulheres, de Cleofas e Ja�o, e mesmo de Pedro? Por quantotempo ireis duvidar das minhas palavras e reusar a areditar nas minhas promessas? Mas, agora,que me estais vendo de fato areditareis? Mesmo agora, um de v�os est�a ausente. Quando estiverdesjuntos novamente e depois que todos souberem, om erteza, que o Filho do Homem ressusitou datumba, ide ent~ao at�e a Galil�eia. Tenhais f�e em Deus; tenhais f�e uns nos outros e assim entrareis nonovo servi�o do Reino do �eu. Eu permaneerei em Jerusal�em onvoso at�e que estejais prontos parair �a Galil�eia. Deixo a minha paz onvoso".Depois de haver-lhes falado, o Jesus moronial desapareeu, instantaneamente, da vista deles. Etodos a��ram om os rostos no h~ao, louvando a Deus e venerando o Mestre, que havia desapareido.Essa foi a nona apari�~ao moronial do Mestre.191.3 Com as Criaturas MoroniaisO dia seguinte, segunda-feira, foi passado totalmente om as riaturas moroniais, ent~ao presentesem Urantia. Como partiipantes da experiênia de transi�~ao moronial do Mestre, mais de ummilh~ao de diretores moroniais e olaboradores haviam vindo para Urantia, junto om mortais detransi�~ao de v�arias ordens dos sete mundos das mans~oes de Satânia. O Jesus moronial permaneeuom essas inteligênias esplêndidas por quarenta dias. E deu-lhes ensinamentos e aprendeu dos seusdiretores sobre a vida de transi�~ao moronial, tal omo �e vivida pelos mortais dos mundos habitadosde Satânia, enquanto passam pelas esferas moroniais do sistema.Por volta da meia-noite, nessa segunda-feira, a forma moronial do Mestre estava ajustada paraa transi�~ao at�e o segundo est�agio de progress~ao moronial. Quando voltou a apareer para os seus�lhos mortais na Terra, o fez omo um ser moronial j�a do segundo est�agio. Quanto mais o Mestreprogredia na arreira moronial, mais dif��il �ava, teniamente, para as inteligênias moroniais eos seus olaboradores transformadores, fazer om que o Mestre �asse vis��vel diante dos olhos mortaise materiais.Jesus fez o trânsito para o tereiro est�agio moronial na sexta-feira, 14 de abril; para o quartoest�agio na segunda, 17 de abril; para o quinto est�agio no s�abado, 22 de abril; para o sexto est�agio naquinta-feira, 27 de abril; para o s�etimo est�agio na ter�a-feira, 2 de maio; para a idadania de Jerus�emno domingo, 7 de maio; e dirigiu-se para o abra�o dos Alt��ssimos de Edêntia no domingo, 14 de maio.Mihael de N�ebadon, desse modo, ompletou o seu servi�o de experiênia no universo, pois nassuas auto-outorgas anteriores, havia j�a experieniado plenamente a vida dos mortais asendentes1968



do tempo e do espa�o, desde a permanênia na sede-entral da onstela�~ao mesma at�e o servi�o dosuperuniverso. E foi por meio dessas mesmas experiênias moroniais que o Filho Criador de N�ebadonrealmente ompletou e terminou, aeitavelmente, a sua s�etima e �nal auto-outorga no universo.191.4 A D�eima Apari�~ao (Na Filad�el�a)A d�eima manifesta�~ao moronial de Jesus, para o reonheimento mortal, oorreu um pouo depoisdas oito horas, na ter�a-feira, 11 de abril, na Filad�el�a, onde ele se mostrou a Abner e a L�azaroe a uns ento e inq�uenta dos seus ompanheiros, inluindo mais de inq�uenta das setenta pessoasdo orpo evang�elio. Essa apari�~ao oorreu pouo depois da abertura de um enontro espeial nasinagoga, onvoado por Abner para disutir a rui�a�~ao de Jesus e os relatos mais reentes daressurrei�~ao, que haviam sido trazidos pelos mensageiros de Davi. Posto que o L�azaro ressusitadoera agora um membro desse grupo de rentes, n~ao se fazia dif��il para eles areditarem nos relatosde que Jesus havia ressusitado dos mortos.A reuni~ao na sinagoga estava sendo aberta por Abner e L�azaro, que se enontravam, de p�e,juntos no p�ulpito, quando toda a audiênia de rentes viu a forma do Mestre apareer subitamente.Avan�ando, de onde havia surgido, entre Abner e L�azaro, os quais n~ao haviam observado a suapresen�a e, saudando a assembl�eia, Jesus disse:\Que a paz esteja onvoso. Sabeis que temos um Pai nos �eus; e que n~ao h�a sen~ao um evangelho doReino: das boas-novas da d�adiva da vida eterna, que os homens reebem pela f�e. Enquanto rejubilaisna vossa lealdade ao evangelho, orai ao Pai da verdade para que dissemine nos vossos ora�~oes umamor maior pelos vossos irm~aos. Deveis amar todos os homens omo eu vos amei; devereis servir atodos os homens omo vos servi; om ompreens~ao, ompaix~ao e afei�~ao fraternal. Assim, reebeiem omunh~ao a todos os vossos irm~aos dediados �a prolama�~ao das boas-novas, sejam eles judeusou gentios, gregos ou romanos, persas ou et��opes. Jo~ao prolamou o Reino om anteipa�~ao, v�ostendes pregado o evangelho em poder; os gregos j�a pregam as boas-novas; e, em breve, irei enviaro Esp��rito da Verdade �as almas de todos os nossos irm~aos que, de uma maneira pouo ego��sta, vêmdediando suas vidas ao eslareimento de seus ompanheiros nas trevas espirituais. Sois v�os os�lhos da luz; portanto, n~ao aiais nos emaranhados do desentendimento da suspeita mortal e daintolerânia humana. Se fordes enobreidos, pela gra�a da f�e, por amardes os que n~ao rêem, n~aodever��eis tamb�em igualmente amar aqueles que s~ao os vossos ompanheiros e que rêem na fam��liada f�e, que est�a resendo? Lembrai-vos, na mesma medida em que amardes uns aos outros, todos oshomens saber~ao que sois dis��pulos meus."Ide, ent~ao, ao mundo inteiro, prolamar este evangelho da paternidade de Deus e da irmandadedos homens a todas as na�~oes e ra�as, e sejais sempre s�abios na vossa esolha dos m�etodos paraapresentar as boas-novas �as ra�as e tribos diferentes da humanidade. V�os reebestes este evangelhodo Reino de gra�a e do mesmo modo v�os dareis as boas-novas a todas as na�~oes. N~ao temais aresistênia do mal, pois estou sempre onvoso, at�e o �m mesmo dos tempos. E a minha paz eu adeixo onvoso".E ao dizer: \A minha paz eu a deixo onvoso", desapareeu da vista de todos. Com exe�~ao deuma das suas apari�~oes na Galil�eia, na qual mais de quinhentos rentes o viram de uma s�o vez, essegrupo na Filad�e�a abrangia o maior n�umero de mortais que o viram em uma �unia oasi~ao.Cedo, na manh~a seguinte, enquanto os ap�ostolos ainda permaneiam em Jerusal�em aguardandoa reupera�~ao emoional de Tom�e, esses rentes da Filad�el�a sa��ram para prolamar que Jesus deNazar�e havia ressusitado dentre os mortos.O dia seguinte, quarta-feira, Jesus passou todo o tempo na ompanhia dos seus ompanheirosmoroniais e, durante as horas do meio da tarde, ele reebeu os delegados moroniais, visitantes1969



dos mundos das mans~oes de todos os sistemas loais de esferas habitadas, de toda a onstela�~ao deNorlatiadeque. E todos se rejubilaram de onheer o seu Criador, omo um da sua pr�opria ordemde inteligênias do universo.191.5 A Segunda Apari�~ao aos Ap�ostolosTom�e passou uma semana a s�os, onsigo pr�oprio, nas olinas ao redor do monte das Oliveiras. Duranteesse tempo ele viu apenas os que estavam na asa de Sim~ao e Jo~ao Maros. Eram nove horas dos�abado, 15 de abril, quando os dois ap�ostolos enontraram-no e o levaram de volta at�e o ponto deenontro deles, na asa de Maros. No dia seguinte, Tom�e ouviu a narrativa das hist�orias das v�ariasapari�~oes do Mestre, mas reusou-se �rmemente a areditar. Ele sustentava que Pedro, om o seuentusiasmo, os havia levado todos a pensar que haviam visto o Mestre. Natanael deu-lhe v�ariasraz~oes, mas isso de nada valeu. Havia uma teimosia emoional assoiada �a sua habitual mania deduvidar, e, esse estado mental, ombinado �a sua tristeza por havê-los abandonado, onspirava parariar uma situa�~ao de isolamento que at�e mesmo o pr�oprio Tom�e n~ao entendia totalmente. Ele havia-se separado dos seus ompanheiros, tomando o seu pr�oprio aminho e, agora, ainda que estivesse devolta ao seio deles, inonsientemente tendia a assumir uma atitude de desontentamento. Ele eravagaroso demais para se render; e n~ao gostava de eder. Sem ter a inten�~ao, ele realmente estavagostando da aten�~ao que lhe estava sendo dediada; e experimentava uma satisfa�~ao inonsientepelos esfor�os que todos os seus ompanheiros faziam para onvenê-lo e onvertê-lo. Havia sentidosaudades deles por uma semana inteira; e experimentava um prazer onsider�avel om a persistêniadaquelas aten�~oes.Estavam todos fazendo a refei�~ao da noite, pouo depois das seis horas, ahando-se assentadosPedro, de um lado de Tom�e, e Natanael, do outro, quando o ap�ostolo que duvidava disse: \N~aoareditarei, a menos que eu veja o Mestre om os meus pr�oprios olhos e ponha o meu dedo na marados pregos". Estavam sentados omo estiveram para a eia, as portas enontrando-se fehadas etravadas om seguran�a, quando o Mestre moronial, de s�ubito, surgiu, apareendo na parte internada urvatura da mesa, de p�e, diretamente em frente de Tom�e, para dizer:\A paz esteja onvoso. Durante toda uma semana, permanei aguardando poder apareer no-vamente quando estiv�esseis todos presentes, para que pud�esseis uma vez mais ouvir sobre a miss~aode ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho do Reino. Agora, uma vez mais, eu vos digo: Como oPai me enviou a este mundo, eu vos envio. Como revelei o Pai, v�os revelareis o amor divino; n~aoapenas por palavras, mas na vossa vida di�aria. Eu n~ao vos envio para amar as almas dos homens,mas para amar os homens. V�os n~ao ireis apenas prolamar as alegrias do �eu, omo tamb�em exibi-reis, na vossa experiênia di�aria, as realidades espirituais da vida divina, pois, pela f�e, j�a tendes avida eterna, omo uma d�adiva de Deus. Se mantiverdes assim a vossa f�e, quando vier sobre v�os, opoder do alto, no Esp��rito da Verdade, n~ao ireis mais esonder a vossa luz aqui detr�as destas portasfehadas; ireis tornar onheidos o amor e a miseri�ordia de Deus, a toda a humanidade. Por medo,agora fugis dos fatos de uma experiênia desagrad�avel, mas, quando houverdes sido batizados peloEsp��rito da Verdade, brava e jubilosamente, saireis para enontrar as novas experiênias de prola-mar as boas-novas da vida eterna, no Reino de Deus. Podeis permaneer aqui na Galil�eia, por umurto per��odo, enquanto estiverdes reuperando-vos do hoque da transi�~ao entre a falsa seguran�ada autoridade do tradiionalismo e a nova ordem da autoridade dos fatos, da verdade e da f�e, nasrealidades supremas da experiênia de viver. A vossa miss~ao para om o mundo est�a fundada nofato de que eu vivi, no vosso meio, uma vida de revela�~ao de Deus, na verdade de que todos v�ose todos os outros homens sois �lhos de Deus, e onsistir�a na vida que vivereis entre os homens - aexperiênia fatual e viva de amar os homens e de servir a eles, do mesmo modo que eu vos amei eservi a v�os. Que a f�e revele a vossa luz ao mundo; que a revela�~ao da verdade abra os olhos egospela tradi�~ao; que o vosso servi�o de amor destrua efetivamente o preoneito engendrado pela ig-1970



norânia. Aproximando-vos assim dos vossos semelhantes, em ompaix~ao ompreensiva e om umadevo�~ao sem ego��smo, ireis onduzi-los ao onheimento salvador do amor do Pai. Os judeus têmenalteido a bondade; os gregos têm exaltado a beleza; os hindus têm pregado a devo�~ao; os antigosasetas têm ensinado a reverênia; os romanos têm exigido a lealdade; mas, quanto a mim, quero avida dos meus dis��pulos, uma vida mesma a servi�o do amor pelos vossos irm~aos na arne".Depois dessas palavras, o Mestre olhou bem no rosto de Tom�e e disse: \E tu, Tom�e, que dissesteque n~ao areditarias a menos que pudesses ver-me e oloar o teu dedo nas maras dos ravos emminhas m~aos, agora tu me ontemplas e ouves as minhas palavras; e embora n~ao vejas nenhumamara de ravos nas minhas m~aos, pois eu ressusitei na forma que v�os tamb�em ireis ter quandopartirdes deste mundo, o que ir�as dizer aos teus irm~aos? Ir�as reonheer a verdade, pois no teuora�~ao tu j�a ome�aste a rer, mesmo quando t~ao resolutamente a�rmaste que n~ao areditarias. Astuas d�uvidas, Tom�e, do mesmo modo obstinado que se a�rmam, elas tamb�em desapareem. Tom�e,pe�o-te que n~ao te falte a f�e, mas que aredites - e sei que tu areditar�as; e ainda de todo o ora�~ao".Quando ouviu essas palavras, Tom�e aiu de joelhos diante do Mestre moronial e exlamou: \Eureio! Meu Senhor e meu Mestre!" E ent~ao Jesus disse a Tom�e: \Tu reste, Tom�e, porque me viste eme ouviste realmente. Aben�oados sejam aqueles, nas idades que vir~ao, que areditar~ao mesmo n~aohavendo visto om os olhos da arne e esutado om os ouvidos mortais".E ent~ao, enquanto a sua forma movia-se para mais perto da abeeira da mesa, o Mestre dirigiu-sea todos, dizendo: \E agora ide todos para a Galil�eia, onde irei em breve apareer para v�os". E depoisde ter dito isso ele desapareeu da vista deles.Agora os onze ap�ostolos �aram totalmente onvenidos de que Jesus havia ressusitado dos mortose, muito edo na manh~a seguinte, antes do naser do dia, eles partiram para a Galil�eia.191.6 As Apari�~oes em AlexandriaEnquanto os onze ap�ostolos estavam a aminho da Galil�eia, hegando ao �m da sua viagem, nater�a-feira, 18 de abril, por volta das oito e meia da noite, Jesus apareeu para Rodam e oitentaoutros rentes, em Alexandria. Essa foi a d�eima segunda apari�~ao do Mestre, na forma moronial.Jesus apareeu diante desses gregos e judeus no exato momento em que o relato sobre a rui�a�~aoestava sendo onlu��do por um dos mensageiros de Davi. Esse mensageiro, sendo o quinto da s�eriede orredores de Jerusal�em a Alexandria, havia hegado em Alexandria mais tarde e, imediatamentedepois de ter a sua mensagem entregue a Rodam, �ou deidida uma onvoa�~ao dos rentes parareeberem, do pr�oprio mensageiro, essa palavra tr�agia. Por volta das oito horas, o mensageiro,Natam, de Busiris, veio diante desse grupo e ontou om detalhes tudo o que havia sido dito a elepelo orredor anterior. Natam terminou a sua narrativa toante om estas palavras: \Mas Davi, quenos envia estas palavras, relata que o Mestre, ao prever a sua morte, delarou que iria ressusitar".E mal Natam falou, o Mestre moronial apareeu ali, para ser visto plenamente por todos. E quandoNatam sentou-se, Jesus disse:\A paz esteja onvoso. Aquilo para o que o meu Pai enviou-me a este mundo, para que �asseestabeleido, n~ao se refere apenas a uma ra�a, a uma na�~ao, nem a um grupo espeial de instrutoresou de pregadores. Este evangelho do Reino pertene aos judeus tanto quanto aos gentios, aos riostanto quanto aos pobres, aos livres e aos prisioneiros, aos homens e mulheres e at�e mesmo �as rian�aspequenas. E todos v�os deveis prolamar este evangelho de amor e de verdade, por meio da vida queviveis na arne. Deveis amar uns aos outros om um afeto novo e surpreendente, assim omo eu vostenho amado. V�os servireis �a humanidade om uma devo�~ao estupenda, assim omo tenho servido av�os. E, quando os homens vos virem amando-os assim, e quando eles ontemplarem o modo fervorosoom o qual servis a eles, pereber~ao que v�os vos tornastes ompanheiros de f�e do Reino do �eu, eseguir~ao o Esp��rito da Verdade que vêem nas vossas vidas, para enontrarem a salva�~ao eterna.1971



\Assim omo o Pai enviou-me a este mundo, assim agora eu vos envio. Sois hamados a levar essasboas-novas at�e aqueles que se enontram nas trevas. Esse evangelho do Reino pertene a todos queareditam nele; e n~ao ser�a entregue apenas �a ust�odia dos saerdotes. Logo, o Esp��rito da Verdadevir�a sobre v�os, e vos onduzir�a a toda a verdade. Ide, portanto, em prega�~ao deste evangelho portodo o mundo, e onsiderai sempre que eu estou onvoso, at�e o �m mesmo dos tempos".Depois de haver falado assim, o Mestre desapareeu da vista de todos. Toda noite aqueles rentespermaneeram juntos ali, rememorando as pr�oprias experiênias, omo rentes do Reino, e esutandoas muitas palavras de Rodam e dos seus olaboradores. E todos eles areditaram que Jesus haviaressusitado dos mortos. E podeis imaginar a surpresa do arauto de Davi, om a nova da ressurrei�~ao,que hegou dois dias depois de tudo isso, quando eles responderam ao seu an�unio dizendo: \Sim,sabemos, pois n�os o vimos. Ele surgiu aqui, apareendo para n�os anteontem".
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Cap��tulo 192Apari�~oes na Galil�eiaQUANDO os ap�ostolos sa��ram de Jerusal�em indo �a Galil�eia, os l��deres judeus haviam-se aalmadoonsideravelmente. Posto que Jesus apareia apenas para a sua fam��lia de rentes no Reino, e j�aque os ap�ostolos estavam esondidos e n~ao faziam nenhuma prega�~ao p�ublia, os governantes dosjudeus onlu��ram que o movimento do evangelho a�nal havia sido efetivamente derrotado. �E laro,estavam desonertados por ausa dos rumores que ada vez mais se disseminavam de que Jesus tinharessusitado dos mortos e, de fato, eles dependiam dos guardas subornados para ontradizer essasnot��ias mediante o relato inventado de que um bando dos seus seguidores havia levado o orpo.Desse momento em diante, at�e que os ap�ostolos fossem dispersados, na mar�e montante da perse-gui�~ao, Pedro foi reonheido de maneira geral omo o l��der do orpo apost�olio. Jesus jamais deu aele tal autoridade, e os seus ompanheiros ap�ostolos nuna o elegeram formalmente para essa posi�~aode responsabilidade; ele assumiu-a naturalmente e a mantinha pelo onsentimento omum e tamb�emporque era o prinipal pregador dentre eles. Desse momento em diante a prega�~ao p�ublia tornou-sea fun�~ao prinipal dos ap�ostolos. Ap�os o seu retorno da Galil�eia, Matias, a quem eles esolherampara tomar o lugar de Judas, tornou-se o tesoureiro.Durante a semana, eles permaneeram em Jerusal�em; Maria, a m~ae de Jesus, passou boa partedo tempo om as mulheres rentes que estavam alojadas na asa de Jos�e de Arimat�eia.Nessa segunda-feira pela manh~a, quando os ap�ostolos partiram para a Galil�eia, Jo~ao Maros foiatr�as deles. Continuou seguindo-os at�e fora da idade e, quando haviam j�a passado por Betânia,atrevidamente ele aproximou-se, on�ando que eles n~ao o mandariam de volta.Os ap�ostolos pararam diversas vezes no aminho da Galil�eia para ontar a hist�oria do seu Mestreressusitado e, onseq�uentemente, n~ao hegaram em Betsaida sen~ao muito tarde na noite da quarta-feira. E j�a era meio-dia da quinta-feira quando eles aordaram e aprontaram-se para ompartilhar odesjejum.192.1 A Apari�~ao junto ao LagoSexta-feira, 21 de abril, por volta das seis da manh~a, o Mestre moronial fez a sua d�eima tereiraapari�~ao, a primeira para os dez ap�ostolos na Galil�eia, no momento em que o baro deles aproximou-seda margem, perto do loal em que em geral se aportava em Betsaida.Depois de os ap�ostolos haverem passado a tardinha e as primeiras horas da noite de quinta-feirana asa de Zebedeu, �a espera, Sim~ao Pedro sugeriu que fossem pesar. Quando Pedro propôs apesaria, todos os ap�ostolos deidiram ir junto. Durante a noite inteira jogaram as redes, mas n~aopegaram nenhum peixe. N~ao se importavammuito de n~ao haverem pesado nada, pois tinham muitasexperiênias interessantes sobre as quais falar; oisas que lhes haviam aonteido muito reentemente1973



em Jerusal�em. Todavia, quando veio a luz do dia, eles deidiram voltar a Betsaida. E quando seaproximavam da margem, viram algu�em de p�e na praia, perto da amarra�~ao dos baros, junto a umafogueira. Iniialmente eles pensaram que fosse Jo~ao Maros que estivesse ali para dar as boas-vindasa eles e �a sua pesa, mas, ao hegarem mais perto da margem, viram que estavam enganados - ohomem era alto demais para ser Jo~ao. N~ao oorreu a nenhum deles que a pessoa na margem fosse oMestre. N~ao ompreendiam de todo por que Jesus queria enontrar-se om eles nos loais abertos dassuas atividades anteriores e em ontato om a natureza, longe dos ambientes fehados de Jerusal�em edas suas liga�~oes tr�agias ao temor, trai�~ao e morte. Jesus havia dito a eles que, se fossem �a Galil�eia,os enontraria l�a e estava para ali umprir aquela promessa.Quando jogaram a ânora e se preparavam para entrar no pequeno baro, a �m de irem at�ea margem, o homem na praia interpelou-os: \Rapazes, pegaram alguma oisa?" E quando elesresponderam: \N~ao", ele falou de novo: \Jogai a rede do lado direito do baro, e enontrareis ospeixes". Ainda que n~ao soubessem que era Jesus que se tinha dirigido a eles, em uma deis~aounânime jogaram a rede omo lhes tinha sido instru��do e imediatamente ela �ou heia, e tanto quequase n~ao foram apazes de i��a-la. Ora, Jo~ao Zebedeu era de perep�~ao r�apida e, quando viu arede t~ao pesada e arregada, ele perebeu que era o Mestre quem havia falado a eles. Quando essepensamento veio �a sua mente, ele inlinou-se e sussurrou a Pedro: \�E o Mestre". Pedro sempre foraum homem de agir sem indeis~ao e de devo�~ao impetuosa; assim, quando Jo~ao sussurrou aquilo noseu ouvido, rapidamente ele levantou-se e de um pulo jogou-se na �agua para hegar mais r�apido aolado do Mestre. Os seus irm~aos hegaram pouo depois, dentro do baro pequeno, arrastando a redede peixes atr�as de si.Nessa altura, Jo~ao Maros j�a estava de p�e e, vendo os ap�ostolos aerando-se da margem om arede arregada, orreu at�e a praia para saud�a-los; e, quando viu onze homens em vez de dez, supôs queaquele a quem n~ao reonheia seria o Jesus ressusitado e, diante dos dez, que permaneiam atônitose em silênio, o jovem orreu at�e junto ao Mestre e, ajoelhando-se aos seus p�es, disse: \Meu Senhor emeu Mestre". E ent~ao Jesus falou, n~ao omo o havia feito em Jerusal�em, quando os saudou dizendo:\A paz esteja onvoso"; mas, om um tom familiar ele dirigiu-se a Jo~ao Maros: \Bem, Jo~ao, estouontente de ver-te novamente e nesta alegre Galil�eia, onde podemos reunir-nos om tranq�uilidade.Fia onoso, Jo~ao, e toma a tua refei�~ao matinal".Enquanto Jesus falava ao jovem, os dez ap�ostolos estavam t~ao surpresos e atônitos que se esque-eram de puxar a rede de peixes para a praia. E ent~ao Jesus disse: \Trazei o vosso peixe e preparaiuns pouos para omermos. J�a temos a fogueira e muito p~ao".No momento em que Jo~ao Maros homenageava o Mestre, Pedro, por um momento, hoou-seom a vis~ao dos arv~oes de fogo reluzentes ali na praia; a ena relembrava t~ao vividamente o fogo dameia-noite no p�atio de An�as, onde ele havia negado ao Mestre, que ele saudiu-se e, ajoelhando-seaos p�es do Mestre, exlamou: \Meu Senhor e meu Mestre!"Ent~ao Pedro juntou-se aos amaradas que traziam a rede. Quando oloaram a pesa em terra�rme, ontaram os peixes, e havia 153 dos grandes. E ent~ao novamente foi ometido o erro dehamar a esse aonteimento de uma outra pesaria milagrosa. N~ao havia nenhum milagre ligado aesse epis�odio. Tinha sido meramente um exer��io de presiênia do Mestre. Ele sabia que os peixesestavam l�a e desse modo indiou aos ap�ostolos onde jogar a rede.Jesus dirigiu-se a eles, dizendo: \Vinde agora, todos v�os, para omer. At�e mesmo os gêmeos devemsentar-se enquanto eu onverso onvoso; Jo~ao Maros preparar�a o peixe". Jo~ao Maros trouxe setepeixes de bom tamanho, os quais o Mestre oloou no fogo e quando �aram ozidos o rapaz serviu-os a ada um dos dez. Ent~ao Jesus partiu o p~ao e passou-o a Jo~ao, que, por sua vez, o serviu aosap�ostolos famintos. Quando todos eles estavam servidos, Jesus hamou Jo~ao Maros para sentar-seenquanto ele pr�oprio servia o peixe e o p~ao ao rapaz. E, enquanto omiam, Jesus onversou om elese rememorou as suas muitas experiênias na Galil�eia e nesse mesmo lago.1974



Essa foi a tereira vez que Jesus manifestou-se aos ap�ostolos omo um grupo. Iniialmente quandoJesus dirigiu-se a eles, perguntando se haviam pesado algum peixe, eles nem suspeitavam de quemfosse, porque era um fato omum a esses pesadores no mar da Galil�eia, ao aproximarem-se damargem, ouvir uma pergunta assim, feita pelos meradores de peixe de Tariqu�eia, que normalmenteestavam ali para omprar o pesado freso destinado aos estabeleimentos de seagem do peixe.Jesus onversou om os dez ap�ostolos e Jo~ao Maros por mais de uma hora, e ent~ao ele aminhoupela praia, falando om dois a dois deles - mas n~ao eram os mesmos dois que antes ele havia enviadopara pregar juntos. Os onze ap�ostolos haviam vindo de Jerusal�em juntos, mas, quando se aproxima-vam da Galil�eia, Sim~ao zelote �ou mais deprimido ainda, de tal modo que, ao hegarem a Betsaida,ele deixou os irm~aos e retornou para a sua asa.Antes de deix�a-los nessa manh~a, Jesus indiou que dois dos ap�ostolos deviam ofereer-se para irat�e Sim~ao zelote e trazê-lo de volta naquele mesmo dia. Pedro e Andr�e uidaram disso.192.2 Conversando om os Ap�ostolos Dois a DoisQuando aabaram de omer, e enquanto os outros permaneiam sentados em volta da fogueira, Jesushamou Pedro e Jo~ao para que fossem om ele dar uma aminhada pela praia. Enquanto aminhavam,Jesus perguntou a Jo~ao: \Jo~ao, tu me amas?" E quando Jo~ao respondeu: \Sim, Mestre, de todo omeu ora�~ao", o Mestre disse: \Ent~ao, Jo~ao, deixa de lado a tua intolerânia e aprende a amar oshomens omo eu te amei. Devota a tua vida a provar que o amor �e a maior oisa neste mundo. �E oamor de Deus que ompele os homens a busar a salva�~ao. O amor �e o anestral de toda a bondadeespiritual, a essênia do que �e verdadeiro e belo".Jesus ent~ao se voltou para Pedro e perguntou: \Pedro, tu me amas?" Pedro respondeu: \Senhor,sabes que eu te amo om toda a minha alma". Ent~ao Jesus disse: \Se me amas, Pedro, alimenta asminhas ovelhas. N~ao negligenies a ministra�~ao aos fraos, aos pobres e aos jovens. Prega o evangelhosem medo e sem preferênias; lembra-te sempre de que Deus n~ao tem preferênia por ningu�em. Serveaos teus semelhantes omo eu tenho servido a ti; perdoa os teus ompanheiros mortais omo eu teperdoei. Que a experiênia te ensine o valor da medita�~ao e o poder da reex~ao inteligente".Ap�os haverem andado at�e um pouo mais adiante, o Mestre voltou-se para Pedro e perguntou:\Pedro, realmente me amas?" Nesse momento Sim~ao disse: \Sim, Senhor, sabes que te amo, Mestre".E novamente disse Jesus: \Ent~ao uida bem do meu rebanho. Sê um pastor bom e verdadeiro paraas ovelhas. N~ao traias a on�an�a que depositarem em ti. N~ao te deixes tomar de surpresa na m~aodo inimigo. Fia de guarda a todo instante - vigia e ora".Quando haviam dado uns pouos passos mais, Jesus voltou-se para Pedro e, pela tereira vez, per-guntou: \Pedro, tu me amas verdadeiramente?" E Pedro ent~ao, levemente ferido pela deson�an�aaparente que o Mestre teria tido dele, disse, om muita emo�~ao: \Senhor, sabes de todas as oisase, portanto, sabes que real e verdadeiramente eu te amo". Ent~ao Jesus disse: \Alimenta as minhasovelhas. N~ao te esque�as do rebanho. Sê um exemplo e uma inspira�~ao para todos os teus irm~aospastores. Ama o rebanho omo eu te amei e te devota ao bem-estar dele, omo eu devotei a minhavida ao teu bem-estar. E segue os meus passos at�e o �m".Pedro interpretou essa �ultima onvoa�~ao ao p�e da letra - omo se devesse ontinuar seguindoatr�as dele - e, dirigindo-se a Jesus, apontou para Jo~ao, perguntando: \Se eu seguir a ti, o que far�aesse homem?" E ent~ao, perebendo que Pedro n~ao havia ompreendido as suas palavras, Jesus disse:\Pedro, n~ao te preoupes om o que os teus irm~aos far~ao. Se eu quiser que Jo~ao permane�a aqui,at�e quando eu voltar, depois que tu fores embora, em que isso te importa? Apenas estejas seguro deseguir os meus passos".Essa observa�~ao difundiu-se entre os irm~aos e foi reebida omo uma delara�~ao feita por Jesus1975



de que Jo~ao n~ao morreria antes que o Mestre retornasse, omo muitos pensavam e esperavam, paraestabeleer o Reino em poder e gl�oria. E essa interpreta�~ao das palavras de Jesus teve um papelimportante para trazer Sim~ao zelote de volta ao servi�o e mantê-lo servindo.Quando eles voltaram para junto dos outros, Jesus saiu para aminhar e onversar om Andr�ee Tiago. Eles estavam a uma urta distânia, quando Jesus disse a Andr�e: \Andr�e, tu on�as emmim?" E quando o antigo dirigente dos ap�ostolos ouviu Jesus fazer uma tal pergunta, ele parou erespondeu: \Sim, Mestre, on�o em ti om toda a erteza, e tu sabes que on�o". Ent~ao Jesus disse:\Andr�e, se on�as em mim, on�a ainda mais nos teus irm~aos - at�e mesmo em Pedro. Eu on�ei alideran�a dos teus irm~aos a ti, erta vez. Agora, que te deixo para ir ao meu Pai, deves on�ar nosoutros. Quando os teus irm~aos ome�arem a dispersar-se por a��, em virtude de amargas persegui�~oes,sê um onselheiro s�abio e de muita onsidera�~ao para om Tiago, o meu irm~ao na arne, quandooloarem nos ombros dele argas t~ao pesadas que ele n~ao ter�a experiênia su�iente para suportar.E ent~ao ontinua on�ando, pois n~ao te faltarei. Quando tiveres terminado a tua tarefa aqui naTerra, tu vir�as at�e a mim".Nesse momento Jesus voltou-se para Tiago, perguntando: \Tiago, tu on�as em mim?" E �e laroque Tiago respondeu: \Sim, Mestre, eu on�o em ti do fundo do meu ora�~ao". Ent~ao disse Jesus:\Tiago, se on�ares mais em mim, tu ser�as menos impaiente om os teus irm~aos. Se on�ares emmim, isso te ajudar�a a ser ompassivo om a irmandade dos rentes. Aprende a pesar as onseq�uêniasdas tuas palavras e atos. Lembra-te de que a olheita �e feita segundo o que se planta. Ora pelatranq�uilidade de esp��rito e ultiva a paiênia. Essas gra�as, om a f�e viva, sustentar-te-~ao quandovier a hora de beber da ta�a do sarif��io. Mas nuna te desanimes; quando terminares aqui na Terra,tamb�em tu vir�as ter omigo".Em seguida Jesus onversou om Tom�e e Natanael. A Tom�e ele disse: \Tom�e, tu serves a mim?"Tom�e respondeu: \Sim, Senhor, sirvo a ti agora e para sempre". Ent~ao Jesus disse: \Se quiseresservir a mim, serve aos meus irm~aos na arne omo eu servi a ti. E n~ao te anses desse bem-servir,mas persevera omo quem foi ordenado por Deus para esse servi�o de amor. Quando tiveres aabadoo teu servi�o omigo na Terra, servir�as a mim na gl�oria. Tom�e, tu deves parar de duvidar; tu devesreser na f�e e no onheimento da verdade. Aredita em Deus, omo uma rian�a, e p�ara de agirt~ao infantilmente. Tem oragem; sê forte na f�e e poderoso no Reino de Deus".Nisso, dirigindo-se a Natanael, o Mestre indagou: \Natanael, �e a mim que serves?" E o ap�ostolorespondeu: \Sim, Mestre, e om toda minha afei�~ao". Ent~ao disse Jesus: \Se serves, pois, a mim,om todo o ora�~ao, assegura-te de te onsagrares ao bem-estar dos meus irm~aos na Terra, om umaafei�~ao inans�avel. P~oe amizade no teu onselho e amor na tua �loso�a. Serve ao teu semelhanteomo eu servi a ti. Sê �el aos homens omo eu vigiei por ti. Sê menos r��tio; espera menos de algunshomens, e assim diminuir�as a extens~ao da tua deep�~ao. E quando o trabalho �a embaixo terminar,ir�as servir a mim no alto".Depois disso, o Mestre onversou om Mateus e Filipe. A Filipe ele disse: \Filipe, tu obedeesa mim?" Filipe respondeu: \Sim, Senhor, obedeerei a ti ainda que me uste a vida". Ent~ao disseJesus: \Se queres obedeer-me, ent~ao vai �as terras dos gentios e prolama este evangelho. Os profetasdisseram-te que obedeer �e melhor do que sari�ar. Pela f�e te tornaste um �lho do Reino, onheedorde Deus. N~ao h�a sen~ao uma lei a ser obedeida - que �e o omando de seguir prolamando o evangelhodo Reino. P�ara de temer os homens; sê destemido ao pregar as boas-novas da vida eterna aos teussemelhantes, os quais permaneem languidamente nas trevas e que têm fome da luz da verdade.Filipe, n~ao mais ter�as de oupar-te om o dinheiro e om os bens. Agora estas livre para pregar asboas-novas, omo os teus irm~aos. E irei antes de ti e estarei ontigo at�e o �m".J�a, falando a Mateus, o Mestre perguntou: \Mateus, est�a no teu ora�~ao obedeer a mim?"Mateus respondeu: \Sim, Senhor, estou plenamente dediado a fazer a tua vontade". Ent~ao disseo Mestre: \Mateus, se quiseres obedeer-me, vai ensinar a todos os povos este evangelho do Reino.N~ao mais proporionar�as aos teus irm~aos as oisas materiais da vida; de agora em diante tu tamb�em1976



ir�as prolamar as boas-novas da salva�~ao espiritual. Doravante n~ao tenhas em vista sen~ao obedeer �amiss~ao de pregar este evangelho do Reino do Pai. Como eu �z a vontade do Pai na Terra, do mesmomodo ir�as umprir a miss~ao divina. Lembra-te, tanto o judeu quanto o gentio s~ao irm~aos teus. N~aotemas a nenhum homem quando estiveres prolamando as verdades salvadoras do evangelho do Reinodo �eu. E para onde eu for, ir�as tamb�em em breve".E ent~ao Jesus aminhou e onversou om os gêmeos Alfeus, Tiago e Judas, e, falando a ambos,perguntou: \Tiago e Judas, v�os areditais em mim?" E ambos responderam: \Sim, Mestre, n�osareditamos". Em seguida, disse: \Vou deixar-vos em breve. Vedes que j�a vos deixei na arne.Permaneerei apenas um urto tempo nesta forma, antes de ir para o meu Pai. V�os areditais emmim - sois meus ap�ostolos, e sempre o sereis. Continuai areditando e lembrando da vossa liga�~aoomigo quando eu n~ao estiver mais aqui, e, quando, por aaso, voltardes ao trabalho que faz��eisantes de virdes viver omigo, n~ao permitais nuna que uma mudan�a das vossas tarefas exterioresinuenie a vossa lealdade. Tende f�e em Deus, at�e o �m dos vossos dias na Terra. Nuna esque�aisde que, sendo �lhos de Deus pela f�e, todo o trabalho honesto do Reino �e sagrado. Nada que um�lho de Deus fa�a, pode ser omum. Trabalhai, portanto, de agora em diante, para Deus. E, quandoterminardes esse trabalho, eu tenho outros mundos melhores onde, do mesmo modo, trabalhareispara mim. E em todos esses trabalhos, neste mundo e noutros mundos, eu trabalharei onvoso, e omeu esp��rito residir�a em v�os".Eram quase dez horas quando Jesus voltou da sua onversa om os gêmeos Alfeus e, ao deixar osap�ostolos, ainda disse: \Adeus, at�e que os enontre todos no monte da vossa ordena�~ao, amanh~a aomeio-dia". Depois de assim falar, ele desapareeu da vista deles.
192.3 No Monte da Ordena�~aoAo meio-dia do s�abado, 22 de abril, os onze ap�ostolos reuniram-se omo indiado, no monte pertode Cafarnaum, e Jesus apareeu entre eles. Essa reuni~ao oorreu no mesmo monte em que o Mestreos havia designado omo seus ap�ostolos e omo embaixadores do Reino do Pai na Terra. E essa foia d�eima quarta manifesta�~ao moronial do Mestre.Naquela oasi~ao os onze ap�ostolos ajoelharam-se em um ��rulo em volta do Mestre e ouviram-norepetir as miss~oes deles, viram-no reproduzir a ena da ordena�~ao, e do mesmo modo omo eles foramseleionados para o trabalho espeial do Reino. E, para eles, tudo isso foi omo uma mem�oria da suaprimeira onsagra�~ao ao servi�o do Pai, exeto pela ora�~ao do Mestre. Quando o Mestre - o Jesusmoronial - orou, nesse momento, foi em um tom de majestade e om palavras tais de poder queos ap�ostolos nuna tinham antes ouvido. O Mestre agora falava om os governantes dos universos,omo quem, no seu pr�oprio universo, tivesse reebido nas suas m~aos todo o poder e autoridade. Eesses onze homens nuna esqueeram a experiênia de re-onsagra�~ao moronial �a promessa anterior,omo embaixadores. O Mestre passou apenas uma hora nesse monte om os seus embaixadores e,depois de fazer uma despedida afetuosa a todos, desapareeu das suas vistas.E ningu�em durante toda uma semana viu Jesus. Os ap�ostolos realmente n~ao tinham a menor id�eiado que fazer, n~ao sabendo se o Mestre tinha ido para o Pai. Nesse estado de inerteza permaneeramem Betsaida. Tinham medo de ir pesar, e de que ent~ao ele viesse falar om eles, e que deixassem devê-lo. Durante toda essa semana, Jesus esteve oupado om as riaturas moroniais na Terra e omos assuntos da transi�~ao moronial que ele experieniava neste mundo.1977



192.4 A Reuni~ao �a Beira do LagoA not��ia das apari�~oes de Jesus espalhava-se pela Galil�eia, e a ada dia um n�umero maior de renteshegava �a asa de Zebedeu para perguntar sobre a ressurrei�~ao do Mestre e para saber a verdadesobre essas t~ao omentadas apari�~oes. Pedro, no in��io da semana, omuniou que uma reuni~aop�ublia aonteeria junto ao lago no pr�oximo s�abado, �as três da tarde.E assim, no s�abado, 29 de abril, �as três horas, mais de quinhentos rentes dos arredores deCafarnaum estavam reunidos em Betsaida para ouvir Pedro pregando o seu primeiro serm~ao p�ubliodesde a ressurrei�~ao. O ap�ostolo onseguiu o melhor de si e, quando aabou o seu eloq�uente disurso,pouos dos seus ouvintes duvidavam de que o Mestre tivesse ressusitado dos mortos.Pedro terminou o seu serm~ao dizendo: \N�os a�rmamos que Jesus de Nazar�e n~ao est�a morto;delaramos que ele levantou-se da tumba; prolamamos que o vimos e falamos om ele". No momentoem que aabara de fazer essa delara�~ao de f�e, l�a ao seu lado, em plena vista de toda aquela gente,o Mestre apareeu na forma moronial e, dirigindo-se a eles em um tom familiar, disse: \A pazesteja onvoso, e a minha paz eu a deixo onvoso". Depois de apareer e de assim falar a eles, eledesapareeu da vista de todos. Essa foi a d�eima quinta manifesta�~ao moronial do Jesus ressusitado.Devido a ertas oisas ditas aos onze ap�ostolos, enquanto estavam em onferênia om o Mestre,no monte da ordena�~ao, os ap�ostolos tiveram a impress~ao de que o seu Mestre iria em breve fazeruma apari�~ao p�ublia diante de um grupo de rentes da Galil�eia, e que, depois que o tivesse feito,eles deveriam voltar para Jerusal�em. Em onseq�uênia disso, logo edo no dia seguinte, domingo,30 de abril, os onze deixaram Betsaida indo para Jerusal�em. Ensinaram e pregaram bastante noaminho, Jord~ao abaixo e, desse modo, n~ao hegaram na asa dos Maros em Jerusal�em a n~ao serna quarta-feira, 3 de maio, bem tarde.Esse foi um triste retorno ao lar para Jo~ao Maros. Pouas horas antes de hegar em asa, o seupai, Elias Maros, morreu repentinamente de uma hemorragia no �erebro. Se bem que o pensamentona erteza da ressurrei�~ao dos mortos tivesse onfortado em muito os ap�ostolos na sua tristeza,ao mesmo tempo lamentaram verdadeiramente a perda do seu bom amigo, que os havia apoiadofortemente mesmo nas horas de grandes problemas e deep�~oes. Jo~ao Maros fez o que pôde paraonfortar a sua m~ae e, falando por ela, onvidou os ap�ostolos a ontinuarem fazendo da sua asa oseu lar. E os onze �zeram dessa sala de ima o seu entro de apoio at�e depois do Dia de Penteostes.Os ap�ostolos propositalmente haviam hegado em Jerusal�em depois do air da noite para n~aoserem vistos pelas autoridades judaias. Nem apareeram publiamente no funeral de Elias Maros.Durante todo o dia seguinte permaneeram sileniosamente relusos nessa memor�avel sala de ima.Na quinta-feira �a noite, os ap�ostolos tiveram um enontro maravilhoso nessa sala de ima e todosse omprometeram a sair na prega�~ao p�ublia do novo evangelho do Senhor ressusitado, exetoTom�e, Sim~ao zelote e os gêmeos Alfeus. Tinham j�a sido dados os primeiros passos no sentido datroa do evangelho do Reino - a �lia�~ao a Deus e a irmandade dos homens - , pela prolama�~ao daressurrei�~ao de Jesus. Natanael fez oposi�~ao a essa mudan�a no ontexto da mensagem p�ublia, masele n~ao podia ontrariar a eloq�uênia de Pedro, nem deter o entusiasmo dos dis��pulos, espeialmenteo das mulheres rentes.E assim, sob a vigorosa lideran�a de Pedro e antes que o Mestre asendesse ao Pai, os seus bem-intenionados representantes ome�aram aquele proesso sutil de substituir, gradual e seguramente,a religi~ao de Jesus por uma forma nova e alterada de religi~ao sobre Jesus.
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Cap��tulo 193�Ultimas Apari�~oes e Asens~ao
AD�ECIMA sexta manifesta�~ao moronial de Jesus oorreu na sexta-feira, 5 de maio �a noite, no jardimde Niodemos, por volta das nove horas. Nessa noite os rentes de Jerusal�em haviam feito a primeiratentativa de ongregarem-se, desde a ressurrei�~ao. Reunidos ali, naquele momento, enontravam-se os onze ap�ostolos, o grupo das mulheres e amigos e ainda era de inq�uenta outros dis��pulosimportantes do Mestre, inluindo alguns gregos. Esses rentes estiveram onversando informalmente,por mais de meia hora; nisso, subitamente, o Mestre moronial surgiu, plenamente vis��vel, e ome�ouimediatamente a instru��-los. Disse Jesus:\Que a paz esteja onvoso. O grupo mais representativo de rentes - ap�ostolos e dis��pulos,homens e mulheres - para o qual eu aparei, desde o tempo da minha liberta�~ao da arne, �e este.Agora, vos onlamo a testemunhar o que eu vos dissera de antem~ao, que a minha permanênia emvosso meio deveria ter um �m; eu vos disse que, em breve, deveria voltar para o Pai. E, naquelemomento, vos disse laramente que os prinipais saerdotes e governantes dos judeus me entregariam,para que eu fosse levado �a morte, e disse que ressusitaria do t�umulo. E por que, ent~ao, vos permitisassim �ar desonertados, quando tudo isso de fato vem a aonteer? E por que �ar t~ao surpresosquando me levantei do t�umulo ao tereiro dia? N~ao areditastes em mim, porque ouvistes as minhaspalavras sem ompreender o signi�ado delas.\Agora, todavia, deveis dar ouvidos �as minhas palavras, para que n~ao ometais novamente oerro de esutar os meus ensinamentos om a mente, enquanto, dentro de vossos ora�~oes, deixais deompreender os signi�ados. Desde o ome�o da minha passagem, omo um de v�os, vos transmitique o meu �unio prop�osito era revelar o Pai do �eu para os �lhos Dele, na Terra. Eu vivi a auto-outorga da revela�~ao de Deus, para que v�os pud�esseis experieniar a arreira de onheimento deDeus. Revelei Deus omo vosso Pai no �eu, e revelei a v�os omo �lhos de Deus na Terra. �E um fatoque Deus ama os Seus �lhos. Pela f�e, na minha palavra, esse fato torna-se uma verdade eterna e vivanos vossos ora�~oes. Quando, pela f�e viva, vos tornais divinamente onsientes de Deus, naseis doesp��rito tal omo �lhos da luz e da vida, e da mesma vida eterna, por meio da qual asendereis, nouniverso dos universos, e atingireis a experiênia de enontrar Deus, o Pai, no Para��so.\Eu exorto-vos a lembrar sempre de que a vossa miss~ao, entre os homens, �e de prolamar oevangelho do Reino - a realidade da paternidade de Deus e a verdade da �lia�~ao do homem. Prolamaitoda a verdade das boas-novas, n~ao uma parte apenas do evangelho da salva�~ao. A vossa mensagemn~ao mudou om a experiênia da minha ressurrei�~ao. A �lia�~ao a Deus, pela f�e, �e ainda a verdadesalvadora do evangelho do Reino. Deveis sair e pregar o amor de Deus e o servi�o aos homens. Oque o mundo mais neessita saber �e: que os homens s~ao �lhos de Deus e que, pela f�e, eles podem defato ompreender e experimentar, diariamente, essa verdade enobreedora. A minha auto-outorgadeveria ajudar todos os homens a saber que s~ao �lhos de Deus, mas esse onheimento n~ao ser�asu�iente se eles n~ao onseguirem aptar pessoalmente, por meio da f�e, a verdade salvadora de queeles s~ao �lhos espirituais vivos do Pai eterno. O evangelho do Reino interessa-se pelo amor do Pai e1979



pelo servi�o aos seus �lhos na Terra.\Aqui, entre v�os, ompartilhais o onheimento de que ressusitei dos mortos, e isso n~ao �e estranho.Tenho o poder de sari�ar a minha vida e retom�a-la; o Pai d�a esse poder aos Seus Filhos do Para��so.Dever��eis animar-vos, nos vossos ora�~oes, pelo onheimento de que os mortos de uma idade entraramna asens~ao eterna logo ap�os haver eu deixado o novo t�umulo de Jos�e. Vivi a minha vida na arnepara mostrar omo podeis, por meio do servi�o do amor, tornar-vos reveladores de Deus aos vossossemelhantes, do mesmo modo que, amando-vos e servindo a v�os, me tornei o revelador de Deuspara v�os. Entre v�os eu vivi omo o Filho do Homem, para que v�os, e todos os outros homens,soub�esseis que todos s~ao de fato �lhos de Deus. E, pois, ide agora a todo o mundo pregar esteevangelho do Reino do �eu a todos os homens: Amar os homens omo eu vos tenho amado; servir aossemelhantes mortais, omo vos servi. De gra�a reebestes e de gra�a deveis dar. Devereis permaneerem Jerusal�em apenas at�e que eu v�a para o Pai, e at�e que vos envie o Esp��rito da Verdade. Ele ir�aonduzir-vos at�e a verdade mais ampla, e eu irei onvoso a todo o mundo. Estarei sempre onvoso,e a minha paz eu a deixo onvoso".Quando aabou de falar-lhes, o Mestre desapareeu da sua vista. E j�a era quase o romper dodia quando esses rentes dispersaram-se; havendo permaneido juntos durante toda a noite, falandoom seriedade sobre as exorta�~oes do Mestre e reetindo sobre tudo o que havia aonteido. TiagoZebedeu e outros dos ap�ostolos expuseram-lhes sobre a experiênia deles om o Mestre moronial naGalil�eia e expliaram omo ele havia, por três vezes, apareido a eles.193.1 A Apari�~ao em SiharPor volta das quatro horas da tarde de s�abado, 13 de maio, o Mestre apareeu para Nalda e erade vinte e ino rentes samaritanos perto do po�o de Ja�o, em Sihar. Os rentes tinham o h�abitode enontrar-se nesse lugar, perto de onde Jesus havia falado a Nalda a respeito da �agua da vida.Nesse dia, exatamente quando haviam aabado as suas disuss~oes sobre a desri�~ao da ressurrei�~ao,Jesus apareeu de s�ubito diante deles e ent~ao disse:\A paz esteja onvoso. V�os vos rejubilais de saber que eu sou a ressurrei�~ao e a vida, mas isso denada vos valer�a, a menos que nas�ais primeiro do esp��rito eterno, hegando, por meio disso, a possuirpela f�e o dom da vida eterna. Se fordes os �lhos, pela f�e, do meu Pai, v�os nuna morrereis; v�os nunaireis pereer. O evangelho do Reino vos ensinou que todos os homens s~ao �lhos de Deus. E essasboas-novas, a respeito do amor do Pai eleste pelos seus �lhos na Terra, devem ser levadas a todo omundo. �E hegada a hora em que n~ao ireis adorar a Deus apenas em Gerizim ou em Jerusal�em, massim onde estiverdes e omo estiverdes, em esp��rito e em verdade. �E a vossa f�e que salva as vossasalmas. A salva�~ao �e d�adiva de Deus a todos os que s~ao �lhos Dele. E n~ao vos deixeis enganar; aomesmo tempo em que a salva�~ao �e uma d�adiva livre de Deus e �e onedida a todos aqueles que aaeitam pela f�e, em seguida vir�a a experiênia de oneber os frutos dessa vida espiritual, tal omo �evivida na arne. A aeita�~ao da doutrina da paternidade de Deus implia que v�os aeitais tamb�em,graiosamente, a verdade onseq�uente que �e a irmandade dos homens. E se o homem �e vosso irm~ao,ele �e mais do que o vosso semelhante, a quem o Pai exige que ameis omo a v�os pr�oprios. Sendo davossa pr�opria fam��lia, n~ao s�o amareis ao vosso pr�oprio irm~ao om uma afei�~ao familiar, mas tamb�emservireis a ele omo servir��eis a v�os pr�oprios. E assim amareis e servireis ao vosso irm~ao porque,sendo meus irm~aos, v�os fostes amados e servidos por mim. Ide, ent~ao, a todo o mundo falar dessasboas-novas a todas as riaturas de todas ra�as, tribos e na�~oes. O meu esp��rito preeder-vos-�a, e euestarei para sempre onvoso".Esses samaritanos �aram bastante atônitos om a apari�~ao do Mestre e partiram apressados paraas idades e aldeias vizinhas, divulgando as novas de que haviam visto Jesus e que ele lhes haviafalado. E essa foi a d�eima s�etima apari�~ao moronial do Mestre.1980



193.2 A Apari�~ao na Fen��iaA d�eima oitava apari�~ao moronial do Mestre aonteeu em Tiro, na ter�a-feira, 16 de maio, umpouo antes das nove horas da noite. De novo apareia ele, ao �nal de uma reuni~ao de rentes, pouoantes de se dispersarem, dizendo:\A paz esteja onvoso. Vos rejubilais de saber que o Filho do Homem ressusitou dos mortos,pois, por meio disso sabeis que v�os, e os vossos irm~aos, tamb�em sobreviveis ao faleimento mortal.Mas tal sobrevivênia depende de que tenhais nasido previamente para o esp��rito da busa da ver-dade e do enontro om Deus. O p~ao e a �agua da vida s~ao dados apenas �aqueles que têm fome daverdade e sede de retid~ao - de Deus. O fato de que os mortos ressusitam, n~ao �e em si o evangelho doReino. Essas grandes verdades e fatos do universo relaionam-se, todos, a este evangelho, pois s~aouma parte do resultado da ren�a nas boas-novas e porque se inluem na experiênia subseq�uentedaqueles que se tornam, pela f�e, de fato e de verdade, �lhos perenes do Deus eterno. Meu Paienviou-me ao mundo para prolamar a todos os homens a salva�~ao dessa �lia�~ao. E assim eu vosenvio ao mundo para pregardes a salva�~ao da �lia�~ao. A salva�~ao �e uma d�adiva livre de Deus; eaqueles que nasem do esp��rito, imediatamente, ome�ar~ao a mostrar os frutos do esp��rito no servi�opleno de amor �as riaturas semelhantes. E os frutos do esp��rito divino, gerados nas vidas dos mortaisnasidos do esp��rito e sabedores de Deus, s~ao: servi�o pleno de amor, devo�~ao n~ao-ego��sta, lealdadeorajosa, eq�uidade sinera, honestidade eslareida, esperan�a imorredoura, on�an�a segura, minis-tra�~ao miseriordiosa, bondade infal��vel, tolerânia plena no perd~ao e paz duradoura. Se os rentesdelarados n~ao oneberem esses frutos do esp��rito divino nas suas vidas, eles est~ao mortos; o Esp��ritoda Verdade n~ao est�a neles; eles s~ao ramos infrut��feros da videira viva, e logo ser~ao podados. O meuPai exige dos �lhos da f�e que dêem muitos frutos do esp��rito. Contudo, se v�os n~ao derdes frutos, Eleavar�a em volta das vossas ra��zes e podar�a os vossos ramos infrut��feros. Cada vez mais deveis darfrutos do esp��rito no vosso progresso para dentro do Reino de Deus, na dire�~ao do �eu. V�os podeisentrar no Reino omo rian�as, mas o Pai exige que res�ais, por meio da gra�a, at�e a estatura plenada maturidade espiritual. E quando fordes longe, dar a todas as na�~oes a boa-nova deste evangelho,eu vos preederei e o meu Esp��rito da Verdade habitar�a nos vossos ora�~oes. A minha paz eu a deixoonvoso".E ent~ao o Mestre desapareeu da vista deles. No dia seguinte, aqueles que levariam essa hist�oriaa Sidom, e mesmo at�e Antioquia e Damaso, sa��ram de Tiro. Jesus tinha estado om esses rentesquando estivera na arne, e eles o reonheeram, muito rapidamente, quando Jesus ome�ou a dar-lhes ensinamentos. Ainda que os seus amigos n~ao onseguissem reonheer a sua forma moronialprontamente, assim que ela se tornava vis��vel, eles nuna demoraram a identi�ar a sua pessoalidade,t~ao logo ele ome�ava a falar.193.3 A �Ultima Apari�~ao em Jerusal�emCedo pela manh~a, na quinta-feira, 18 de maio, Jesus fez a sua �ultima apari�~ao na Terra, enquantouma pessoalidade moronial. No momento em que os onze ap�ostolos iam sentar-se para o desjejum,na sala de ima da asa de Maria Maros, Jesus apareeu para eles e disse:\A paz esteja onvoso. Eu pedi-vos que permaneêsseis aqui em Jerusal�em at�e que eu asendesseao Pai, e at�e que enviasse a v�os o Esp��rito da Verdade, que em breve ser�a vertido sobre toda a arne,e que vos ir�a dotar om o poder do alto". Sim~ao zelote interrompeu Jesus, perguntando: \Ent~ao,Mestre, tu ir�as restaurar o Reino; e n�os veremos a gl�oria de Deus manifestada na Terra?" QuandoJesus ouviu a pergunta de Sim~ao, respondeu: \Sim~ao, tu ainda te at�ens �as id�eias antigas sobreo Messias judeu e o reino material. Mas reeber�as um poder espiritual, quando o esp��rito houverdesido sobre ti, e logo ir�as a todo o mundo pregar este evangelho do Reino. Do mesmo modo que o1981



Pai enviou-me ao mundo, eu vos envio. E desejo que todos v�os ameis uns aos outros e on�eis unsnos outros. Judas n~ao mais est�a onoso, porque o seu amor esfriou e porque ele reusou-se a on�arem v�os, os leais irm~aos dele. N~ao lestes nas esrituras onde est�a esrito: `N~ao �e bom para o homem�ar sozinho. Nenhum homem vive para si pr�oprio'? E tamb�em onde �e dito: `Aquele que gostaria deter amigos deve mostrar-se amig�avel'? E eu n~ao vos enviei at�e longe para ensinar, dois a dois, paraque n~ao vos torn�asseis solit�arios e para que n~ao a��sseis nos erros e tristezas do isolamento? Tamb�emsabeis que, quando eu estava na arne, n~ao me permiti permaneer s�o por per��odos longos. Desdeo prin��pio da nossa assoia�~ao sempre vim mantendo dois ou três de v�os onstantemente ao meulado ou muito perto e �a m~ao, at�e mesmo quando eu omungava om o Pai. Entregai-vos, portanto,on�ando uns nos outros. E isso se faz ainda mais neess�ario, pois, neste dia, vou deixar-vos s�os nomundo. A hora �e hegada; estou na iminênia de ir para o Pai".Quando aabou de falar, fez um sinal para que sa��ssem om ele e os onduziu ao monte dasOliveiras, onde fez a sua despedida preparat�oria antes de partir de Urantia. Essa foi uma aminhadasolene ao monte das Oliveiras. Nenhuma palavra foi pronuniada por qualquer pessoa, desde omomento em deixaram a sala superior, at�e que Jesus parou junto om eles no monte das Oliveiras.193.4 As Causas da Queda de JudasFoi na primeira parte da mensagem de adeus do Mestre aos seus ap�ostolos que ele fez alus~ao �a perdade Judas e mostrou o destino tr�agio do ompanheiro de trabalho traidor, omo uma advertêniasolene ontra os perigos do isolamento soial e fraternal. Pode ser de muita ajuda aos rentes,neste e nos tempos futuros, que um breve exame das ausas da queda de Judas seja feito, �a luz dasobserva�~oes do Mestre e tendo em vista os eslareimentos aumulados dos s�eulos seguintes.Olhando essa trag�edia de um modo retrospetivo, onebemos que, primariamente, se Judasdesviou-se para o erro, foi porque era muito maradamente uma pessoalidade isolada, uma pes-soalidade fehada em si e distante dos ontatos soiais omuns. Ele reusou-se persistentemente aon�ar nos amigos ap�ostolos ou a onfraternizar-se livremente om eles. Mas ser um tipo isolado depessoalidade n~ao teria, em si e por si s�o, forjado tal erro de Judas, n~ao fosse pelo fato de ele tamb�emn~ao haver resido em amor e em gra�a espiritual. E ent~ao, omo se para agravar ainda mais umponto frao, ele deu abrigo persistente a ressentimentos e deu for�as a inimigos psiol�ogios, taisomo a vingan�a e a aspira�~ao generalizada de \tirar a diferen�a", fosse om quem fosse, por todasas suas deep�~oes.Essa ombina�~ao infeliz de peuliaridades individuais e de tendênias mentais onspirou paradestruir um homem bem-intenionado, que n~ao onseguiu vener esses males por meio do amor, f�e eon�an�a. Que Judas n~ao tivesse neessariamente de seguir esse aminho do erro �e bem omprovadopelos asos de Tom�e e de Natanael: ambos foram tamb�em amaldi�oados pela mesma esp�eie dedeson�an�a e por um desenvolvimento exagerado das tendênias individualistas. Mesmo Andr�e eMateus apresentavam muitas tendênias nessa dire�~ao; mas todos esses homens reseram no seuamor por Jesus e pelos ompanheiros ap�ostolos, ada vez mais e n~ao menos, om o passar do tempo.Eles reseram em gra�a e no onheimento da verdade. E tornaram-se ada vez mais on�antes nosseus irm~aos e, aos pouos, desenvolveram a apaidade de on�ar nos ompanheiros. Judas reusou-se om persistênia a on�ar nos seus irm~aos. Quando se sentia, por ausa do a�umulo dos seusonitos emoionais, ompelido a busar o al��vio em alguma express~ao pr�opria, ele invariavelmentebusava um onselho pouo s�abio, reebendo o onsolo dos seus parentes n~ao espiritualizados oude onheidos asuais que, ou eram indiferentes, ou mesmo hostis ao bem-estar e ao progresso dasrealidades espirituais do Reino do �eu, do qual ele era um dos doze embaixadores onsagrados naTerra.Judas enontrou a derrota nas suas batalhas de lutas terrenas por ausa da fraqueza do seu ar�ater1982



e dos seguintes fatores, nas suas tendênias pessoais:1. Era um ser humano do tipo isolado. E, sendo altamente individualista, esolheu tornar-se umaesp�eie de pessoa de�nitivamente fehada em si e anti-soial.2. Quando era rian�a, a vida se fez f�ail demais para ele. Ele ressentia-se amargamente ao serontrariado. A sua expetativa era a de ganhar sempre; ele era um p�essimo perdedor.3. Nuna adquiriu uma t�enia �los�o�a para defrontar-se om a deep�~ao. Em vez de aeitaros malogros omo um aspeto regular e omum da existênia humana, ele reorria infalivelmente�a pr�atia de ulpar algu�em em partiular, ou os seus ompanheiros, omo um grupo, por todas asdi�uldades e frustra�~oes pessoais.4. Era dado a onservar os ressentimentos; e estava sempre alimentando id�eias de vingan�a.5. N~ao gostava de enfrentar os fatos om sineridade; e era desonesto na sua atitude para om assitua�~oes da vida.6. N~ao gostava de disutir os seus problemas pessoais om os seus ompanheiros pr�oximos;reusava-se a falar sobre as suas di�uldades om os seus amigos verdadeiros e om aqueles queo amavam de fato. Em todos os anos da sua rela�~ao, nem por uma vez ele reorreu ao Mestre omum problema puramente pessoal.7. Nuna aprendeu que as reompensas verdadeiras, pelo viver om nobreza, s~ao, a�nal, prêmiosespirituais, os quais nem sempre s~ao distribu��dos durante essa urta vida na arne.O resultado do isolamento persistente da sua pessoalidade foi que as suas m�agoas multipliaram-se, as tristezas reseram, as ansiedades aumentaram e o seu desespero aprofundou-se a um pontoquase intoler�avel.Conquanto esse ap�ostolo autoentrado e ultra-individualista haja tido muitos problemas ps��quios,emoionais e espirituais, as suas prinipais di�uldades foram: na pessoalidade, ele ser isolado; namente, ele ser vingativo e heio de suspei�~ao; no temperamento, ele ser �aspero e dado �a desforra;emoionalmente, ele ser sem amor e inapaz de perdoar; soialmente, ele n~ao on�ar e permaneerfehado em si pr�oprio; no esp��rito, ele tornar-se arrogante e egoistiamente ambiioso; na vida, eleignorar aqueles que o amavam; e, na morte, �ar sem amigos.Esses, pois, s~ao os fatores mentais e as m�as inuênias que, juntas, expliam por que um rente deJesus, outrora bem-intenionado e tamb�em sinero, mesmo depois de v�arios anos de liga�~ao ��ntimaom a pessoalidade transformadora de Jesus, abandonou os seus ompanheiros, repudiou uma ausasanta, renuniou �a sua sagrada onvoa�~ao e traiu o seu Mestre divino.193.5 A Asens~ao do MestreEram quase sete horas e meia da manh~a, dessa quinta-feira 18 de maio, quando Jesus hegou �a rampaoeste do monte das Oliveiras, om os seus onze ap�ostolos sileniosos e um tanto desorientados.Desse loal, a dois ter�os da subida at�e o alto da montanha, podiam ontemplar Jerusal�em e oGetsêmani. Jesus agora se preparava para dar o seu �ultimo adeus aos ap�ostolos, antes de deixarUrantia. Enquanto Jesus permaneia ali diante deles, todos se ajoelharam em volta dele em um��rulo, sem que fossem mandados, e o Mestre disse:\Eu vos pedi que �assem em Jerusal�em at�e que fôsseis dotados om o poder do alto. E, agora,estou a ponto de deixar-vos e de asender ao meu Pai; e, muito em breve, n�os enviaremos o Esp��ritoda Verdade a este mundo onde estive; e, quando ele houver hegado, v�os ireis ome�ar a novaprolama�~ao do evangelho do Reino, iniialmente em Jerusal�em e depois nas partes mais distantesdo mundo. Amai aos homens om o amor om o qual eu vos amei, e servi aos semelhantes mortais1983



omo eu servi a v�os. Pelos frutos do esp��rito nas vossas vidas, levai as almas a areditar na verdadede que o homem �e um �lho de Deus, e de que os homens s~ao irm~aos. Lembrai-vos de tudo o que euvos ensinei e da vida que eu vivi entre v�os. O meu amor vos abriga, o meu esp��rito residir�a onvosoe a minha paz habitar�a em v�os. Adeus".Depois que o Mestre moronial assim falou, ele desapareeu da vista de todos. Essa assim hamadaasens~ao de Jesus n~ao foi de nenhummodo diferente dos seus outros desapareimentos da vista mortal,durante os quarenta dias da sua arreira moronial em Urantia.O Mestre foi para Edêntia, passando por Jerus�em, onde os Alt��ssimos, sob a observa�~ao do Fi-lho Eterno do Para��so, liberaram Jesus de Nazar�e do seu estado moronial e, por meio dos anaisespirituais da asens~ao, devolveram-lhe o status de �lia�~ao do Para��so e a soberania suprema emS�alvington.Eram era de sete horas e quarenta e ino minutos, dessa manh~a, quando o Jesus moronialdesapareeu da vista dos seus onze ap�ostolos, para iniiar a asens~ao �a m~ao direita do seu Pai, a �mde reeber a on�rma�~ao formal da sua soberania ompleta do universo de N�ebadon.193.6 Pedro Convoa uma Reuni~aoAtuando sob as instru�~oes de Pedro, Jo~ao Maros e os outros foram reunir os prinipais dis��pulosna asa de Maria Maros. L�a pelas dez horas e trinta minutos, ento e vinte dentre os mais not�aveisdis��pulos de Jesus, que viviam em Jerusal�em, haviam-se reunido para ouvir o relato da mensagemde despedida do Mestre e para saber da sua asens~ao. Entre esses estava Maria, a m~ae de Jesus. Elahavia retornado a Jerusal�em om Jo~ao Zebedeu, quando os ap�ostolos vieram de volta da sua reenteviagem �a Galil�eia. Logo depois de Penteostes, ela retornaria �a asa de Salom�e, na Betsaida. Tiago,o irm~ao de Jesus, tamb�em esteve presente a esse enontro, a primeira onferênia dos dis��pulos doMestre a ser onvoada depois do �m da sua arreira planet�aria.Sim~ao Pedro tomou a si a inumbênia de falar pelos seus amigos ap�ostolos e fez um relatoapaixonado do �ultimo enontro dos onze, om o seu Mestre e, de modo bastante toante, retratou oadeus �nal do Mestre e o seu desapareimento para a asens~ao. Foi um enontro omo n~ao houveranenhum igual antes neste mundo. Essa parte do enontro durou quase uma hora. Pedro ent~aoexpliou que eles haviam deidido esolher um suessor para Judas Isariotes; e que um reesso seriaonedido para que os ap�ostolos pudessem deidir entre os dois homens que haviam sido sugeridospara essa posi�~ao: Matias e Justo.Os onze ap�ostolos ent~ao deseram e, l�a embaixo, onordaram em tirar a sorte para determinarqual desses dois homens deveria tornar-se um ap�ostolo e servir no lugar de Judas. A sorte esolheuMatias e ele foi delarado omo o novo ap�ostolo. Foi devidamente instalado no seu posto e ent~aoapontado omo tesoureiro. Mas Matias teve poua partiipa�~ao nas atividades subseq�uentes dosap�ostolos.Logo depois de Penteostes, os gêmeos voltaram para as suas asas na Galil�eia. Sim~ao zeloteesteve afastado por algum tempo, antes de sair pregando o evangelho. Tom�e distaniou-se por umper��odo menor e ent~ao reassumiu os seus ensinamentos. Natanael divergia ada vez mais de Pedro,a respeito de uma prega�~ao sobre Jesus, em lugar de prolamar o evangelho anterior do Reino. Essedesaordo tornou-se t~ao intenso, por volta de meados do mês seguinte, que Natanael retirou-se, indopara a Filad�el�a visitar Abner e L�azaro; e, depois de permaneer l�a, por mais de um ano, ele foi paraas terras al�em da Mesopotâmia pregar o evangelho, omo ele entendia que devia ser.Isso deixou apenas seis dos doze ap�ostolos originais, partiipando da ena da prolama�~ao iniialdo evangelho em Jerusal�em: Pedro, Andr�e, Tiago, Jo~ao, Filipe e Mateus.Por volta do meio-dia, os ap�ostolos voltaram para os seus irm~aos na sala de ima e anuniaram1984



que Matias havia sido esolhido omo o novo ap�ostolo. E ent~ao Pedro onvoou os rentes para queorassem, a �m de �arem preparados para reeber a d�adiva do esp��rito que o Mestre havia prometidoenviar.
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Cap��tulo 194O Outorgamento do Esp��rito da VerdadePOR VOLTA de uma hora, no in��io da tarde e no momento em que era de ento e vinte rentesestavam empenhados na ora�~ao, todos se apereberam de uma estranha presen�a na sala. Ao mesmotempo os dis��pulos tornaram-se todos onsientes de uma sensa�~ao nova e profunda de alegriaespiritual, de seguran�a e de on�an�a. Essa onsiênia nova de for�a espiritual foi imediatamenteseguida por um vigoroso impulso de sair e de prolamar publiamente a palavra do Reino de Deus eas boas-novas de que Jesus havia ressusitado de entre os mortos.Pedro levantou-se e delarou que aquilo devia ser a vinda do Esp��rito da Verdade, que o Mestrelhes havia prometido; e propôs que fossem ao templo e iniiassem a prolama�~ao das boas-novason�adas �as m~aos deles. E todos �zeram aquilo que Pedro havia sugerido.Esses homens haviam sido instru��dos e treinados no sentido de que a palavra de Deus, que iriampregar, devesse ser a paternidade de Deus e a �lia�~ao do homem, mas, exatamente nesse momentode êxtase espiritual e de triunfo pessoal, tudo o que esses homens onseguiam pensar, omo sendoa melhor informa�~ao, omo a grande nova, foi no fato de o Mestre haver ressusitado. E assim elessa��ram, dotados de um poder vindo do alto, pregando as boas-novas ao povo - e mesmo a salva�~aopor meio de Jesus - , ontudo, n~ao intenionalmente, a��ram no erro de substituir a mensagem emsi do pr�oprio evangelho, por alguns dos fatos ligados ao evangelho. Sem assim o querer, Pedro aiunesse erro; os outros o seguiram; e at�e mesmo Paulo, o qual riou uma religi~ao reente baseada numanova vers~ao das boas-novas.O evangelho do Reino de Deus �e: o fato da paternidade de Deus, ombinado om a verdaderesultante da �lia�~ao-irmandade dos homens. O ristianismo, omo se desenvolveu a partir dessedia, �e: o fato de Deus, enquanto Pai do Senhor Jesus Cristo, em assoia�~ao om a experiênia daren�a-omunh~ao om o Cristo ressusitado e glori�ado.N~ao �e de se estranhar que esses homens, impregnados pelo esp��rito, se houvessem agarrado �aoportunidade de expressar os seus sentimentos de triunfo sobre as for�as que tinham tentado destruiro seu Mestre, deixando de lado, desse modo, a inuênia dos ensinamentos dele. Em momentos omoesses mais f�ail era lembrarem-se da sua liga�~ao pessoal om Jesus e enlevarem-se om a seguran�ade que o Mestre ainda estava vivo, de que a sua amizade om ele n~ao havia hegado ao �m; e de queo esp��rito tinha realmente vindo sobre eles tal omo ele havia prometido.Esses rentes sentiram-se subitamente transladados para um outro mundo, em uma nova existêniana alegria, poder e gl�oria. O Mestre havia dito a eles que o Reino viria em poder; e alguns delespensaram que estavam ome�ando a vislumbrar o que ele havia desejado expressar.E quando tudo isso �e levado em onsidera�~ao, n~ao �a dif��il entender o modo omo esses ho-mens puseram-se a pregar um novo evangelho sobre Jesus, em lugar da sua mensagem anterior dapaternidade de Deus e da irmandade entre os homens.1987



194.1 O Serm~ao de PenteostesOs ap�ostolos haviam permaneido esondidos por quarenta dias. Oorreu que era o dia do festivalde Penteostes, e milhares de visitantes de todas as partes do mundo estavam em Jerusal�em. Muitosvieram para essa festa, mas a maioria havia permaneido na idade desde a P�asoa. E, agora, osamedrontados ap�ostolos sa��am de uma relus~ao de semanas, para apareer ousadamente no templo,onde ome�avam a pregar a nova mensagem de um Messias ressusitado. E todos os dis��pulosestavam igualmente onsientes de que haviam reebido algum novo dom espiritual de vis~ao interiore de poder.Eram aproximadamente duas horas quando Pedro postou-se exatamente naquele mesmo lugar emque o seu Mestre havia ensinado da �ultima vez nesse templo, onde havia pronuniado o hamamento,heio de paix~ao, que resultou na onquista de mais de duas mil almas. O Mestre havia ido embora,mas eles desobriram subitamente que esse relato sobre Jesus exeria um grande poder junto aopovo. E n~ao era de se admirar que eles estivessem sendo levados agora, a ontinuar prolamandoaquilo que justi�ava a sua devo�~ao anterior a Jesus, e que, ao mesmo tempo, era o que ompeliatodos a areditarem nele. Seis dos ap�ostolos partiiparam desse enontro: Pedro, Andr�e, Tiago,Jo~ao, Filipe e Mateus. Eles onversaram por mais de uma hora e meia e pronuniaram mensagensem grego, hebreu e aramaio, bem omo umas pouas palavras noutras l��nguas das quais tinhamalgum onheimento.Os l��deres dos judeus estavam estupefatos diante da aud�aia dos ap�ostolos, mas, por ausa dogrande n�umero dos que areditavam no seu relato, temiam inomod�a-los.L�a pelas quatro e meia, mais de dois mil novos rentes seguiram os ap�ostolos at�e as �aguas de Silo�e,onde Pedro, Andr�e, Tiago e Jo~ao batizaram-nos em nome do Mestre. E estava esuro quando elesaabaram de batizar essa multid~ao.Penteostes era a grande festa do batismo, o tempo de dar as boas-vindas aos pros�elitos onvertidosde fora, os gentios que desejavam servir a Yav�e. Era, portanto, mais f�ail que um grande n�umero,tanto de judeus quanto de gentios rentes, se submetesse ao batismo nesse dia. Ao fazer isso, eles n~aoestavam de nenhum modo desligando-se da f�e judaia. Mesmo algum tempo depois, esses rentes emJesus, ontinuaram sendo uma seita separada dentro do juda��smo. Todos eles, inluindo os ap�ostolos,permaneiam leais aos requisitos esseniais do sistema erimonial judaio.194.2 O Signi�ado de PenteostesJesus viveu na Terra e ensinou um evangelho que redimiu a humanidade da supersti�~ao de que ohomem era um �lho do mal; e elevou-o �a dignidade de �lho de Deus pela f�e. A sua mensagem, talomo Jesus a pregou e viveu-a nos seus dias, foi uma solu�~ao e�az para as di�uldades do homem,na �epoa em que foi proposta. E agora, que ele deixou pessoalmente o mundo, ele enviou no seulugar o Esp��rito da Verdade, que est�a destinado a viver no homem e, para ada nova gera�~ao, arestabeleer a mensagem de Jesus, de um modo tal que ada grupo novo de mortais, a surgir na faeda Terra, tenha uma vers~ao nova e atualizada da palavra de Deus, omo um eslareimento pessoale um guiamento grupal, que se onstituir�a em uma solu�~ao efetiva para as di�uldades espirituaisvariadas e sempre novas.A primeira miss~ao desse esp��rito �e, est�a laro, fomentar e pessoalizar a verdade, pois �e a ompre-ens~ao da verdade que onstitui a mais elevada forma de liberdade humana. Em seguida, o prop�ositodesse esp��rito �e destruir o sentimento de orfandade do rente. Tendo Jesus estado entre os homens,todos os rentes iriam experieniar uma sensa�~ao de solid~ao, n~ao houvesse o Esp��rito da Verdadevindo para residir nos ora�~oes dos homens. 1988



Esse outorgamento, do esp��rito do Filho, preparou efetivamente todas as mentes dos homensomuns para a d�adiva posterior do esp��rito do Pai (o Ajustador) a toda a humanidade. Num ertosentido, esse Esp��rito da Verdade �e o esp��rito, tanto do Pai Universal omo do Filho Criador.N~ao ometais o erro de esperar ter uma onsiênia inteletualmente forte e n��tida do Esp��rito daVerdade efundido. O esp��rito nuna gera uma onsiênia de si mesmo, mas ria uma onsiênia deMihael, o Filho. Desde o prin��pio, Jesus ensinou que o esp��rito n~ao falaria de si mesmo. A prova,entretanto, do vosso envolvimento om o Esp��rito da Verdade, n~ao h�a de ser enontrada na vossaonsiênia desse esp��rito, mas, muito mais intensamente, na vossa experiênia de uma irmandademais elevada om Mihael.O esp��rito veio tamb�em para ajudar os homens a relembrarem-se das palavras do Mestre eompreenderem-nas; bem omo para ilumin�a-los, na re-interpreta�~ao da vida dele na Terra.Em seguida o Esp��rito da Verdade veio para ajudar aos que areditam a testemunhar sobre asrealidades dos ensinamentos de Jesus e sua vida, omo ele a viveu na arne e omo novamente avive, de modo renovado e pujante, no indiv��duo que rê, em ada nova gera�~ao de �lhos de Deuspleni�ados pelo esp��rito.Assim, torna-se, pois, evidente que o Esp��rito da Verdade vem, realmente, para onduzir todosos que rêem, a toda a verdade, ao onheimento expansivo da experiênia da onsiênia espiritualviva e resente, na realidade da �lia�~ao asendente e eterna a Deus.Jesus viveu uma vida que �e uma revela�~ao do homem submetido �a vontade do Pai, e n~ao umexemplo que todo homem deva literalmente tentar seguir. Essa vida na arne, junto om a sua mortena ruz e a ressurrei�~ao subseq�uente, tornou-se atualmente um novo evangelho para o resgate, que �epago, assim, om o �m de retomar o homem, de volta, das garras do mal - da ondena�~ao de um Deusofendido. Entretanto, mesmo havendo a palavra de Deus sido grandemente distorida, permanee ofato de que essa nova mensagem sobre Jesus traz em si muitas verdades e os ensinamentos funda-mentais das suas primeiras palavras ao Reino. E, mais edo ou mais tarde, essas verdades oultas,da paternidade de Deus e da irmandade dos homens, emergir~ao para transformar efetivamente aiviliza�~ao de toda a humanidade.Mas esses erros do inteleto n~ao interferem, de modo algum, no grande progresso de resimento,em esp��rito, dos que rêem. Menos de um mês depois da outorga do Esp��rito da Verdade, os ap�ostolos�zeram um progresso espiritual maior do que durante os quatro anos, quase, de onv��vio amorosopessoal om o Mestre. Nem a substitui�~ao da verdade do evangelho salvador, que �e a �lia�~ao a Deus,pelo fato da ressurrei�~ao de Jesus, tampouo, interferiu na r�apida difus~ao dos seus ensinamentos; aoontr�ario, os novos ensinamentos sobre a sua pessoa e sobre a sua ressurrei�~ao, mesmo ofusando amensagem de Jesus, paree haverem tamb�em failitado grandemente a prega�~ao das boas-novas.O termo \batismo do esp��rito", que veio a ter um uso t~ao geral nessa �epoa, signi�ou meramentea reep�~ao onsiente dessa d�adiva do Esp��rito da Verdade e a tomada de onsiênia desse novopoder espiritual, omo uma amplia�~ao de todas as inuênias espirituais experieniadas at�e ent~aopelas almas onsientes de Deus.Desde a outorga do Esp��rito da Verdade, est�a o homem sujeito ao ensinamento e ao guiamentode um dom espiritual tr��plie: o esp��rito do Pai, o Ajustador do Pensamento; o esp��rito do Filho, oEsp��rito da Verdade; o esp��rito do Esp��rito, o Esp��rito Santo.De um erto modo, a humanidade est�a sujeita �a inuênia dupla, de apelo s�etuplo, das inuêniasespirituais do universo. As ra�as evoluion�arias primitivas, de mortais, est~ao submetidas ao ontatoprogressivo om os sete esp��ritos ajudantes da mente do Esp��rito Materno do universo loal. �A medidaque o homem progride, esala aima, em inteligênia e em perep�~ao espiritual, v~ao hegando at�eele e residindo nele as sete inuênias dos esp��ritos superiores. E esses sete esp��ritos, dos mundos emavan�o, s~ao: 1989



1. O esp��rito outorgado, do Pai Universal - o Ajustador do Pensamento.2. A presen�a espiritual do Filho Eterno - a gravidade espiritual do universo dos universos; e oanal erto para a omunh~ao de todos os esp��ritos.3. A presen�a espiritual do Esp��rito In�nito - o esp��rito-mente de toda a ria�~ao, a fonte espiritualda semelhan�a inteletual de todas as inteligênias progressivas.4. O esp��rito do Pai Universal e do Filho Criador - o Esp��rito da Verdade, geralmente visto omoo esp��rito do Filho do Universo.5. O esp��rito do Esp��rito In�nito e do Esp��rito Materno do Universo - o Esp��rito Santo, geralmenteonsiderado o esp��rito do Esp��rito do Universo.6. O esp��rito-mente do Esp��rito Materno do Universo - os sete esp��ritos ajudantes da mente douniverso loal.7. O esp��rito do Pai, dos Filhos e dos Esp��ritos - o esp��rito, om um nome novo, dos mortaisasendentes dos reinos, depois da fus~ao da sua alma mortal, nasida do esp��rito, om o Ajustador doPensamento; e ap�os haverem-se elevado, subseq�uentemente, at�e a divindade e atingido a glori�a�~ao,por meio do status que atingem no Corpo de Finalidade do Para��so.E assim a d�adiva do Esp��rito da Verdade trouxe ao mundo e aos seus povos o �ultimo dom doesp��rito, destinado a ajudar na busa asendente de Deus.194.3 O que Oorreu em PenteostesMuitos ensinamentos estranhos e raros est~ao ligados �as primeiras narrativas do Dia de Penteostes.Os aonteimentos deste dia, em que o novo mestre, o Esp��rito da Verdade, veio para residir oma humanidade, tornaram-se onfusos, em �epoas posteriores, por ausa das explos~oes tolas de umaemo�~ao exagerada. A miss~ao prinipal dessa efus~ao do esp��rito do Pai e do Filho �e a de ensinaraos homens sobre as verdades do amor do Pai e da miseri�ordia do Filho. Essas s~ao as verdadesda divindade que o homem pode ompreender muito melhor que todos os outros tra�os do ar�aterdivino. O Esp��rito da Verdade oupa-se, prinipalmente, da revela�~ao da natureza do esp��rito do Paie do ar�ater moral do Filho. O Filho Criador, quando esteve enarnado, revelou Deus aos homens;o Esp��rito da Verdade, no ora�~ao, revela o Filho Criador aos homens. Quando o homem olhe, nasua vida, \os frutos do esp��rito", ele est�a simplesmente omprovando as arater��stias que o Mestremanifestou na sua pr�opria vida terrena. Quando Jesus esteve na Terra, ele viveu a sua vida omouma pessoalidade - Jesus de Nazar�e. Como esp��rito residente do \novo instrutor", desde Penteostes,o Mestre tem sido apaz, novamente, de viver a sua vida na experiênia de todos os rentes queaprenderam e assimilaram a verdade.Muitas das oisas que aonteem no deurso de uma vida humana s~ao duras para serem ompre-endidas, dif��eis de serem reoniliadas om a id�eia de que este �e um universo no qual prevalee averdade e onde a retid~ao triunfa. Muito freq�uentemente paree que o insulto, as mentiras, a deso-nestidade e a falta de retid~ao - o peado - prevaleem. E a f�e, a�nal, triunfa sobre o mal, o peadoe a iniq�uidade? Sim, triunfa. E a vida e a morte de Jesus s~ao a prova eterna de que a verdade dabondade e da f�e, na riatura onduzida pelo esp��rito, ser�a sempre justi�ada. Quando rui�ado,hegaram a zombar de Jesus na ruz dizendo: \Vamos ver se Deus vir�a para libert�a-lo". E o diada rui�a�~ao �ou esuro, mas, na manh~a da ressurrei�~ao, estava gloriosamente luminoso; e aindamais brilhante e mais heio de j�ubilo esteve o Dia de Penteostes. As religi~oes do desespero pessimistabusam obter a libera�~ao das argas da vida, elas almejam a extin�~ao em um repouso e em um sonhosem �m. Essas religi~oes s~ao as do medo e pavor primitivos. A religi~ao de Jesus �e uma palavra novade f�e, que h�a de ser prolamada �a humanidade, em meio �a sua luta. Essa nova religi~ao est�a fundadana f�e, na esperan�a e no amor. 1990



A vida mortal deu os mais duros, ru�eis e amargos golpes em Jesus; e este homem reebeu todosos golpes desesperados, om f�e, oragem e om a determina�~ao inarred�avel de umprir a vontade doPai. Jesus aeitou a vida, em toda a sua realidade terr��vel, om mestria - at�e mesmo na morte. Elen~ao usou a religi~ao omo uma libera�~ao para a vida. A religi~ao de Jesus n~ao proura esapar destavida, om o �to de desfrutar da feliidade de uma outra existênia. A religi~ao de Jesus proporionaa feliidade e a paz de uma outra existênia espiritual que eleva e enobree a vida que os homensvivem agora na arne.Se a religi~ao �e um �opio para o povo, assim n~ao �e a religi~ao de Jesus. Na ruz ele reusou-se a bebera droga mortal, e o seu esp��rito, efusionado em toda a arne, �e uma inuênia mundial poderosa queonduz o homem �a eleva�~ao, levando-o a progredir. O impulso espiritual para o progresso �e a for�amais poderosa presente neste mundo; aquele que �e o verdadeiro rente no aprendizado da verdadepossui a alma que progride ativa e dinamiamente sobre a Terra.No Dia de Penteostes, a religi~ao de Jesus quebrou todas as restri�~oes das na�~oes e das pris~oesraiais. Para sempre ser�a verdade que \onde est�a o esp��rito do Senhor, h�a liberdade". Nesse dia, oEsp��rito da Verdade tornou-se a d�adiva pessoal do Mestre a ada mortal. Esse esp��rito foi onedidoom o prop�osito de quali�ar os rentes mais e�azmente, para que preguem a palavra do Reino deDeus, mas eles onfundiram a experiênia, de reeber o esp��rito efusionado, om uma parte do novoevangelho que eles estavam formulando inonsientemente.N~ao desonsidereis o fato de que o Esp��rito da Verdade foi outorgado a todos aqueles que têmuma ren�a sinera; essa d�adiva do esp��rito n~ao veio apenas para os ap�ostolos. Todos os ento e vintehomens e mulheres reunidos na sala superior reeberam o novo mestre, omo o reeberam todos oshomens honestos de ora�~ao em todo o mundo. Esse novo mestre foi onedido �a humanidade e adaalma o reebeu na propor�~ao do seu amor pela verdade e da sua apaidade de apreender e ompre-ender as realidades espirituais. A�nal, a verdadeira religi~ao libera-se da ust�odia dos saerdotes e detodas as astas sagradas e enontra sua manifesta�~ao real nas almas individuais dos homens.A religi~ao de Jesus desenvolve o tipo mais elevado de iviliza�~ao humana, pois ria o tipo maiselevado de pessoalidade espiritual e prolama a ondi�~ao sagrada da pessoa.A vinda do Esp��rito da Verdade, em Penteostes, tornou poss��vel uma religi~ao que n~ao �e nemradial nem onservadora; n~ao �e nem a velha nem a nova, que n~ao ir�a ser dominada nem pelosvelhos nem pelos jovens. A existênia da vida terrena de Jesus proporiona um ponto �xo paraa anoragem do tempo, enquanto o outorgamento do Esp��rito da Verdade proporiona a expans~aoeterna e o resimento intermin�avel da religi~ao que ele viveu e da palavra de Deus por ele prolamada.O esp��rito onduz para dentro de toda a verdade; ele �e o mestre de uma religi~ao que se expande erese sempre, de progresso sem �m e de revela�~ao do divino. Esse novo mestre desvelar�a, parasempre, ao rente em busa da verdade, tudo aquilo que esteve t~ao divinamente velado e ontido napessoa e na natureza do Filho do Homem.As manifesta�~oes ligadas �a outorga do \novo mestre", e o modo omo os homens de v�arias ra�ase na�~oes, reunidas em Jerusal�em, reeberam a prega�~ao dos ap�ostolos, indiam a universalidade dareligi~ao de Jesus. O evangelho do Reino de Deus n~ao devia ser identi�ado om nenhuma ra�a, ul-tura ou l��ngua em partiular. Esse Dia de Penteostes testemunhou um grande esfor�o do esp��rito,no sentido de liberar a religi~ao de Jesus dos seus elos herdados dos judeus. Mesmo ap�os essa demons-tra�~ao da efus~ao do esp��rito sobre toda a arne, os ap�ostolos, no prin��pio, ainda tentaram imporos quesitos do juda��smo aos onvertidos. E at�e mesmo Paulo teve problemas om os seus irm~aosde Jerusal�em, porque ele se reusou a submeter os gentios �as pr�atias judaias. Nenhuma religi~aorevelada pode difundir-se pelo mundo inteiro se omete o grave erro de se deixar permear por umaultura naional ou de se ligar a pr�atias raiais, soiais ou eonômias.A outorga do Esp��rito da Verdade foi independente de todas as formas, erimônias, lugares sagra-dos e omportamentos espeiais da parte daqueles que reeberam, em plenitude, a sua manifesta�~ao.1991



Quando o esp��rito veio sobre as pessoas reunidas no sal~ao superior, elas estavam simplesmente senta-das l�a, tendo aabado de orar em silênio. O esp��rito foi onedido tanto no ampo omo na idade.N~ao foi neess�ario que os ap�ostolos se dirigissem a um loal isolado, durante anos de medita�~aosolit�aria, para que reebessem o esp��rito. Para todo o sempre, Penteostes desligou a experiêniaespiritual da no�~ao de que houvesse loais espeialmente favoreidos.Penteostes, om o seu dom espiritual, estava destinado a desligar a religi~ao do Mestre de qual-quer dependênia de for�a f��sia; os mestres dessa nova religi~ao est~ao agora equipados om armasespirituais. Devem sair para onquistar o mundo om o perd~ao infal��vel, om uma boa vontade in-ompar�avel e amor abundante. Eles est~ao equipados para sobrepor o bem ao mal, para vener o �odiopelo amor, para destruir o temor om uma f�e orajosa na verdade. Jesus j�a havia ensinado aos seusseguidores que a sua religi~ao nuna era passiva; e que os seus dis��pulos deviam ser sempre ativose positivos nas suas ministra�~oes de miseri�ordia e nas suas manifesta�~oes de amor. Esses rentesj�a n~ao onsideravam Yav�e omo o \Senhor das Hostes". Eles agora onsideravam a Deidade eternaomo o \Deus, e Pai do Senhor Jesus Cristo". Pelo menos esse progresso eles �zeram, ainda que n~aotenham apreendido, inteiramente, a verdade de que Deus �e tamb�em o Pai de todos os indiv��duos.Penteostes dotou o homem mortal om o poder de perdoar as agress~oes pessoais, de manter-sedoe em meio �a injusti�a mais grave, de permaneer �rme em fae do perigo mais tremendo, e dedesa�ar os males do �odio e da ira, por meio de atos audazes de amor e de paiênia. Urantia passou,na sua hist�oria, pela destrui�~ao de guerras grandes e arrasadoras. Todos os partiipantes dessas lutasterr��veis enontraram a derrota. Houve apenas um vitorioso; houve apenas um, que saiu dessas lutasamargas om a sua reputa�~ao mais elevada - e este foi Jesus de Nazar�e e a sua palavra divina, desobrepujar o mal om o bem. O segredo de uma iviliza�~ao melhor est�a ontido nos ensinamentosdo Mestre, sobre a irmandade dos homens, a boa vontade do amor e on�an�a m�utuos.At�e Penteostes, a religi~ao havia revelado apenas o homem �a proura de Deus; desde Penteostes,permanee o homem na busa de Deus, mas brilha sobre o mundo o espet�aulo de Deus, que tamb�embusa o homem e que, t~ao logo o tenha ahado, envia o Seu esp��rito para residir dentro dele.Antes dos ensinamentos de Jesus, que ulminaram em Penteostes, as mulheres tinham pouaou nenhuma posi�~ao espiritual, segundo os pequenos dogmas das religi~oes mais antigas. Depois dePenteostes, na irmandade do Reino, as mulheres oloaram-se perante Deus em igualdade om oshomens. Entre os ento e vinte seres humanos que reeberam essa visita�~ao espeial do esp��rito,estavam muitas das mulheres dis��pulas e elas ompartilharam dessas bên�~aos igualmente om osrentes masulinos. O homem n~ao mais pode presumir monopolizar o minist�erio dos servi�os religi-osos. O fariseu poderia ontinuar a agradeer a Deus por n~ao \haver nasido mulher, nem leproso,nem gentio", mas, entre os seguidores de Jesus, a mulher foi para sempre libertada de todas as dis-rimina�~oes baseadas no sexo. Penteostes pôs �m a todas as disrimina�~oes religiosas fundadas emdistin�~oes raiais, diferen�as ulturais, astas soiais, ou preoneito de sexo. N~ao �e de se estranharque os rentes da nova religi~ao lamassem aos brados: \Onde est�a o esp��rito do Senhor, l�a est�a aliberdade".Tanto a m~ae quanto um irm~ao de Jesus estavam presentes entre os ento e vinte rentes e, omomembros desse grupo omum de dis��pulos, eles tamb�em reeberam o esp��rito efundido. Eles n~aoreeberam, de tal dom do bem, nada mais do que os seus semelhantes. Nenhuma d�adiva espeialfoi onferida aos membros da fam��lia terrena de Jesus. Penteostes marou o �m dos saerd�oiosespeiais e de toda a ren�a em fam��lias sagradas.Antes de Penteostes os ap�ostolos haviam renuniado a muitas oisas por Jesus. Tinham sari�-ado os seus lares, fam��lias, amigos, bens mundanos e posi�~ao. Em Penteostes eles entregaram-se aDeus; e o Pai e o Filho responderam, dando-se ao homem - enviando os Seus esp��ritos para residirdentro do homem. Essa experiênia de perder o eu, e de enontrar o esp��rito, n~ao foi apenas a daemo�~ao; foi um ato de auto-rendimento inteligente e de onsagra�~ao sem reservas.1992



Penteostes foi o hamado �a unidade espiritual, entre os que areditam na palavra sagrada. Quandoo esp��rito deseu sobre os dis��pulos, em Jerusal�em, a mesma oisa aonteeu na Filad�el�a, Alexandriae em todos os outros lugares onde estavam os rentes verdadeiros. Era verdade, literalmente, que\havia uma s�o alma e s�o um ora�~ao, na multid~ao dos rentes". A religi~ao de Jesus �e a mais poderosainuênia uni�adora que o mundo jamais onheeu.Penteostes teve o prop�osito de minimizar a presun�~ao dos indiv��duos, grupos, na�~oes e ra�as. Atens~ao desse sentimento de presun�~ao aumenta tanto que, periodiamente, desemboa em guerrasdestrutivas. A humanidade pode ser uni�ada apenas pelo enfoque espiritual; e o Esp��rito da Verdade�e, neste mundo, uma inuênia universal.A vinda do Esp��rito da Verdade puri�a o ora�~ao humano e onduz a pessoa, que o reebe, aformular um �unio prop�osito de vida, na vontade de Deus e para o bem-estar dos homens. O esp��ritomaterial do ego��smo foi engolfado por essa nova outorga de altru��smo. Penteostes, ent~ao e agora,signi�a que o Jesus da hist�oria tornou-se o Filho divino da experiênia vivente. A exulta�~ao, queesse esp��rito traz ao ser efundido, e, quando �e experimentado onsientemente na vida humana, �e umtônio para a sa�ude, um est��mulo para a mente e uma energia infal��vel para a alma.A pree n~ao trouxe o esp��rito no Dia de Penteostes; mas teve muito a ver om a determina�~ao daapaidade de reeptividade que araterizou ada indiv��duo rente. A pree n~ao onduz o ora�~aodivino �a generosidade da d�adiva da gra�a, mas, muito freq�uentemente, forma anais mais largos emais profundos pelos quais a gra�a e os outorgamentos divinos podem uir at�e os ora�~oes e as almasdaqueles que se lembram assim de manter uma omunh~ao ininterrupta om o seu Criador, por meioda pree sinera e da adora�~ao verdadeira.194.4 Os Prim�ordios da Igreja Crist~aQuando Jesus foi subitamente aprisionado pelos seus inimigos e t~ao rapidamente rui�ado, entreos dois ladr~oes, os seus ap�ostolos e dis��pulos �aram inteiramente desmoralizados. O pensamento deque o Mestre houvesse sido preso, amarrado, a�oitado e rui�ado, era demais, at�e mesmo para osap�ostolos. Eles esqueeram-se dos seus ensinamentos e das suas advertênias. Ele podia, de fato, tersido \um profeta poderoso nos feitos e nas palavras, perante Deus e todo o povo", mas di�ilmenteseria o Messias que restauraria o reino de Israel, e disso �e que eles tinham esperan�a.Ent~ao veio a ressurrei�~ao, que os livra do desespero e que os leva de volta �a sua f�e na divindade doMestre. De novo e de novo eles falam om ele; e ele os leva ao monte das Oliveiras, onde se despede elhes diz que est�a indo de volta ao Pai. Ele lhes havia dito para permaneer em Jerusal�em, at�e seremdotados om o poder - at�e que o Esp��rito da Verdade viesse. E, no Dia de Penteostes, este novomestre vem; e eles saem imediatamente para pregar o seu evangelho, om um novo poder. S~ao osseguidores audazes e valentes de um Senhor vivo, n~ao de um l��der morto e derrotado. O Mestre vivenos ora�~oes desses evangelistas; Deus n~ao �e uma doutrina nas suas mentes; tornou-Se uma presen�aviva nas suas almas.\Dia a dia eles ontinuaram perseverando unânimes no templo e repartindo o p~ao nas suas asas.Comiam juntos om alegria e simpliidade de ora�~ao, louvando a Deus e em favores om todo opovo. Estavam todos preenhidos pelo esp��rito e falavam da palavra de Deus om ousadia. E asmultid~oes dos que areditavam estavam om um �unio ora�~ao e uma s�o alma; e nenhum deles diziaque as suas oisas perteniam apenas a ele; e possu��am todas as oisas dividindo-as."O que aonteeu �aqueles homens a quem Jesus havia ordenado que sa��ssem para pregar a palavra doReino de Deus, a paternidade de Deus e a irmandade entre os homens? Eles têm um novo evangelho;est~ao ardentes pelo fogo de uma nova experiênia; est~ao repletos de uma energia espiritual nova.A sua mensagem transformou-se subitamente na prolama�~ao do Cristo que ressusitou: \Jesus1993



de Nazar�e, um homem que Deus aprovou por meio de obras poderosas e prodigiosas; a ele, quefoi enviado om onheimento pr�evio e om o onselho determinado de Deus, v�os o rui�astes ematastes. As oisas que Deus havia prenuniado pela boa de todos os profetas, Ele as umpriu. Aesse Jesus, Deus o ressusitou. Deus o fez tanto Senhor quanto Cristo. Tendo sido, pela m~ao direitade Deus, exaltado e havendo reebido do Pai a promessa do esp��rito, ele derrama sobre v�os isso quevedes e ouvis. Arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos peados; para que o Pai, pois,possa enviar o Cristo, antes anuniado a v�os, o mesmo Jesus; a quem os �eus devem reeber at�e ostempos da restaura�~ao de todas as oisas".O evangelho do Reino, a mensagem de Jesus, havia, subitamente, sido transformado no evangelhodo Senhor Jesus Cristo. Eles agora prolamavam os fatos da sua vida, morte e ressurrei�~ao e pregavama esperan�a de um pronto retorno dele a este mundo, para onluir o trabalho que ome�ara. Assim,a mensagem dos primeiros rentes tinha a ver om a prega�~ao sobre os fatos da sua primeira vindae om o ensinamento da esperan�a da sua segunda vinda, um evento que eles onsideravam estarmuito pr�oximo.Cristo estava a ponto de se transformar no redo da igreja que rapidamente se formava. Jesusvive; ele morreu pelos homens; ele trouxe o esp��rito; e ele vir�a de novo. Jesus preenheu todos ospensamentos dos homens e determinou todo o oneito novo sobre Deus e sobre tudo o mais. Elesestavam por demais entusiasmados om a nova doutrina de que \Deus �e Pai do Senhor Jesus", parapreouparem-se om a velha mensagem de que \Deus �e o Pai amant��ssimo de todos os homens", emesmo de ada indiv��duo. �E bem verdade que uma manifesta�~ao maravilhosa de amor fraternal e deuma boa vontade inigual�avel surgiu nas primeiras omunidades de rentes. Mas era uma irmandadede rentes em Jesus, n~ao uma omunidade de irm~aos na fam��lia do Reino do Pai nos �eus. A boavontade deles reseu do amor nasido do oneito da autodoa�~ao de Jesus e n~ao do reonheimentoda irmandade do homem mortal. Contudo, estavam repletos de alegria e viveram vidas t~ao novase �unias que todos os homens foram atra��dos para os seus ensinamentos sobre Jesus. Cometeram ogrande erro de tomar os oment�arios vivos e ilustrativos a respeito do evangelho do Reino de Deuspelo evangelho em si, mas ainda assim aquela era a maior religi~ao que a humanidade havia onheidoat�e ent~ao.Inequivoamente, uma nova omunidade estava surgindo no mundo. A multid~ao de rentes on-tinuava perseverante nos ensinamentos e na omunh~ao om os ap�ostolos, na partilha do p~ao e nasora�~oes. Entre si, hamavam-se de irm~ao e irm~a, saudavam-se om um beijo sagrado e dediavam-se a ministra�~oes aos pobres. Sendo uma omunidade de vida, bem omo de adora�~ao, n~ao eramomunit�arios por obriga�~ao, mas pelo desejo de ompartilhar seus bens om os irm~aos de ren�a.Eles esperavam, on�antes, que Jesus retornasse, para ompletar o estabeleimento do Reino do Pai,ainda naquela gera�~ao. Essa espontaneidade ao ompartilhar as posses terrenas n~ao era um aspetodireto do ensinamento de Jesus, ela surgiu porque esses homens e mulheres on�avam sineramenteque ele retornaria a qualquer dia, para ompletar o seu trabalho e onsumar o Reino. Mas os resul-tados �nais, desse experimento bem-intenionado de amor fraternal irreetido, foram desastrosos etrouxeram sofrimentos. Milhares de rentes honestos venderam suas propriedades e dispuseram detodos os bens de apitais e outros bens produtivos. Com o passar do tempo, os reursos minguantesdaquele sistema rist~ao de \ompartilhar por igual" hegaram ao �m - mas o mundo n~ao. Muitoedo os rentes em Antioquia estavam fazendo uma oleta para que os demais rentes, em Jerusal�em,n~ao morressem de fome.Naqueles dias eles elebraram a Ceia do Senhor, do modo omo foi estabeleida; quer dizer,reuniram-se para uma refei�~ao soial de bom ompanheirismo e ompartilharam do saramento ao�nal da refei�~ao.Iniialmente eles batizavam em nome de Jesus; passaram quase vinte anos antes que ome�assema batizar em \nome do Pai, do Filho e do Esp��rito Santo". O batismo era o �unio quesito paraadmiss~ao �a omunidade de rentes. N~ao tinham ainda nenhuma organiza�~ao; era simplesmente a1994



irmandade de Jesus.Essa seita de Jesus estava resendo rapidamente e uma vez mais os sadueus preoupavam-seom ela. Os fariseus pouo se inomodavam om a situa�~ao, vendo que nenhum dos ensinamentos,de nenhum modo, interferia om a observânia das leis judaias. Mas os sadueus ome�aram aenarerar os l��deres da seita de Jesus, at�e que fossem onvenidos a aeitar os onselhos de Gamaliel,um dos rabinos l��deres que lhes disse: \Afastai-vos desses homens e deixai-os em paz, pois se esseonselho ou essa obra for dos homens, derrubar-se-�a por si; mas, se for de Deus, n~ao sereis apazde derrub�a-la, e que n~ao sejais apanhados lutando ontra Deus". Eles deidiram seguir o onselhode Gamaliel e sobreveio um per��odo de paz e alma em Jerusal�em, durante o qual o novo evangelhosobre Jesus espalhou-se rapidamente.E assim tudo andava bem em Jerusal�em, at�e a �epoa da hegada dos gregos, em grande n�umero,vindos de Alexandria. Dois dos alunos de Rodam hegaram em Jerusal�em e onverteram muitosentre os helenistas. Entre os seus primeiros onvertidos, estiveram Estev~ao e Barnab�e. Esses h�abeisgregos n~ao tinham o ponto de vista dos judeus e n~ao se adequaram t~ao bem ao seu modo de adora�~aoe a outras pr�atias erimoniais. E foram os feitos desses rentes gregos que aabaram om as rela�~oespa���as entre a irmandade de Jesus e os fariseus e sadueus. Estev~ao e o seu ompanheiro gregoome�aram a pregar mais onforme o que Jesus ensinara, e isso os oloou em onito imediato omos potentados judeus. Num dos serm~oes p�ublios de Estev~ao, quando ele hegou ao ponto objet�aveldo disurso, eles dispensaram todas as formalidades do julgamento e ome�aram a apedrej�a-lo alimesmo, at�e a morte.Estev~ao, o l��der da olônia grega dos rentes de Jesus em Jerusal�em, assim, tornou-se o primeirom�artir da nova f�e e a ausa espe���a para que aonteesse a organiza�~ao formal da igreja rist~ainiial. Essa nova rise levou ao reonheimento de que os rentes n~ao podiam ontinuar omo umaseita dentro da f�e judaia. Todos eles onordaram que deviam separar-se dos n~ao-rentes; e um mêsdepois da morte de Estev~ao a igreja em Jerusal�em foi organizada, sob a lideran�a de Pedro; e Tiago,o irm~ao de Jesus, passou a ser o seu dirigente titular.E ent~ao irromperam as novas e inans�aveis persegui�~oes feitas pelos judeus, de modo que osinstrutores ativos da nova religi~ao sobre Jesus, que subseq�uentemente em Antioquia foi denominadade ristianismo, sa��ram at�e os on�ns do imp�erio prolamando Jesus. Para levar essa mensagem,antes do tempo de Paulo, a lideran�a estava nas m~aos dos gregos; e esses primeiros mission�arios,omo tamb�em os posteriores, seguiram a rota antiga dos passos de Alexandre, indo at�e a Antioquia,por Gaza e Tiro e, depois, at�e a Maedônia, pela �Asia Menor; e ent~ao para Roma e na dire�~ao detodos os on�ns do imp�erio.
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Cap��tulo 195Depois de PenteostesOS RESULTADOS da prega�~ao de Pedro, no Dia de Penteostes, foram tais que deidiram sobre aspol��tias futuras e determinaram os planos da maioria dos ap�ostolos, nos seus esfor�os para prolamaro evangelho do Reino. Pedro foi o verdadeiro fundador da igreja rist~a; Paulo levou a mensagemrist~a aos gentios, e os rentes gregos difundiram-na por todo o imp�erio romano.Embora o povo hebreu, limitado �as tradi�~oes e dominado pelos saerdotes, enquanto povo, sereusasse a aeitar que o evangelho de Jesus, da paternidade de Deus e da irmandade dos homens,fosse a prolama�~ao de Pedro e de Paulo, da ressurrei�~ao e da asens~ao de Cristo (o ristianismosubseq�uente), todo o restante do imp�erio romano aabou sendo reeptivo aos ensinamentos rist~aosque evolu��am. Nesse momento a iviliza�~ao oidental estava inteletualmente ansada da guerra eenontrava-se tamb�em profundamente �etia a respeito de todas as religi~oes e �loso�as existentes so-bre o universo. Os povos do mundo oidental, bene�i�arios da ultura grega, tinham uma respeit�aveltradi�~ao de um passado grandioso. Eles podiam ontemplar a heran�a de grandes realiza�~oes na�loso�a, na arte, na literatura e nos progressos pol��tios. Mas, ao lado de todas essas realiza�~oes,n~ao tinham tido nenhuma religi~ao que satis�zesse �a alma. Os seus anseios espirituais permaneiaminsatisfeitos.E subitamente, sobre tal en�ario da soiedade humana, foram lan�ados os ensinamentos de Je-sus, adotados na mensagem rist~a. Uma nova ordem de vida, assim, foi apresentada aos ora�~oesinsaiados desses povos do Oidente. Essa situa�~ao signi�ava um onito imediato entre as pr�atiasreligiosas mais antigas e a nova vers~ao ristianizada da mensagem de Jesus ao mundo. Um tal onitoresultaria em uma vit�oria de�nida, fosse da nova ren�a, ou da mais antiga, ou fosse em algum graude oness~oes feitas por alguma dessas partes. A hist�oria mostra que a luta levou a um omprometi-mento sob a forma de oness~oes. O ristianismo presumiu abranger oisas demasiadamente maioresdo que qualquer povo pudesse assimilar em uma ou duas gera�~oes. N~ao se tratava de uma hamadaespiritual simples, omo a que Jesus havia apresentado �a alma dos homens; abrangia, desde muitoedo, uma atitude sobre os rituais religiosos, a edua�~ao, a magia, a mediina, a arte, a literatura, alegisla�~ao, o governo, a moral, a regulamenta�~ao do sexo, a poligamia e, em um grau limitado, at�emesmo a esravid~ao. O ristianismo n~ao veio meramente omo uma nova religi~ao - omo algo peloqual todo o imp�erio romano e todo o Oriente estivessem esperando - mas omo uma nova ordem desoiedade humana. E, om uma tal pretens~ao, preipitou rapidamente o olapso moral-soial dasidades. Os ideais de Jesus, tal omo foram reinterpretados pela �loso�a grega e soializados pelaristandade, desa�avam agora, om ousadia, as tradi�~oes da ra�a humana inorporadas �a �etia, �amoralidade e �a religi~ao da iviliza�~ao oidental.De in��io, o ristianismo onseguiu onvertidos apenas nos estratos soiais e eonômios maisbaixos. Mas, por volta do segundo s�eulo, o melhor da elite da ultura greo-romana voltava-se adavez mais para essa nova ordem de ren�a rist~a, para esse novo oneito de prop�osito de vida e metade existênia. 1997



Como �e que essa nova mensagem, de origem judaia, que quase fraassara na sua terra de nasi-mento, apturou t~ao r�apida e e�azmente o melhor mesmo das mentes do imp�erio romano? O triunfodo ristianismo sobre as religi~oes �los�o�as e os ultos dos mist�erios deveu-se aos fatores:1. A organiza�~ao. Paulo era um grande organizador e os seus suessores mantiveram o ritmo queele estabeleeu.2. O ristianismo estava profundamente helenizado. Abrangia o melhor da �loso�a grega, bemomo a nata da teologia hebraia.3. Mas, melhor do que tudo, trazia em si um ideal novo e grande, o eo da vida auto-outorgadade Jesus e o reexo da sua mensagem de salva�~ao, para toda a humanidade.4. Os l��deres rist~aos estavam dispostos a fazer oness~oes ao mitra��smo, pois a melhor metadedos que haviam aderido ao ristianismo fora onquistada do ulto da Antioquia.5. Do mesmo modo, a pr�oxima e mais reente das gera�~oes de l��deres da ristandade fez outrasoness~oes mais ao paganismo, tanto que at�e Constantino, o imperador romano, foi onquistado paraa nova religi~ao.E os rist~aos �zeram uma barganha astuta om os pag~aos, pois adotaram a pompa ritual��stiados pag~aos obrigando-os a aeitar a vers~ao helenizada do ristianismo paulino. O aordo que �zeramom os pag~aos foi melhor do que aquele que onlu��ram om o ulto mitr�aio, mas, mesmo naqueleompromisso iniial de oness~ao, eles sa��ram mais do que venedores, pois tiveram êxito em eliminaras imoralidades grosseiras e tamb�em numerosas outras pr�atias repreens��veis do mist�erio persa.Esses l��deres iniiais da ristandade, sabiamente ou n~ao, omprometeram deliberadamente os ideaisde Jesus, em um esfor�o para salvar e promover muitas das suas id�eias, e nisso eles tiveram um êxitoiminente. Mas n~ao vos enganeis! Esses ideais do Mestre, ainda que omprometidos, est~ao latentesno seu evangelho e terminar~ao por fazer valer todo o seu poder diante do mundo.Por meio dessa paganiza�~ao do ristianismo, a velha ordem teve muitas vit�orias menores, denatureza ritualista, mas os rist~aos ganharam a asendênia, pois:1. Foi toada uma nota da moral humana, uma nota nova e de onota�~ao enormemente maiselevada.2. Um oneito novo e ampliado de Deus foi passado ao mundo.3. A esperan�a de imortalidade tornou-se um ponto de rea�rma�~ao, dentro de uma religi~aoreonheida.4. Jesus de Nazar�e foi dado �a alma sedenta do homem.Muitas das grandes verdades, ensinadas por Jesus, foram quase perdidas nesses omprometimentose oness~oes iniiais, mas elas ainda permaneem omo que adormeidas nessa religi~ao de ristianismopaganizado, que �e, por sua vez, a vers~ao paulina da vida e dos ensinamentos do Filho do Homem. Eo ristianismo, mesmo antes de ser paganizado, foi profundamente helenizado. O ristianismo devemuito aos gregos, bastante mesmo. Em Ni�eia, um grego vindo do Egito, levantou-se orajosamentepara desa�ar a assembl�eia, e t~ao destemidamente o fez que o on��lio n~ao ousou obsureer o oneitoda natureza de Jesus; pois a verdade mesma da auto-outorga havia estado em perigo de ser perdidapara o mundo. O nome desse grego era Atan�asio e, n~ao fossem a eloq�uênia e a l�ogia desse rente,a for�a persuasiva de �Arios teria triunfado.195.1 A Inuênia dos GregosA heleniza�~ao da ristandade, na realidade, ome�ou naquele dia memor�avel em que o ap�ostolo Paulo,diante do onselho de Are�opagos, em Atenas, falou aos atenienses sobre \o Deus Desonheido". L�a,1998



�a sombra da Ar�opolis, esse idad~ao romano prolamou aos gregos a sua vers~ao da nova religi~ao,que havia tido origem na terra judaia da Galil�eia. E havia oisas estranhamente semelhantes na�loso�a grega e em muitos ensinamentos de Jesus. Tinham uma meta em omum - ambos visavamo soerguimento do indiv��duo. Os gregos, por meio da emergênia soial e pol��tia do indiv��duo; eJesus, por meio da emergênia moral e espiritual do homem. Os gregos ensinavam o liberalismointeletual que onduzia �a liberdade pol��tia; Jesus ensinava o liberalismo espiritual que onduzia �aliberdade religiosa. Essas duas id�eias, oloadas juntas, onstitu��am um novo e poderoso �odigo paraa liberdade humana, e prognostiavam, para o homem, a sua liberdade soial, pol��tia e espiritual.O ristianismo veio �a existênia e triunfou sobre todas a religi~oes, ent~ao em ontenda, prinipal-mente por ausa de duas oisas:1. A mente grega estava disposta a tomar emprestadas id�eias novas e boas, ainda que fosse dosjudeus.2. Paulo e os seus suessores estavam dispostos a omprometerem-se, mas fazendo oness~oesastuiosas e sagazes; eles eram negoiantes teol�ogios perspiazes.Na �epoa, Paulo dirigiu-se a Atenas pregando \Cristo e o Cristo Crui�ado", os gregos, espiritu-almente sedentos, enontravam-se em uma busa inquiridora, interessada e, na realidade, de busa daverdade espiritual. Nuna vos esque�ais de que a prin��pio os romanos ombateram o ristianismo,enquanto os gregos adotaram-no; e de que foram os gregos que literalmente for�aram os romanos,subseq�uentemente, a aeitar essa nova religi~ao, j�a ent~ao modi�ada omo uma parte da ultura grega.Os gregos veneravam a beleza, os judeus a santidade; mas ambos os povos amavam a verdade.Durante s�eulos os gregos pensaram e debateram seriamente sobre todos os problemas humanos -soiais, eonômios, pol��tios e �los�o�os - , exeto sobre a religi~ao. Pouos entre os gregos haviamdado aten�~ao maior �a religi~ao; eles n~ao levavam muito a s�erio nem a pr�opria religi~ao. Durantes�eulos os judeus haviam negligeniado esses outros ampos do pensamento ao devotar suas mentes�a religi~ao. Eles levavam a pr�opria religi~ao bastante a s�erio, talvez at�e em demasia. Iluminado peloonte�udo da mensagem de Jesus, o produto de s�eulos de pensamento desses dois povos, agora unidos,transformava-se na for�a motriz de uma nova ordem de soiedade humana e, em uma erta medida,de uma nova ordem de ren�a e de pr�atia humana religiosa.A inuênia da ultura grega havia j�a penetrado as terras do Mediterrâneo Oriental, quandoAlexandre expandiu a iviliza�~ao helênia no mundo do Oriente pr�oximo. Os gregos sa��am-se muitobem om a sua religi~ao e a sua pol��tia, enquanto estiveram organizados em pequenas idades-Estado, mas, quando o rei maedônio ousou expandir a Gr�eia, omo um imp�erio, que se estendia doAdri�atio ao rio Indus, os problemas ome�aram. A arte e a �loso�a da Gr�eia estavam perfeitamente�a altura da expans~ao imperial, mas n~ao era bem assim om a administra�~ao pol��tia grega, nem oma religi~ao. Depois que as idades-Estado da Gr�eia onseguiram expandir-se omo imp�erio, os seusdeuses paroquiais pareiam um pouo esquisitos. Os gregos realmente estavam prourando um Deus�unio, um Deus maior e melhor, quando a vers~ao ristianizada da antiga religi~ao judaia hegou aeles.O imp�erio helenista, enquanto tal, n~ao podia durar. A sua inuênia ultural ontinuou, mas s�odurou at�e assegurar para si o gênio pol��tio romano do Oidente, para a administra�~ao do imp�erio,e depois que obteve do Oriente uma religi~ao ujo Deus �unio possu��a a dignidade imperial.No primeiro s�eulo depois de Cristo, a ultura helênia havia j�a atingido os seus n��veis maiselevados; o seu retroesso havia ome�ado; o aprendizado avan�ava, mas a genialidade delinava. Foinessa mesma �epoa que as id�eias e os ideais de Jesus, parialmente inorporados ao ristianismo,onorreram para salvar a ultura e o onheimento gregos.Alexandre havia ataado o Oriente om a d�adiva ultural da iviliza�~ao da Gr�eia; Paulo assaltouo Oidente om a vers~ao rist~a do evangelho de Jesus. E, em todos os lugares em que a ultura gregaprevaleeu, em todo o Oidente, tamb�em o ristianismo helenizado riou raiz.1999



A vers~ao oriental da mensagem de Jesus, n~ao obstante haver permaneido mais �el aos ensina-mentos dele, ontinuou seguindo a atitude de Abner de n~ao fazer omprometimentos sob forma deoness~oes. E nuna progrediu omo o fez a vers~ao helenizada, permaneendo en�m perdida nomovimento islâmio.195.2 A Inuênia RomanaOs romanos inorporaram a ultura grega na totalidade, oloando governos representativos em lugarde governos por �areas. E em breve essa mudan�a favoreeu o ristianismo, pois Roma trouxe a todoo mundo oidental uma nova tolerânia para l��nguas, povos e mesmo religi~oes estrangeiras.Grande parte da persegui�~ao iniial aos rist~aos, em Roma, deveu-se apenas ao uso infeliz quefaziam do termo \reino" nas suas prega�~oes. Os romanos eram tolerantes om toda e qualquerreligi~ao, mas ressentiam-se muito de qualquer oisa que tivesse o sabor de rivalidade pol��tia. E,assim, quando essas persegui�~oes iniiais, devidas t~ao somente a mal-entendidos, tiveram �m, oampo para a propaga�~ao religiosa enontrava-se bem aberto. Os romanos estavam interessados naadministra�~ao pol��tia; eles n~ao se importavam muito om a arte nem om a religi~ao, eram tolerantesom ambas de um modo extraordin�ario.A lei oriental era severa e arbitr�aria; a lei grega era uida e art��stia; a lei romana era digni�ada einspiradora de respeito. A edua�~ao romana induzia uma lealdade in�edita e impass��vel. Os romanosdo per��odo iniial eram indiv��duos politiamente devotados e onsagrados de ummodo sublime. Eramhonestos, zelosos e dediados aos seus ideais, mas n~ao possu��am uma religi~ao digna de ser hamadaomo tal. N~ao �e de se admirar que os instrutores gregos tivessem sido apazes de persuadi-los aaeitar o ristianismo de Paulo.E esses romanos eram um grande povo. Eles puderam governar o Oidente porque se governavambem a si pr�oprios. Uma honestidade sem par, uma tal devo�~ao e um autoontrole t~ao deididoformavam o solo ideal para reeber e fazer reser a ristandade.Foi f�ail para esses greo-romanos tornarem-se t~ao espiritualmente devotados a uma igreja ins-tituionalizada, quanto o eram politiamente ao Estado. Os romanos ombateram a igreja apenasquando temeram que ela estivesse ompetindo om o Estado. Roma, tendo uma �loso�a naionalt��mida e poua ultura nativa, tomou a ultura grega omo sua pr�opria e fez de Cristo, om valentia,a sua pr�opria �loso�a moral. O ristianismo onverteu-se na ultura moral de Roma, mas di�il-mente tornou-se a sua religi~ao, no sentido de ser, para aqueles que abra�aram a nova religi~ao, umaexperiênia individual de resimento espiritual, a religi~ao de um modo pleno. �E verdade, de fato, quemuitos indiv��duos a penetraram om mais profundidade, saindo da superf��ie de toda essa religi~aoestatal, e enontraram alimento para as suas almas nos valores reais dos signi�ados, masarados portr�as das verdades latentes do ristianismo helenizado e paganizado.Os est�oios e o seu apelo inex��vel �a \natureza e �a onsiênia" haviam preparado bem toda aRoma para reeber Cristo, pelo menos em um sentido inteletual. O romano era, por natureza e poredua�~ao, um legislador; ele venerava at�e mesmo as leis da natureza. E agora, no ristianismo, eledivisava as leis de Deus nas leis da natureza. Um povo que pôde produzir C��ero e Virg��lio estavaamadureido para o ristianismo helenizado de Paulo.E, pois, esses gregos romanizados for�aram tanto os judeus quanto os rist~aos a �losofarem sobre apr�opria religi~ao, a oordenarem as id�eias dessa religi~ao, a sistematizarem os seus ideais e a adaptaremas pr�atias religiosas �as orrentes predominantes de vida. E tudo isso foi enormemente ajudado pelatradu�~ao das esrituras hebraias para o grego e pela reda�~ao do Novo Testamento, na l��ngua grega.Contrariamente aos judeus e a muitos outros povos, os gregos vinham, h�a muito tempo, rendoprovisoriamente na imortalidade, em alguma esp�eie de sobrevivênia ap�os a morte e, j�a que esse era2000



o n�uleo mesmo do ensinamento de Jesus, era erto que o ristianismo signi�asse um forte apelopara eles.Uma suess~ao de vit�orias da ultura grega e da pol��tia romana havia onsolidado as terras doMediterrâneo omo um imp�erio, om uma l��ngua e uma ultura, e preparou o mundo oidental paraum s�o Deus. O juda��smo ontribuiu om esse Deus, mas o juda��smo n~ao era aeit�avel omo umareligi~ao para esses gregos romanizados. Filo ajudou alguns a mitigarem as suas obje�~oes, mas oristianismo revelou a eles um oneito melhor de um Deus �unio e, prontamente, eles o abra�aram.195.3 Sob o Imp�erio RomanoAp�os a onsolida�~ao do governo pol��tio romano, e depois da dissemina�~ao do ristianismo, os rist~aosse viram om um Deus, um grande oneito religioso, mas sem um imp�erio. Os greo-romanos seviram om um grande imp�erio, mas sem um Deus para servir de oneito religioso adequado �aadora�~ao do imp�erio e �a sua uni�a�~ao espiritual. Os rist~aos aeitaram o imp�erio; o imp�erio adotouo ristianismo. Os romanos forneeram uma unidade de governo pol��tio; os gregos, uma unidade deultura e de instru�~ao; o ristianismo, uma unidade de pr�atia e de pensamento religioso.Roma suplantou a tradi�~ao do naionalismo por meio do universalismo imperial e, pela primeiravez na hist�oria, tornou poss��vel que ra�as e na�~oes diferentes, pelo menos nominalmente, aeitassemuma religi~ao �unia.O ristianismo ganhou a preferênia de Roma, em uma �epoa na qual havia uma grande lutaentre os ensinamentos en�ergios dos est�oios e as promessas de salva�~ao dos ultos dos mist�erios. Oristianismo trouxe o onforto repousante e o poder libertador para um povo espiritualmente sedento,uja l��ngua n~ao possu��a nenhuma palavra para \ausênia de ego��smo".O que deu maior poder �a ristandade foi o modo pelo qual os seus rentes viveram vidas de servi�oe, mesmo, o modo pelo qual morreram pela pr�opria f�e, durante os tempos iniiais de persegui�~oesdr�astias.O ensinamento a respeito do amor de Cristo pelas rian�as logo oloou um �m �a pr�atia disse-minada de expor as rian�as �a morte, quando n~ao eram desejadas, partiularmente as meninas.O plano iniial do ulto rist~ao foi tomado, em sua quase totalidade, ao das sinagogas judaias,e modi�ado pelo ritual mitraio; posteriormente, muito do fausto pag~ao foi aresentado a ele. Aespinha dorsal da igreja rist~a iniial onsistia de pros�elitos gregos do juda��smo, que se ristianizaram.O segundo s�eulo depois de Cristo foi o melhor per��odo, em toda a hist�oria do mundo, parauma boa religi~ao fazer progressos no mundo oidental. Durante o primeiro s�eulo, a ristandadehavia-se preparado, por meio de lutas e de oness~oes, para riar ra��zes e espalhar-se rapidamente.A ristandade adotou o imperador; mais tarde, o imperador adotou o ristianismo. Essa foi umagrande �epoa para uma nova religi~ao ser disseminada. Existia liberdade religiosa; as viagens sehaviam generalizado e inexistiam entraves para o livre pensamento.O ��mpeto espiritual de aeitar nominalmente o ristianismo helenizado hegou a Roma tardedemais para impedir o del��nio moral j�a bem avan�ado, ou para ompensar a deteriora�~ao raial j�abem estabeleida e resente. Essa nova religi~ao era uma neessidade ultural para a Roma imperial,e �e uma grande infeliidade que n~ao se haja tornado um meio de salva�~ao espiritual em um sentidomais amplo.Mesmo uma boa religi~ao n~ao podia salvar um grande imp�erio dos resultados �obvios da falta departiipa�~ao do indiv��duo nos assuntos do governo, do exesso de paternalismo, do exagero e dagrosseria dos abusos na oleta dos impostos, do om�erio desequilibrado om o Levante, que aabouom o ouro, da louura dos prazeres, do lihê da padroniza�~ao romana, da degrada�~ao da mulher,2001



da esravid~ao e da deadênia raial, das epidemias f��sias, e de uma igreja estatal que se tornouinstituionalizada quase at�e o ponto da esterilidade espiritual.Em Alexandria, ontudo, as ondi�~oes n~ao eram assim t~ao desfavor�aves. As primeiras esolas on-tinuavam mantendo muitos dos ensinamentos de Jesus sem omprometimentos e oness~oes. Panta-enos ensinou a Clemente, e passou a olaborar om Natanael, prolamando Cristo na �India. Emboraalguns dos ideais de Jesus hajam sido sari�ados na edi�a�~ao do ristianismo, deveria aqui, omtoda a justi�a, �ar registrado que, ao �nal do segundo s�eulo, pratiamente todas as grandes mentesdo mundo greo-romano, passaram a ser rist~as. O triunfo estava pr�oximo de ser ompleto.E esse imp�erio romano perdurou tempo su�iente para assegurar a sobrevivênia do ristianismo,mesmo depois do imp�erio entrar em olapso. Mas n�os temos onjeturado, freq�uentemente, sobre oque teria aonteido a Roma e ao mundo, aso tivesse sido aeito o evangelho do Reino em lugar doristianismo grego.195.4 A Idade das Trevas na EuropaA igreja, estando subordinada �a soiedade e aliada �a pol��tia, �ava ondenada a ompartilhar dodel��nio inteletual e espiritual na hamada \idade das trevas" europ�eia. Nessa �epoa, a religi~aotornou-se mais e mais mon�astia, as�etia e regulamentada. Num sentido espiritual, o ristianismoestava hibernando. Durante esse per��odo, existiu, junto om essa religi~ao adormeida e seularizada,uma orrente ont��nua de mistiismo, uma experiênia espiritual fant�astia que beirou �a irrealidadee que, �loso�amente, foi semelhante ao pante��smo.Nesses s�eulos de trevas e de desespero, de novo a religi~ao passou a ser algo de segunda m~ao. Oindiv��duo se enontrava quase perdido diante da autoridade superofusante da tradi�~ao e do dita-torialismo da igreja. Uma nova amea�a espiritual surgiu na ria�~ao de uma gal�axia de \santos", osquais, se presumia, exeriam espeial inuênia nas ortes divinas, e que, por isso, se se apelassee�azmente para eles, seriam apazes de intereder pelo homem perante os Deuses.Mas a ristandade estava t~ao su�ientemente soializada e paganizada que, onquanto fosse im-potente para frustrar a vinda da idade das trevas, se enontrava mais bem preparada para sobrevivera esse per��odo prolongado de trevas morais e de estagna�~ao espiritual. E o ristianismo perduroudurante a longa noite da iviliza�~ao oidental e funionou ainda omo uma inuênia moral nomundo, quando do alvoreer da renasen�a. A reabilita�~ao do ristianismo, depois de passar pelaidade das trevas, resultou na vinda �a existênia de numerosas seitas de ensinamentos rist~aos, asren�as adequando-se aos tipos espeiais - o inteletual, o emoional e o espiritual - de pessoalidadeshumanas. E muitos desses grupos espeiais de rist~aos, ou de fam��lias religiosas, ainda persistiam �a�epoa em que se fazia a apresenta�~ao deste doumento.O ristianismo traz em si a hist�oria de ter-se originado numa transforma�~ao, n~ao intenional, dareligi~ao de Jesus, em uma religi~ao sobre Jesus. E ainda apresenta a hist�oria de haver experimentadoa heleniza�~ao, a paganiza�~ao, a seulariza�~ao, a instituionaliza�~ao, a deteriora�~ao inteletual, adeadênia espiritual, a hiberna�~ao moral, a amea�a de extin�~ao, o rejuvenesimento posterior, afragmenta�~ao e, mais reentemente, uma relativa reabilita�~ao. Essa genealogia india a vitalidadeinerente e a posse de vastos reursos de reupera�~ao. E esse mesmo ristianismo est�a agora presenteno mundo ivilizado de povos do mundo oidental e tem �a frente uma luta pela existênia que �e aindamenos auspiiosa do que aquelas rises aidentadas que araterizaram as suas batalhas passadas paraalan�ar o predom��nio.A religi~ao onfronta-se agora om o desa�o de um novo tempo de mentes ient���as e de tendêniasmaterialistas. Nessa luta gigantesa entre o seular e o espiritual, a religi~ao de Jesus �nalmente ir�atriunfar. 2002



195.5 Os Problemas Modernos
O s�eulo vinte trouxe ao ristianismo, e a todas as outras religi~oes, novos problemas a serem re-solvidos. Quanto mais alto asende uma iviliza�~ao, mais premente torna-se o dever de \primeirobusar as realidades do �eu", em todos os esfor�os do homem, para estabilizar a soiedade e failitara solu�~ao dos seus problemas materiais.A verdade, muitas vezes, torna-se onfusa e at�e enganosa, quando �e desmembrada, fraionada,isolada e demasiadamente analisada. A verdade viva ensina, ao busador da verdade, orretamente,apenas quando ela �e abra�ada em plenitude e omo uma realidade espiritual viva, n~ao omo um fatodentro de uma iênia material, nem omo uma inspira�~ao de uma arte intermedi�aria.A religi~ao �e a revela�~ao ao homem do seu destino eterno e divino. A religi~ao �e uma experiêniapuramente pessoal e espiritual e deve ser, sempre, difereniada de outras formas elevadas de pensa-mento, tais omo:1. A atitude l�ogia do homem para om as oisas da realidade material.2. A apreia�~ao est�etia que o homem tem da beleza, em ontraste om a fealdade.3. O reonheimento �etio que o homem tem das obriga�~oes soiais e do dever pol��tio.4. Mesmo o senso de moralidade humana, em si e por si pr�oprio, n~ao �e religioso.A religi~ao est�a destinada a enontrar aqueles valores no universo que exigem f�e, on�an�a e erteza;a religi~ao ulmina na adora�~ao. A religi~ao desobre, para a alma, os valores supremos que est~ao emontraposi�~ao aos valores relativos desobertos pela mente. Um tal disernimento interior supra-humano s�o pode ser alan�ado por meio da experiênia religiosa verdadeira.N~ao se pode sustentar um sistema soial duradouro, sem uma moralidade baseada em realidadesespirituais, assim omo n~ao se poderia sustentar o sistema solar sem a gravidade.N~ao tenteis satisfazer a uriosidade, nem grati�ar todos os desejos latentes de aventura quesurgem na alma, em uma urta vida na arne. Sede paientes! N~ao vos deixeis eder �a tenta�~ao delan�ar-vos em um mergulho desregrado em aventuras baratas e s�ordidas. Domai as vossas energias erefreai as vossas paix~oes; sede almos enquanto aguardais o desdobrar majest�atio de uma arreiraintermin�avel de aventuras progressivas e de desobertas emoionantes.Na onfus~ao sobre a origem do homem, n~ao perais de vista o seu destino eterno. N~ao vos esque�aisde que Jesus amou at�e mesmo �as rian�as pequenas, e de que, para sempre, ele deixou laro o grandevalor da pessoalidade humana.Ao observardes o mundo, lembrai-vos de que as manhas negras do mal, que podeis ver, se destaamsobre o fundo brano do bem �ultimo. V�os n~ao vedes meramente manhas branas do bem, mostrando-se miseravelmente sobre o fundo negro do mal.Quando h�a tantas verdades, e t~ao boas, a se fazerem p�ublias e prolamadas, por que deveriamos homens insistir tanto no mal do mundo, s�o porque ele paree ser um fato? As belezas dos valoresespirituais da verdade geram mais prazer e s~ao mais enalteedoras do que o fenômeno do mal.Na religi~ao, Jesus defendeu e seguiu o m�etodo da experiênia, do mesmo modo que a iêniamoderna busa a t�enia pela experimenta�~ao. N�os enontramos Deus por meio dos guiamentos dodisernimento espiritual interior, mas n�os nos aproximamos desse disernimento da alma por meiodo amor pelo belo, da busa da verdade, da lealdade ao dever e da adora�~ao �a bondade divina. Masde todos esses valores, o amor �e o guia verdadeiro para o disernimento autêntio.2003



195.6 O MaterialismoInvoluntariamente, os ientistas �zeram a humanidade preipitar-se em um pânio materialista; elesderam in��io a uma orrida irreetida ao bano moral dos tempos, mas esse bano de experiêniahumana tem vastos reursos espirituais; e pode suportar as demandas que lhe est~ao sendo feitas.Apenas os homens impensados entram em pânio om os ativos espirituais da ra�a humana. Quandoo pânio materialista-seular houver hegado ao �m, a religi~ao de Jesus n~ao ter�a ido �a banarrota. Obano espiritual do Reino do �eu estar�a pagando, om f�e, esperan�a e erteza moral, a todos aquelesque reorrerem a ele \em Seu nome".N~ao importando quais possam ser os onitos aparentes entre o materialismo e os ensinamentos deJesus, podeis permaneer seguros de que, nas idades que vir~ao, os ensinamentos do Mestre triunfar~aoompletamente. Na realidade, a verdadeira religi~ao n~ao ir�a envolver-se em nenhuma ontrov�ersiaom a iênia, pois n~ao se oupa em absoluto om as oisas materiais. Para a religi~ao a iênia �esimplesmente indiferente, apesar de ter uma simpatia por ela, enquanto se preoupa supremamenteom o ientista.A busa do onheimento meramente, sem a interpreta�~ao da sabedoria que o aompanha e sem odisernimento interior espiritual da experiênia religiosa, �nalmente leva ao pessimismo e ao desesperohumano. Uma dose de onheimento, se pequena, pode ser algo verdadeiramente desonertante.Na �epoa em que estes doumentos foram esritos, o pior da era materialista j�a havia hegado ao�m; o dia de uma melhor ompreens~ao j�a est�a no seu alvoreer. As mentes mais elevadas do mundoient���o n~ao s~ao mais totalmente materialistas na sua �loso�a, e o grosso e omum do povo aindainlina-se nessa dire�~ao em onseq�uênia de ensinamentos anteriores. Mas essa idade de realismof��sio �e apenas um epis�odio passageiro na vida do homem sobre a Terra. A iênia moderna deixou averdadeira religi~ao - os ensinamentos de Jesus, omo traduzidos nas vidas dos seus rentes - intoada.Tudo o que a iênia fez foi destruir as ilus~oes infantis das falsas interpreta�~oes da vida.A iênia �e uma experiênia quantitativa, a religi~ao �e uma experiênia qualitativa, no que onerne�a vida do homem na Terra. A iênia lida om os fenômenos; a religi~ao, om as origens, os valores eas metas. Designar ausas omo explia�~ao de fenômenos f��sios �e onfessar ignorânia das �ultimasoisas e, ao �m, apenas leva o ientista diretamente de volta �a primeira grande ausa - o Pai Universaldo Para��so.A passagem violenta, de uma era de milagres para uma idade de m�aquinas, revelou-se omosendo de todo desonertante para o homem. A engenhosidade e a habilidade das falsas �loso�as domeanismo desmentem as pretens~oes puramente meaniistas. A agilidade fatalista da mente de ummaterialista ontradiz, para sempre, as suas a�rma�~oes de que o universo �e um fenômeno energ�etioego e sem prop�osito.O naturalismomeaniista de alguns homens, supostamente instru��dos, e o seularismo impensado,do homem nas ruas, est~ao ambos oupados exlusivamente om as oisas; eles est~ao desprovidos detodos os valores reais, das reompensas e das satisfa�~oes de uma natureza espiritual, assim omoest~ao despojados de f�e, esperan�a e ertezas eternas. Um dos grandes problemas da vida moderna �eque o homem pensa que ele �e oupado demais para enontrar tempo para a medita�~ao espiritual epara a devo�~ao religiosa.O materialismo reduz o homem a um autômato sem alma e faz dele um mero s��mbolo aritm�etio,inlu��do, sem ter poder, na f�ormula matem�atia de um universo pouo romântio e muito meânio.Mas de onde prov�em todo esse vasto universo de matem�atias, sem um Mestre Matem�atio? Aiênia pode disorrer sobre a onserva�~ao da mat�eria, mas a religi~ao torna v�alida a onserva�~aodas almas humanas - e preoupa-se om a experiênia delas ligada �as realidades espirituais e valoreseternos.O soi�ologo materialista de hoje observa uma omunidade, faz um relat�orio sobre ela e deixa o2004



povo omo ele o enontrou. H�a dezenove s�eulos, alguns galileus pouo instru��dos observaram Jesusdando a sua vida, omo uma ontribui�~ao espiritual para a experiênia interior do homem, e ent~aoeles sa��ram da Galil�eia e viraram todo o imp�erio romano de abe�a para baixo.Os l��deres religiosos, ontudo, est~ao ometendo um grande erro ao tentar onvoar o homemmoderno para a batalha espiritual, om um soar medieval de trombetas. A religi~ao deve prover-sede lemas novos e atuais. Nem a demoraia, nem qualquer outra pana�eia pol��tia, tomar�a o lugardo progresso espiritual. As religi~oes falsas podem representar uma fuga da realidade, mas, om o seuevangelho, Jesus onduziu o homem mortal �a entrada de uma realidade eterna de progresso espiritual.Dizer que a mente \surgiu" da mat�eria nada explia. Se o universo fosse apenas um meanismoe a mente uma parte da mat�eria, n�os nuna ter��amos duas interpreta�~oes diferentes de qualquerfenômeno observado. Os oneitos da verdade, da beleza e da bondade n~ao s~ao inerentes, seja �a f��siaseja �a qu��mia. Uma m�aquina n~ao pode onheer, e muito menos onheer a verdade, ter fome deretid~ao ou valorizar a bondade.A iênia pode ser f��sia, mas a mente do ientista que diserne a verdade �e de todo supramaterial.A mat�eria n~ao onhee a verdade, nem pode amar a miseri�ordia nem se omprazer om as verdadesespirituais. As onvi�~oes morais baseadas no eslareimento espiritual, e om ra��zes na experiêniahumana, s~ao t~ao reais e ertas quanto as dedu�~oes matem�atias baseadas nas observa�~oes f��sias,mas em um n��vel diferente, mais elevado.Se os homens n~ao passassem de m�aquinas, eles reagiriam mais ou menos uniformemente a umuniverso material. N~ao existiria a individualidade, e a pessoalidade menos ainda.A existênia do meanismo absoluto do Para��so, no entro do universo dos universos, na presen�ada voli�~ao inquali��avel da Segunda Fonte e Centro, torna para sempre erto que as ausas deter-minantes n~ao sejam a lei exlusiva do osmo. O materialismo existe, mas ele n~ao �e exlusivo; omeanismo existe, mas ele n~ao �e inquali��avel nem irrestrito; o determinismo existe, mas ele n~aoest�a s�o.O universo �nito da mat�eria tornar-se-ia �nalmente uniforme e determinista, n~ao fosse a presen�aombinada da mente e do esp��rito. A inuênia da mente �osmia injeta onstantemente a pr�opriaespontaneidade nos mundos materiais.A liberdade, ou a iniiativa, em qualquer reino da existênia, �e diretamente proporional ao graude inuênia espiritual e de ontrole da mente-�osmia; e isto �e, na experiênia humana, o grau derealidade om que v�os fazeis a \vontade do Pai". E assim, uma vez que v�os ome�ais a enontrarDeus, esta �e a prova onlusiva de que Deus j�a vos enontrou.A busa sinera da bondade, da beleza e da verdade onduz a Deus. E ada desoberta ient���ademonstra a existênia tanto da liberdade, quanto da uniformidade no universo. O desobridorestava livre para fazer a desoberta. A oisa desoberta �e real e aparentemente uniforme, ou ent~aon~ao poderia ter-se tornado onheida omo uma oisa.195.7 A Vulnerabilidade do MaterialismoQu~ao tolo �e, para o homem de mente material, permitir que teorias vulner�aveis, omo as de umuniverso meaniista, privem-no dos reursos espirituais vastos da experiênia pessoal da verdadeirareligi~ao. Os fatos nuna ontradizem a f�e espiritual real; as teorias, sim, podem ontradizer. Melhorseria se a iênia �asse devotada �a destrui�~ao da supersti�~ao, em vez de �ar tentando arruinar a f�ereligiosa - a ren�a humana nas realidades espirituais e nos valores divinos.A iênia deveria fazer materialmente, pelo homem, o que a religi~ao faz por ele, espiritualmente:ampliar o horizonte da vida e tornar a sua pessoalidade mais abrangente. A verdadeira iênia n~ao2005



pode manter uma disputa duradoura om a religi~ao verdadeira. O \m�etodo ient���o" �e meramenteum padr~ao inteletual de avalia�~ao, om o qual se medem as aventuras materiais e as realiza�~oesf��sias. Mas, omo �e material e totalmente inteletual, ele passa a ser inteiramente in�util na avalia�~aodas realidades espirituais e das experiênias religiosas.A inoerênia do meaniista moderno �e tal que: se o universo fosse meramente material e ohomem apenas uma m�aquina, o homem seria ompletamente inapaz de se reonheer omo tal e,do mesmo modo, esse homem-m�aquina seria totalmente inonsiente do fato da existênia de umtal universo material. O desalento e desespero materialista da iênia meaniista fraassou por n~aoreonheer o fato de que a mente do ientista �e residida por um esp��rito, e este �e o disernimentosupramaterial, mesmo, dessa mente, que est�a a formular tal oneito errôneo e autoontradit�orio deum universo materialista.Os valores do Para��so, de eternidade e de in�nitude, de verdade, de beleza e bondade, est~ao oultosdentro dos fatos dos fenômenos dos universos do tempo e do espa�o. Mas �e neess�ario o olho da f�e,ao mortal nasido do esp��rito, para detetar e disernir esses valores espirituais.As realidades e os valores do progresso espiritual n~ao s~ao uma \proje�~ao psiol�ogia" - um merosonho diurno glori�ado da mente material. Tais oisas s~ao anteipa�~oes espirituais do Ajustadorresidente, o esp��rito de Deus vivendo na mente do homem. E que as vossas inurs~oes, fraa eonfusamente visualizadas adentro da teoria da \relatividade", n~ao perturbem os vossos oneitos daeternidade e da in�nitude de Deus. E, todas as vezes que fordes soliitados a respeito da neessidadeda vossa auto-express~ao, n~ao ometais o erro de omitir a express~ao do Ajustador, a manifesta�~ao dovosso eu melhor e mais real.Se esse fosse um universo apenas material, o homem material nuna seria apaz de alan�ar ooneito do ar�ater meaniista de uma existênia, assim t~ao exlusivamente material. Esse oneitomeaniista do universo �e, em si mesmo, um fenômeno n~ao-material da mente, e toda a mente�e de origem n~ao-material; n~ao importando qu~ao radialmente ela possa pareer ser ondiionadamaterialmente e ontrolada meaniamente.O meanismo mental parialmente evolu��do, do homem mortal, n~ao �e superdotado de onsistêniae sabedoria. A vaidade do homem freq�uentemente ultrapassa a sua raz~ao e ilude a sua l�ogia.O pr�oprio pessimismo do materialista mais pessimista �e, em si e por si pr�oprio, prova su�ientede que o universo do pessimista n~ao �e totalmente material. O otimismo e o pessimismo s~ao, ambos,rea�~oes oneituais em uma mente onsiente dos valores, tanto quanto dos fatos. Se o universo fosseverdadeiramente o que o materialista onsidera que ele seja, o homem, omo m�aquina humana, seriaent~ao desprovido de todo o reonheimento onsiente daquele fato mesmo. Sem a onsiênia dooneito de valor, dentro da mente nasida do esp��rito, o homem n~ao poderia reonheer, de nenhummodo, o fato do materialismo do universo, e os fenômenos meaniistas da opera�~ao do universo.Uma m�aquina n~ao pode ser onsiente da natureza ou do valor de uma outra m�aquina.Uma �loso�a meaniista da vida e do universo n~ao pode ser ient���a, porque a iênia reonheeapenas as oisas materiais e os fatos, lidando apenas om eles. A �loso�a �e, inevitavelmente, suprai-ent���a. O homem �e um fato material da natureza, mas a sua vida �e um fenômeno que transende osn��veis materiais da natureza, pois ela tem os atributos de ontrole da mente e as qualidades riativasdo esp��rito.O esfor�o sinero do homem, para transformar-se em um meaniista, representa o fenômenotr�agio do esfor�o f�util daquele homem para ometer o sui��dio inteletual e moral. Mas ele n~ao opode fazer.Se o universo fosse apenas material e se o homem fosse apenas uma m�aquina, n~ao haveria aiênia para enorajar o ientista a postular essa meaniza�~ao do universo. M�aquinas n~ao podemmedir, lassi�ar, nem avaliar a si pr�oprias. Uma tal obra do trabalho da iênia poderia apenas serexeutada por alguma entidade que tenha um status supramaquinal.2006



Se a realidade do universo �e ser apenas uma imensa m�aquina, ent~ao o homem deve estar do ladode fora do universo e separado dele, pois s�o assim o homem pode reonheer tal fato e tornar-seonsiente e dono de um disernimento de uma tal avalia�~ao.Se o homem �e apenas uma m�aquina, por meio de qual t�enia �e que ele hega a areditar ou aprolamar saber que ele pr�oprio �e apenas uma m�aquina? A experiênia de uma avalia�~ao autoons-iente, do pr�oprio eu, nuna �e um atributo de uma mera m�aquina. Um meaniista autoonsientee reonheido �e a melhor resposta poss��vel ao meaniismo. Se o materialismo fosse um fato, n~aopoderia haver nenhum meaniista autoonsiente. E tamb�em �e verdade que, para ometer atosimorais, algu�em tem antes de ser uma pessoa moral.A pr�opria pretens~ao do materialismo implia uma onsiênia supramaterial da mente, e quepresuma a�rmar tais dogmas. Um meanismo poderia deteriorar-se, mas nuna progredir. M�aquinasn~ao pensam, riam, sonham, aspiram a algo nem idealizam, nem anseiam pela verdade, nem têmsede de retid~ao. Elas n~ao motivam as suas vidas om a paix~ao de servir a outras m�aquinas, nem deesolher omo meta pr�opria de progresso eterno a tarefa sublime de enontrar Deus e de esfor�ar-separa ser igual a Ele. M�aquinas nuna tomam posi�~oes inteletuais, emoionais, est�etias, �etias,morais ou espirituais.A arte prova que o homem n~ao �e meaniista, mas n~ao prova que ele �e espiritualmente imortal.A arte �e a morônia do mortal, o dom��nio intermedi�ario entre o homem, o ser material, e o homem,o ser espiritual. A poesia �e o esfor�o de esape das realidades materiais e aproxima�~ao dos valoresespirituais.Numa iviliza�~ao evolu��da, a arte humaniza a iênia, enquanto, por sua vez, ela �e espiritualizadapela religi~ao verdadeira - o disernimento dos valores espirituais e eternos. A arte representa aavalia�~ao humana e tempo-espaial da realidade. A religi~ao �e o abra�o divino dos valores �osmiose denota progresso eterno na asens~ao e na expans~ao espiritual. A arte do tempo �e perigosa apenasquando se torna ega para os padr~oes espirituais dos arqu�etipos divinos que a eternidade reete omosombras da realidade do tempo. A arte verdadeira �e a manipula�~ao e�iente das oisas materiais davida; a religi~ao �e a transforma�~ao enobreedora dos fatos materiais da vida, e nuna essa na suaavalia�~ao espiritual da arte.Qu~ao tolo �e presumir que um autômato poderia oneber uma �loso�a do automatismo, e qu~aorid��ulo seria supor que pudesse presumir formar o oneito de outros autômatos ompanheiros eirm~aos!Qualquer interpreta�~ao ient���a do universo material torna-se sem valor, a menos que venha dodevido reonheimento ao ientista. Nenhuma apreia�~ao da arte ser�a genu��na a menos que sejaaompanhada do reonheimento do artista. Nenhuma avalia�~ao da moral vale a pena, a menosque inlua o moralista. Nenhum reonheimento da �loso�a ser�a edi�ante, se ignorar o �l�osofo, ea religi~ao n~ao pode existir sem a experiênia real do religioso que, nessa e por meio dessa mesmaexperiênia, est�a busando enontrar Deus e onheê-lo. Do mesmo modo, o universo dos universos�a sem signi�ado se separado do EU SOU, o Deus in�nito que o fez e que ontinuamente oadministra.Os meaniistas - humanistas - tendem a se alienar, junto om as orrentes materiais. Os idealistase os espiritualistas ousam usar os seus remos om inteligênia e vigor para, aparentemente, modi�aro urso puramente material das orrentes da energia.A iênia vive por meio das matem�atias da mente; a m�usia expressa o bater do tempo dasemo�~oes. A religi~ao �e o ritmo espiritual da alma, em harmonia tempo-espaial om as medidasmel�odias mais elevadas e eternas da In�nitude. A experiênia religiosa �e algo na vida humana que�e verdadeiramente supramatem�atio.Para a linguagem, um alfabeto representa o meanismo do materialismo, enquanto as palavrasque exprimem os signi�ados de mil pensamentos, grandes id�eias e ideais nobres - de amor e �odio,2007



de ovardia e oragem - representam as atua�~oes da mente, dentro do esopo de�nido tanto pela leimaterial, quanto pela espiritual, dirigido pela a�rma�~ao da vontade da pessoalidade e limitado pelodom inerente �a situa�~ao.O universo n~ao �e omo as leis, meanismos e onstantes de uniformidades que o ientista desobree que aaba por onsiderar omo sendo iênia. O universo �e mais omo um ientista urioso,pensador, que esolhe, que �e riativo e que ombina e disrimina e que, assim, observa os fenômenosdo universo e lassi�a os fatos matem�atios inerentes �as fases meaniistas do lado material daria�~ao. O universo n~ao �e, tamb�em, omo a arte do artista; mas �e mais omo o artista que pesquisa,sonha, aspira a algo e avan�a, e que busa transender o mundo das oisas materiais, em um esfor�opara alan�ar uma meta espiritual.O ientista, n~ao a iênia, perebe a realidade de um universo de energia e de mat�eria, que evoluie que avan�a. O artista, n~ao a arte, demonstra a existênia do mundo transit�orio moronial, que seinterp~oe entre a existênia material e a liberdade espiritual. O religioso, n~ao a religi~ao, omprovaa existênia das realidades do esp��rito e os valores divinos que devem ser enontrados ao longo doprogresso para a eternidade.195.8 O Totalitarismo SeularMesmo depois de estarem, o materialismo e o meaniismo, mais ou menos superados, a inuêniadevastadora do seularismo, do s�eulo vinte, ontudo, ainda estar�a frustrando a experiênia espiritualde milh~oes de almas despreavidas.O seularismo moderno tem sido fomentado por duas inuênias mundiais. O pai do seularismofoi a estreiteza e o afastamento de Deus, da hamada iênia do s�eulo dezenove e do s�eulo vinte- a iênia ate��sta. A m~ae do seularismo moderno foi a igreja rist~a medieval totalitarista. Oseularismo teve o seu in��io num protesto que surgiu ontra o dom��nio quase ompleto da igrejarist~a instituionalizada, sobre a iviliza�~ao oidental.Na �epoa desta revela�~ao, o lima inteletual e �los�o�o predominante, tanto na vida europ�eiaomo na vida ameriana, �e deididamente seular - humanista. Durante trezentos anos, o pensa-mento oidental vem se mostrando progressivamente mais seularizado e leigo. A religi~ao tornou-seuma inuênia ada vez mais apenas s�o de nome, um exer��io muito mais de ritual. A maioriadaqueles que se professam rist~aos, na iviliza�~ao oidental, na verdade s~ao inonsientemente leigosou seularizados.Foi neess�aria uma grande for�a, uma inuênia poderosa, para libertar o pensamento e o viver,dos povos oidentais, da garra paralisadora de uma domina�~ao totalit�aria elesi�astia. O seularismorompeu om os grilh~oes do ontrole da igreja e, agora, por sua vez, ele amea�a estabeleer um tiponovo e sem Deus de dom��nio sobre os ora�~oes e mentes do homem moderno. Um estado pol��tiotirânio e ditatorial �e a heran�a direta do materialismo ient���o e do seularismo �los�o�o. Assimque o seularismo liberta o homem da domina�~ao da igreja instituionalizada, ele vende o homem paraa servid~ao esrava do estado totalitarista. O seularismo liberta o homem da esravid~ao elesi�astiaapenas para tra��-lo, entregando-o �a tirania da esravid~ao pol��tia e eonômia.O materialismo nega a Deus, o seularismo simplesmente O ignora; ao menos essa foi a atitudeiniial. Mais reentemente, o seularismo omprometeu-se numa atitude mais militante, assumindotomar o lugar da religi~ao de uja servid~ao totalitarista ele fugiu erta vez. O seularismo do s�eulovinte tende a a�rmar que o homem n~ao preisa de Deus. Mas tomai uidado! Essa �loso�a, semDeus, da soiedade humana levar�a apenas �a intranq�uilidade, �a animosidade, �a infeliidade, �a guerrae a um desastre mundial.O seularismo nuna poder�a trazer a paz �a humanidade. Nada pode tomar o lugar de Deus na2008



soiedade humana. Mas prestai bastante aten�~ao! N~ao vos apresseis em abandonar os benef��ios darevolta seular ontra o totalitarismo elesi�astio. A iviliza�~ao oidental desfruta hoje de muitasliberdades e satisfa�~oes, resultantes da revolta seular. O grande erro do seularismo foi que, aorevoltar-se ontra o ontrole, quase total, da autoridade religiosa sobre a vida, e depois de alan�ar aliberta�~ao dessa tirania elesi�astia, os seularistas passaram a instituir uma revolta ontra o pr�oprioDeus, algumas vezes taitamente, abertamente em outras.�A revolta seularista v�os deveis a riatividade espantosa do industrialismo norte-ameriano e oprogresso material sem preedentes da iviliza�~ao oidental. E, porque a revolta seularista foi muitolonge e perdeu de vista a verdadeira religi~ao e a Deus, seguiram-se tamb�em uma olheita inesperadade guerras mundiais e uma falta de estabilidade internaional.N~ao �e neess�ario que se sari�que a f�e em Deus para que se possa desfrutar das bên�~aos da revoltaseularista moderna: a tolerânia, o servi�o soial, o governo demor�atio e as liberdades ivis. N~aofoi neess�ario aos seularistas antagonizarem a verdadeira religi~ao para promover a iênia e paraavan�ar om a edua�~ao.Contudo, o seularismo n~ao �e o �unio progenitor de todos esses ganhos reentes na amplia�~ao davida. Por detr�as dos ganhos do s�eulo vinte n~ao est~ao apenas a iênia e o seularismo, mas tamb�emos trabalhos espirituais, n~ao reonheidos nem onsiderados, da vida e dos ensinamentos de Jesus deNazar�e.Sem Deus, sem religi~ao, o seularismo ient���o n~ao pode nuna oordenar suas for�as, harmonizaros seus interesses, as suas ra�as e os seus naionalismos, divergentes e ompetitivos. Essa soiedadehumana seularista, n~ao obstante os seus feitos materialistas sem paralelos, est�a desintegrando-se vagarosamente. A for�a oesiva prinipal a resistir a essa desintegra�~ao, de antagonismos, �e onaionalismo. E o naionalismo �e a maior barreira para a paz mundial.A fraqueza inerente ao seularismo �e que ele se desarta da �etia e da religi~ao, a troo de pol��tiae de poder. V�os simplesmente n~ao podeis estabeleer a irmandade dos homens se ignorardes ou senegardes a paternidade de Deus.O otimismo seular soial e pol��tio �e uma ilus~ao. Sem Deus, nem a independênia, nem aliberdade, nem a propriedade, nem a riqueza onduzir~ao �a paz.A seulariza�~ao ompleta da iênia, da edua�~ao, da ind�ustria e da soiedade pode onduzirapenas ao desastre. No primeiro ter�o do s�eulo vinte, os urantianos mataram mais seres humanosdo que os que foram mortos durante toda a dispensa�~ao rist~a at�e aquela �epoa. E isso �e apenas oome�o da pavorosa eifa do materialismo e do seularismo; destrui�~oes ainda mais terr��veis aindaest~ao para vir.195.9 O Problema do CristianismoN~ao negligenieis o valor da vossa heran�a espiritual, o rio da verdade orrendo pelos s�eulos, mesmopelos tempos est�ereis de uma idade materialista e seular. Em todos os vossos esfor�os ondignos paralivrar-vos das ren�as superstiiosas das idades passadas, erti�ai-vos de que onservais a verdadeeterna. Mas sede paientes! Quando a revolta atual, da supersti�~ao, estiver terminada, as verdadesdo evangelho de Jesus persistir~ao gloriosamente, iluminando um aminho novo e melhor.Mas o ristianismo paganizado e soializado permanee na neessidade de um novo ontato om osensinamentos reais de Jesus, n~ao omprometidos por oness~oes; pois ele de�nha na falta de uma novavis~ao da vida do Mestre na Terra. Uma revela�~ao nova e mais plena da religi~ao de Jesus est�a destinadaa vener um imp�erio de seularismo materialista e a derrotar uma orrente mundial de naturalismomeaniista. Urantia est�a agora agitada e �a beira de uma das suas �epoas mais assombrosas eenantadoras de reajustamento soial, de estimula�~ao moral e de ilumina�~ao espiritual.2009



Os ensinamentos de Jesus, ainda que grandemente modi�ados, sobreviveram aos ultos dosmist�erios da sua �epoa natal, �a ignorânia e �a supersti�~ao da idade medieval das trevas, e est~ao,ainda agora, triunfando lentamente sobre o materialismo, o meaniismo e o seularismo do s�eulovinte. E esses tempos de grandes prova�~oes, e de amea�as de derrotas, s~ao sempre tempos de grandesrevela�~oes.A religi~ao neessita de novos l��deres, de homens e mulheres espirituais, que ousar~ao dependerapenas de Jesus e dos seus ensinamentos inompar�aveis. Se o ristianismo persistir em negligeniara sua miss~ao espiritual e ontinuar a oupar-se de problemas soiais e materiais, o renasimentoespiritual deve esperar a vinda desses novos instrutores da religi~ao de Jesus, que ir~ao devotar-seexlusivamente �a regenera�~ao espiritual dos homens. E, ent~ao, essas almas nasidas do esp��rito ir~aorapidamente preenher os quesitos de lideran�a e de inspira�~ao, para a reorganiza�~ao soial, moral,eonômia e pol��tia do mundo.A idade moderna reusar-se-�a a aeitar uma religi~ao que seja inonsistente om os fatos e fora deharmonia om as suas onep�~oes mais elevadas da verdade, da beleza e da bondade. �E hegada ahora de uma redesoberta dos fundamentos verdadeiros e originais do ristianismo atual, distoridopor oness~oes - a vida verdadeira e os ensinamentos de Jesus.O homem primitivo viveu uma vida de servid~ao superstiiosa ao medo religioso. O homem mo-derno, ivilizado, tem pavor do pensamento de air no dom��nio de fortes onvi�~oes religiosas. Ohomem pensante tem sempre temido estar aprisionado a uma religi~ao. Quando uma religi~ao fortee atuante amea�a domin�a-lo, ele invariavelmente tenta raionaliz�a-la, tradiionaliz�a-la e instituio-naliz�a-la, esperando om isso ter o ontrole dela. Com esse proedimento, at�e mesmo uma religi~aorevelada torna-se feita pelo homem e dominada pelo homem. As mulheres e os homens modernos,de inteligênia, fogem da religi~ao de Jesus, por ausa do medo que têm do que ela far�a a eles - e omeles. E todos esses medos s~ao bem fundados. A religi~ao de Jesus de fato domina e transforma osseus rentes, exigindo que os homens dediquem as suas vidas a busar um onheimento do que �e avontade do Pai no �eu, exigindo que as energias da vida sejam onsagradas ao servi�o altru��sta dairmandade dos homens.Os homens e as mulheres ego��stas simplesmente n~ao pagar~ao esse pre�o, nem mesmo pelo maiortesouro espiritual jamais ofereido ao homem mortal. S�o quando se houver tornado desiludido obastante, por desapontamentos tristes que aompanham as busas tolas e deepionantes do ego��smo,e depois da desoberta da esterilidade da religi~ao formalizada, �e que o homem dispor-se-�a a voltar-se,de todo o ora�~ao, para o evangelho do Reino, a religi~ao de Jesus de Nazar�e.O mundo neessita mais de uma religi~ao de primeira m~ao. Mesmo o ristianismo - a melhor dasreligi~oes do s�eulo vinte - n~ao �e apenas uma religi~ao sobre Jesus, mas �e amplamente uma religi~ao naqual os homens experimentam oisas por interm�edio de outras pessoas. Eles tomam a sua religi~aototalmente omo �e passada pelos instrutores religiosos onsagrados. Que despertar experimentaria omundo, se pudesse t~ao somente ver Jesus omo ele realmente viveu na Terra, e onheer, de primeiram~ao, os ensinamentos dados pela sua pr�opria vida! As palavras que desrevem as oisas belas n~aoonseguem emoionar omo as pr�oprias oisas, nem podem as palavras de um redo inspirar as almasdos homens, omo o pode a experiênia de onheer a presen�a de Deus. Mas a f�e atenta sempremanter�a a porta da esperan�a da alma do homem aberta para a entrada das realidades espirituaiseternas dos valores divinos dos mundos al�em deste.A ristandade tem ousado rebaixar o n��vel dos seus ideais diante do desa�o da usura humana,da louura das guerras e do desejo ardente de poder; mas a religi~ao de Jesus permanee sendo aonvoa�~ao espiritual imaulada e transendente, apelando para o que h�a de melhor no homem, paraque ele se eleve aima de todos esses legados de evolu�~ao animal e, por meio da gra�a, para quealane as alturas morais do verdadeiro destino humano.O ristianismo est�a amea�ado de morte lenta, pelo formalismo, pela super-organiza�~ao, pelo inte-2010



letualismo e por outras tendênias n~ao espirituais. A moderna igreja rist~a n~ao �e aquela irmandadede rentes dinâmios �a qual Jesus enarregou ontinuadamente om a miss~ao de efetuar a trans-forma�~ao espiritual das gera�~oes suessivas da humanidade.O hamado ristianismo tornou-se um movimento soial e ultural, tanto quanto uma ren�a euma pr�atia religiosa. As orrentes do ristianismo moderno drenam muitos antigos pântanos pag~aose muitos marasmos b�arbaros; muitas baias ulturais antigas vertem as suas �aguas nessa orrenteultural de hoje, bem omo os mananiais dos altos platôs galileus os quais se sup~oe serem a suafonte exlusiva.195.10 O FuturoO ristianismo de fato prestou um grande servi�o a este mundo, mas agora �e Jesus que se faz maisneess�ario. O mundo neessita ver Jesus vivendo novamente na Terra, na experiênia de mortaisnasidos do esp��rito e que efetivamente revelem o Mestre a todos os homens. �E in�util falar deum renasimento da primitiva ristandade; v�os deveis seguir para frente, partindo de onde estais.A ultura moderna deve tornar-se espiritualmente batizada om uma nova revela�~ao da vida deJesus e iluminada por um novo entendimento do seu evangelho de salva�~ao eterna. E quando Jesustornar-se elevado assim, ele atrair�a todos os homens para si. Os dis��pulos de Jesus, mais do queonquistadores, deveriam ser fontes transbordantes de inspira�~ao e de vida elevada para todos oshomens. A religi~ao �e apenas um humanismo elevado, at�e que seja tornado divino pela desoberta darealidade da presen�a de Deus, na experiênia pessoal.A beleza e a sublimidade, a humanidade e a divindade, a simpliidade, a singularidade e a uniidadeda vida de Jesus na Terra apresentam um quadro t~ao impressionante e t~ao atraente de salva�~ao dohomem e de revela�~ao de Deus, que os te�ologos e os �l�osofos de todos os tempos deveriam �arefetivamente impedidos de ousar formar redos ou de riar sistemas teol�ogios de servid~ao espirituala partir dessa auto-outorga transendental de Deus, na forma do homem. Em Jesus, o universoproduziu um homem mortal em quem o esp��rito do amor triunfou sobre as limita�~oes materiais dotempo e suplantou o fato da origem f��sia.Tende sempre em mente que Deus e os homens neessitam uns dos outros. Eles s~ao mutuamenteneess�arios para a realiza�~ao plena e �nal da experiênia eterna da pessoalidade, no destino divinoda �nalidade do universo.\O Reino de Deus est�a dentro de v�os" foi provavelmente a maior a�rma�~ao que Jesus fez, juntoom a delara�~ao de que o seu Pai �e um esp��rito vivo heio de amor.Ao onquistar almas para o Mestre, n~ao �e a primeira l�egua, a da obriga�~ao, do dever ou daonven�~ao, que ir�a transformar o homem e o seu mundo, mas �e mais a segunda l�egua, a de servi�olivre, de devo�~ao e amor �a liberdade, a que representa o esfor�o semelhante ao de Jesus, para alan�aro irm~ao no amor e para olo�a-lo sob a guia espiritual, na dire�~ao da meta divina mais elevada daexistênia mortal. O ristianismo, ainda hoje, perorre, om disposi�~ao, a primeira l�egua; mas ahumanidade de�nha e trope�a nas trevas morais, porque h�a t~ao pouos homens fazendo a segundal�egua - t~ao pouos seguidores professos de Jesus e que realmente vivem e amam, omo ele ensinou osseus dis��pulos a viver, a amar e a servir.O hamamento �a aventura de edi�ar uma soiedade humana nova e transformada por meio dorenasimento espiritual da irmandade, no Reino de Jesus, deveria omover e apaixonar a todosaqueles que rêem nele, de um modo omo os homens n~ao se omovem desde os dias em que elesperambulavam pela Terra omo ompanheiros dele na arne.Nenhum sistema soial ou regime pol��tio que nega a realidade de Deus pode ontribuir de umaforma onstrutiva e duradoura para o avan�o da iviliza�~ao humana. A ristandade, tal omo est�a2011



hoje subdividida e seularizada, representa o maior de todos os obst�aulos ao avan�o da humanidade;e isso �e verdade, espeialmente no que onerne ao Oriente.O dom��nio elesi�astio �e, agora e sempre, inompat��vel om aquela f�e viva, om o resimento doesp��rito e om a experiênia original, e de primeira m~ao, dos amaradas de f�e de Jesus, na irmandadedos homens, na assoia�~ao espiritual do Reino do �eu. O desejo louv�avel de onservar as tradi�~oesdas realiza�~oes passadas, muitas vezes, leva �a defesa de sistemas obsoletos de adora�~ao. O desejobem-intenionado, de realimentar sistemas antigos de pensamento, efetivamente, impede a promo�~aoe�az de meios e m�etodos novos e adequados que satisfa�am os anseios espirituais das mentes quese expandem, e avan�am, dos homens modernos. Do mesmo modo, as igrejas rist~as do s�eulo vintepermaneem omo grandes obst�aulos, ainda que totalmente inonsientes, ao avan�o imediato doevangelho verdadeiro - os ensinamentos de Jesus de Nazar�e.Muitas pessoas sineras, que de bom grado ofereeriam a sua lealdade ao Cristo do evangelho,aham bastante dif��il sustentar, om entusiasmo, uma igreja que demonstra t~ao pouo do esp��ritoda vida e dos ensinamentos dele, mesmo lhes havendo sido ensinado, erroneamente, que ele a teriafundado. Jesus n~ao fundou a hamada igreja rist~a, mas, de todos os modos oerentes om a suanatureza, ele fomentou-a omo sendo o melhor expoente existente do trabalho da sua vida na Terra.Se a igreja rist~a ousasse t~ao-s�o esposar o programa do Mestre, milhares de jovens, aparentementeindiferentes, apressar-se-iam a alistar-se em um tal empreendimento espiritual, e eles n~ao hesitariamem ir at�e o �m nessa grande aventura.A ristandade se defronta seriamente om a ondena�~ao que est�a inorporada em um dos seuspr�oprios slogans: \Uma asa dividida, ontra si pr�opria, n~ao poder�a sobreviver". O mundo n~ao rist~aodi�ilmente render-se-�a a uma ristandade dividida em seitas. O Jesus vivo �e a �unia esperan�a deuma uni�a�~ao poss��vel da ristandade. A verdadeira igreja - a fraternidade de Jesus - �e invis��vel,�e espiritual e �e araterizada pela unidade, n~ao neessariamente pela uniformidade. A uniformidadeseria uma mara, para o mundo f��sio, de natureza meaniista. A unidade espiritual �e fruto dauni~ao de f�e om o Jesus vivo. A igreja vis��vel deveria reusar-se a ontinuar impedindo o progressoda irmandade invis��vel e espiritual do Reino de Deus. E essa fraternidade est�a destinada a tornar-seum organismo vivo, ao ontr�ario de uma organiza�~ao soial instituionalizada. Ela pode, muito bem,servir-se dessas organiza�~oes soiais, mas n~ao deve ser suplantada por elas.Apesar de tudo, mesmo o ristianismo do s�eulo vinte n~ao deve ser menosprezado. Ele �e o produtodo gênio moral dos homens sabedores de Deus, de muitas ra�as, durante muitos s�eulos, e temsido verdadeiramente um dos grandes poderes para o bem na Terra e, portanto, nenhum homemdeveria onsider�a-lo super�ialmente e sem o devido apre�o, n~ao obstante os seus defeitos inerentes eadquiridos. O ristianismo ainda onsegue movimentar as mentes dos homens de reex~ao, por meiode emo�~oes morais poderosas.E n~ao h�a uma desulpa para o envolvimento da igreja no om�erio e na pol��tia; alian�as ��mpiasomo essas s~ao trai�~oes agrantes ao Mestre. E os amantes genu��nos da verdade tardar~ao em esqueerque essa poderosa igreja instituionalizada tem, freq�uentemente, ousado sufoar as f�es re�em-nasidase perseguir �aqueles que oneberam a verdade e que, na oportunidade, apareeram em vestimentasn~ao ortodoxas.Infelizmente, �e bem verdade que essa igreja n~ao teria sobrevivido, aso n~ao tivesse havido homensno mundo que preferissem o seu estilo de adora�~ao. Muitas almas, espiritualmente indolentes, têm aneessidade ardente de uma religi~ao antiga e autorit�aria, de tradi�~ao sagrada nos rituais. A evolu�~aohumana e o progresso espiritual di�ilmente s~ao su�ientes para apaitar todos os homens a pres-indirem de uma autoridade religiosa. E a fraternidade invis��vel do Reino pode muito bem inluiresses grupos familiares de v�arias lasses e temperamentos soiais aso eles estejam dispostos apenasa tornarem-se �lhos de Deus, guiados pelo esp��rito. Mas, nessa fraternidade de Jesus, n~ao h�a lugarpara a rivalidade set�aria, para amargas rixas grupais, nem para a�rma�~oes de superioridade moral2012



e de infalibilidade espiritual.Esses v�arios agrupamentos de rist~aos podem servir para aomodar numerosos tipos diferentesde poss��veis rentes, entre os v�arios povos da iviliza�~ao oidental, mas essa divis~ao da ristandaderepresenta uma grande fraqueza, quando ela intenta levar o evangelho de Jesus aos povos orientais.Aquelas ra�as ainda n~ao ompreendem que possa haver uma religi~ao de Jesus separadamente, e dealgum modo �a parte, do ristianismo, que ada vez mais est�a tornando-se uma religi~ao a respeito deJesus.A grande esperan�a para Urantia est�a na possibilidade de uma nova revela�~ao de Jesus, om umaapresenta�~ao nova e ampliada da sua mensagem de salva�~ao, que espiritualmente una, no servi�oamoroso, as numerosas fam��lias daqueles que atualmente s~ao os seus professos seguidores.Mesmo a edua�~ao seular poderia ajudar, nesse grande renasimento espiritual, aso desse maisaten�~ao ao trabalho de ensinar aos jovens omo efetuar um planejamento de vida e realizar progressosde ar�ater. O prop�osito de toda a edua�~ao deveria ser fomentar e realizar o prop�osito supremo davida, o desenvolvimento de uma pessoalidade na grandeza e no equil��brio. H�a uma grande neessidadedo ensino da disiplina da moral, em lugar de tanta autograti�a�~ao. Com essa base, e por meiodo seu inentivo espiritual, a religi~ao pode ontribuir para a amplia�~ao e o enriqueimento da vidamortal, e mesmo para a seguran�a e o engrandeimento da vida eterna.O ristianismo �e uma religi~ao gerada por adequa�~oes extemporâneas, e por isso deve operar embaixa veloidade. As atua�~oes em alta veloidade espiritual devem esperar a nova revela�~ao e umaaeita�~ao mais geral da verdadeira religi~ao de Jesus. O ristianismo, ontudo, �e uma religi~ao po-derosa, visto que os dis��pulos omuns de um arpinteiro rui�ado lan�aram os ensinamentos queonquistaram o mundo romano, em trezentos anos, e ent~ao triunfaram sobre os b�arbaros, que arrui-naram Roma. Esse mesmo ristianismo predominou - absorvendo e engrandeendo - sobre todas asorrentes da teologia hebraia e da �loso�a grega. E ent~ao, quando essa religi~ao rist~a entrou emoma, durante mais de mil anos, em resultado de uma dose exessiva de mist�erios e paganismo, elaressusitou e virtualmente reonquistou todo o mundo oidental. O ristianismo ont�em o su�ientedos ensinamentos de Jesus para imortalizar-se.Se o ristianismo pudesse abranger mais dos ensinamentos de Jesus, daria uma ajuda bem maiorao homem moderno para resolver os seus problemas novos e ada vez mais omplexos.O ristianismo sofre de uma grande limita�~ao, porque se tornou identi�ado, nas mentes de todoo mundo, om uma parte do sistema soial, da vida industrial e dos padr~oes morais da iviliza�~aooidental; e assim o ristianismo paree haver patroinado, involuntariamente, uma soiedade quetitubeia sob a ulpa de tolerar uma iênia sem idealismo, uma pol��tia sem prin��pios, uma riquezasem trabalho, um prazer sem restri�~oes, um onheimento sem ar�ater, um poder sem onsiênia euma ind�ustria sem moralidade.A esperan�a, para o ristianismo moderno, �e a de que ele possa essar de apadrinhar os sistemassoiais e as pol��tias industriais da iviliza�~ao oidental e, ao mesmo tempo, a de que ele humildementese urve diante dessa ruz que ele louva om tanta valentia, e que passe a aprender de novo, de Jesusde Nazar�e, sobre as maiores verdades que o homem mortal pôde jamais esutar - o evangelho vivoda paternidade de Deus e da irmandade dos homens.
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Cap��tulo 196A F�e de JesusJESUS possu��a uma f�e sublime, e de todo o ora�~ao, em Deus. Ele experimentou os altos e baixosomuns da existênia mortal, mas religiosamente nuna duvidou da erteza da vigilânia e do guia-mento de Deus. A sua f�e era fruto do disernimento nasido da atividade da presen�a divina do seuAjustador residente. A sua f�e n~ao era nem tradiional nem meramente inteletual; era totalmentepessoal e puramente espiritual.O Jesus humano via Deus omo sendo santo, justo e grande, assim omo verdadeiro, belo e bom.Todos esses atributos da divindade, ele os foalizava na sua mente omo a \vontade do Pai no �eu".O Deus de Jesus era, ao mesmo tempo, \O Santo de Israel" e \O Pai vivo e amoroso do �eu". Ooneito de Deus, omo um Pai, n~ao foi original de Jesus, mas ele exaltou e elevou essa id�eia omouma experiênia sublime, realizando uma nova revela�~ao de Deus e prolamando que todo ser mortal�e um �lho desse Pai de amor, um �lho de Deus.Jesus n~ao se apegou �a f�e em Deus omo o faria uma alma que se debate em luta ontra o universo,ou que se agarra �a luta de morte ontra um mundo hostil e peaminoso; ele n~ao reorreu �a f�emeramente omo uma onsola�~ao em meio a di�uldades, ou omo um onforto em meio �a amea�ado desespero; a f�e n~ao era apenas uma ompensa�~ao ilus�oria para as realidades desagrad�aveis e ossofrimentos da vida. Ao enfrentar todas as di�uldades naturais e as ontradi�~oes temporais daexistênia mortal, ele experimentou a tranq�uilidade da on�an�a suprema e inquestion�avel em Deuse desfrutou a imensa emo�~ao de viver, pela f�e, na pr�opria presen�a do Pai eleste. E essa f�e triunfantefoi uma experiênia viva de realiza�~ao real do esp��rito. A grande ontribui�~ao de Jesus para os valoresda experiênia humana n~ao foi de haver revelado tantas id�eias novas sobre o Pai no �eu, mas foi maispor ele haver, t~ao magn���a e humanamente, demonstrado um tipo novo e mais elevado de f�e vivaem Deus. Nuna, em todos os mundos deste universo, na vida de qualquer mortal, Deus tornou-seuma t~ao viva realidade omo na experiênia humana de Jesus de Nazar�e.Na vida do Mestre, em Urantia, este e todos os outros mundos da ria�~ao loal desobriram umtipo novo e mais elevado de religi~ao, baseada em rela�~oes espirituais pessoais om o Pai Universal etotalmente validada pela autoridade suprema da experiênia pessoal genu��na. Essa f�e viva de Jesusera mais do que uma reex~ao inteletual, e n~ao era uma medita�~ao m��stia.A teologia pode �xar, formular, de�nir e dogmatizar a f�e, mas, na vida humana de Jesus, a f�e erapessoal, viva, original, espontânea e puramente espiritual. Essa f�e n~ao era uma reverênia �a tradi�~ao,nem uma mera ren�a inteletual que ele mantinha omo um redo sagrado, era mais uma experiêniasublime e uma onvi�~ao profunda mantendo-o em seguran�a. A sua f�e era t~ao real e todo-inlusivaque varreu para longe, absolutamente, quaisquer d�uvidas espirituais e destruiu efetivamente todosos desejos onitantes. Nada foi apaz de afast�a-lo de anorar-se espiritualmente nessa f�e fervorosa,sublime e destemida. Mesmo na derrota aparente ou nas fortes dores do desapontamento e dodesespero amea�ador, ele permaneeu almamente na presen�a divina, livre de medo e totalmenteonsiente da invenibilidade espiritual. Jesus desfrutou da erteza revigorante da posse de uma2015



f�e inex��vel e, em ada uma das situa�~oes de prova�~ao, demonstrou infalivelmente uma lealdadeinquestion�avel �a vontade do Pai. E essa f�e magn���a n~ao se intimidou, mesmo diante da amea�aruel e esmagadora de uma morte ignominiosa.Em um gênio religioso, uma f�e espiritual muito forte, om freq�uênia, leva diretamente ao fanatismodesastroso, ao exagero do ego religioso, mas n~ao aonteeu assim om Jesus. Ele n~ao foi afetadodesfavoravelmente, na sua vida pr�atia, pela sua extraordin�aria f�e e pela realiza�~ao espiritual, porqueessa exalta�~ao espiritual era uma express~ao totalmente inonsiente e espontânea, na sua alma, dasua experiênia pessoal om Deus.A f�e espiritual ardente e indom�avel de Jesus nuna se tornou fan�atia, pois nuna hegou a afetaros seus julgamentos inteletuais equilibrados a respeito dos valores orrespondentes das situa�~oessoiais, eonômias e morais, pr�atias e omuns da vida. O Filho do Homem foi uma pessoalidadehumana esplendidamente uni�ada; foi um ser divino perfeitamente dotado; e era tamb�em magni-�amente oordenado, omo ombina�~ao de ser humano e divino, funionando na Terra omo umapessoalidade �unia. O Mestre sempre oordenava a f�e da alma om o ju��zo da sabedoria da experiêniaamadureida. A f�e pessoal, a esperan�a espiritual e a devo�~ao moral foram sempre orrelaionadasem uma unidade religiosa, sem par, de assoia�~ao harmoniosa om a ompreens~ao profunda da reali-dade e da saralidade de todas as lealdades humanas - a honra pessoal, o amor familiar, a obriga�~aoreligiosa, o dever soial e a neessidade eonômia.A f�e de Jesus visualizou todos os valores do esp��rito omo sendo enontrados no Reino de Deus;e por isso ele disse: \Busai primeiro o Reino do �eu". Jesus viu, na fraternidade avan�ada e idealdo Reino, a realiza�~ao e o umprimento da \vontade de Deus". A essênia mesma da ora�~ao queele ensinou aos seus dis��pulos foi: \Que venha a n�os o vosso Reino; que a vossa vontade seja feita".E assim, tendo onebido o Reino omo onsistindo na vontade de Deus, ele devotou-se �a ausa dasua realiza�~ao om um auto-esqueimento espantoso e um entusiasmo inontido. Mas, durante todaa sua intensa miss~ao e na sua vida extraordin�aria, a f�uria do fan�atio nuna esteve presente, nem ainsigni�ânia, de fahada, do egotista religioso.A vida inteira do Mestre foi ondiionada, onsistentemente, por essa f�e viva, por essa experiêniareligiosa sublime. Essa atitude espiritual dominou totalmente o seu pensamento e o seu sentimento, asua ren�a e a sua ora�~ao, o seu ensinamento e a sua prega�~ao. Essa f�e pessoal de um �lho, na erteza ena seguran�a do guiamento e da prote�~ao do Pai eleste, onferiu �a sua vida �unia um dom profundode realidade espiritual. E ainda, a despeito dessa profunda onsiênia de rela�~ao ��ntima om adivindade, esse galileu, esse Galileu de Deus, quando era hamado de Bom Mestre, imediatamentedizia: \Por que me hamais de bom?" Quando n�os nos defrontamos om um auto-esqueimentot~ao esplêndido, ome�amos a ompreender omo o Pai Universal ahou poss��vel manifestar, t~aoplenamente, a Si pr�oprio, nele e revelar-Se por meio dele aos mortais dos reinos.Jesus levou a Deus, omo homem deste reino, a maior de todas as oferendas: a onsagra�~ao ea dedia�~ao da sua pr�opria vontade ao servi�o majestoso de fazer a vontade divina. Jesus sempreinterpretou, e de um modo onsistente, a religi~ao, nos termos totais da vontade do Pai. Quandoestudardes a arreira do Mestre, no que diz respeito �a pree ou a qualquer outro aspeto da vidareligiosa, n~ao proureis tanto o que ele ensinou, mas deveis prourar o que ele fez. Jesus nunaorou por dever religioso. Para ele, a pree foi uma express~ao sinera da atitude espiritual, uma de-lara�~ao de lealdade da alma, uma demonstra�~ao da devo�~ao pessoal, uma express~ao da gratid~ao, ummodo de evitar a tens~ao emoional, uma preven�~ao para os onitos, uma exalta�~ao inteletiva, umenobreimento do desejo, uma demonstra�~ao da deis~ao moral, um enriqueimento do pensamento,um revigoramento das inlina�~oes mais elevadas, uma onsagra�~ao do impulso, um eslareimentode pontos de vista, uma delara�~ao de f�e, uma rendi�~ao transendental da vontade, uma a�rma�~aosublime de on�an�a, uma revela�~ao de oragem, uma prolama�~ao da desoberta, uma on�ss~ao dedevo�~ao suprema, uma valida�~ao da onsagra�~ao, uma t�enia de ajustamento das di�uldades e umamobiliza�~ao poderosa, dos poderes ombinados da alma, para suportar todas as tendênias humanas2016



de ego��smo, mal e peado. Ele viveu exatamente uma vida na pree e na onsagra�~ao devotada afazer a vontade do seu Pai e terminou a sua vida de modo triunfante, exatamente om uma dessasora�~oes. O segredo da sua vida religiosa sem par foi essa onsiênia da presen�a de Deus; e ele aalan�ou por meio da ora�~ao inteligente e da adora�~ao sinera - de omunh~ao ininterrupta om Deus- e n~ao por india�~oes, vozes, vis~oes, nem por pr�atias religiosas extraordin�arias.Na vida terrena de Jesus, a religi~ao foi uma experiênia viva, um movimento direto e pessoal dareverênia espiritual �a pr�atia da retid~ao. A f�e de Jesus deu frutos transendentais do esp��rito divino.A sua f�e n~ao era imatura e r�edula omo a de uma rian�a, mas, sob muitos pontos de vista, elaassemelhou-se �a on�an�a, sem suspeitas, da mente infantil. Jesus on�ou em Deus, do mesmo modoque uma rian�a on�a em um pai. Ele tinha uma profunda on�an�a no universo - exatamente aon�an�a que uma rian�a tem no ambiente dos seus pais. A f�e de Jesus, uma f�e de todo o ora�~ao,na bondade fundamental do universo, em muito se assemelhou �a on�an�a que a rian�a tem naseguran�a no seu meio ambiente terreno. Ele dependeu do Pai eleste, tal omo uma rian�a se ap�oiano seu pai terreno, e a sua f�e fervorosa nuna, nem por um momento, duvidou da erteza de queo Pai eleste velava por ele. Ele n~ao se perturbava seriamente om temores, d�uvidas e etiismos.A desren�a n~ao inibiu a express~ao livre e original da sua vida. Ele ombinou a oragem s�olida einteligente de um homem amadureido, om o otimismo sinero e rente de uma rian�a on�ante.A sua f�e reseu, alan�ando um n��vel t~ao elevado de on�an�a que era desprovida de temores.A f�e de Jesus atingiu a pureza da on�an�a de uma rian�a. A sua f�e foi t~ao absoluta e desprovidade d�uvidas que se fez sens��vel ao enanto do ontato om os ompanheiros e �as maravilhas douniverso. O seu senso de dependênia do divino foi t~ao ompleto e t~ao on�ante, que trouxe a alegriae a erteza de uma seguran�a pessoal absoluta. N~ao houve nada de hesitante e simulado na suaexperiênia religiosa. Nessa inteligênia gigantesa de um homem adulto, a f�e da rian�a reinou,suprema, em todas as quest~oes relaionadas �a onsiênia religiosa. N~ao �e estranho que uma vez elehaja dito: \Se n~ao vos tornardes omo rian�as pequenas, n~ao entrareis no Reino". N~ao obstante af�e de Jesus ser omo a de uma rian�a, n~ao era infantil em nenhum sentido.Jesus n~ao exige que os seus dis��pulos areditem nele, mas que eles areditem junto om ele, queareditem na realidade do amor de Deus e, om toda a on�an�a, que aeitem a erteza da seguran�ada �lia�~ao ao Pai eleste. O Mestre deseja que todos os seus seguidores ompartilhem totalmente dasua f�e transendente. Jesus, de um modo muito toante, desa�ou os seus seguidores, n~ao apenas aareditarem naquilo em que ele areditava, mas tamb�em a areditarem omo ele areditava. Esta �ea signi�a�~ao plena da sua �unia e suprema exigênia: \Siga-me".A vida terrena de Jesus foi devotada a um grande prop�osito - fazer a vontade do Pai, viver a vidahumana, religiosamente e pela f�e. A f�e de Jesus foi on�ante omo a de uma rian�a, mas sem a menorpresun�~ao. Ele tomou deis~oes �rmes e viris, enfrentou orajosamente m�ultiplas deep�~oes, omresolu�~ao suplantou di�uldades extraordin�arias e umpriu de modo inabal�avel os rudes requisitosdo dever. Foi neess�aria uma vontade forte e uma on�an�a �rme para areditar no que Jesusareditava, e omo ele areditava.196.1 Jesus - O HomemA devo�~ao de Jesus �a vontade do Pai, e ao servi�o do homem, representou mais do que a deis~aomortal e a determina�~ao humana; foi uma onsagra�~ao, de todo o seu ora�~ao, �a outorga de um amorsem reservas. N~ao importa qu~ao grande seja o fato da soberania de Mihael, v�os n~ao deveis privar oshomens do Jesus humano. O Mestre asendeu ao alto omo um homem, tanto quanto um Deus; elepertene aos homens; e os homens pertenem a ele. Que pena que a pr�opria religi~ao fosse ser t~ao malinterpretada a ponto de esonder dos mortais atribulados o Jesus humano! Que as disuss~oes sobrea humanidade ou sobre a divindade do Cristo n~ao obsure�am a verdade salvadora de que Jesus de2017



Nazar�e foi um homem religioso que, pela f�e, hegou a onheer e a fazer a vontade de Deus; ele foi ohomem mais religioso que j�a viveu em Urantia.Os tempos amadureeram o su�iente, a ponto de se poder onstatar a ressurrei�~ao simb�oliado Jesus humano, saindo do seu t�umulo, dentre as tradi�~oes teol�ogias e os dogmas religiosos dedezenove s�eulos. Jesus de Nazar�e n~ao deve mais ser sari�ado, nem mesmo ao oneito esplêndidodo Cristo glori�ado. Que servi�o transendente seria prestado se, por interm�edio dessa revela�~ao, oFilho do Homem fosse retirado do t�umulo da teologia tradiional para ser apresentado omo o Jesusvivo, �a igreja que leva o seu nome, e para todas as outras religi~oes! Seguramente a irmandade rist~ade rentes n~ao hesitaria em fazer os ajustes de f�e, e de pr�atias de vida, que a apaitassem a poder\seguir o" Mestre na demonstra�~ao da sua vida verdadeira de devo�~ao religiosa, a fazer a vontadedo seu Pai, e �a onsagra�~ao ao servi�o desinteressado dos homens. Ser�a que aqueles que hamam asi de rist~aos professos temem riar uma irmandade auto-su�iente e de respeitabilidade soial n~aoonsagrada, ser�a que temem o desajuste eonômio ego��sta? Aaso a ristandade instituionalizadateme que a autoridade elesi�astia tradiional esteja em perigo, ou mesmo que seja arruinada, se oJesus da Galil�eia for restabeleido nas mentes e nas almas dos homens mortais, omo o ideal de vidareligiosa pessoal? Em verdade, os reajustes soiais, as transforma�~oes eonômias, o rejuvenesimentomoral e as revis~oes religiosas da iviliza�~ao rist~a seriam dr�astias e revoluion�arias se a religi~ao vivade Jesus pudesse subitamente suplantar a religi~ao teol�ogia sobre Jesus.\Seguir Jesus" signi�a ompartilhar pessoalmente a f�e religiosa dele e entrar no esp��rito da vidado Mestre, onsagrada ao servi�o desinteressado dos homens. Uma das oisas mais importantes,na vida humana, �e enontrar aquilo em que Jesus areditava, �e desobrir seus ideais e lutar para arealiza�~ao do seu prop�osito elevado de vida. De todo o onheimento humano, o que �e de maior valor�e poder onheer a vida religiosa de Jesus e omo ele viveu-a.O povo omum ouviu Jesus om alegria, e ser�a de novo sens��vel �a apresenta�~ao da sua vida humanasinera de motiva�~ao religiosa onsagrada, se essas verdades forem novamente prolamadas ao mundo.O povo ouvia-o om alegria porque ele era um deles, um leigo despretensioso; o maior de todos osinstrutores religiosos foi, em verdade, um leigo.N~ao deveria ser a meta dos rentes do Reino imitar literalmente os aspetos exteriores da vida deJesus na arne, mas sim ompartilhar a sua f�e; on�ar em Deus omo ele on�ou em Deus e areditarnos homens omo ele areditou nos homens. Jesus nuna disutiu, fosse sobre a paternidade de Deus,fosse sobre a irmandade dos homens; ele foi uma ilustra�~ao viva da primeira, e uma omprova�~aoprofunda da segunda.Exatamente omo os homens devem progredir, da onsiênia do humano �a ompreens~ao e re-aliza�~ao do divino, assim Jesus asendeu, desde a natureza de homem �a onsiênia da naturezade Deus. E o Mestre fez essa grande asens~ao, do humano ao divino, por meio da realiza�~ao on-junta da f�e do seu inteleto mortal e dos atos do seu Ajustador residente. A ompreens~ao fatualdo alan�ar da totalidade da divindade (ao mesmo tempo plenamente onsiente da realidade dasua humanidade) foi aompanhada de sete est�agios de onsiênia da f�e de diviniza�~ao progressiva.Esses est�agios de auto-realiza�~ao progressiva �aram marados pelos aonteimentos extraordin�ariosseguintes, na experiênia de auto-outorga do Mestre:1. A hegada do Ajustador do Pensamento.2. O mensageiro de Emanuel, que apareeu para ele em Jerusal�em quando ele tinha era de dozeanos de idade.3. As manifesta�~oes que aompanharam o seu batismo.4. As experiênias no monte da Trans�gura�~ao.5. A ressurrei�~ao moronial.6. A asens~ao espiritual. 2018



7. O abra�o �nal do Pai do Para��so, onferindo-lhe a soberania ilimitada do seu universo.196.2 A Religi~ao de JesusAlgum dia, uma reforma na igreja rist~a poder�a ausar um impato su�ientemente profundo deretomada dos ensinamentos religiosos inalterados de Jesus, o autor, a fonte e a realiza�~ao da nossaf�e. V�os podeis pregar uma religi~ao sobre Jesus, mas, por for�a, v�os deveis viver a religi~ao de Jesus.No entusiasmo de Penteostes, Pedro inaugurou involuntariamente uma nova religi~ao, a religi~ao doCristo ressusitado e glori�ado. Mais tarde, o ap�ostolo Paulo transformou esse novo evangelho noristianismo, uma religi~ao que inorporava as suas pr�oprias vis~oes teol�ogias e que retratava a suapr�opria experiênia pessoal om o Jesus da estrada de Damaso. A boa-nova do evangelho do Reinofundamenta-se na experiênia religiosa pessoal do Jesus da Galil�eia; o ristianismo baseia-se quaseque exlusivamente na experiênia religiosa pessoal do ap�ostolo Paulo. A quase totalidade do NovoTestamento �e devotada, n~ao a retratar a vida religiosa, signi�ativa e inspiradora, de Jesus, mas auma disuss~ao da experiênia religiosa de Paulo e a um retrato das suas onvi�~oes religiosas pessoais.As �unias exe�~oes not�aveis, dentro dessa a�rma�~ao, afora ertas partes de Mateus, de Maros e deLuas, s~ao o Livro dos Hebreus e a Ep��stola de Tiago. Mesmo Pedro, nos seus esritos, apenas umavez reete a vida pessoal religiosa do seu Mestre. O Novo Testamento pode ser um doumento rist~aoesplêndido, mas �e um doumento que pouo tem de Jesus.A vida de Jesus na arne retrata um resimento religioso transendente, desde as id�eias iniiaisdo pavor primitivo e da reverênia humana, passando por anos de omunh~ao espiritual pessoal,at�e que ele �nalmente hegue �aquele estado avan�ado e elevado de onsiênia da sua unidade omo Pai. E assim, em uma urta vida, Jesus passou por aquela experiênia religiosa de progressoespiritual que o homem ome�a, na Terra, e que omumente ompleta apenas ao onluir a sualonga permanênia nas esolas de aprendizado espiritual, nos n��veis suessivos da sua arreira pr�e-paradis��aa. Jesus progrediu, partindo de uma onsiênia puramente humana, das ertezas da f�e daexperiênia religiosa pessoal, at�e as alturas espirituais sublimes da realiza�~ao efetiva da sua naturezadivina e, da��, para a onsiênia da sua assoia�~ao ��ntima om o Pai Universal, a �m de dirigir umuniverso. Ele progrediu do status humilde, de dependênia mortal, que o levou espontaneamente adizer �aquele que o hamou de Bom Mestre: \Por que me hamais de bom? Ningu�em �e bom a n~aoser Deus", at�e aquele estado sublime de onsiênia, da divindade realizada que o levou a exlamar:\Qual dentre v�os me sentenia de haver peado?" E essa asens~ao progressiva, do humano ao divino,foi uma realiza�~ao exlusivamente mortal. E quando havia alan�ado a divindade, assim, ele eraainda o mesmo Jesus humano, o Filho do Homem, tanto quanto o Filho de Deus.Maros, Mateus e Luas guardam alguma oisa do quadro do Jesus humano lan�ando-se na lutamagn���a para determinar a vontade divina e para umprir essa vontade. Jo~ao apresenta um quadrodo Jesus triunfante, aminhando na Terra, na onsiênia plena da divindade. O grande erro, o-metido por aqueles que estudaram a vida do Mestre, �e que alguns o oneberam omo inteiramentehumano, enquanto outros o onsideraram apenas omo divino. Durante toda a sua experiênia elefoi, em verdade, tanto humano quanto divino; omo ainda agora o �e.Mas o maior erro ometido onsta de que, enquanto �ou reonheido que o Jesus humano possu��auma religi~ao, o Jesus divino (Cristo) transformou-se em uma religi~ao, quase que da noite para o dia.O ristianismo, de Paulo, assegurou a adora�~ao do Cristo divino, mas quase totalmente perdeu devista o valente Jesus da Galil�eia, humano, que lutou pelo valor da sua f�e religiosa pessoal, e ohero��smo do seu Ajustador residente, que asendeu do n��vel inferior da humanidade para tornar-seum om a divindade, transformando-se, assim, no novo aminho vivo pelo qual todos os mortaispodem asender, dessa forma, da humanidade �a divindade. Os mortais, em todos os est�agios deespiritualidade e em todos os mundos, podem enontrar, na vida pessoal de Jesus, tudo que osfortaleer�a e inspirar�a, no seu progresso do n��vel espiritual mais baixo, at�e os valores divinos mais2019



elevados, do ome�o ao �m de toda a experiênia religiosa pessoal.Na �epoa em que foi esrito o Novo Testamento, os autores n~ao apenas areditavam muito pro-fundamente na divindade do Cristo ressusitado, omo tamb�em areditavam, devota e sineramente,no seu retorno imediato �a Terra, para onsumar o Reino eleste. Esta f�e fortaleida, no retornoimediato do Senhor, teve muito a ver om a tendênia de omitir, nos registros, aquelas referêniasque retratavam as experiênias e os atributos puramente humanos do Mestre. Todo o movimentorist~ao teve a tendênia de afastar-se do retrato humano de Jesus de Nazar�e, orientando-se para aexalta�~ao do Cristo ressusitado, o Senhor Jesus Cristo glori�ado, e que em breve retornaria.Jesus fundou a religi~ao da experiênia pessoal, ao fazer a vontade de Deus e ao servir �a irmandadehumana; Paulo fundou uma religi~ao na qual o Jesus glori�ado tornou-se o objeto da adora�~ao,e a irmandade onsistiu nos irm~aos que eram rentes do Cristo divino. Na d�adiva outorgada porJesus, esses dois oneitos eram poteniais na sua vida divino-humana e, em verdade, �e uma penaque os seus seguidores n~ao houvessem onseguido riar uma religi~ao uni�ada, que poderia ter dadoum reonheimento pr�oprio a ambas, �a natureza humana e �a natureza divina do Mestre, tal omoestavam inseparavelmente ligadas na sua vida terrena e t~ao gloriosamente expostas no evangelhooriginal do Reino.V�os n~ao �ar��eis, nem hoados, nem perturbados pelos fortes pronuniamentos de Jesus; e paraisso basta que vos lembreis de que ele foi o religioso mais devotado, e de todo o seu ora�~ao, em todoo mundo. Ele era um mortal totalmente onsagrado e dediado, sem reservas, a fazer a vontade doseu Pai. Muitas das suas a�rma�~oes, aparentemente duras, eram mais omo uma on�ss~ao pessoalde f�e e uma promessa de devo�~ao, do que omandos dados para os seus seguidores. E foi essa mesmasingularidade de prop�osito, e de devo�~ao n~ao-ego��sta, que o apaitou a efetivar um progresso, t~aoextraordin�ario, na onquista da mente humana, em uma vida t~ao urta. Muitas das suas delara�~oesdeveriam ser onsideradas omo on�ss~oes do que ele exigia de si pr�oprio, em vez de uma exigêniapara todos os seus seguidores. Na sua devo�~ao �a ausa do Reino, Jesus queimou todas as pontesatr�as de si; ele sari�ou tudo o que pudesse ser um obst�aulo para a realiza�~ao da vontade do seuPai.Jesus aben�oava os pobres, porque em geral eles eram sineros e pios; ele ondenava os rios,porque em geral eram devassos e irreligiosos. Ele ondenaria igualmente os pobres irreligiosos elouvaria os rios onsagrados e pios.Jesus fez os homens sentirem-se, no mundo, omo se estivessem em asa; ele os libertou do tabuesravizador e ensinou a eles que o mundo n~ao �e fundamentalmente mau. Ele n~ao almejou esaparda sua vida terrestre; ele dominou uma t�enia de fazer a vontade do Pai de um modo aeit�avel,enquanto na arne. Ele atingiu uma vida religiosa idealista, em meio, mesmo, a um mundo realista.Jesus n~ao partilhou da vis~ao pessimista que Paulo tinha da humanidade. O Mestre via os homensomo �lhos de Deus e anteviu um futuro magn���o e eterno para aqueles que esolhiam sobreviver.Ele n~ao foi um �etio moral; ele via o homem positivamente, n~ao negativamente. Ele via a maioriados homens omo fraos, mais do que omo perversos, mais omo perturbados do que depravados.Mas, n~ao importando o status deles, eram todos �lhos de Deus e irm~aos seus.Ele ensinou os homens a dar um elevado valor a si pr�oprios, no tempo e na eternidade. Por ausada estima elevada, que tinha pelos homens, Jesus estava disposto a dediar-se ao servi�o ininterruptoda humanidade. E foi esse in�nito apre�o ao �nito, o que fez da regra de ouro um fator vital na suareligi~ao. Que mortal deixaria de se elevar pela f�e extraordin�aria que Jesus tinha nele?Jesus n~ao propôs regras para o avan�o soial; a sua miss~ao era religiosa; e a religi~ao �e umaexperiênia exlusivamente individual. A �ultima meta, e de realiza�~ao mais avan�ada da soiedade,n~ao pode esperar nuna transender a fraternidade que Jesus ofereeu aos homens: baseando-a noreonheimento da paternidade de Deus. O ideal de toda a realiza�~ao soial apenas pode ser umpridoom a vinda deste Reino divino. 2020



196.3 A Supremaia da Religi~aoA experiênia espiritual religiosa pessoal �e uma solu�~ao e�iente para a maior parte das di�uldadesmortais; ela seleiona, avalia e ajusta e�azmente todos os problemas humanos. A religi~ao n~aoremove, nem destr�oi os problemas humanos, mas dissolve-os, absorve-os, ilumina-os e transende-os. A verdadeira religi~ao uni�a a pessoalidade, preparando-a para ajustar efetivamente todas asexigênias mortais. A f�e religiosa - o guiamento efetivo da presen�a divina residente - apaita,infalivelmente, o homem sabedor de Deus a lan�ar uma ponte sobre o abismo existente entre a l�ogiainteletual que reonhee a Primeira Causa Universal omo sendo um Isso, de um lado, e aquelasa�rma�~oes efetivas da alma que delaram que essa Primeira Causa �e Ele, o Pai Universal do evangelhode Jesus, o Deus pessoal da salva�~ao humana.H�a apenas três elementos na realidade universal: o fato, a id�eia e a rela�~ao. A onsiênia religiosaidenti�a essas realidades omo iênia, �loso�a e verdade. A onsiênia �los�o�a estaria inlinadaa ver essas atividades omo raz~ao, sabedoria e f�e - a realidade f��sia, a realidade inteletual e arealidade espiritual. O nosso h�abito �e designar essas realidades omo oisa, signi�ado e valor.A ompreens~ao progressiva da realidade �e equivalente a uma aproxima�~ao de Deus. A desobertade Deus, a onsiênia da identidade om a realidade, �e equivalente �a experiênia do eu ompleto,da inteireza do eu, da totalidade do eu. Experieniar a realidade total �e a ompreens~ao-realiza�~aoplena de Deus, a �nalidade da experiênia de onheer a Deus.A somat�oria total da vida humana �e o onheimento de que o homem �e eduado pelo fato, eno-breido pela sabedoria e salvo - justi�ado - pela f�e religiosa.A erteza f��sia onsiste na l�ogia da iênia; a erteza moral, na sabedoria da �loso�a; a ertezaespiritual, na verdade da experiênia religiosa autêntia.A mente do homem pode alan�ar altos n��veis de disernimento espiritual, e esferas orresponden-tes de divindade de valores, porque ela n~ao �e totalmente material. H�a um n�uleo espiritual na mentedo homem - o Ajustador, de presen�a divina. H�a três evidênias distintas de que esse esp��rito residena mente humana:1. A omunh~ao humanit�aria - o amor. A mente puramente animal pode ser greg�aria por auto-prote�~ao, mas apenas o inteleto residido pelo esp��rito �e altru��sta, de um modo n~ao-ego��sta, e amainondiionalmente.2. A interpreta�~ao do universo - a sabedoria. Apenas a mente residida pelo esp��rito pode ompre-ender que o universo �e amig�avel para om o indiv��duo.3. A avalia�~ao espiritual da vida - a adora�~ao. Apenas o homem residido pelo esp��rito podeompreender-realizar a presen�a divina e busar atingir uma experiênia mais plena a partir dessegosto anteipado de divindade.A mente humana n~ao ria valores reais; a experiênia humana n~ao gera o disernimento universal.Quanto a esse disernimento, o reonheimento dos valores morais e o disernimento dos signi�adosespirituais, tudo o que a mente humana pode fazer �e desobrir, reonheer, interpretar e esolher.Os valores morais do universo tornam-se uma posse inteletual, pelo exer��io dos três julgamentosb�asios, ou esolhas, da mente mortal:1. O autojulgamento - a esolha moral.2. O julgamento soial - a esolha �etia.3. O julgamento de Deus - a esolha religiosa.Assim, paree que todo o progresso �e efetuado por uma t�enia onjunta de evolu�~ao revelaional.Se um amante divino n~ao vivesse no homem, ele n~ao poderia amar generosa e espiritualmente. Se2021



um int�erprete n~ao vivesse na mente do homem, ele n~ao poderia verdadeiramente ompenetrar-se daunidade do universo. Se um bom avaliador n~ao residisse dentro do homem, ele possivelmente n~aopoderia apreiar os valores morais e reonheer os signi�ados espirituais. E esse amante prov�em dafonte mesma do amor in�nito; aquele int�erprete �e uma parte da Unidade Universal; e o avaliador �e�lho do Centro e Fonte de todos os valores absolutos da realidade divina e eterna.A avalia�~ao moral, daquilo que tem um signi�ado religioso - o disernimento espiritual - , denotaa esolha do indiv��duo entre o bem e o mal, a verdade e o erro, o material e o espiritual, o humanoe o divino, o tempo e a eternidade. A sobrevivênia humana �e, em uma grande medida, dependenteda onsagra�~ao da vontade humana �a esolha daqueles valores destaados por esse seleionador-de-valores-espirituais - o int�erprete e uni�ador residente. A experiênia religiosa pessoal onsiste deduas fases: a desoberta, na mente humana, e a revela�~ao do esp��rito divino residente. Por meio deuma superso�stia�~ao ou omo resultado da onduta irreligiosa de pretensos religiosos, um homem,ou mesmo uma gera�~ao de homens, pode esolher suspender os seus esfor�os para desobrir o Deusque reside neles; eles podem deixar de progredir e de alan�ar a revela�~ao divina. Mas tais atitudes,de n~ao-progress~ao espiritual, n~ao podem perdurar por muito tempo, por ausa da presen�a e dainuênia do Ajustador do Pensamento residente.Essa experiênia profunda, om a realidade do residente divino, transende, para sempre, a rudet�enia materialista das iênias f��sias. V�os n~ao podeis oloar a alegria espiritual sob a observa�~aode um miros�opio; v�os n~ao podeis pesar o amor em uma balan�a; v�os n~ao podeis medir os valoresmorais; nem podeis estimar a qualidade da adora�~ao espiritual.Os hebreus possu��am uma religi~ao de sublimidade moral; os gregos �zeram evoluir uma religi~aoda beleza; Paulo e os seus onfrades fundaram uma religi~ao de f�e, de esperan�a e de aridade. Jesusrevelou e exempli�ou uma religi~ao de amor: a seguran�a no amor do Pai, om alegria e satisfa�~aoonseq�uentes de ompartilhar esse amor no servi�o da fraternidade humana.Toda vez que faz uma esolha moral de reex~ao, o homem experienia imediatamente uma novainvas~ao divina na sua alma. A esolha moral �e parte da religi~ao, omo motivo de resposta interna�as ondi�~oes externas. E essa religi~ao real n~ao �e uma experiênia puramente subjetiva. Ela signi�ao onjunto da subjetividade do indiv��duo, empenhado em uma resposta signi�ativa e inteligente �aobjetividade total - o universo e o seu Criador.A experiênia extraordin�aria e transendente de amar e de ser amado n~ao �e apenas uma ilus~aops��quia, porque �e t~ao puramente subjetiva. A �unia realidade verdadeiramente divina e objetiva,que �e assoiada aos seres mortais, o Ajustador do Pensamento, funiona para a observa�~ao humana,aparentemente, omo um fenômeno exlusivamente subjetivo. O ontato do homem om a realidadeobjetiva mais elevada, de Deus, d�a-se apenas por interm�edio da experiênia puramente subjetiva deonheê-Lo, de ador�a-Lo, de realizar a �lia�~ao a Ele.A verdadeira adora�~ao religiosa n~ao �e um mon�ologo f�util de auto-engana�~ao. A adora�~ao �e umaomunia�~ao pessoal om o que �e divinamente real, om aquilo que �e a fonte mesma da realidade.Por interm�edio da adora�~ao, o homem aspira a ser melhor e por meio dela �nalmente ele alan�a omelhor.A idealiza�~ao da verdade, da beleza, da bondade, e o servi�o prestado a estas, n~ao s~ao substi-tutos para a experiênia religiosa genu��na - a realidade espiritual. A psiologia e o idealismo n~aoequivalem �a realidade religiosa. As proje�~oes feitas pelo inteleto humano podem de fato originardeuses falsos - deuses �a imagem do homem - , mas a verdadeira onsiênia de Deus n~ao tem talorigem. A onsiênia de Deus habita em n�os, na presen�a do esp��rito residente. Muitos dos sistemasreligiosos do homem vêm de formula�~oes do inteleto humano, mas a onsiênia de Deus n~ao vemneessariamente omo uma parte de sistemas grotesos de esravid~ao religiosa.Deus n~ao �e uma mera inven�~ao do idealismo do homem; Ele �e a fonte mesma de todos os dis-ernimentos e valores supra-animais. Deus n~ao �e uma hip�otese formulada para uni�ar os oneitos2022



humanos da verdade, da beleza e da bondade; Ele �e a pessoalidade de amor, de Quem se derivamtodas essas manifesta�~oes do universo. A verdade, a beleza e a bondade no mundo do homem s~aouni�adas pela espiritualidade resente da experiênia dos mortais que asendem �as realidades doPara��so. A unidade na verdade, na beleza e na bondade s�o pode ser realizada na experiênia espiritualda pessoalidade onheedora de Deus.A moralidade �e o solo preexistente essenial, da onsiênia pessoal de Deus; �e a realiza�~ao pessoalda presen�a interna do Ajustador, mas essa moralidade n~ao �e, nem a fonte da experiênia religiosa,nem o disernimento espiritual resultante. A natureza moral �e supra-animal, mas �e subespiritual.A moralidade �e equivalente ao reonheimento do dever, �a ompreens~ao-realiza�~ao da existênia doerto e do errado. A zona moral que se interp~oe entre o tipo de mente animal e os tipos humanos demente, omo a moronial, funiona entre a esfera material e a espiritual de realiza�~ao da pessoalidade.A mente evoluion�aria �e apaz de desobrir a lei, a moral e a �etia; mas o esp��rito outorgado, oAjustador residente, revela, �a mente humana em evolu�~ao, o provedor da lei, o Pai-fonte de tudo oque �e verdadeiro, belo e bom; e um homem, assim iluminado, tem uma religi~ao e est�a espiritualmenteequipado para ome�ar a longa e aventurosa busa de Deus.A moralidade n~ao �e neessariamente espiritual; ela pode ser pura e integralmente humana; sebem que a verdadeira religi~ao aentue todos os valores morais, tornando-os mais signi�ativos. Amoralidade sem religi~ao n~ao onsegue revelar a bondade �ultima, e tamb�em n~ao onsegue assegurar asobrevivênia; nem a dos seus pr�oprios valores morais. A religi~ao assegura a eleva�~ao, a glori�a�~aoe a sobrevivênia de tudo o que a moralidade reonhee e aprova.A religi~ao est�a aima da iênia, da arte, da �loso�a, da �etia e da moral, mas sem ser independentedelas. E est~ao, todas estas, indissoluvelmente inter-relaionadas na experiênia humana, pessoal esoial. A religi~ao �e a suprema experiênia do homem, enquanto ele permanee na sua naturezamortal; mas a linguagem �nita torna, para sempre, imposs��vel �a teologia retratar adequadamente aexperiênia religiosa verdadeira.O disernimento religioso possui o poder de transformar a derrota em desejos mais elevados eem novas determina�~oes. O amor �e a mais elevada motiva�~ao que o homem pode utilizar na suaasens~ao no universo. Mas o amor, despojado da verdade, da beleza e da bondade, �e um sentimentoapenas, uma distor�~ao �los�o�a, uma ilus~ao ps��quia, um engano espiritual. O amor deve ser semprerede�nido em n��veis suessivos de progress~ao moronial e de progress~ao espiritual.A arte resulta da tentativa do homem de esapar da falta de beleza no seu meio ambiente material;�e um gesto na dire�~ao do n��vel moronial. A iênia �e o esfor�o do homem para resolver os enigmasaparentes do universo material. A �loso�a �e uma tentativa do homem de uni�ar a experiêniahumana. A religi~ao �e o gesto supremo do homem, o seu magn���o movimento, na tentativa dealan�ar a realidade �nal, na sua determina�~ao de enontrar Deus e de ser omo Ele.No dom��nio da experiênia religiosa, a possibilidade espiritual �e uma realidade potenial. Oimpulso espiritual que leva o homem a avan�ar n~ao �e uma ilus~ao ps��quia. Pode ser que nem toda afantasia do homem sobre o universo seja um fato, mas muito nela �e verdadeiro.A vida de alguns homens �e grande e demasiadamente nobre para se abaixar ao n��vel de umsuesso onquistado. O animal deve adaptar-se ao meio ambiente, mas o homem religioso transendeo seu ambiente e, desse modo, esapa das limita�~oes do mundo material presente, por meio dessedisernimento do amor divino. Esse oneito de amor gera, na alma do homem, aquele esfor�o supra-animal para enontrar a verdade, a beleza e a bondade; e quando as enontra, ele �e glori�ado noabra�o delas; e �e onsumido pelo desejo de vivê-las e umpri-las segundo a retid~ao.N~ao vos desenorajeis; a evolu�~ao humana ainda est�a em progresso, e a revela�~ao de Deus aomundo, em Jesus e atrav�es de Jesus, n~ao deixar�a de aonteer.O grande desa�o ao homem moderno �e realizar uma omunia�~ao melhor om o Monitor divino2023



que reside dentro da mente humana. A maior aventura do homem na arne onsiste no esfor�o, bemequilibrado e sadio, de ultrapassar as fronteiras da autoonsiênia penetrando nos dom��nios impre-isos da onsiênia embrion�aria da alma, em um esfor�o, de todo o seu ora�~ao, para alan�ar aregi~ao fronteiri�a da onsiênia do esp��rito - esse, o ontato om a divina presen�a. Essa experiêniaonstitui a onsiênia de Deus, uma experiênia que on�rma, de um modo poderoso, a verdadepreexistente da experiênia religiosa de onheer a Deus. Uma onsiênia tal, do esp��rito, �e equi-valente ao onheimento da fatualidade da �lia�~ao a Deus. De qualquer outro modo, a erteza da�lia�~ao �e uma experiênia de f�e.E a onsiênia de Deus �e equivalente �a integra�~ao do eu om o universo, nos seus n��veis maiselevados de realidade espiritual. Apenas o onte�udo espiritual, de qualquer valor, �e impere��vel.Aquilo que �e mesmo verdadeiro, belo e bom n~ao pode pereer, pois, na experiênia humana. Se ohomem esolher a n~ao-sobrevivênia, ent~ao o Ajustador sobrevivente onservar�a, onsigo, aquelasrealidades nasidas do amor e nutridas pelo servi�o. E todas essas oisas s~ao uma parte do PaiUniversal. O Pai �e amor vivo, e a vida do Pai est�a nos seus Filhos. E o esp��rito do Pai est�a nos �lhosdos seus Filhos - os homens mortais. Quando tudo estiver dito e feito, a id�eia de um Pai ser�a aindao oneito humano mais elevado de Deus. * * * * *
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